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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho tern como proposito estudar a construcao artistico-
cultural expressa nas historias em quadrinhoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Re Bordosa, bem como refletir sobre 
o projeto politico incluido nesse trabalho do cartunista Angeli. Re* Bordosa foi criada 
no dia 04 de abril de 1984, na tira em quadrinhos Chiclete com Banana do Jornal 
Folha de Sao Paulo, pelo respectivo cartunista, como urn de seus personagens que 
viviam no universo urbano paulista da decada de 1980. Esta personagem e uma 
satira sobre o genera feminino pos-Revolucao Sexual e que tinha como pano de 
fundo urn ambiente social bastante efervescente em termos socio-culturais. O 
Universo angeliano do qual Re* Bordosa faz parte reflete sobre o periodo 
contemporaneo, onde o debate entre a modernidade e a pos-modemidade esta na 
ordem do dia. O cotidiano desta personagem urbana e marcado pela crise dos 
valores modernos e pela fragmentacao das identidades culturais que refletia o 
deslocamento do sujeito moderno e a valorizacao do momento presente e do 
hedonismo. Nesse sentido, nosso estudo visa refletir em que medida e pelo qual 
direcionamento esta personagem, enquanto construcao artistico-eultural, 
representou uma critica social frente ao contexto dos anos 1980 no Brasil. Com isso, 
pretendemos discutir o carater critico desse projeto artistico, bem como situar 
contextualmente Re Bordosa a partir dos seus dialogos, seu comportamento e seu 
modo de vida. Procuraremos analisar a personagem Re Bordosa como sendo uma 
problematizacao sobre esse contexto social e suas tensoes culturais. 

PALAVRAS-CHAVE: Historia em quadrinhos, cultura, politica. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This academic work has the objective to study the artistic-cultural construction 
expressed in the Re*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bordosa cartoons, as well as to reflect about the political project 
of the cartoonist Angeli included in this work. Re Bordosa was created ou April 4, 
1984, in the cartoon strip Chiclete com Banana from Folha de Sao Paulo newspaper 
by the respective cartoonist as one of his characters who lived in the urban universe 
of Sao Paulo in the 1980s. This character us a satire on the feminine sexual post-
revolution gender that had a very sparkling social-cultural environment as a back-
drop. The angelian universe in which R<§ Bordosa deals with reflects about the 
contemporary period where the debate between modernity and post-modernity is up. 
This character quotidian is determined by the fragmentation of the cultural identities 
that reflected the dislocation of the modern individuals and the valorization of the 
present moment and the hedonism. This way our research aims a reflexion about the 
measure and the direction that this character, while cultural-artistic construction 
represented as a social critic before the context of the 1980s in Brazil. Therefore, we 
intend to disaiss the critic features of this artistic project, as well as to locate Re 
Bordosa from his dialogues, hehavior and way of living in a contextualized way. We 
will try to analize the character as a traveble about the social contexts and its cultural 
tensions. 

KEYWORD: Cartoon, culture, political. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nosso trabalho academico tern como proposito estudar a construcao artistico-

cultural expressa nas historias em quadrinhoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R§ Bordosa, discutindo o seu sentido 

politico. R§ Bordosa e uma personagem criada pelo quadrinista Arnaldo Angeli Filho, 

nos anos 1980, em sua tira diaria do Jornal Folha de S. Paulo e, depois, incorporada 

a sua revista Chiclete com Banana. Esta personagem reflete os dilemas da condicao 

feminina da classe media urbana no periodo posterior a Revolucao Sexual e outros 

movimentos socio-culturais dos anos 1960. 

R§ Bordosa e uma representacao de certo segmento da condicao feminina 

que vivenciava dilemas politicos, economicos e culturais na decada de 1980. 

Decada perdida, cinema amehcan pop, new wave, punk, heavy metal, Rock 

Brasileiro, Nova MPB, rebeldia jovem, hecatombe nuclear, proibido proibir, fim dos 

regimes ditatohais latinos americanos, movimentos sociais, etc. Expressoes como 

essas indicam o quanta o periodo historico dos anos 1980 esteve marcado por uma 

efervescencia politico-cultural. Particuiarmente, foi uma decada em que houve 

muitas transformacoes socio-culturais que se materializavam no surgimento de 

novos estilos e modos de vida. 

No Brasil, os anos 1980 foram urn periodo de transicao politica, isto e, que 

marcou a passagem da ditadura militar ao estado de direito democratico. Vivia-se 

uma tensao entre diversas formas de repressao e censura e diversas praticas de 

resistencia social, cultural e politica. Tensao essa, que se entendeu ate depois do 

fim oficial do Regime Militar, em 1984. 

Os jovens e adultos-jovens por ocasiao dos anos 1980, principalmente 

aqueles que situavam-se nas cidades maiores, haviam sido influenciados, com 
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intensidades diversas, pelos movimentos de contracultura dos anos 1960 e 1970. 

Uma geracao que havia dialogado com os pensamentos da Revolucao Sexual e de 

toda uma proposta de contestacao ao "Sistema" politico vigente. A decada de 1980 

se materializou como uma epoca em que a liberdade sexual e a luta pelos direitos 

civis estavam se incorporando as relacdes sociais no dia-a-dia. 

Segundo Sader (1988), os anos 1980 significaram urn contexto historico em 

que novos personagens (atores historicos) entravam em cena, procurando - atraves 

de suas lutas e experiencias culturais - modifiear a realidade social. Esses novos 

personagens - materializados em trabalhadores industriais, clubes de maes, grupos 

religiosos das comunidades de base, bem como outros grupos sociais - construiram 

novas narrativas e formas de se relacionar com a situacao socio-polftica do pais. 

Sader salienta que essas eontestacoes scciais foram emergindo no final dos anos 

1970 e que nos anos 1980 comecaram a eclodir de uma maneira mais intensa, 

produzindo questionamentos diversos no cotidiano e na politica brasileira. 

A novidade eclodida em 1978 foi primeiramente enunciada sob a forma de 

imagens, narrativas e analises referindo-se a grupos populares os mais 

diversos que irrompiam na cena publica reivindicando seus direitos, a 

comecar pelo primeiro, pelo direito de reivlndicar direitos. O impacto dos 

movimentos sociais em 1978 levou a uma revalorizagao de praticas sociais 

presentes no cotidiano popular, ofuscadas pelas modalidades dominantes 

de sua representacao. Foram assim redescobertos movimentos sociais 

desde sua gestacao no curso da decada de 70. Eles foram vistos, entao, 

pelas suas linguagens, pelos lugares de onde se manifestavam, pelos 

valores que professavam, como indicadores da emerggncia de novas 

identidades coletivas (SADER, 1988, pp. 26-27). 

Nesse contexto, tambem a condicao da mulher emergiu como uma questao 

social, politica e cultural. A luta por igualdade de direitos entre homens e mulheres 

materializou-se de diversas maneiras, como atraves da emergencia dos clubes de 

maes, da luta sindical, dos movimentos feministas, da adocao de novos 

comportamentos culturais. 
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No campo da cultura, tambem prevalecia urn ambiente de contestacao. Por 

exemplo, o rock brasileiro foi urn movimento cultural dos anos 1980 que produziu 

criticas a situagao social, politica e economica da epoca. Atraves da musica grupos 

juvenis denunciavam as praticas politicas, as diversas medidas economicas que so 

faziam piorar as relagoes cotidianas, e as posturas culturais tradicionais. 

Para Dapieve (1996), ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brock - como e chamado o rock brasileiro dos anos 

1980 pelos criticos musicais - terminou por construir urn movimento musical muito 

bem sucedido e heterogeneo, pois teve uma influencia muito grande junto ao 

publico, reuniu "tribos" de diversos seguimentos juvenis, bem como expressou o 

pensamento desses grupos sobre o amor, o sexo, as relagoes familiares, a politica, 

entre outros temas. 

O rock brasileiro - representado pela Legiao Urbana, Paralamas do Sucesso, 

Titas, Capital Inicial, Plebe Rude, Engenheiros do Havai e outras bandas - produziu 

e expressou novas formas de pensar e conceber o mundo. Cancoes como Que Pais 

e Esse?1, da Legiao Urbana, ou Alagados2 dos Paralamas, dao bem a medida do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Letra: Renato Russo (Album: Que Pais e E s s e ? (1987)/Nas favelas, no Senado sujeira pra todo lado 

ninguem respeita a Constituicao mas todos acreditam no futuro da nacao/Que pais e este/No 

Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, nas Gerais e no Nordeste tudo em 

paz na morte eu descanso mas o sangue anda solto manchando os papeis, documentos fieis ao 

descanso do patrio/Que pais e este/Terceiro mundo se for piada no exterior mas o Brasil vai ficar rico 

vamos faturar urn milhao quando vendenmos todas as almas dos nossos indios em urn leilao. 
2 Letra: Herbert Viana e Bi Ribeiro - Album: Selvagem? (1986)/Todo dia o sol da manna vem e Ihes 

desafia traz do sonho pro mundo quern ja nSo o queria palafitas, trapiches, farrapos filhos da mesma 

agonia e a cidade que tern bracos abertos num cartao postal com os punhos fechados na vida real 

Ihe nega oportunidades mostra a face dura do mal/Alagados, Trenchtown, Favela da Mare a 

esperanca nao vem do mar vem das antenas de TV a arte de viver da fe so nao se sabe fe em que a 

arte de viver da fe so nao se sabe fe em que/Todo dia o sol da manna" vem e Ihes desafia traz do 

sonho pro mundo quern ja n§o o queria palafitas, trapiches, farrapos filhos da mesma agonia e a 

cidade que tern bracos abertos num cartao postal com os punhos fechados na vida real Ihe nega 

oportunidades mostra a face dura do mal/Alagados, Trenchtown, Favela da Mare a esperanca nao 

vem do mar vem das antenas de TV a arte de viver da fe s6 nao se sabe fe em qu© a arte de viver da 

fe so nao se sabe fe em que7 Alagados, Trenchtown, Favela da Mare a esperanca nSo vem do mar 

vem das antenas de TV a arte de viver da fe so nao se sabe fe em que a arte de viver da fe s6 nao se 

sabe fe em que/ Alagados, Trenchtown, Favela da Mare a esperanca n§o vem do mar vem das 

antenas de TV a arte de viver da fe so nao se sabe fe em que a arte de viver da fe so nao se sabe fe 

em que/ Alagados, Trenchtown, Favela da Mare a esperanca nao vem do mar vem das antenas de 

TV a arte de viver da fe so nao se sabe % em que a arte de viver da fe mas a arte de viver da fe so 

nSo se sabe fe em que a arte de viver da fe so nao se sabe fe em que a arte de viver da fe. 
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significado que teve naquele contexto. 

Semelhantemente, surge nesse periodo o movimento dos quadrinhos 

alternatives (ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA underground) brasileiros, que tinha o proposito de narrar e satirizar o 

cotidiano brasileiro. Inspirados nos quadrinhos undergrounds americanos dos anos 

1960 - cujos quadrinistas Robert Crumb, Gilbert Shelton e outros satirizavam o 

american way of life - Angeli, Laerte, Glauco e outros artistas procuraram refletir 

sobre a politica e a cultura vividas entao no Brasil, a partir de uma narrativa critica. 

Revistas como Chiclete com Banana, Circo, GeraldSo e Striptiras se tornaram os 

veiculos para esses quadrinistas expressarem, ao seu modo, a vida urbana das 

grandes cidades brasileiras dos anos 1980 e o contexto que entao se vivia. 

Esses quadrinhos narravam as aventuras dos Piratas do Rio Tiete, do punk 

Bob Cuspe, dos hippies Wood e Stock, das aventuras amorosas dos Gatinhos e da 

RG Bordosa. 

Os quadrinhos alternatives dos anos 1980 foram uma das novas formas de 

pensar o Brasil naquele periodo. Os quadrinistas (ou cartunistas, como muitos 

denominam) reinterpretaram o cotidiano brasileiro, usando uma expressao de arte 

para criticar a politica, bem como satirizar o social. Essa producao artistica se tomou 

uma representacao de urn grupo de artistas que resolveram pensar o Brasil de outra 

maneira. Atraves da arte procuraram conceber e refletir criticamente a realidade, 

mostrando urn cotidiano de conflito, dilemas e reposicionamentos sobre temas 

diversos, muito dos quais tabus, como o aborto, entre outros. 

O presente trabalho visa analisar o sentido da critica politica produzida a 

partir da construcao artistico cultural da personagem R6 Bordosa frente ao contexto 

dos anos 1980 no Brasil. Que temas evidenciou? Como os interpretou? Que projeto 

politico sugeriu, sinalizou? 
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A obra artistico-cultural de Angeli situa-se em urn contexto historico marcado 

pelo debate modernidade X pos-modernidade, no que se refere a construcao das 

identidades e aos sentidos da politica. Suas tiras em quadrinhos e seus 

personagens expressam tipos, situacoes e posicionamentos referidos a tal questao. 

Nos termos de Lyotard (2007), as grandes narrativas nao conseguem mais 

dar conta da explieacao da realidade social, restando como alternativa visoes de 

mundo fragmentadas. A partir da crise da modernidade, emergiu a pluralizacao dos 

discursos e o declinio das narrativas universais. 

Para Hall (2003), o sujeito moderno vem passando por urn deslocamento na 

construcao de suas identidades. Com o debate modernidade X pos-modernidade e a 

desconstrucao das identidades culturais - nacionais, a nogao de sujeito e 

fragmentada e, com isso, as identidades comecam a se multiplicar no cotidiano. 

Conforme Maffesoli (2001), o fenomeno do "desencantamento do mundo", 

previsto por Weber e que expressou uma forte representacao da modernidade, vem 

sendo substituido pelo fenomeno do "reencantamento do mundo", no qual a 

centralidade da razao, do racional, da racionalizacao, dao lugar a centralidade da 

emocao. O cotidiano na pos-modernidade estaria cada vez mais referenciado numa 

perspectiva hedonista e presentista. Ao inves das identidades de classes sociais e 

de nagoes, constituem-se as tribos, enquanto novas formas de solidariedade, 

centradas na emocao, e nao mais na razao. 

Os personagens angelianos podem ser vistos como uma representacao dos 

tipos tribais. Os dialogos e situacoes expressos nos seus quadrinhos tematizam os 

deslocamentos de identidades, satirizam as grandes narrativas, sugerem a opcao 

por estilos hedonistas e presentistas. 
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De outra parte, e precise- que se considere que as historias em quadrinhos, 

mesmo a de tipozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA underground, integram de algum modo a cultura midiatica. 0 

projeto artistico-cultural dos quadrinistas, mesmo os underground, incluindo Angeli, 

nao esta isento de uma relagao com o mercado. Que implicacoes isso tern para o 

referido projeto? Que tensoes coloca, tendo em vista a sua natureza underground? 

O debate sobre a cultura midiatica foi muito relevante entre os teoricos 

frankfurtianos, especialmente para Adorno e Horkheiner, Benjamim e Marcuse. 

Adorno e Horkheiner (1978) evidenciam relacao entre cultura e mercado. Para 

entende-la, eles elaboram a ideia de "industria cultural", que seria a propria 

apropriacao do capitalismo sobre a cultura. 

Essa "industria cultural" torna a cultura urn tipo especial de mercadoria. A 

cultura como mercadoria teria urn sentido alienante. 

Para Walter Benjamim (1978), a enfase recai sobre a apropriacao dos 

individuos. Isso nao quer dizer que este autor nao concorde com a visao de Adorno 

e Horkheiner, mas ele afirma que refletir a cultura midiatica apenas pelo fator cultura 

e mercado e muito problematico, pois existem formas de apropriacao distintas, o que 

contribui para entender os individuos nao como uma massa amorfica e, sim, como 

sujeitos que dialogam com a cultura. 

Quanto a Herbert Marcuse (1978), centra-se na nocao de arte como militancia 

politica. Evidencia, com isso, a relacao entre cultura, militancia e contestacao social. 

Essa perspectiva de Marcuse parte da visao de que o carater revolucionario nao 

estaria mais no proletariado, mas em outros grupos sociais, sobretudo os jovens. 

Neste caso, a arte possuiria esse carater revolucionario e o objetivo de mudanca 

social. 
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Autores como Umberto Eco distoaram totalmente da perspectiva frankfurtiana. 

Eco (1979) salienta como problematicos nocoes comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cultura de massa, Industria 

cultural", "massa amorfica", etc. Para ele, esses conceiios - fetiches generalizam, e 

terminam por limitar o estudo sobre a cultura midiatica. 

Para Eco (1979), configuraram-se duas opcoes: uma dos teoricos 

apocalipticos, que dissentem, e outra dos que assentem (integrados). 

Michel de Certeau (1996) traz uma dimensao do problema que achamos 

importante para o debate sobre cultura e particularmente tendo em vista a 

abordagem sobre praticas artistico-culturais de tipo underground. Os individuos sao 

produtores de cultura e a constroem nas relacoes sociais no cotidiano. Por mais que 

as diversas inst i tutes, atraves de diferentes estrategias, possam impor urn 

determinado discurso aos individuos, estes burlam essas imposicoes e 

reinterpretam-nas no dia-a-dia. 

Pretendemos, nesse estudo, trazer uma reflexao sociologies tanto sobre os 

conteudos discursivos dos quadrinhos de Angeli, em especial representados pela 

personagem Re Bordosa, como tambem sobre sua forma, ou seja as questoes que 

envolvem o seu projeto artistico-cultural, que se propoe como underground e, ao 

mesmo tempo, construindo-se como urn projeto mercadologico. 

0 presente estudo tern como objeto as historias em quadrinhos de Angeli, 

com foco na personagem Re Bordosa. Trata-se de uma abordagem sociologica 

sobre as narrativas graficas. Ambas (abordagem sociologica e narrativas graficas 

estudada) assemelham-se e aproximam-se, ao representarem formas de reflexoes 

da sociedade sobre si mesma. De outra parte diferenciam-se, e distanciam-se por se 

tratarem, uma, de urn discurso politico-cultural e, outra, de urn discurso "cientifico". 
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A explicacao sociologica da realidade social deriva da explicacao de que o 

senso comum produz a respeito dessa realidade. Giddens (1991)denomina o 

esforco sociologies de uma "dupla hermeneutica", se afastando e se aproximando do 

conhecimento que a vida cotidiana produz. 

O estudo em questao se propoe como uma abordagem qualitativa, que toma 

como objeto de analise as narrativas graficas expressas por meio de Angeli referidas 

a personagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R§ Bordosa. 

Para esse estudo lancamos maos das seguintes fontes principais: Re 

Bordosa: Do Comego ao Fim (2006), Wood e Stock: Psicodeiia e Colesterol (2003) e 

a Revista Chiclete com Banana (todas as 24 edicoes). A partir desse material 

refletimos sobre o projeto artistico-cultural de Angeli. 

No primeiro capitulo, apresentamos o cartunista Angeli e seus personagens, 

fazendo uma relacao de sua trajetoria com o contexto historico no qual se 

encontrava inserido. 

No segundo capitulo, apresentamos R£ Bordosa e seu universo, seus 

interlocutores, os temas tratados, assim como o contexto historico no qual se situa. 

No terceiro capitulo, procuramos estudar R§ Bordosa como projeto cultural e 

politico de Angeli. Para isso, analisamos a trajetoria das historias em quadrinhos, a 

discussao sobre cultura midiatica - dando enfase ao debate iniciado pelos teoricos 

da Escola de Frankfurt - e, por fim, discutiremos a personagem fie Bordosa como 

urn tipo pos-moderno. Ao final, teremos algumas consideracoes sobre o presente 

trabalho. 
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CAPITULO I: APRESENTACAO INICIAL DE ANGELI E SEUS PERSONAGENS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo tern o proposito de situar Angeli, seus principais personagens e 

o contexto no qual foram criados, de modo a indicar sobre quais referencias surgiu 

RezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bordosa. 

1.1 ANGELI TORNA-SE UM CARTUNISTA UNDERGROUND 

Arnaldo Angeli Filho nasceu em 31 de agosto de 1956, na cidade de Sao 

Paulo. Sua familia era de origem italiana, de classe media baixa e catolica. Essas 

caracteristicas o influenciaram durante toda sua infancia e em parte de sua 

adolescencia Em 1970, aos 14 anos, Angeli deixou o emprego de office-boy e foi 

expulso do colegio. Seus pais comecaram a pressionar o futuro cartunista a procurar 

urn servico para ajudar com as despesas da casa. 

Percebendo que Angeli possuia habilidades para a arte grafica, seu tio 

resolveu inscreve-lo em urn teste para trabalhar nos estudios de Mauricio de Sousa. 

Essa proposta fez Angeli entrar em panico, pois nao era o projeto que ele queria 

construir, isto e, nao queria passar sua vida ilustrando desenhos da Turma da 

Monica. 

Angeli era fa do cartunista americano Robert Crumb e do escritor brasileiro 

Millor Femandes. Sua ideia projeto era construir uma arte grafica que refletisse 

sobre a politica e a cultura brasileira. Semelhantemente a Crumb, aquele garoto de 

14 anos queria satirizar o estilo de vida ocidental e criar uma arte engajada e 
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militante. "Nao ha um desenhista da minha geracao que nao tenha sofrido a 

influencia do Crumb"3 

Foi essa proposta de arte que fez Angeli ter problemas na escola e que 

acarretou sua expulsao. Seu projeto de arte militante terminou criando problemas 

com os professores e com a diretoria, que em plena ditadura nao aceitavam aquela 

postura "subversiva". Essa questao pode ser notada na seguinte afirmagao do 

cartunista paulista: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na escola, eu fazia copias dos desenhos dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pasquim nos cadernos de 

musica. O professor era militar que compunha hinos e um dia me pediu para 

ver a licao. Eu apresentei o caderno e ele ficou horrorizado. Me deu um 

esponro. Eu era timido e fui diminuindo na cadeia, fui virando um fiapo de 

gente. Ai peitei o cara. J a tinha repetido a quinta serie quatro vezes. M tinha 

fumado meu primeiro baseado. Poucos dias antes, havia sido suspenso por 

chamar a professora de portugues de vesga. Ja estava me influenciando 

pelo Rock, era cabeludo. Fui expulso do colegio e para mim foi um alivio. Eu 

queria ser cartunista4. 

Nesse periodo Angeli, atraves de Toninho Mendes (futuro colaborador na 

revistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Chiclete com Banana), conheceu a turma do Pasquim - Ziraldo, Millor, Henfil. 

A partir desse momento, Angeli comecou a trabalhar com quadrinhos. Seu primeiro 

trabalho foi publicado no Pasquim e se inspirava na obra desses artistas. Com o 

passar do tempo, formou um grupo com outros artistas - Laerte, Nilson Azevedo e o 

Henfil - e passou a trabalhar para diversos sindicatos. 

A arte grafica de Angeli sempre esteve relacionada com a perspectiva 

underground de fazer quadrinhos. Desde sua infancia, o interesse estava nesta 

caracteristica. Ele elogiava muito os artistas do Pasquim. Contudo, seu afastamento 

do grupo se deu em relacao a diversos fatores. O primeiro foi o descontentamento 

com o modo da esquerda brasileira encarar a politica. Para Angeli, a forma como os 

3 Revista Veja (2006). 
4 Revista Playboy (2006). 
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partidos de esquerda procuravam conduzir a luta politica era bastante complicada. 0 

ortodoxismo de alguns militantes, segundo o cartunista, era baseado em uma ilusao 

de uma revolucao que nunca viria. Angeli acreditava numa revolucao muito mais de 

comportamento do que referida a tomada do poder pelo proletariado. 

O segundo fator foi o desentendimento com Henfil. Esse afastamento esta 

intimamente ligado ao seu descontentamento com a esquerda. Durante esse 

periodo, Angeli comecou a se decepcionar com o que as ciencias sociais 

denominam como sendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA metanarrativas. Provavelmente, o contato de Henfil com a 

esquerda, com os franciscanos e com outras perspectivas contribuiu para o 

desentendimento entre os dois, ja que Angeli comecava a se afastar desse tipo de 

postura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Henfil tinha uma ligacao com os franciscanos. E uma doutrina. E humor 

nao pode se aliar a doutrina. Eu , o cartunista Nilson Azevedo, o Henfil e o 

Laerte tinhamos um grupo. A gente trabalhava para os sindicatos, inclusive 

o do Lula. E o Henfil aliava o trabalho dele a uma tendencia politica. Eu 

sempre achei isso estranho, ponque acho que o humor tern que ser 

anarquico, (...), eu comecei a ter problemas com o Henfil. O Glauco morava 

na casa dele, estava apaixonado por uma menina, era muito jovem e 

gostava de queimar um baseado l i . O Henfil achava um absurdo. E dizia: 

'P6, o cara fica ai brincando e o Brasil caindo'. Ai tinha a musica *o bebado 

e o equilibrista', que falava do irmao do Henfil. A gente estava trabalhando e 

de repente comecava a tocar a musica no ridio. Ele falava: 'Pira! Vamos 

ouvir essa maravilha'. So que ele fez tanto isso que a musica comecou a me 

enojar, a me dar nauseas. Hoje eu ate gosto dela. Um dia eu falei: 'Olha, eu 

nao gosto dessa musica. E uma marcha meio militaresca e essa coisa de a 

gente ficar parado, escutando, e muito chata, Eu nio gosto de hinos'. A 

partir daf, ele comecou a me excluir. Falou mal de mim. Eu ja estava 

desbundando meus personagens. O Henfil estava radicalizando e eu, doido 

para soltar a franga. 

Nesse sentido, o afastamento foi devido muito mais a uma questao 

ideologica, pois Angeli comecava a criticar as posturas da esquerda e a vinculacao 

de seu trabalho a qualquer tendencia politica. 

5 RevistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Playboy (2006). 
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O terceiro fator foi a sua relacao com o jornalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Folha de S. Paulo. Segundo ele, 

nesse jornal pode encontrar um espago maior para desenvolver seus personagem. 

O trabalho na Folha de Sao Paulo Ihe permitiu uma maior comodidade, ja que 

morava em Sao Paulo, enquanto o Pasquim era feito no Rio de Janeiro e ele tinha 

que viajar o tempo inteiro entre as duas cidades. Mas, antes do seu trabalho no 

respectivo jornal paulistano, Angeli fundou um jornal aiternativo, no estilo do 

Pasquim. 

Eram os anos 1970 e a ditadura militar estava no auge de sua repressao. 

Nesse periodo, Angeli e outros cartunistas fundaram o jornal aiternativo Patata, em 

Sao Paulo. Muitas vezes, esse jornal teve problemas com o DOPS devido aos 

quadrinhos e charges que criticava o governo militar. 

Ao mesmo tempo, Angeli e uns amigos montaram uma comunidade hippie 

que vivia a filosofia "sexo, drogas e rock n'roll". No entanto, devido a diversos 

desentendimentos com o grupo, o cartunista resolve nao produzir mais para o Patata 

e sair da comunidade Hippie. 

Segundo o cartunista, no inicio dos anos 1970 ele comegou a ter contato com 

alguns jornalistas da Folha de Sao Paulo e, em meados da decada de 1970, criou a 

tira em quadrinhos Chiclete com Banana. Em 1973, Angeli virou um cartunista da 

Folha de Sao Paulo, apos ter conhecido o editor Claudio Abramo, que o contratou 

para ser chargista politico. Na ocasiao ele tinha 17 anos. 

Por volta dos anos 1980, Angeli e outros cartunistas - Laerte, Glauco, 

Toninho Mendes, etc. - fundaram a editora Circo Editorial e a partir disso criaram 

varias revistas em quadrinhos que utilizavam a arte grafica para refletir o cotidiano 

brasileiro. Foi nessa epoca que Angeli fez o langamento de sua revista Chiclete com 

Banana, cujo embriao ja havia sido desenvolvido na tira diaria do jornal Folha de 
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Sao Paulo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nessa revista, Angeli pode desenvolver de uma maneira mais elaborada 

seus personagens, que na maioria das vezes representavam tipos urbanos da 

grande Sao Paulo. 

A obra de Angeli buscava privilegiar uma reflexao sobre o social, com uma 

analise critica do cotidiano brasileiro. Para Cirne (2000: 37), essa caracteristica 

militante fazia parte do contexto cultural entre os anos 1960 e 1980. Havia uma 

preocupacao de muitos artistas em utilizar a arte como um meio de engajamento 

social. Seja no cinema, nas historias em quadrinhos, no teatro, etc., varios 

segmentos de artistas procuravam usar as artes como uma forma de provocacao, 

compreensao e problematizacao do social. 

Ridenti (2000) salienta que nesse periodo os artistas brasileiros eram 

divididos em dois segmentos. O primeiro procurava nas artes uma maneira de 

construir uma pratica revolucionaria, isto e, buscava estabelecer uma relacao entre a 

arte e a politica, se colocando sobretudo em clara oposicao ao Regime Militar. 

Entretanto, isso nao significou necessariamente engajamento partidario. Essa arte 

militante procurava transgredir o Sistema, bem como a ideologia dominante, 

formentadores de privilegios de poucos em detrimento da maioria. 

O segundo segmento seria daqueles artistas que optavam por uma arte muito 

mais relacionada com as determinacoes da industria cultural, por sua vez colocados 

sob forte influencia do capital, da midia dominante. Seria uma arte construida a partir 

de um modelo mercadologico. Enquanto a primeira tinha uma perspectiva mais 

autoral, na segunda predominava uma perspectiva mais editorial. 

Isso nao quer dizer que a arte engajada socialmente nao sofria influencia da 

midia. O que salienta-se aqui e que nesse tipo de producao artistica existia uma 
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liberdade criativa maior do que naquela produzida a partir dos modelos das grandes 

editoras, da industria cinematografica, etc. 

Comecou a emergir nesse periodo um discurso por parte de alguns artistas 

propondo uma arte com responsabilidade social e que refletisse com mais 

independencia e criatividade o processo cultural e humano, isto e, uma arte de 

resistencia. Essa forma de pensar e construir a arte favorecia uma imbricacao entre 

a pratica artistica e a pratica militante, particularmente porque vivia-se num momento 

de efervescencia politica, de resistencia a Ditadura. 

Os quadrinistas desse periodo, contaminados por esse contexto, foram 

protagonistas de inovacoes artisticas, nao so nos seus conteudos (marcados por 

uma crescente politizacao) mas tambem na sua forma: incluindo uma renovacao nas 

dimensoes graficas e narrativas. O projeto desses artistas era problematizar a 

politica, a economia, a cultura do cenario brasileiro de entao, bem como operar uma 

releitura dos temas do nosso cotidiano. 

Essa nova forma de pensar os quadrinhos, no Brasil, ocorria em um periodo 

em que, no mundo, havia uma certa angustia e desilusao social e politica - crise das 

teorias e das Utopias sociais. Ao contrario, no Brasil, associa-se ao surgimento de 

novas ideias, de novas questoes, de novos atores sociais, a um contexto de 

politizacao. Assim, a preocupacao por parte de alguns desses artistas locais estava 

em fazer uma obra de arte politizada e que fizesse pensar e refletir e modificar a 

realidade social, ao mesmo tempo em que nao deixavam de refletir as desilusoes e 

reorientacoes culturais mundiais. 

Os projetos artistico-culturais de artistas - como Angeli, Laerte, Glauco, 

Gonsales, Paulo Caruso, etc. - colocavam uma questao sobre o sentido da industria 
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cultural, sobre a apropriacao capitalista da cultura, buscando orientar-se sobretudo 

pela liberdade criativa, pela sensibilidade e pelas questoes sociais. 

Quando analisamos a obra de Angeli, percebemos essas caracteristicas 

originalmente em seus personagens, esta relacionada ao momento politico de entao. 

Do final dos anos 1970 para o infcio dos 1980, com a emergencia de antigos e 

novos movimentos sociais, nesse contexto de efervescencia social e politica, os 

quadrinhoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA undergrounds foram uma pratica social e artistica que criticavam as 

manifestacoes hegemonicas nos campos sociais, politico e cultural. 

No que se refere a Angeli, especificamente, sua obra nao so refletia esse 

contexto dos anos 1970/1980, como acabou tendo uns toques autobiograficos. Nas 

palavras do proprio autor: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) Muitas das historias sao autobiograficas e outras sao de coisas que eu 

gostaria de fazer e, por algum bom senso, evito. Tern uma tira dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R6 

Bordosa em que ela esta de pe, num banheiro masculino, fazendo xixi no 

mijador. Ai o cara do lado olha estranho e ela fala: 'Depois das cinco da 

manhS, faco coisas que ate Deus duvida'. Isso aconteceu no bar Riviera, 

em Sao Paulo. Mas eu nao fiquei muito louco, nao sai arrastando a lingua 

no chao e nem falei: 'e isso ai, agora vamos fazer xixi nesse banheiro todo'. 

Eu olhei com sobriedade e pensei: isso da uma historia6. 

Como se ve acima, o toque autobiografico se revela em personagens tambem 

femininos. Alias aqui esta um indicio de que Angeli desenvolveu uma identificacao 

6 Revista Playboy (2006). 



23 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

especial comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R§ Bordosa. Em varias situagoes chegando a dota-la de 

falas/comportamentos/racionalidades tipicas de homens. Foi o caso da tira acima, 

como da que segue. 

Angeli faz parte de uma geracao de artistas e intelectuais que viram o Brasil 

passar por um momento de grande repressao politica, seguido por um periodo de 

redemocratizacao. Trata-se de um contexto no qual a questao social emerge com 

uma evidencia impar. 

Ao final desse periodo, no entanto, essa mesma geracao se desencantou 

com o momento historico brasileiro. A revolucao nao aconteceu e a volta da 

democracia em 1985 nao trouxe consigo questoes como justiga social, credibilidade 

politica, etc. 

A trajetoria de Angeli possui tres fases. A primeira esta relacionada com sua 

infancia (anos 1950), em Sao Paulo, e a influencia do imaginario Cristao - Igreja 

Catolica - no seu cotidiano. Nessa fase, Angeli dialoga com uma grande 

metanarrativa, com todo seu ideario metafisico associado aos conceitos 

salvacionistas, morais, eticos, etc. 

A segunda fase e a que se estende da adolescencia a vida adulta (anos 1960 

e 1970). Este contexto e marcado pelo contato de Angeli com a perspectiva 
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marxista, com a militancia politica, com a relacao com sindicatos, quando tern inicio 

sua carreira artistica (como cartunista) em Jornais comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pasquim e o Patata. O 

posicionamento de Angeli em favor do ideario marxista faz com ele se afaste da 

filosofia crista e passe a se dedicar a luta politico-social. Durante esse periodo, 

Angeli tambem se aproxima de alguns movimentos da contra cultura, como e o caso 

do movimento da comunidade hippie. 

A terceira fase envolve praticamente toda sua vida adulta (dos anos 1970 aos 

dias atuais). Esse periodo e marcado pela desilusao de Angeli com as grandes 

metanarrativas e com a forma de luta politica dos partidos de esquerda. Nota-se que 

o referido cartunista se distancia dessas perspectivas e comeca a dialogar com o 

movimento punk e outros grupos sociais (alternatives). Emerge um interesse de 

Angeli em refletir o cotidiano a partir desse modo aiternativo de viver a vida. 

Nessa ultima fase, Angeli comeca a dialogar com o debate moderno X pos-

moderno, ou seja, ele passa a satirizar os projetos de transformacoes sociais que 

marcaram a modernidade. E nesse contexto que Angeli comeca a desenvolver o seu 

trabalho no jornal Folha de Sa*o Paulo e cria sua revista Chiclete com Banana. Sao 

nesses veiculos que Angeli desenvolve seus personagens e sua narrativa. 

No proximo item faremos uma reflexao sobre alguns personagens angelianos 

como uma forma de entender melhor sobre como esses expressam seu pensamento 

politico. . 

1.2 RE BORDOSA E OUTROS PERSONAGENS ANGELIANOS 

Era mais ou menos meia-noite. Em um bar da cidade uma mulher, por volta 

dos 30 anos de idade, toma mais um drink de vodka e observa os homens ao seu 
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redor. Apos algum tempo, ela paquera um deles e depois de uma longa conversa, 

convida-o a ir ao seu apartamento. Tal ambiente e situagoes poderia expressar o 

cotidiano de muitas mulheres da classe media urbana nos anos 1980, como procura 

retratar a personagem Re"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bordosa criada por Angeli. 

Re Bordosa satiriza a mulher da classe media urbana (universitarias, artistas, 

profissionais liberals, etc.) do periodo citado acima, que enfrentava uma serie de 

questoes do cotidiano das grandes cidades, como por exemplo, o desafio de se 

relacionar, de modo igual para igual, com o sexo masculino, a crise dos 30 anos, a 

liberdade sexual pregada desde os anos 1960. Esse personagem expressava 

buscava refletir um tipo de mulher desse contexto historico que optava pelo sexo, 

vodka e muitas badalacoes ao som do Rock n' Roll. 

A criagao dessa personagem aconteceu na tira diaria Chiclete com Banana no 

jornal Folha de Sao Paulo, cujo quadrinista, Arnaldo Angeli Filho, desenvolveu seu 

trabalho, ao lado de varios personagens, como Bob Cuspe, Wood e Stock, os 

Skrotinhos e muitos outros. Nos anos 1980, esse projeto se transformou na Revista 

Chiclete com Banana, que passou a ter uma relevante influencia no mercado 

editorial dos quadrinhos. 

A revista Chiclete com Banana tinha como principal caracteristica uma critica 

a sociedade brasileira, seja em relacao as questoes politicas, economicas ou 

culturais. Todas as historias, presentes na revista, sempre eram ambientadas num 

mundo underground. A primeira edigao da Chiclete com Banana esgotou sua 

tiragem, tendo que dobrar na segunda. Isso proporcionou que essa narrativa grafica 

atingisse, em pouco tempo, cerca de 110 mil exemplares. Ao final dos anos 1980, a 

respectiva revista acabou na edigao 24. No entanto, o trabalho de Angeli continuou 
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sendo realizado na Folha de Sao Paulo. E tambem sendo publicado em 

encadernacoes por editoras, como a Devir e a Companhia das Letras. 

Uma primeira observacao em relacao azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Re Bordosa esta no fato da 

personagem representar uma satira sobre a mulher pos-revolucao sexual e tambem 

sobre as diversas questoes discutidas e propostas nos movimentos de contracultura 

que emergiram na segunda metade do seculo XX. Essa "nova mulher", representada 

pela personagem, significa o resultado de movimentos culturais que pregavam 

novos valores, regras proprias e diferentes modos de pensar e se relacionar com o 

mundo. 

Ao pesquisarmos em um dicionario (SILVA, 1970) do periodo dos anos 1970 

e 1980, percebemos que a palavra "Bordosa" significa conflito, confusao, arruaca, 

situagao desagradavel ou ate mesmo doenca grave. O nome Re (Renata) Bordosa 

procurava sugerir a mulher que estava em conflito com a propria sociedade em que 

vivia (centros urbanos nos anos 1980). 

Entretanto, a expressao "rebordosa" tambem era utilizada na epoca para 

referir-se a uma situagao de "ressaca apos uma noite de badalacoes". A ideia de 

usar esse nome para a personagem foi da ex-esposa de Angeli, Marcia de Aguiar. 

Quando o referido artista voltou de uma noite de festas, sua esposa falou: "Ih, voce 

ta de rebordosa, hein?". Em mais um sinal de identificacao entre Angeli e Re 

Bordosa, o primeiro deles, pois se refere a inspiracao que originou a personagem, 

Angeli assim o narra: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foi, o nome e da Maraa. Eu tinha que mandar a tira para o jornal ate as oito 

da manha. Eu estava imprestavel e falei: 'nao vou conseguir desenhar uma 

tira com comeco, meio e fim'. Vou desenhar uma pessoa de rebordosa. A 

Marcia falou: 'Ah, divide e bota ai o nome dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R8 Bordosa. Pode ser Renata, 

Regina, e Bordosa parece sobrenome, como Barbosa'. Dai eu desenhei a 

personagem na banheira, conversando ao telefone e perguntando: 'o que 

eu fiz ontem a noite?'. A pessoa responde que ela bebeu muito, subiu na 

mesa do bar, tirou a roupa e dancou. Ai ela afunda na banheira e a agua 
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transborda. No outro dia, logo de manna, uma amiga me telefonou e 

perguntou: 'po, quern foi que te contou essa historia?'7 

8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No arco de historias "Suicidamente"9, desenvolvido em cinco tiras em 

quadrinhos, Angeli por meio de RezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bordosa, satiriza a mulher urbana, mostrando 

suas angustias acerca do papel feminino na sociedade, bem como o contraponto 

entre as conquistas da liberdade sexual e a vida matrimonial tradicional. 

A expressao "mulher normal" concentra toda a carga de ironia. Atraves dela, 

R§ Bordosa satiriza o modelo tradicional e o seu proprio modo de vida. A 

personagem e uma satira da satira. 

7 RevistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Playboy (2006). 
8 Tira de estreia de m Bordosa na Folha de Sao Paulo, 04 de abril de 1984. 
9 Ver: ANGELI FILHO, Amaldo. "Suicidamente". In: R6 Bordosa: Do comeco ao fim (1984 - 1987). 

Porto Alegre: LePM, 2006: 60 - 62. 
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Em todo o momento a personagem satiriza essa angustia feminina. A suposta 

tentativa de suicidio e uma especie de brincadeira com as questoes que estavam na 

ordem do dia na decada de 1980. O embate entre a liberdade sexual e a construcao 

familiar e ironizada por RezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bordosa. 

Segundo Bivar (1984: 48), esses conflitos de geracdes e as angustias nos 

jovens da segunda metade do seculo XX sao resuitados de um sentimento de 

isolamento da condicao juvenil e dos ressentimentos para com a familia. O 

isolamento refere-se a falta de orientacao da familia em relacao a vida dos filhos, 

isto e, eles aparecem em segundo piano, o que gera uma carencia do afeto paternal 

e maternal. E como se o ambiente familiar fosse associado a uma especie de 

"aparencia" para o resto da sociedade. Para este autor, este tipo de familia - muito 

associado ao modelo patriarcalista - terminou por favorecer as mudancas no 

comportamento jovem a partir dos anos 1950. Para o segmento juvenil haveria uma 

incerteza em relacao ao future Por isso, o surgimento de uma juventude 

"transviada" e de uma vida marginal (sexo e bebidas). Angeli retrata Re* Bordosa 

como sendo uma expressao dessa situacao. Na tira em quadrinhos abaixo, essas 

angustias em relacao ao modelo familiar predominante sao, ao modo de Angeli, 

evidenciados. Ao modo de Re* Bordosa, tornam-se objeto de satira: 
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0 comportamento irreverente de RezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bordosa, suas atitudes chocantes (do 

ponto de vista do seu visual e do que verbaliza), uma postura fundamentalmente 

hedonista diante da vida (sexo, bebidas e Rock n' roll) torna-a portadora de uma 

mensagem de contestacao da ordem, pelo menos no que se refere a condicao 

socio-cultural da mulher: 
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Os demais personagens de Angeli, cada um a seu modo, revelam tracos de 

questionamentos dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status quo e dos estigmas difundidos na sociedade. Sobretudo 

fazem a satira dos tipos "contestadores da ordem". 

Na sequencia, faremos uma analise dos seguintes personagens angelianos: 

Wood e Stock, MeiaOito e Bob Cuspe10. 

No caso de Wood e Stock, eles refletem a geracao hippie, bem como seus 

ideais. Contudo, o contexto nao e mais o dos anos 1960. Suas aventuras acontecem 

na decada de 1980 e mostram a angustia da geracao flower power em relacao a 

esse periodo. 

Esses dois personagens sao mostrados como sendo perdidos, isto e, seus 

dialogos remetem a um saudosismo sobre a contracultura e uma rejeicao do 

contexto atual. Por isso, Wood e Stock sempre estao sentados no seu sofa 

relembrando as viagens psicodelicas, a vida com o rock n'roll e o sexo livre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Outros personagens desenvolvidos pelo autor na epoca:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Walter Ego, os Skrotinhos, Mara Tara, 

Rampal, Oliveira Junky, Rhalau Ricota, Osgarmo, Bibeld, Rigapov, Hippo-GI6s, Ritchi Pareide, Vudu, 

Vaca, etc. 
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Essa angustia social dos personagens remete a propria situagao historia da 

geracaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hippie, que apos os anos 1960 ficou "perdida", devido a um novo contexto 

(anos 1970 e 1980) que se distinguia dos valores que existiam no contexto da 

contracultura. A frase "o sonho acabou" indica o imaginario que restou nesse 

segundo momento. Por isso, Wood e Stock resistem aos anos 1980 a partir da 

vivencia e das memorias da decada de 1960. Apesar de que tais personagens tern 
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que fazer algumas adaptacoes de suas proprias praticas, como o uso do oregano 

em vez da maconha ou outra droga, pois as viagens psicodelicas nao aconteciam 

mais. 

Em varias tiras, o discurso salienta um saudosismo em relacao ao movimento 

de contracultura, a sua proposta politica, como neste quadrinho abaixo: 

Nesse sentido,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Wood e Stock seria uma representacao de uma geracao que 

se "ressacou" com a onda pos-movimento de contracultura, com a falta dos ideais 

coletivistas da decada de 1960. A expressao "psicodelismo com colesterol", utilizada 

por Angeli para se referir aos dois personagens, sugere a frustragao que restou na 

respectiva geracao; satirizando o "fim do sonho". 
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A contracultura pode ser entendida como uma cultura aue valorizava o 

"espirito" comunitario, a liberdade sexual, as viagens psicodelicas, o 

descontentamento com a situacao social e com as formas tradicionais de encarar o 

mundo. Essa contestacao social se dava em diversas areas, como nas relacoes 

entre pais e filhos, mulheres e homens, nas escolas e outras insti tutes, bem como 

na negacao a sociedade industrial que era vista como sendo tecnocrata, burocratica 

e consumista. E a partir desse ideario quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Wood e Stock constroem suas relacoes 
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com os outros. Angeli construiu esses personagens, buscando realgar o contraste 

entre o velho (anos 1960) e novo (anos 1980), quanta ao que restou do movimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hippie. 

Semelhantemente, Bob Cuspe represents a satira a um outro tipo de 

contestador da ordem. Ao representar a juventude punk atraves deste personagem, 

Angeli realiza uma satira dos valores atuais, dos comportamentos religiosos, do 

individualismo, da pessima distribuicao de renda, da politica corrupta, etc. Sob o 

ideario punk, "faca voce mesmo", Bob Cuspe sintetiza a figura do protesto. 
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Seu ato de "cuspir" e o seu modo mais caracteristico de expressar o protesto. 

Nao se trata de propor um novo movimento (coletivo) social, nao propoe uma causa 

social, mas uma atitude contestatoria individual. Mais do que o protesto sua cuspida 

e a pura irreverencia: 

E tambem uma atitude niilista: 
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Segundo Bivar (1984: 50), ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA punk e uma revolucao de estilo e mudanca de 

comportamento. Mas, tambem uma proposta politica, pois o movimento punk 

incorpora alguns elementos da ideologia anarquista, como a negacao do Estado e 

das Leis. 

As atitudes, os discursos, o comportamento de Bob Cuspe remetem a 

mentalidade do movimento punk. Expressoes como "Caos", "Destrua" e "Nao ha 

futuro" sao elementos punks bastante presentes no cotidiano de Bob Cuspe. A 

propria vestimenta - Jeans rasgados, cabelos cortados em estilo moicano ou 

ouricados, roupa de couro, piercings - e representada nas tiras em quadrinhos. Este 

trecho da cancao do Sex Pistols, de 26 de novembro de 1976 escrita por Johnny 

Rotten e Sid Vicious e chamada de Anarchy in the UK reflete o descontentamento 

dessa geracao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Rigth! Now! ha ha ha ha 

I am an antichrist 

I am an anarchy 

Don't know what I want but 

I know how to get IT 

I wanna destroy the passer by cos I 

I wanna Be anarchy! 

No dogs body 1 1 

Colocados um frente ao outro, R§ Bordosa e Bob Cuspe, nao flea claro o que 

os distingue em termo de comportamento e atitudes. Nota-se, no entanto, que R§ 

Bordosa nao e alinhada a nenhuma filosofia coletiva, a nenhuma proposta. Ela faz a 

si mesma como uma especie de negativo dos outros, dos seus interlocutores, da 

sociedade. Enquanto Bob Cuspe, tanto quanto ela, e totalmente irreverentes, mas 

1 1 Traducio: Corrija! Agora! ha ha ha ha / Eu sou um anticristo / Eu sou um anarquista / Nao sei o que 

quero, mas / eu sei como conseguir / Eu quero destruir quern passar por mim / Eu quero ser 

anarquista / E nao cachorro. 
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alinha-se a condicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA punk, que tem o projeto da rebeldia, da contestacao, como uma 

bandeira. Re Bordosa nao tem bandeira, e ela mesma a cada vez. 

Ja com MeiaOito, Angeli faz faz satira da ideologia marxista (esquerda 

ortodoxa) no Brasil. 0 referido personagem e posto no lugar de Re Bordosa, a 

banheira, de modo a refletir sobre o momento do pais e sua condicao de militante 

marxista. 

MeiaOito denuncia que a violencia do periodo da Ditadura Militar terminou por 

perseguir e assassinar muitos militantes de esquerda, bem como impedir a 

disseminacao do ideario revolucionario. A expressao "...e eu nesta maldita banheira" 

salienta que a esquerda brasileira foi reduzida na sua dimensao (na proporcao de 

uma bandeira) e/ou na sua perspectiva (isolamento e perda do horizonte da 

revolucao social). 

Contudo, nesta outra tira, o faz satirizando sua propria condicao: o ideario 

revolucionario e seus dilemas (Trotskyismo x Leninismo): 



A "pratica revolueionaria" reduz-se aos desvaneios vivenciados nas noitadas 

nos bares, ocasiao em que encontra os demais tipos representados por Angeli, 

comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Re Bordosa. 

Os personagens de Angeli tem muitos tracos em comum: convivem nos 

mesmos ambientes (tipicos de certos segmentos de classe media urbana, 

particularmente os bares), sao tipos irreverentes, portadores de comportamento e/ou 

mensagens de contestacao da ordem instituida. Mas guardam tragos de 

diferenciacao entre si, que os tornam tipos diversos: o hippie, o punk, o militante 

marxista, a porraloca™. Re Bordosa e Me/a Oito representam os dois extremos 

dessa escala de variacao comportamental naquele contexto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E nesses termos que Angeli se refere a Re*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bordosa. 
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EnquantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MeiaOito representa ainda o projeto da revolucao socialista, Re 

Bordosa e antes de tudo uma atitude, uma vivencia de liberacao comportamental e 

sexual. 

Na perspectiva de Reich (1979: 24), a maioria dos problemas sociais e das 

neuroses humanas sao causadas pela repressao em torno da sexualidade. Para ele, 

a energia sexual e a propria vitalidade humana e construtora de toda psique. 

Reprimir a sexualidade e, necessariamente, causar perturbagoes no ser humano e 

no social. 

R§ Bordosa representa uma proposta de vida reichniana. Ela vive o prazer e 

os dilemas de ser assim: 

Sobretudo, Angeli, atraves de Re Bordosa, satiriza o tipo porraloca de ser 

irreverente. Esse e o personagem, dentre os outros, o mais diffcil de ser satirizado, 

pois e a satira em si mesma, no que e. Enquanto MeiaOito representa a satira da 

condicao "revolueionaria" tipica, R6 Bordosa expressa a satira da satira, como nos 

quadras abaixo: 
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[DO SiSTEMA PoUTi'CC 
, EM tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^e ViVSMCSf zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jm t f t  r  
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Recentemente, Angeli resolveu por um fim nas aventuras do personagem 

revolucionario. Sua morte e uma critica clara a situacao atual dos partidos de 

esquerda.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MeiaOito morreu atropelado por um caminhao da Coca-cola, um dos 

simbolos do imperialismo americano. Percebem-se duas questoes importantes neste 

fato. A primeira remete a ideia de que o ideario marxista perdeu a importancia com o 

passar dos anos frente ao desenvolvimento do capitalismo. A segunda salienta a 

ideia de que a esquerda politica sucumbiu diante do ideario da direita. 

Sugerimos, com esse rapido resgate dos principals personagens angelianos, 

o quanto sao complementares entre si. Juntos formam um quadra expressivo das 

opcoes politico-comportamentais existentes nos anos 1980. Entretanto, apesar das 

diferencas compartilham da mesma condicao social e dos mesmos ambientes de 

vivencia cotidiana. Nao a toa, encontram-se e discutem suas diferencas nesses 

ambientes. Alem dos bares, aparece com destaque tambem a banheira: 

simbolizando a vida urbana e de classe media (apartamentos). 

Os personagens angelianos fazem parte de um projeto artistico-cultural, 

atraves dos quais Angeli discute criticamente a sociedade brasileira. Alem disso, as 

aventuras dos personagens possuem muitas caracteristicas autobiograficas do 

artista. Por exemplo, as viagens psicodelicas de Wood e Stock, as atitudes 

porralocas de Re Bordosa, o passado office-boy e o ideario punk de Bob Cuspe, e a 

postura marxista de MeiaOito. De certo modo, representam sua trajetoria politica. 

Esse universo angeliano reflete a contextualizacao daquele periodo em que 

as identidades culturais sofrem um intenso processo de fragmentacao, com a 

constituicao do que Maffesoli (2006) chamou de tribos urbanas. 

Para Michell Maffesoli (2006), as instituicoes sociais estao passando por um 

processo de desafeicao em relacao aos individuos. Estes ultimos passam a preferir 
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valores muito mais associados a determinados grupos sociais. Maffesoli afirma que 

a sociedade esta retomando a fase tribal e deixando para tras a Modernidade, 

passando a valorizar mais, na sua vivencia social, a dimensao emocional (em 

contrastes com o racional) e o movimento presente (em contraste com o projeto de 

futuro). 

Retomaremos esta questao no capitulo III, no qual analisaremos RezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bordosa 

como um projeto pos-moderno. No proximo capitulo discutiremos Re Bordosa e seu 

universo. 
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2.1 ANTES DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RE BORDOSA: A GERACAO CONTRACULTURAL 

Ao analisar-se as aventuras de Re Bordosa na Grande Sao Paulo dos anos 

1980, percebe-se que seu passado remete ao periodo imediatamente posterior aos 

movimentos de contracultura. A decada de 1970 produziu um vazio nas esperancas 

e Utopias trazidas com os movimentos socio-culturais das decadas 1950 e 1960, 

sendo um momento historico em que no seu lugar prevaleceu a incerteza social em 

relacao a vida e ao futuro. 

Produziu-se, assim, um contraste entre a geracao anos 1970 e 1980 e a 

geracao da contracultura (anos 1950 e 1960). Apesar das duas geracoes 

caracterizarem-se pelo inconformismo em relagao ao padrao de vida social, o 

movimento de contracultura inspirou-se em um ideario utopico, em um projeto 

politico e cultural de mudanca social. Enquanto, a geracao seguinte ficou marcada 

pela "desilusao" e pela negacao dos sonhos do periodo "paz e amor". 

Para Muggiati (1985b: 59), os anos 1950 e 1960 fiearam marcados pela 

contestacao ao contexto social expresso pela sociedade ocidental. Sobretudo na 

Europa e na America comecaram a emergir movimentos que questionavam o 

autoritarismo, o american way of life, as ditaduras latino-americanas, a direita e a 

esquerda ortodoxas. Esse descontentamento com o denominado Sistema contribuiu 

para o aparecimento da geracao Beat, dos hippies, das feministas, dos grupos 

estudantis descontentes com a estrutura educacional, do rock, etc. 

A cultura underground emergiu em meados dos anos 1950 a partir dos 

movimentos de contracultura. Especialmente, devido a geracao beat, que criticava o 
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modo de vida americano, bem como o academicismo, que era muito presente na 

literatura norte-americana. 

A geracaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA beat foi um movimento de escritores e poetas americanos que 

inaugurou uma nova forma de literatura e que rompia com os padroes tradicionais da 

academia. Esse grupo de intelectuais percorreu os Estados Unidos refletindo sobre 

a cultura americana e viveu entre bares e cafes, bem como festas, drogas e muito 

sexo. Esse estilo de vida se distinguia do modo de vida tradicional, o que influenciou 

outros movimentos, tais como os hippies. 

Para Bueno e Goes (1984: 8), a beat generation foi um movimento que 

inaugurou essa vida alternativa (underground), mesmo sendo um grupo de artistas 

que nao possufam objetivos comuns e nem uma organizacao estetica e politica. 

A emergencia desses movimentos de questionamento da cultura tradicional e 

da sociedade contemporanea proporcionou a construcao de um imaginario de 

sociedade alternativa, ja que o Sistema estava corrompido pelo autoritarismo e pelo 

conservadorismo. Segundo Roszak (1972), essa "juventude transviada" e 

descontente com a tecnocracia ocidental significou uma rejeicao a todo e qualquer 

valor tradicional. Para essa juventude, a solucao estava na mudanca social, na 

descoberta de uma outra cultura e de uma outra forma de viver e conceber o mundo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percebemos entao a unidade geral a que se sobrepSem os diversos grupos 

contra culturais se considerarmos a boemia beat e hippie como um esforco 

no sentido de elaborar a estrutura de personalidade e o estilo de vida total 

que se derivam da critica social da Nova esquerda. Naquilo que se tem de 

melhor, esses jovens bo§mios constituem os pretensos pioneiros utdpicos 

do mundo que jaz alem da rejeicao intelectual da grande sociedade. 

Procuram engendrar uma base cultural para a politica da Nova esquerda, 

descobrir novos tipos de comunidade, novos padroes familiares, novos 

costumes sexuais, novas maneiras de ganhar a vida, novas formas 

esteticas e novas identidades pessoais no lado oculto da politica de poder, 

no lar burgues e na sociedade de consumo (ROSZAK, 1972). 
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Muggiati (1985a: 56) afirma que essa geracao contestatoria terminou por se 

tornar uma juventude com toda uma caracteristica revolueionaria, pois pretendia 

mudar a sociedade vigente. Eram jovens que buscavam uma nova vida, um novo 

cotidiano, onde os valores burgueses e o consumismo material nao fossem "molas 

propulsoras" da sociedade. A musicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Revolution dos Beatles mostra como esse 

imaginario da Revolucao era presente na geracao Faz e amor. 

You say you want a revolution 

Well you know 

We all want to change the world 

You tell me that its revolution 

Well you know 

We all want to change the world 

[--] 

You say.you'll change constitution 

Well you know 

We all want to change your head 

You teel me it's the institution 

Well you Know 

Your better free your mind instead" 

(Lennon / McCartney, 1968) 

Segundo Pereira (1984: 7), a geracao da contracultura estava relacionada 

com a contestacao social e com uma nova consciencia que criticava a racionalidade 

ocidental, seus ideais de ordem e progresso e de ascensao social. Esse movimento 

de contracultura procurava construir um outro universo de significados, de valores, 

de regras proprias, modos de pensar e se relacionar com o mundo. 

A contracultura era uma cultura underground (marginal), cujo sentido estava 

associado a "espirito libertario" frente ao sistema politico e social tradicional 

(tecnocracia, american way of life). Essa "grande recusa" (contestacao social), como 

denominou Marcuse (apud MACLNTYRE, 1973: 84), caracterizou a geracao da 

Traducao: V o c i diz, que quer uma Revolucio/bem, voce sabe/ Nos todos queremos mudar o 

mundo/Voce me fala de Revolucao/ Bern, voc§ sabe/ Nos todos queremos mudar o mundo/ (...)/ Voce 

diz que quer mudar a Constituicao / Bem, voce sabe / Todos nos queremos mudar nossa cabeca / 

Voce me fala das instituicoes / Bem, voce sabe / Seria melhor liberar sua cabega / (...). 
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contracultura e tambem as geracoes posteriores que utilizavam outras formas de 

lutas politicas, pois estavam muito mais baseadas nos comportamentos, nos modos 

de viver, isto e, a contestacao se dava em varias dimensoes sociais, inclusive no 

ambito familiar. Conforme Pereira (1984: 22) e nos mesmos termos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fiel a filosofia utopica do drop out, a juventude engajada na contracultura 

dos anos 60 buscava, atraves deste conjunto de ideias e comportamentos, 

cair fora do sistema. Descrentes do futuro e desencantada com o presente -

uma sociedade e uma cultura que, segundo o consenso da epoca, estavam 

simplesmente "doentes" - o que tentava criar era o mundo aiternativo, 

underground, situado nos interstfcios daquele mundo desacreditado, ou no 

que se acreditava ser o outra lado de suas muralhas. Rompiam-se com 

praticamente todos os habitos consagrados de pensamento e 

comportamento da cultura dominante, realizando uma especie de "critica 

selvagem" a esta mesma cultura e sociedades ocidentais. 

A proposta do movimento da contracultura era a de construcao de uma 

sociedade alternativa. Tal comunidade humana seria o oposto da sociedade 

industrializada. Seus preceitos estariam associados ao amor, ao coletivismo, ao 

misticismo, ao autoconhecimento. Tudo isso seria o contrario do imaginario 

tecnocrata. 

Muitas comunidades alternativas foram construidas por diversos grupos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hippies. A primeira surgiu em Haight-Ashbury, no Estado da California dos Estados 

Unidos. Logo depois, este tipo de vida comunitaria emergiu em outros pafses, 

inclusive no Brasil (Area e Aurora Espiritual, Comunidade Sol e Terra, etc.). Para 

Tavares (1985: 15), as comunidades alternativas significaram uma contestacao 

social e uma oposicao ao modo de vida convencional, isto e, a vida comunitaria se 

colocava como a liberdade dos individuos em relacao ao tradicionalismo, a censura 

e ao conservadorismo. Era a partir da liberacao do corpo e da mente que esses 

individuos exerciam uma contraposicao ao Sistema. 
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2.2 A GERACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA REBORDOSA E SUA EMERGENCIA NO MUNDO 

Quando nos voltamos a personagem Re Bordosa, expressao da geracao 

imediatamente seguinte aquela dos anos 1950 - 1960, notamos que as 

caracteristicas do movimento da contracultura que foram absorvidas pela famosa 

Junkie paulistana estao relacionadas com a pregacao da sexualidade livre e do 

imaginario "proibido proibir", sobretudo com o sexo livre e o uso de bebidas.. 

Contudo, o uso das bebidas por Re* Bordosa nao esta associado ao 

autoconhecimento, como era para os hippies o uso de drogas nos anos 1960. 

Segundo Roszak (1972: 161), a experiencia psicodelica sessentista era uma 

exploragao do estado de consciencia que procurava um fim psiquico maior e uma 

reformulacao da personalidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na orla boemia de nossa rebelada cultura jovem, todos os caminhos levam 

a experiencia psicodelica. O fascfnio pelas drogas alucindgenas aparece 

persistentemente como o denominador comum das muitas formas tomadas 

pela contracultura desde o fim da II Guerra Mundial. Corretamente 

compreendida (o que raramente acontece), a experiencia e um elemento 

importante da rejeicao radical da sociedade adulta por parte dos jovens 

(ROSZAK, 1972: 161). 

Ha, portanto, uma clara distincao entre as praticas de Re Bordosa e o 

cotidiano hippie. Enquanto o ultimo relacionava a liberdade sexual e a experiencia 
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psicodelica a uma bandeira de luta politico-cultural, a personagem concebia o sexo 

livre e a vida boemia relacionado-as apenas ao prazer e como uma atitude de pura 

irreverencia e postura chocante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14 DE MA10 DE83 

Com efeito,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Re Bordosa e uma satirizagao sobre uma geracao que viveu o 

pos-imaginario social da contracultura e a "ressaca social" que ficou apos os anos 

1960. Para R§ Bordosa, o importante estava em viver o presente, sem se preocupar 

com futuro, e construir uma experiencia de vida contraposta as imposicoes da 

sociedade. 

Os anos 1970 - periodo descrito por Angeli, no arco de historia "Memorias da 

Porraloca", como da juventude de Re Bordosa - estiveram marcados por um 

contexto socio-historico em que havia uma frustracao em torno das Utopias pregadas 

pelos diversos segmentos que fizeram parte dos movimentos sociais dos anos de 

1960. Para essa "geracao frustrada", a revolucao nao se realizou e o mundo havia 

se tornado um local depressivo, violento, angustiante. A velha afirmacao de John 

Lennon, "the dream is over" (O sonho acabou) refletiu a crise existencial de uma 

geracao que visualizava o futuro de uma maneira pessimista, bem como assistia o 

mundo entrar no periodo de profundas transformacoes economicas, sociais, politicas 

e culturais. 
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Esse periodo ficou marcado pela decepcao com as decadas anteriores e 

frente a todo um imaginario de sonho coletivo. OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hippies tornaram-se yuppies 

(homens de negocios) ou se isolaram em comunidades alternativas. Muitos idolos 

dos anos sessenta morreram nas viagens alucinogicas (Jim Morrison, Jimi Hendrix, 

Janis Joplin). Havia uma imensa frustracao e muita incerteza. Todo aquele ideario 

do "paz e amor" se esgotou nesse novo momento historico. 

Segundo Tavares (1985: 27), a decada de 1970 pode ser entendida como um 

periodo de crise social. Ha uma perda do interesse da juventude pelas questoes 

coletivas, pelo idealismo e pelo empenho transformador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os primeiros anos da decada de 70 marcaram a mudanca de qualidade da 

contracultura. O hippismo conhece o descenso e nao consegue transformar 

a sociedade. Todo o sonho se desvanece: traido pela esquerda comportada 

e pelos sindicatos rerfomistas, combatido pela direita retrograda e pelo 

centra corrupto, o movimento estudantil e operario trances nada consegue, 

a nao ser marcar na consciencia dos homens a possibilidade de 

desobedecerem aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status quo; as comunas populares e a revolucao cultural 

na China sao absorvidas pelo Estado e pelo partido Comunista; todas as 

explosoes acabam absorvidas pelo sistema (TAVARES, 1985: 27-28). 

A juventude pos-movimento de contracultura nao acreditava mais na 

"sociedade alternativa" ou no "sonho utopico" e tampouco nas teorias revolucionarias 

(como o marxismo). Havia uma descrenca em torno do social, da construcao familiar 

e tambem do Estado. Para Muggiati (1985: 60), essa geracao destacou-se por um 

distanciamento dos valores coletivos dos anos 1960 (geracao hippie), assumindo 

uma perspectiva fragmentada e individualista de viver. Ate a propria musica 

(simbolizada no rock) se fragmentou e contribuiu para a emergencia de diversas 

tendencias, como o rock progressivo, o heavy metal, o glamour rock, o punk e 

outros. Cada tendencia com uma forma de viver e refletir a vida de uma maneira 

distinta. 
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Essa "geracao fragmentada" estava descontente com o social e concebia o 

futuro como "algo incerto". O trecho abaixo da cancaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mother, do Pink Floyd, do 

album The Wall (1979), nos mostra a inseguranca e as angustias dessa juventude 

que nao concebia a sociedade industrial com uma perspectiva positiva: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mother do you think they'll drop the bomb? 

Mother do you think they'll like this song? 

Mother do you think they'll try to break my balls? 

Mother should I build the wall? 

Mother should I run for president? 

Mother should I trust the government? 

Mother will they put me in the firing line? 

Mother am I really dying?" 1 4 

(Roger Waters) 

Essa mesma inseguranca e incerteza em relacao a vida e ao futuro e refletida 

na cancao Time do respectivo grupo no album The Dark Side of the Moon (1973): 

Ticking away the moments that make up a dull day. 

You fritter and waste the hour in an off hand way, 

Kicking a round on a piece of ground in your home town, 

Waiting for someone or something to show you the way. 

[...] 

Every year is getting shorter, never seem to find the time. 

Plans that either come to naught or hale a page of scribbled lines, 

Hanging on in quiet desperation is the English way. 

The time is gone the song is over, thought 

I'd something more to say . 1 5 

(Waters/Guilmor) 

Na decada de 1980 haviam muitos grupos juvenis: punks, metaleiros, darks, 

rappers. Cada um deles com uma maneira distinta de viver e conceber a vida. Essa 

Tradue§o: Mie, acha que vao jogar a bomba?/Mae acha que vao gostar desta cancao?/ Mae, acha 

que vao tentar me castrar?/ Mae, devo construir um muro?/ Mae, devo concorrer a presidente?/ Mae, 

devo confiar no governo?/ Mae, eles vao me colocar na linha de tiro?/ Mie, estou morrendo?/. 
1 5 Traducao: Como tique-taques, os momentos que formam um dia monotono se vio. / Voc§ 

desperdica e perde as horas de uma maneira descontrolada, perambulando por um pedaco de terra 

de sua cidade natal,/ esperando alguem ou algo que venha mostrar-lhe o caminho./ Cansado de 

deitar-se sob o sol e de ficar em casa observando a chuva,/ voc§ 6 jovem e a vida e longa, e hoje ha 

tempo para despedigar./ (...)/ Cada ano esta ficando mais curto, voce nunca parece encontrar o 

tempo./ Pianos que deram em cada ou em meia p&gina de linhas rabiscadas / e permanecer 

suspenso em um silencioso desespero sao o estilo de vida ingles./ O tempo se foi, a cancao 

terminou, pensei que eu tivesse algo mais a dizer. 
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heterogeneidade emergiu em meados dos anos 1970 e nos 1980 se tornou muito 

mais enfatica e visivel. 

Abramo (1994) afirma que essas tribos possuiam uma caracteristica 

associada ao "exagero" no que diz respeito aos comportamentos, atitudes, 

vestimenta: o uso de cores "aberrantes", dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA piercings, cabelos moicanos ou 

pintados, maquiagem extrema. Todas essas questoes contribuiam para definir e 

legitimar o modo de vida desses grupos. O termo new wave significa "nova onda", ou 

seja, estilos variados. Todavia, com o passar do tempo, terminou sendo utilizado 

para classificar os jovens e um dos estilos musicais dos anos 1980. 

Muitas dessas novas atitudes emergem com o movimento punk nos anos 

1970. E que sua concepcao de mundo se baseava no uso da "dissonancia social" 

(chocar, estranho) e com o rcmpimento total do convencional. Essa distincao estava 

associada com a valorizacao do caos, com a pregagao da anarquia e com a 

negacao do proprio futuro. 

A geracao punk e a juventude "no future", cuja forma de pensar se interiiga 

com a afirmacao do desespero, com o distanciamento dos sonhos. Por isso, as 

letras das musicas punks abordam temas que mostram uma insatisfacao com o 

social. E importante salientar que o movimento punk surge em um contexto historico 

onde o desemprego voltou a evidencia nos grandes paises ocidentais. Por exemplo, 

na Inglaterra dos anos 1970 - origem da juventude punk - a classe operaria 

vivenciava piora nas condicoes de trabalho e de vida. Os jovens que pertenciam a 

esse grupo social se angustiavam com a perspectiva de vida e com o futuro, isto e, 

havia uma incerteza com o cotidiano e o rumo que a sociedade estava tomando. 

Nesse momento historico, a juventude volta a criticar e a questionar a 

situacao social em que viviam. O Ideario do movimento punk era "faca voce mesmo", 
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pregando as saidas individuals. A defesa do presentismo era muito evidente, ja que 

o futuro era incerto para essa geracao. 

Nos anos 1980, o ideariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA punk comeca a ser absorvido pela sociedade e, com 

isso, influencia outros movimentos. O new wave herda do movimento punk a 

preocupacao por uma busca de um estilo e tendencia propria. Todavia, e necessario 

salientar que nao e todo grupo juvenil oitentista que descende dos punks. Por 

exemplo, os metaleiros emergiram a partir do hard rock setentista e tinham um estilo 

de vida associado a musica pesada, ao ocultismo e as vestimentas pretas e cabelos 

compridos. Os darks eram um grupo que cultuava uma perspectiva sombria do 

futuro. Esse grupo era em alguns aspectos semelhante aos goticos, que tambem 

emergiram nos anos 1980. Para os goticos, a unica certeza era a morte. Por isso, 

seu modo de vida era bastante sombrio. 

Os rappers e os rastafaris descendem da cultura negra. Contudo, o primeiro 

surgiu no cenario urbano norte-americano e teve um forte apelo de critica social e 

sobre a condicao de vida dos negros na sociedade. O segundo tambem possuia um 

carater critico, mas estava associado a uma conduta religiosa. Nao era apenas um 

estilo musical ou comportamento juvenil. Os rastafaris tambem podem ser 

concebidos como uma concepcao religiosa. 

Segundo Hall (2003: 8), as identidades modernas estao passando por um 

processo de fragmentacao. Essa pluralizacao das identidades culturais contribuiu 

para o deslocamento do sujeito modemo que antes era associado ao eixo: estavel, 

imutavel e homogeneo. 

Atualmente, percebe-se que essa identidade racional e centrada comeca a se 

diluir em um novo contexto. As identidades nacionais passam a ser deslocadas para 

identidades muito mais moveis e diversificadas. Os diversos grupos juvenis dos anos 
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80 - como oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA punks, os darks, etc. - expressam essa fragmentacao do sujeito 

moderno. Agora, os individuos passam a se identificar a esses grupos e comecam a 

se distanciar dos modelos anteriores (modernos). 

Re Bordosa deriva do modo como Angeli refletiu e interpreted essa situacao 

da fragmentacao das identidades. Esta personagem se contrapoe ao modelo 

moderno, pois sua postura esta associada a toda uma descentracao dos tipos e 

identidades a ele associados. Na tira abaixo, Re Bordosa aparece como sendo essa 

figura descentrada e movel: 

O personagem masculino faz tres propostas para Re Bordosa. A primeira esta 

relacionada com ideario da contracultura - amor, sexo, vida sem compromisso -

mas ela recusa. A segunda proposta faz parte do sonho americano - familia, 

trabalho, bens financeiros - mas a personagem mais uma vez nao aceita. A terceira 

proposta se refere apenas ao ser Re Bordosa, ela aceita (reafirmando-se). 

O contexto social que esta sendo retratado nas tiras em quadrinhos da 

personagem remete a um momento historico em que as identidades modernas se 

fragmentam e contribuem para o surgimento de diversos grupos. A pluralizacao do 

sujeito passou a desconstruir o proprio discurso de homogeneidade do individuo 
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moderno, pois a partir dessa nova temporalidade as identidades culturais passam 

por um processo de descentracao. 

2.3 A JUVENTUDE BRASILEIRA E O CONTEXTO DO PAIS NOS ANOS 1980 

Para ser melhor compreendida, RezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bordosa precisa ser contextualizada mais 

precisamente. Trata-se de uma personagem que representa uma nova geracao 

irreverente e chocante no Brasil. Situa-se, portanto, no contexto do pais que naquele 

momento vivia um clima politico especial. 

Para Sader (1988: 26), a passagem dos anos 1970 aos 1980 foi um periodo 

historico muito efervescente em termos politicos e culturais, pois esse contexto 

significou o fim da ditadura militar, bem como a emergencia da redemocratizagao da 

sociedade brasileira e o surgimento de movimentos sociais e culturais, como as lutas 

dos trabalhadores na grande Sao Paulo e o rock brasileiro. No caso brasileiro, a 

emergencia dos novos grupos juvenis nao pode ser dissociada do surgimento dos 

novos movimentos sociais. 

Abramo (1994) afirma que e preciso ter o cuidado com a generalizacao do 

contexto dos anos 1980. Essa juventude nao era um produto gerado pelo 

autoritarismo, nem tampouco uma geracao pragmatica. Foi uma geracao que 

tambem produziu cultura, construiu outras formas de sociabilidade e contestou de 

outras maneiras o proprio Sistema. 

A juventude oitentista nao estava alheia ao seu contexto politico, economico e 

cultural. Por exemplo, a perspectiva sombria de alguns grupos - darks e punks - era 

uma forma de nao aceitar a cultura tradicional e os "caminhos" que a sociedade 

estava desenvolvendo. Esses grupos juvenis tambem possuiam um carater 
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transformador e produziam mudancas reais no social. Suas atitudes em chocar e 

agredir culturalmente foram formas de critica social. 

Sposito (1983: 62) mostra que nos anos 1980 comecam a se gestar novas 

formas de sociabilidade juvenil, com conflitos e outras questoes que contribuiram na 

constituicao dos sujeitos e atores sociais. O cenario urbano foi fundamental para 

essas expressoes multifacetadas, pois as cidades sao um espaco-tempo com 

diversas formas de vida. Essa diversidade termina por contribuir para os dialogos 

entre as categorias sociais e na construcao das variadas mentalidades sociais. Nos 

anos 1980, a heterogeneidade de estilos se polifera. 

Mas cenarios diversos de conflitos e de acoes coletivas aparecem nos anos 

80 e inicio da decada atual, trazendo outros atores, formas de apropriacao e 

uso do espaco urbano, redes de sociabilidade e novas imagens da 

conflitividade social na cidade. Nesta conjuntura, o tema da juventude - em 

especial dos jovens filhos de trabalhadores - torna-se mais visivel, revestido 

de novas indagagoes, podendo ser analisado sob varios aspectos 

(SPOSITO, 1993: 62). 

A identidade juvenil se fragmentou e contribuiu para a formacao de diversas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tribos que se relacionavam com estilos musicais, modos de vida e que se afirmavam 

contrarios a qualquer investimento utopico. 

Mas a propria Abramo admite que esses grupos adquiriram caracteristicas 

especiais: 

O espectro publico da juventude tambem muda: o movimento estudantil 

perde expressividade e comeca a ganhar visibilidade uma grande variedade 

de figuras juvenis, cuja identidade se expressa principalmente atraves de 

sinais impresses sobre sua imagem e pelo consumo de determinados bens 

culturais oferecidos pelo mercado (ABRAMO, 1994: 56). 
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Cada um adotando seus proprios modos de viver e conhecer a vida. Grupos, 

comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA punks, metaleiros, darks, rappers, etc., procuraram atraves de certas atitudes 

e comportamentos demonstrarem suas inquietagoes sociais e culturais. 

No caso desses grupos emergentes, esse comportamento "agressivo" seria a 

sua marca. Os anos 1980 significaram para tais segmentos, a crise dos valores, dos 

modelos, da economia que, nos anos 1960 estava associada ao idealismo (paz e 

amor), ao empenho transformador (do segmento juvenil) e o interesse por questoes 

publicas e coletivas. 

O cenario juvenil nos anos 1980 se torna diversificado em todas as suas 

formas, nas suas manifestacoes, nos seus questionamentos, nas indagacoes sobre 

o futuro, etc. A decada de 1980 significou para o segmento da juventude a 

materia'izacao da crise do sonho das "revolucoes socialistas" e essa crise afetou o 

aspecto libertario e comunitario do seu ideario (itinerante dos anos 1960). 

Essas tribos e suas diversidades culturais contribufram para uma pluralidade 

de formas de viver o cotidiano. Essa caracteristica multifacetada era proprio desse 

periodo pos-movimento de Contracultura. Os novos movimentos sociais tambem 

eram multifacetados e atuavam em diversas areas sociais. 

Os anos 1980 no Brasil foi um momento historico em que a transicao entre a 

Ditadura Militar e a Redemocratizacao propiciou elementos que contribuiram para o 

surgimento desses movimentos, pois a inquietagao social com a situacao do pais 

estava crescendo de uma maneira relevante. A mobilizacao social era a 

caracteristica da atuacao desses novos atores sociais e tambem do cenario politico-

cultural brasileiro. 
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2.4 AS 0PC5ES DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RE BORDOSA 

R§ Bordosa, provavelmente, e uma mulher com mais ou menos 30 anos de 

idade, cujo cotidiano possuia um sentido relacionado a uma especie de refugio na 

vida noturna, onde se deleitava com o sexo, com as bebidas e com expressoes 

satiricas em relacao a sentimentos de culpa. Essa caracteristica de sexo livre da 

personagem contribui para que suas aventuras estejam sempre relacionadas com os 

diversos dilemas sexuais e de relacoes de genera pelo qual a sociedade brasileira 

se encontrava nos anos 1980. 

Re Bordosa e oriunda do movimento hippie, ou seja, ela em suas historias 

referenciou-se originalmente no movimento flower power, que pregava sexo livre, a 

negacao ao consumismo, as "viagens" psicodelicas das bebidas e das drogas, bem 

como a uma nova forma de viver que nao estava baseada nas formas tradicionais da 

sociedade ocidental (familia, religiao, estado, etc.). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

08 DE OUTUBRO DE 84 

RG Bordosa representa uma satira da retomada, no Brasil, do sonho politico 

na passagem dos anos 1970 - 1980. Ela passa ao largo da mobilizacao social em 

favor da redemocratizacao do pais. Ao mesmo tempo reflete uma nova opcao por 

um comportamento irreverente e marcado por atitudes moralmente chocantes. 
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A juventude dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R§ Bordosa ocorreu justamente no periodo dos anos 1970, 

quando os sonhos de uma sociedade utopica ja estava se "desintegrando" e sendo 

substituido por um vazio existencial. Ela se situa dentro desse contexto marcado por 

essas novas formas de visualizar a sociedade. 

Para Hall (2003: 21), esse contexto historico da segunda metade do seculo 

XX ficou marcado por uma serie de transformacoes que deslocaram a forma de 

conceber e viver o social. Os movimentos socio-culturais desse periodo contribuiu 

para a fragmentacao das identidades modernas. 

Por exemplo, a Revolucao Sexual e o movimento feminista contribuiram para 

uma reflexao sobre as relagoes de genera, o lugar da mulher no social e, 

consequentemente, a desconstrucao do sujeito moderno. 

Re Bordosa e uma satirizacao de certos dilemas da mulher das decadas de 

1970 e 1980. Ela sabe bem o que nao quer: 
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Mas nao tem seguranca sobre o que quer: 

A personagem faz sempre uma critica a situacao das mulheres que optaram 

por uma vida dedicada ao lar, ao marido e aos filhos. ParazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Re Bordosa, o sentido da 

vida esta na liberdade sexual e no fato da mulher procurar ser dona do seu praprio 

corpo e, com isso, decidir o seu direcionamento no cotidiano. 

Todavia, a personagem tambem sugere uma especie de "ressaca moral", ao 

mesmo tempo que a satiriza, pois em algumas tiras em quadrinhos Re Bordosa 

mostra um certo sentimento de culpa pela sua vida baseada nas orgias e nas 

bebidas, mas no final sempre reafirma sua opcao de vida. Trata-se muito mais de 

um sareasmo de R§ Bordosa com esse sentimento de culpa e com os conflitos de 

genera do periodo pos-revolucao sexual em que as mulheres se indagavam em 

relacao as lutas pelos direitos civis e na construcao de um novo papel feminino na 

sociedade. 
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Nesse sentido, essa ironia e uma critica da personagem sobre as indagacoes 

femininas e o questionamento entre viver uma vida dedicada a familia ou adotar uma 

postura de independencia feminina mas sem que isso represente uma bandeira 

politica. 

Esta personagem e caracterizada pelo Quadrinista como uma mulher 

independente (mora sozinha). E dona de sua propria vida social (seja ela financeira 

ou sexual). Seu visual reflete o modo de se vestir e viver da decada de 1980, como 

por exemplo, o "amalgama" do movimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA new wave (uma moda que se baseava na 

utilizacao de muitas cores nas roupas, bem como o uso dos brilhos no cabelo) e do 

pos-punk (geracao um pouco distinta do movimento punk, na forma de uma 

apropriacao da questao do engajamento politico, mas com um dialogo maior com 

outros movimentos juvenis). 

O passado de R§ Bordosa (narrado por Angeli) representa esse fato. Sua vida 

esta marcada por um irreverente e chocante comportamento juvenil. 

Enquanto muitas mulheres pregavam a luta pelos direitos civis e pela 

igualdade, a personagem faz opcao de apenas viver o presente. Para R§ Bordosa, o 

interesse nao estava na "bandeira" da revolucao sexual, mas na liberdade que ela 

proporcionava. 
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07 DE OUTUBRO DE84 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O sexo aparece nas historias como uma atitude libertaria, isto e, a realizacao 

dos desejos implicava na redefinicao dos papeis. A relacao com os homens para Re zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bordosa esta associada a esse pensamento. Nesse sentido, o cartunista utilizou a 

personagem e os seus parceiros sexuais com o proposito de refletir sobre as 

relacoes de genera do periodo pos-revolucao sexual. 

11 DEABRILzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE7S 

A personagem faz questao de evidenciar seu interesse pelos homens: 
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Entao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Re Bordosa e uma construcao artistico-cultural que parece expressar 

uma certa maneira de ser das mulheres pos-revolucao sexual. No entanto, e 

necessario salientar que a personagem nao representa todo o genera feminino, mas 

uma fracao do segmento urbano dessa feminilidade nos anos 1980. Essa "fracao" do 

genera feminino (profissionais liberals, universitarias, artistas, etc.) dialogou com os 

movimentos de contracultura, se decepcionou com a sociedade contemporanea que 

ainda possuia resquieios do patriarcalismo e se angustiou com o vazio existencial 

deixado pelo fim do utopismo sessentista. 

2.5 RE BORDOSA: SEU AMBIENTE, SEU COMPORTAMENTO, SEUS 
INTERLOCUTORES E SEUS TEMAS 

Seu ambiente 

As historias da personagem R§ Bordosa se desenrolam no ambiente urbano 

paulistano. Esses espacos mostrados nos quadrinhos de Angeli sao ambientes 

undergrounds (ou alternativos). O termo underground significa "subterraneo" ou 

"aquilo que nao esta relacionado com a midia", isto e, pode ser caracterizado como 

um certo tipo de arte ou ambiente marginais frente ao que a sociedade impoe como 

convencional. 

O mundo de R§ Bordosa e uma especie de referenda (ou representacao) 

desses espacos sociais marginais da noite paulistana: Bares, cafes, festas. Re 

Bordosa e apresentada em suas aventuras em tres espacos: os bares, o seu 

apartamento (representado como um ambiente sexual) e, especialmente, sua 
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banheira. 

Em relacao a temporalidade, percebe-se que a sucessao de historias se 

refere aos anos 1980. Todavia, Angeli nao menciona diretamente tal contexto 

historico nas aventuras. Mas, nota-se que o ambiente urbano narrado esta 

associado ao periodo da decada de 1980 e tambem a uma realidade pos-

movimentos da contracultura, pois percebem-se certas caracteristicas do respectivo 

contexto, como o tema da liberdade sexual, o surgimento de novos grupos juvenis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(punks, darks, goticos, etc.) 1 6 a emergencia de novos atores sociais. 

Nas tiras abaixo, a personagem sugere, de um modo satirico, uma 

representacao sobre a mulher como dona de sua propria vida e com condigao igual 

a dos homens. O tema do aborto foi o assunto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A maioria dos personagens ou dos ambientes narrados por Angeli reflete esse periodo historico 

dos anos 80. Personagens, como ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA punk Bob Cuspe, os hippies psicodMcos Wood e Stock e a 

propria R6 Bordosa, sao representacoes de novos personagens historicos que estavam entrando em 

cena social. 
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Sob efeito, o ambiente social da personagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R§ Bordosa e justamente os 

espacos urbanos das grandes cidades brasileiras dos anos 1980 e que refletem as 

praticas culturais daquele momento historico. Nisso, o apartamento da personagem 

(seja a cama, a banheira ou sofa), os bares, as clinicas de aborto, etc., seriam uma 

representacao sobre os locals marginais (ou alternatives) onde aconteciam as 

historias. 

Seus interlocutores 

Entre os outros personagens que aparecem nas historias de Re Bordosa, 

podemos destacar cinco coadjuvantes: o Pai e a MSe, o gareom Juvenal, o Analista, 

o proprio autor Angeli e os parceiros sexuais. 
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No caso dos pais de RezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bordosa, os dois personagens sao caracterizados 

como figuras que pregam em seu discurso a moral patriarcalista. A Mie sempre 

aparece nas aventuras dando conselhos para a filha com o proposito de acabar com 

o seu cotidiano de "libertinagem". Para a figura materna, nas historias de Angeli, o 

papel da mulher esta relacionado ao ambiente familiar, onde o marido e os filhos 

seriam o objetivo feminino. 

Entretanto, esse discurso da Mae de Re* Bordosa e sempre negado pelas 

praticas culturais da filha, que se contrapoem ao papel feminino dentro dessa familia 

que ainda possui resquicios do patriarcalismo. Os dialogos revelam um conflito 

permanente entre Re Bordosa e sua Mae, assim como a opcao de Re Bordosa por 

uma atitude chocante. Mas, n io ha nenhum rompimento entre as duas personagens. 

A Mie da personagem e representada como uma tfpica mulher do lar, ou 

seja, cujo papel esta associado aos afazeres domesticos. Por isso, as opinioes da 

mae sempre sao no sentido da legitimacao da instituicao familiar, com foco nos 

assuntos da casa, na educagao dos filhos, no cuidado e atencao ao marido. 
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Segundo Bassanezi (2002: 607), as mulheres do periodo pre-revolucao 

sexual - denominado de anos dourados - estao associadas a um modo de conduta 

de "tracos recatados", isto e, o feminino desse contexto17 era construido a partir do 

imaginario social convencional, onde o casamento seria a harmonia e a felicidade 

dos individuos. 

O discurso da epoca - familia, escola, igreja, "midia" - pregava que a mulher 

ideal deveria possuir os tracos da feminilidade, como a ternura, a inocencia, o 

instinto materno, etc. Essas caracteristicas destoavam das questoes relacionadas 

aos prazeres sexuais. A propria sociedade legitimava essa mulher submissa. 

Bassanezi afirma que esse tipo de discurso terminou por construir dois tipos 

de mulher. A primeira seria a "moga de familia", que seguia os modos e as regras 

tradicionais. A segunda seria a "moga leviana" que era associada a conduta sexual 

transgressora, as intimidades sexuais antes do casamento, ao nao compromisso. A 

"moga de familia" seria qualquer garota que cumprisse com o codigo da moralidade 

e preservasse a virgindade. Enquanto as levianas seriam as garotas das "aventuras 

masculinas", ja que o imaginario da epoca tambem pregava a virilidade e o carater 

"poligamico" do genero masculine zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 7 E importante perceber que este tipo de mulher esta associado a figura feminina da classe media, e 

nSo toda categoria feminina. 
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Este tipo de pensamento e ttpico do ideariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA american way of life, onde a 

familia era base para a construgao de uma sociedade moralizada e estavel. Todavia, 

essa regra convencional era muitas vezes burlada pelas proprias mulheres, atraves 

dos flertes, namoricos, aventuras. Certeau (1996: 91) salienta que por mais que as 

instituicoes - Estado, Escolas, etc. - construam estrategias e discursos para impor 

uma normatizagao e disciplinarizacao dos individuos, isso nao quer dizer que as 

pessoas os observem sem questiona-los. Pelo contrario, os individuos utilizam de 

taticas para se contrapor ou ate mesmo transgredir no cotidiano e, assim, reinventa-

lo. Neste sentido, podemos dizer que a relacao entre os homens e as mulheres nos 

"anos dourados*' nao era homogenea e nem harmonica, como sugeriam os discursos 

da epoca. 

O interessante e que existe uma semelhanca desse discurso convencional 

com aquele expresso pela Mae de Re Bordosa. Em todo o momento, a personagem 

critica a filha pela sua conduta de "mulher leviana". Essa questao pode ser 

percebida na tira em quadrinhos abaixo: 

Para essa figura materna, o modo de vida da juventude do momento pos-

anos dourados nao tem nenhuma perspectiva social ou futuro. 
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Esse discurso tradicional da Mae refere-se a todo um aparato ideologico que 

impoe regras e modos para a figura feminina. Essa mentalidade social era muito 

comum e bastante hegemonica nos anos 1950 e nos periodos posteriores foi sendo 

questionado pelos movimentos contraculturais e, em especial, pela revolugao 

sexual. 

Na tira em quadrinhos abaixo, nota-se uma certa ironia da figura materna em 

reiacao ao cotidiano da filha. Percebemos o antagonismo entre as duas 

personagens, bem como percebe-se o quanta a ideia de maternidade dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mae 

sempre esta associada ao matrimonio. 

Semelhantemente, a figura paterna e representada pelo Quadrinista como um 

"agente repressor" em reiacao ao dia-a-dia de sexo e bebidas de Re" Bordosa. O Pai 



69 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

da personagem prega um discurso em que o prazer sexual, bem como a funcao do 

trabalho fora de casa, estao interligados ao genera masculino. Para esse 

personagem, a conduta dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Re Bordosa nao pertence ao universo feminino. O fato de 

possuir varios parceiros sexuais, morar sozinha, ter uma vida independente de pais 

ou marido contribuiram para os conflitos entre a filha e o Pal 

Enquanto a Mae e representada como uma figura propria do ambito familiar 

(ate mesmo a vestimenta), o Pal aparece com caracteristicas relacionadas com o 

trabalho. Se o interesse da Mae e educar a filha e prepara-la para o casamento, o 

objetivo do Pai e muito mais financeiro. Ao mesmo tempo, o Pai de R§ Bordosa nao 

e um simbolo de etica ou moral. 

Suas praticas sao representagoes de Angeli sobre o modo de vida e o 

discurso masculino tradicional, onde a figura do homem e suas agoes eram 

legitimadas pela propria sociedade. 

No arco de historia "Atras da mae sempre vem o pai " 1 8 , notamos que sao 

ressaltadas muitas questoes entre os conflitos de geragoes (pais e filhos). Como ja 

salientado, Re Bordosa e uma representagao do genera feminino pos-revolugao 

sexual e devido as novas formas de pensar e relacionar com o mundo (dialogos com 

o imaginario social da Contracultura), contribui para muitos embates com o genera 

Este arco foi tirado da Revista Chiclete com Banana: Re* Bordosa - A morte da Porraloca de Angeli. 
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masculino e com a propria sociedade que ainda possui muitos resquicios do 

patriacalismo. 

Em uma tirinha como esta acima, pode-se entender muitas questoes, como 

as distingoes e uma certa distancia entre as geragoes. No ultimo quadro, Re" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bordosa mostra uma certa angustia e uma indiferenca (afundando ainda mais na 

banheira) com a chegada do Pai. Essa mesma diferenca de geragoes e ressaltada 

na tira em quadrinhos abaixo: 

Nesta tira, o discurso masculino (simbolizado nas opinioes do Pai) procura 

associar o direito ao sexo e bebida (prazeres) a condigao masculina, pois para esse 

discurso (tipico de uma sociedade patriarcalista) as mulheres nao deviam ter esse 

direito. Tambem percebe-se, nesta tira, uma contraposigao da vida de Re Bordosa 
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com as opinioes dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pai. 0 cotidiano da personagem e uma especie de "exaltacao' 

(ou multas vezes, satira) da Revolucao Sexual dos anos 1960 e 1970. 

A familia de R§ Bordosa (representada pelo Pai e pela Mae) pode ser 

entendida como uma estrutura social pre-movimentos de contracultura. E justamente 

essa caracteristica que contribui para as diferengas entre R§ Bordosa e os pais, pois 

a personagem principal e uma representacao sobre uma geracao que dialogava com 

as contestacoes sociais dos anos 1960 e 1970 e nos anos 1980 criticava a estrutura 

familiar - concebida como um local de aparencias - e pregava que o mundo social e 

seu futuro eram incertos. Essa frustracao existencial dessa geracao - simbolizada 

na personagem - esta relacionada com os ressentimentos em reiacao a familia, a 

religiao, ao Estado da segunda metade do seculo XX. Periodo este, marcado pela 

Guerra Fria, pelos regimes ditatoriais nos paises latino-americanos, pela 

contestagao social dos diversos grupos juvenis, etc. 
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A MAE DA RE BORDOSA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para Bourdieu (1983), esses conflitos de geracoes estao relacionados com os 

modos de pensar e viver de maneira distinta em uma determinada epoca. E 

necessario perceber que muitas vezes os pais e os filhos possuem formas de 

apropriacao distintas da realidade, ou seja, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitus (estruturas mentais) dessas 

duas categorias sociais divergem entre si. Por isso, existem os conflitos culturais nas 

mais variadas sociedades. Entao, a mudanga de comportamento nos jovens em 

meados dos anos 1950 faz parte das trocas culturais, bem como as mudancas 

sociais que ocorreram no respectivo periodo das sociedades ocidentais. 

Nesse sentido, o conflito entre Re Bordosa e os pais e uma representacao 

sobre as inquietudes sociais existentes na sociedade em meados do seculo XX e 

que nos anos 1980 se tomou muito significativa. 
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Outro personagem que aparece em muitas aventuras dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Re Bordosa e o 

gareom Juvenal. Este coadjuvante e caracterizado como um tipieo homem de meia-

idade que vive sozinho na cidade de Sao Paulo. A figura do garcom Juvenal as 

vezes cumpre o papel de estabelecer o contraste necessario para evidenciar o tipo 

de Re Bordosa: ser R§ Bordosa nao e para todos de facil entendimento. 

Muitas vezes Juvenal se toma o confidente de R§ Bordosa em reiacao as 

suas indagacoes e tambem uma testemunha do cotidiano da personagem. 

Em outros momentos, Juvenal aparece como um dos parceiros sexuais de Re" 

Bordosa. E e com ele que a personagem resolve casar. Apesar do matrimonio estar 

muito mais relacionado com a fuga da personagem em enganar a morte, devido as 

doencas (simbolizada pela Aids) e a propria mentalidade social dos anos 1980. 
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Entretanto, nao so foi comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Juvenal que R§ Bordosa casou. A personagem 

teve algumas experiencias em termos de vidas conjugais, como por exemplo com 

um escritor de ficcao cientifica, uma garota chamada Marion (experiencia 

homossexual) e o Pentelho. 

No caso do personagem Analista, as caracteristicas sao bastante diferentes. 

Essa figura do medico e caracterizada por Angeli a partir do modelo de Sigmund 

Freud. Este personagem apareceu unicamente no arco de historias "Snif id-eco cof!: 

Re Bordosa vai ao Analista", cuja narrativa abordava uma reflexao da protagonista 

em reiacao a sua vida. 
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Nas narrativas dessas tiras em quadrinhos, o analista e representado como 

um personagem que passa a dialogar comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Re Bordosa sobre as praticas 

comportamentais desta ultima. O analista tenta perceber se o dia a dia de R§ 

Bordosa e gratificante para ela, bem como demonstra que as praticas sexuais nao 

estao relacionadas com nenhuma neurose ou outros problemas psicologicos. 

A expressao do analista muita vezes revelando chocar-se com a fala de Re 

Bordosa foi um recurso usado Angeli para realgar ainda mais o estilo irreverente, 

chocante, debochado com que Re Bordosa se refere aos assuntos do dia e 

sobretudo ao seu proprio cotidiano, historia e opgao de vida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, /^COMO,F0'». SUA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
« A A vm CMSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA WOS EAf ^ S X* Wo l f e 
ADOUAVA VSR AC5UGWS C#CAS ToSW% 

tea eimras RC©OW«KW5S,,« B#iM~ 

Nota-se essa mesma situagao na proxima tira na qual o Analista conversa 

com Re Bordosa sobre o seu comportamento. 
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Nesse sentido, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analista aparece nas historias em quadrinhos como uma 

reflexao que o cartunista faz sobre o comportamento da personagem, bem sobre os 

dilemas sociais do periodo pos-movimentos de contracultura. 

Outro coadjuvante que apareceu nas aventuras de Re Bordosa foi o proprio 

Angeli. Sua aparicao se deu em dois momentos. O primeiro antecede a morte da 

personagem, foi no arco de historias "Tortura", onde o quadrinista satiriza sua 

propria criacao e ate mesmo sua "crise criativa". 

O segundo momento foi no arco de historias "Arquivo X" (apos a morte de Re 

Bordosa), onde o autor reflete sobre a personagem, relembrando as aventuras 

etilicas e sexuais da Junkie urbana. 
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No caso doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA parceiros sexuais, nota-se que nao existe um padrao ou um 

parceiro constante. Para a personagem o interesse da reiacao com os homens e 

somente o aspecto sexual. Nao interessa para ela a dimensao econdmica, politica 

ou cultural do outro, mas apenas o prazer que eles podem propiciar-lhe. Nas tiras 

em quadrinhos, abaixo, esse discurso aparece de uma maneira evidente: 
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Nao importa se o parceiro e seu f/ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Julio, ou motorista de Taxi, ou policial, 

etc., o sentido esta no sexo livre. Para ela, os homens sao definidos como sendo 

todos iguais, cuja utilidade e apenas o sexo. 

Seu comportamento e seus temas 

Ao abordar-se as relagoes entre os personagens nas historias em quadrinhos 

de Re Bordosa, nota-se que a questao dos conflitos de genero se torna muito 

evidente. Na maioria das tiras, a protagonista sempre esta se relacionando com o 

universo masculino e feminino ou refletindo sobre os embates entre esses dois 

segmentos. 

Todavia, e necessario salientar que a "mola propulsora" das relacoes de Re 

Bordosa com outros personagens sempre e o sexo. A questao das bebidas e 

badalacoes se tornam formas legitimadoras da vida de liberdade sexual da 

protagonista. Essas praticas sociais da personagem sao representacoes sobre um 

imaginario social que foi sendo construido culturalmente desde os movimentos dos 

anos 1960 e 1970, mas que sofreu mudancas nos anos 80. 



79 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E importante iembrar que o quadrinista Angeli viveu esse periodo da 

contracultura e dialogou com diversos grupos sociais, o que contribuiu para uma 

experiencia que nos anos 1980 se expressaria em suas criacoes artisticas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Re 

Bordosa pode ser entendida como um discurso sobre as inquietacoes sociais 

vivenciadas e pregadas nas contestagoes civis da segunda metade do seculo XX. 

Alem disso, por ser uma representacao do genera feminino pos-revolucao sexual, 

Re Bordosa e sua sexualidade sao narradas a partir de uma otica reichiniana, ou 

seja, essa protagonista legitima, em suas aventuras, uma pratica de sexo livre. 

Como em Reich (1979), a ideia de ter o sexo ou prazer sexual como uma 

forma de libertar os individuos do "cativeiro da submissao e da infelicidade" da 

sociedade autoritaria esta muito presente no cotidiano de Re Bordosa. 

O sexo livre e o direito de escolher o parceiro aparecem na narrativa como 

uma maneira de mostrar que a protagonista e dona do seu proprio corpo e tambem 

de sua sexualidade. 

A sexualidade e o proprio cotidiano de R§ Bordosa terminam por contribuir 

para uma "vida de prazer" para ela. Esse cotidiano e o que interessa para a 

personagem, sugerindo um certo antagonismo em reiacao a cultura patriarcalista. 

Ao criar Re Bordosa, o quadrinista Angeli se apropriou de toda uma 

mental idade social que foi construida nos movimentos de contracultura e tambem 

depois deste periodo. Entao, a sexualidade abordada nas historias em quadrinhos 

deste autor reflete em muitos aspectos os discursos da Revolucao Sexual. Esta 

ultima foi muito influenciada pela teoria de economia sexual de Wilhelm Reich 

(1979). 

Esta teoria salienta que o orgasmo e muito importante para a saude mental e 

fisica dos individuos, bem como combate as neuroses da sociedade ocidental. Para 
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Reich, o conceito de orgasmo esta relacionado com toda a alegria e espontaneidade 

e e, justamente, na realizacao dos desejos sexuais que se combateriam os 

sofrimentos. Estes, causados pelas imposicoes, normatizacoes e disciplinarizagoes 

da sociedade sobre os individuos. Nesta perspectiva, a repressao sobre os desejos 

humanos levaria a sociedade ao autoritarismo. A familia seria um modelo de 

sofrimento, de negacoes, etc. No modelo patriarcalista, o homem seria a figura 

central e a mulher estaria legada a submissao. Reich salientava a capacidade de 

experimentacao do orgasmo como forma de superagao do autoritarismo patriarcal. 

Alem disso, legitimava muito o papel da mulher nesta construgao da potencia 

orgastica. 

O orgasmo e outras atividades espontaneas eram, na opiniao de "Reich, 
suflcientes e significativas, por si so, nfio requerendo justificativas nem 
explicacoes, (...) estas reformas derivam e foram justificadas por Reich da 
sua teoria de economia sexual, que constitui o nucleo do seu pensamento 
(RYCROFT, s/d.: 41-42). 

As ideias desse autor foram em muito incorporadas pela revolucao sexual e 

por muitos grupos culturais dos anos 1960 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hippies, feministas, roqueiros, etc. Da 

mesma forma, muitas das ideias de Reich estao presentes nas tiras em quadrinhos 

da personagem Re Bordosa. 

As principals tematicas abordadas nas aventuras de R§ Bordosa sao 

justamente a sexualidade e a questao de genera. Esta ultima tematica e ressaltada 

por Angeli de uma maneira conflituosa, ou seja, mostrando muitos embates entre os 

universos masculino e feminino, bem como os dilemas das mulheres em legitimar os 

seus direitos e a liberdade sexual em reiacao a construcao de uma vida a dois. 
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A personagem RezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bordosa, em todos os arcos de historias, sempre reafirma 

sua opcao de liberdade sexual e nega um cotidiano matrimonial. 

Ha, portanto, uma exaltagao de um cotidiano despreocupado com o futuro e 

com a instituicao familiar. Re Bordosa pode ser entendida como uma figura que 
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resiste a qualquer imposicao que questione a liberdade dos individuos. Sua vida 

seria, neste caso, um rompimento com os valores patriarcais. 

Para ela, o sentido da vida esta relacionado a independencia em reiacao aos 

pais, ao marido, filhos, religiao, estado, sociedade, etc. 

RezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bordosa e uma satira das angustias sociais em torno da repressao sexual 

e das relacoes de genera. A liberdade e igualdade sexual sao caracteristicas 

fundamentals de seu comportamento cotidiano. 

Re Bordosa faz parte de um projeto artistico-cultural de Angeli. Entretanto, 

com que proposito? No proximo capitulo retomaremos a reflexao sobre a 

personagem, Re Bordosa, mas agora enquanto um projeto artistico cultural, sob a 

seguinte questao: em que medida R<§ Bordosa e um projeto de sentido pos-

moderno? 
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CAPITULO III:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RE BORDOSA COMO PROJETO CULTURAL E POLITICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 CONCEPQOES CONTEMPORANEAS SOBRE A NOCAO DE CULTURA 

Iniciaremos a reflexao sobre nocoes contemporaneas de cultura reconstruindo 

um pouco do debate estabelecido entre oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA frankfuriianos, pelo modo como 

evidenciaram a reiacao entre cultura e politica, de um lado, e cultura e mercado, de 

outro. Ambos aspectos fundamentals para a analise das questoes que envolvem os 

projetos artisticos-culturais construidos por quadrinistas undergrounds nos anos 

1980 no Brasil. 

Para Adorno e Horkheimer, a cultura midiatica assenta-se na reiacao entre 

cultura e mercado. Sua perspectiva esta centrada na producao e consumo dos 

produtos culturais. 

Adorno e Horkheimer (1978: 159) afirmam que essa cultura de "lazer e 

entretenimento" se baseia no conceito de Industria Cultural, ou seja, uma cultura 

produzida para a massa popular com o proposito de "alienacao". Industria cultural 

seria a apropriacao do capitalismo sobre a cultura, transformando-a em um produto 

a ser consumido. 

Nesta perspectiva, os filmes, radios, cinema e as historias em quadrinhos 

seriam manifestacoes esteticas apropriadas pela sociedade industrial, isto e, sua 

existencia estaria relacionada com a producao em serie, a padronizacao e o 

proposito de consumo. Para Adorno e Horkheimer: 

Filme e raclio nao tern mais necessidade de serem empacotados como arte. 
A verdade, cujo nome real e negdcio, serve-lhes de Ideologia. Esta devera 
legitimar os refugos que de proposito produzem. Filme e radio se 
autodefinem como industrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de 
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seus diretores-gerais tiram qualquer duvida sobre a necessidade social de 
seus produtos (ADORNO e HORKHEIMER, 1978: 160). 

Para Adorno e Horkheimer, a nocao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cultura de massa era conveniente aos 

detentores dos meios de comunicacao de massa. Para esses interessava a nocao 

de que a cultura de massa seria uma cultura surgida espontaneamente da propria 

massa. Adorno e Horkeimer afirmam que a industria cultural e portadora da ideologia 

dominante e nao apenas adapta seus produtos ao consumo das massas, mas 

sobretudo determina o proprio consumo. 

Essa industria cultural impede a formacao de produtores autonomos, fazendo 

com que haja uma mecanizacao do trabalho e do ocio. A partir dessa otica, a arte na 

sociedade contemporanea tern como destino ser apropriada pelo capital e absorvida 

pela populacao na forma de mercadoria. 

A dita Industria Cultural teria o objetivo de classificar e organizar os individuos 

como consumidores, e, assim, padroniza-los a partir das caracteristicas impostas 

pelas leis do mercado: 

A unidade despreconcebida da industria cultural atesta - em formacao - da 
politica. DistincSes enfaticas, como entre filmes de classe A e B, ou entre 
estorias em revista a precos diversificados, nio sao fundadas na realidade, 
quanta, antes, servem para classificar e organizar os consumidores a fim de 
padroniza-los (ADORNO e HORKHEIMER, 1978: 160). 

Segundo os autores em questao, existe uma intencionalidade dos donos das 

industrias em manipular as massas e sujeita-las a partir dessa imposicao dos 

produtos, levando^as ao comodismo e nao ao questionamento do cotidiano, da vida, 

etc. Existiria uma reiacao entre um circulo de manipulates e necessidades. 
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Esses teoricos da Escola dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Frankfurt salientam que essa Cultura de Massa 

leva os individuos a crerem que a desigualdade social e algo natural e que nao se 

deve questionar essa hierarquia existente na sociedade. 

Esse conformismo, denunciado por Adorno e Horkheiner, seria a propria 

submissao dos individuos ao capital e a ideologia dominante. Entao, aspectos, como 

o mito do heroi, presentes na cultura de entretenimento, levariam - segundo essa 

concepcao - os sujeitos a se conformarem com sua propria condicao de vida, pois o 

direito ao sucesso estaria aicance de poucos. 

Os frankfurtianos partem do princfpio de que a cultura de massa produz a 

reificacao (ou coisificacao) e a alienacao, A massificacao da cultura leva o homem a 

se transformar em "coisa", pois o individuo passa a nao ter consciencia do que 

absorve. Com isso, a racionalidade tecnica seria a racionalidade dominante que 

aliena. 

As historias em quadrinhos e seus personagens - por exemplo, Superman, 

Wonder Woman, Capitao America, Batman, Yellow Kid e outros - seriam, nesta 

perspectiva, um veiculo de propaganda de um pensamento dominante. A televisao, 

o cinema e o radio tambem seriam formas de massificacao e conformacao do 

publico. 

Entretanto, a abordagem dos dois autores correu o risco de generalizar e 

homogeinizar as praticas culturais. A concepcao desses frankfurtianos sobre cultura, 

ao centrar-se na denuncia do papel alienante da Industria Cultural, subestima a 

dimensao de sujeitos ativos de individuos e grupos que na sua diversidade 

constroem praticas de resistencia e de reinvencao cultural. 

Adorno e Horkheimer construiram essa concepcao a partir de um contexto 

historico. Entre o periodo dos anos 1920 ate meados da decada de 1940, a 
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Alemanha e outros paises europeus viviam um periodo muito violento, pois emergia 

pensamentos totalitaristas - ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nazismo e o facismo - , que usavam a violencia fisica 

e ideologica para expor e impor suas ideias. Foi nesse periodo que se praticou um 

dos mais tristes episodios da historia humana, o holocausto. 

A Alemanha Nazista utilizou os meios de comunicacao, como o cinema, o 

radio, etc. - para transmitir todo seu imaginario soeio-politico com o intuito de ter 

uma aceitacao por parte do publico alemao e mostrar que seu pensamento era o 

"unico" e verdadeiro caminho do progresso daquela sociedade. Para Adorno e 

Horkheiner, esse episodio foi a materializacao da industria cultural e do conformismo 

social. A maioria desses teoricos - de origem judaica - teve que se exilar para fugir 

da perseguicao da policia nazista. 

Por outro lado, a consolidacao do modelo taylcrista - fordista nos EUA e, na 

sequencia, na Europa, levando ao fenomeno da producao e de consumo em massa 

teve importantes consequencias para a atividade cultural. 

Entretanto, a nocao de cultura de massa em Adorno e Horkheimer ganhou 

outros contornos mesmo no ambito da Escola de Frankfurt. 

Nem todos os teoricos dessa Escola possuiam uma visao totalmente negativa 

da cultura midiatica. Citaremos Walter Benjamin e Herbert Marcuse como exemplo 

de distincao em reiacao a perspectiva negativa. 

Walter Benjamin (1978), por exemplo, tambem frankfurtiano, diferentemente 

dos autores citados anteriormente, em seu texto "A obra de arte na epoca de sua 

reprodutibilidade tecnica", afirma que mesmo no contexto atual onde o capitalismo 

se tomou bastante influente, pode-se produzir uma arte critica. Ele parte da ideia da 

apropriagao dos produtores e da questao dos grupos dos produtos culturais. 
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Benjamin mostra que existe uma distincao nas expressoes de arte - pintura, 

cinema, historias em quadrinhos, literatura - e cada uma e recepcionada 

diferentemente, isto e, os individuos se apresentam em reiacao as artes de uma 

maneira distinta. 

0 indivfduo que assiste ao cinema tera uma agio diferenciada com reiacao ao 

teatro. Sua otica modificara a arte apresentada. Isso desconstroi o conceito de 

massa amorfica, salientando as possibilidades de um sujeito ativo e questionador. 

Existe uma relagao mutua entre a obra de arte e o individuo que com ela se 

relaciona. 

Outro fato e que a nogao de recepgao faz com que a arte seja revisada, 

reanalisada e percebida sob novos olhares. Com a recepgao a obra nao se esgota 

em si mesma, passa por outras leituras. 

0 conceito de recepgao, utilizado por Walter Benjamim, mostra que existe um 

dialogo entre os individuos e as diversas manifestagoes artisticas. Tal relagao nao 

se da sob um carater unicamente impositivo, mas dialogizado, ou seja, as pessoas 

ao apreciarem uma obra ou produzi-la terminam por dialogar com um mundo a partir 

das relagoes sociais. 

A reprodutibilidade tecnica da arte fez com que ela passasse a ser 

recepcionada por um maior numero de pessoas e cada uma delas com um olhar 

distinto. Essa massa faz parte de um conjunto de novas atitudes em face a obra de 

arte. 0 crescimento do numero de espectadores tornou-se qualidade, pois a 

observagao dessa arte e feita em angulos diferentes. 

E justamente essa percepgao distinta dos individuos que faz a arte possuir 

uma caracteristica relevante, isto e, seu carater de mobilizador das massas. Atraves 

delas, os homens se divertem, adquirem habitos, refletem sobre o mundo e sobre 
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suas vidas. Benjamim ao afirmar o individuo como especialista contribuiu para 

redifinir a relagao entre a cultura midiatica e os individuos. 

Benjamin termina por criticar a concepcao pessimista de Adorno e 

Horkheimer, devido as suas generalizagoes em torno da cultura midiatica. Contudo, 

ele nao nega que a cultura possa ser apropriada por alguns setores com o intuito de 

manipular os individuos. Ele proprio criticava o uso do cinema na Alemanha Nazista 

como uma forma de propaganda ideologica e de construcao de um imaginario social 

de guerra. O que Benjamin afirmava era que construir apenas uma visao pessimista 

da cultura de massa terminava limitando a percepcao do fenomeno. Neste sentido, 

ele critica Adorno e Horkheiner por apenas visualizar esse debate pelo ponto de 

vista da apropriacao da cultural pelo mercado. 

Benjamin salienta a importancia da necessidade de entender cada arte por 

sua propria leitura e o valor cultual e da recepgao que as obras possuem para os 

individuos. Estes, como pensantes, e nao amorficos. Isto nao quer dizer que tal 

autor nao reconhega e critique o fenomeno da estandardizagao da arte pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Industria 

cultural. 

Marcuse (1978), tambem frankfurtiano, em seu texto A Arte na Sociedade 

Unidimencional, traz a ideia de que a arte pode ter um carater militante (engajado). A 

fungao da obra estaria na reflexao sobre o social. Para Marcuse, a arte deve possuir 

um carater revolucionario, pois esse ideario nao estaria mais associado ao 

proletariado. 

Marcuse afirma que essa classe foi absorvida pelo proprio Sistema, tendo 

perdido sua caracteristica revolucionaria. A contestagao deveria ser encontrada em 

outras areas, como mulheres, nas artes, nos jovens, etc. Esse valor contestatorio 

nao deveria ser apenas economico, mas ter um cunho fundamentalmente cultural. 
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Para Marcuse, existe uma possibilidade de conexao da producao cultural em 

ato revolucionario. Nisso, sua perspectiva de cultura midiatica parte do pressuposto 

de que ha uma possibilidade de conexao entre cultura e militancia, pelo qual a arte 

seria a saida para a mudanca social, ja que o proletariado havia perdido seu carater 

revolucionario. 

Essa reiacao entre militancia e cultura estaria associada a construgao de uma 

arte engajada e de vanguarda, com isso, sendo capaz de contribuir para o 

surgimento de uma consciencia militante. 

A arte passaria a ter uma importancia profunda, pois sua funcao social teria 

um sentido de construgao de uma pratica militante. De certo modo, essa ideia 

aproxima Marcuse de Adorno e Horkheiner devido a concepcao de uma arte 

superior e inferior. A primeira seria a propria vanguarda. Nota-se uma distincao entre 

ele e Benjamin, pois este ultimo nao concebia a cultura a partir dessa perspectiva. 

Marcuse salienta uma linguagem revolucionaria na arte, mas para isso 

deveria existir uma transformacao nos padroes esteticos. Esse autor se tomou 

referenda do movimento de Contracultura, devido a essa proposta de critica ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Establishment e sua reiacao (relaboracao) com o marxismo. 

Para Marcuse, a revolucao social dependeria de uma nova proposta politica. 

Esta deveria estar aberta a dimensao da sensibilidade, da fantasia e do desejo. O 

pressuposto dele e o de que a sociedade nao se reproduz apenas no cotidiano, mas 

tambem em seu sentido. A emancipacao requer condiooes de atuacao sobre ambas 

as dimensoes. 

Um outro ponto de vista sobre o conceito de "cultura de massa" foi discutido 

por Umberto Eco. Para Eco (1979: 8), um dos primeiros problemas na utilizacao do 

termo cultura de massa e a questao dos conceitos-fetiches gerados por essa 
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expressao. Tais caracterfsticas contribuem para a nao visualizagao da cultura do 

lazer e do entretenimento como praticas culturais da sociedade. O fetichismo 

termina por associar esse tipo de cultura apenas a fatores mercadologicos, como por 

exemplo a nocao de produto fabricado e os consumidores. 

Eco salienta que o termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cultura de massa possui um carater generieo e 

ambiguo, homogeneizando os individuos em uma especie de massa amdrfica e nao 

pensante. Outro fato e que esse termo seria uma construgao historica, ou seja, um 

conceito criado pelo homem, nao devendo ser concebido como algo natural. 

Alem disso, o conceito de cultura de massa contribui para a construgao de 

niveis de cultura: erudita (superior), media (popular) e a de massa. Isso, terminaria 

por construir uma concepcao limitada e generalizadora de cultura. 

Eco afirma que esse tipo de corcepgao de cultura e produto de uma otica 

maniqueista de mundo, negando, assim, a contextualidade das relagoes humanas. 

Este autor mostra que essa cultura ligada ao lazer e ao entretenimento faz parte das 

praticas sociais e das tensoes do mundo contemporaneo, isto e, ela foi construida 

dentro do nosso cotidiano. Entao, essa caracteristica cultural e uma pratica social de 

nosso tempo, e nao um produto tao somente mercadologico. Para ele, no periodo 

historico em que vivemos - onde as informagoes sao transmitidas de uma maneira 

instantanea e o tempo se tornou mecanizado - a cultura midiatica seria uma forma 

de integrar e colocar os bens culturais a disposigao de todos. 

O universe- das comunicacoes de massa e reconhecamo-lo ou n§o - o 
nosso universo; e se quisermos falar de valores, as condicoes objetivas das 
comunicacSes sao aquelas fornecidas pela existencia dos jornais, do radio, 
da televisao, da musica reproduzida e reprodutivel, das novas formas de 
eomunicacao visual e auditiva (ECO, 1979:11). 
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0 que Eco esta tentando afirmar e que essa cultura - ligada aos meios de 

comunicacao - surgiu historicamente com as relacoes sociais no periodo 

contemporaneo e deve ser entendida a partir do seu proprio contexto cultural. Os 

jornais, a televisao, as historias em quadrinhos, etc., sao aspectos culturais que 

emergiram devido as indagagoes historicas e sociais de nosso tempo, bem como as 

inovagoes tecnologicas alcangadas por nossa civilizagao. 

Eco (1979: 8-9) visualiza duas maneiras contemporaneas polarizadas de 

conceber cultura: uma concepcao apocaliptica e uma integrada. Na otica 

apocaliptica, a tendencia e entender a cultura do entretenimento como uma especie 

de industria que massifica as praticas culturais, onde as relagoes passam a existir 

pelas leis do mercado. Os apocalipticos reduziriam os individuos ao consumismo, 

tornando-os homens-massa. O proprio produto artistico seria, nesse caso, um puro 

fetiche a ser alcangado e consumido pelas pessoas. Essas ultimas passam a ser 

descritas - a partir dessa concepcao - como vitimas desse produto de massa. 

Nessa perspectiva, haveria uma especie de idiotizagao dos individuos, cuja arte 

seria limitada em termos esteticos. 

Na concepcao integrada, o entendimento e bastante distinto, pois ela associa 

a cultura do entretenimento as construgoes artfsticas de nosso tempo 

contemporaneo, ou seja, faz parte das mudangas sociais e dos proprios 

instrumentos culturais de uma contextualidade historica, onde os avangos 

tecnologicos, uma comunicacao mais rapida, terminou por modificar as relacoes 

sociais. 

A situacao conheeida como cultura de massa verifica-se no momento 
historico em que as massas ingressam como protagonistas na vida 
associada, co-responsaveis pela coisa publica. Frequentemente, essas 
massas impuseram umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos prdprio, fizeram valer, em diversos periodos 
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historicos, exigencias particulares, puseram em circulacio uma linguagem 
propria, isto e, elaboraram propostas saidas de baixo (ECO, 1979: 24). 

Um determinado individuo pode ter acesso a narrativa de Machado de Assis e 

assistir a um jomal durante a noite. 

(...), a resposta otimista do integrado: ja que a televisao, o jomal, o radio, o 
cinema e a estoria em quadrinhos, o romance popular e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reader Digest 
agora colocam os bens culturais a disposicao de todos, tornando leve e 
agradavel a absorcao das nogoes e a recepgao de informagoes, estamos 
vivendo numa epoca de alargamento da area cultural, onde finalmente se 
realiza, a nivel amplo, com o concurso dos melhores, a circulagao de uma 
arte e de uma cultura 'popular' (ECO, 1979: 8 - 9). 

Eco afirma que a partir da perspectiva integrada, as pessoas passam a 

conceber a cultura de uma maneira mais problematizadora, dando importancia ao 

contexto historico em que uma determinada pratica cultural e produzida. Ao ler uma 

historia em quadrinho, o individuo nao sera um sujeito amorfico (ou nao pensante), 

mais um agente que esta exercendo a pratica da leitura, seja ela para o proprio lazer 

e divertimento ou para encontrar nessa narrativa algo que Ihe ajude a compreender 

sua realidade. 

E em flagrante contrate com a perspectiva frankfurtiana, que Eco faz uma 

defesa da cultura midiatica. Para este autor, essa cultura passou a se tomar uma 

definicao de ordem antropologica que indica uma reiacao com a temporalidade 

contemporanea, onde os fenomenos dos meios de comunicacao estao conexos com 

as relacoes sociais no cotidiano, isto e, esta cultura e uma construcao de nosso 

tempo e deve ser entendida por suas proprias peculariedades. 

Tambem para Thompson (1998), Adorno e Horkheimer se equivocam ao 

pressuporem que o consumo de bens culturais significa uma postura de aceitacao 

da ordem social. Seu argumento supoe uma autonomia interpretativa do sujeito que 

acessa os bens culturais disponiveis. 
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Para ele, o desenvolvimento dos meios de comunicagao ocorreu de modo 

completamente imbricado com a emergencia das sociedades modernas. A 

discussao sobre a midia deveria ser, portanto, algo central. Sob tal ponto de vista, 

Thompson (1998) critica o negativismo da abordagem dos frankfurtianos contida na 

formulagao da "industria cultural". 

A sociabilidade, criada pela interacao midiatica, conectam os individuos 

atraves da comunicagao e toda uma simbologia. Sao nos contextos sociais que os 

individuos produzem cultura e recebem as formas simbolicas mediadas. As 

recepcoes dos sujeitos sao feitas a partir de um contexto socio-historico especifico, 

pelo qual e caracterizado pelas relacoes de poder. 

Essa apropriagao da midia se da de uma maneira diferenciada, pois os 

individuos possuem maneirae distintas de se relacionar com outros nos diversos 

aspectos da vida. A midia possui uma reiacao com o cotidiano das pessoas e a 

comunicacao midiatica faz parte do mundo contemporaneo. 

Ja para Certeau (1996), apesar de uma determinada ordem, baseada no 

dominio de um determinado grupo social imposto sobre outros, os individuos 

reinterpretam a sua maneira, isto e, a partir de taticas no cotidiano as pessoas 

constroem uma especie de "arte ordinaria" e reconstroem socialmente a realidade. 

Esse consumo criativo dos individuos termina por propiciar uma pluralidade 

de interpretacoes das relacoes sociais. Nota-se, nesta perspectiva certeauniana, 

uma distincao com a otica de Adorno e Horkheimer em reiacao a cultura. Para 

Certeau (1996), a cultura e produzida no cotidiano pelas diversas relacoes sociais 

por variados grupos que compoe a sociedade. 

O referido autor elaborou a nocao de cultura a partir da ideia de "resistencia". 

Esta ultima seria a forma dos individuos se imporem as disciplinarizacoes. AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA taticas 
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seriam as burlas que sujeitos utiiizam para negar e transgredir aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estrategias 

construidas pelas inst i tutes - Estado, Escola, Justica, Religiao, etc. - para 

disciplinar, normalmente as pessoas. 

Certeau (1996) salienta que os individuos possuem operacoes proprias (arte 

fazer) que constroem lutas subrepticias que burlam as imposicoes de uma norma, 

transformando-a. Entao, nao existe uma massa amorfica ou cultura de massa como 

afirmavam alguns teoricos, mas, sim os usos que os homens fazem das culturas 

difundidas. 

Sob tal referenda, ao lerem ou criarem as historias em quadrinhos ou outras 

atividades culturais, os sujeitos historicos consomem, interpretam, apropriam, 

inserem essa pratica cultural em uma rede relacional, ou seja, os usos estao 

relacionados com o contexto social, bem como com as diversas praticas cotidianas 

dos individuos. 

Gonheco pesquisadores habilidosos nesta arte do desvio, que e um retorno 
da etica, do prazer e da invencao a instituicao cientiflca, (...), tratar assim as 
taticas cotidianas seria uma arte ordinaria, achar-se na situacao comum e 
fazer da escritura uma maneira de fazer 'sucata' (CERTEAU, 1996: 90). 

Salienta-se que na sociedade essa apropriacao nao se da de uma maneira 

homogenea e, sim, heterogenea e conflituosa. Certeau (1996) afirma que as taticas 

assumem formas distintas de entender a cultura. 

Entre o pessimismo de alguns frankfurtianos e o entusiasmo de Eco para com 

o fenomeno da "cultura de massa", preferimos uma postura mais prudente, que 

procure considerar, na dinamica cultural, tanto o momento de producao como o de 

uso. Sobretudo optamos por considerar essa como uma reiacao problematica, como 

um lugar de tensao e resistencia. E sob tal referenda que analisaremos o projeto 
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artistico cultural de Angeli, sobretudo expresso por meio da personagem Re zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bordosa. 

3.2 0 SURGIMENTO DAS HIST6RIAS EM QUADRINHOS E SUA TRAJETORIA 
NOS ESTADOS UNIDOS 

Antes de iniciarmos nossa reflexao sobre o surgimento das historias em 

quadrinhos, e necessario salientar que mostraremos a trajetoria dessa expressao 

artistica nos territorios norte-americano e brasileiro. Esta opcao se deve a duas 

questoes bastante relevantes. A primeira e o fato de que o formato das narrativas 

graficas brasileiras foram influenciadas pelo modelo de historias em quadrinhos 

produzidas nos Estados Unidos, isto e, publicadas em serie. A segunda questao e 

que os quadrinhos prcduzidos na Europa possuem outra caracteristica, onde as 

narrativas graficas sao produzidas como uma obra - em uma encadernacao - ao 

longo de todo ano, semelhantemente ao que acontece com os livros. Isso nao quer 

dizer que, em termos de historias em quadrinhos, nao haja exemplos de producao 

em serie. Pelo contrario, podemos citar o exemplo da revista inglesa 2000 AD, que 

possui um formato semelhante ao que e produzido na America. 0 que salientamos e 

que na Europa os quadrinhos se desenvolveram diferentemente. Todavia, quando 

falamos do surgimento dessa arte, teremos que remeter ao continente europeu, pois 

foi nessa regiao que os quadrinhos emergiram na primeira metade do seculo XIX. 

Para Feijo (1997: 18), a historia em quadrinhos e um tipico genero da 

popularizacao dos meios de comunicacao, uma producao cultural com fortes bases 

industriais, ou seja, a preocupacao com as vendas, a publicagao, o desejo do 

publico e as diversas questoes do mercado. Entretanto, esta base mercadologica 
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nao impediu que os quadrinhos possuissem uma preocupacao com a estetica, com 

a narrativa e com uma imagem de qualidade. 

No inicio do seculo XIX, as cidades europeias - e tambem as americanas -

se tornavam centros urbanos altamente industrials, com milhoes de pessoas 

circulando, trabalhando e consumindo dentro de seus cotidianos. Com o passar do 

tempo a vida urbana se tornou mecanizada e o tempo "passava" cada vez mais 

rapido, ou seja, o cotidiano se transformava em uma especie de "fabrica humana", 

onde os individuos precisavam ser ageis e assimilar as diversas informacoes que a 

sociedade transmitia de uma maneira mais depressa. 

Nisso, as narrativas graficas (ou historias em quadrinhos) surgem, juntamente 

com os jornais e a literatura de folhetins, como sendo uma forma cultural que 

emergia em um momenta historico, onde havia uma necessidade de informar cada 

vez mais rapido e vender produtos para um publico mais ampio. 

A cultura de massa surge como uma cultura de lazer, de entretenimento, 
que busca o lucro e que depende de certas tecnologias para existir e poder 
alcancar o seu publico. A reiacao pessoal e substituida por um meio tecnico 
de comunicacao a distancia, impessoal e aberto, capaz de atingir milhares 
ou milhSes de pessoas. Sua forma e conteudo, entretanto, devem ser 
acessiveis a esses consumidores (FEIJO, 1997:17). 

Nesse periodo, as historias em quadrinhos surgem como uma forma artistica 

que transcende os limites da escrita, ou seja, em uma sociedade onde a educacao 

era privilegio para poucos a comunicacao por imagens atingiria mais individuos. 

Atraves das imagens poderiam ser divulgados os discursos, as informacoes, as 

mercadorias etc. As imagens foram utilizadas cada vez mais como sendo uma forma 

de comunicacao. 

Entao, as narrativas graficas, as charges, surgem nessa epoca como uma 

nova forma de representar a sociedade e seu cotidiano. Todavia, e necessario 
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entender que o surgimento dessas expressoes de arte esta associado a esse 

imaginario da modemidade que moldava a sociedade. * 

E importante salientar a diferenca, ja neste momento, entre as charges e as 

narrativas graficas. A primeira tern como funcao a transmissao de um conteudo 

crftico humorfstico em uma unica imagem. Enquanto a segunda se traduz por uma 

sequencia de aeontecimentos ilustrados ou uma especie de narrativa visual. As 

historias em quadrinhos possuem uma forte semelhanca com o cinema, pois essas 

duas producoes artisticas sao artes sequenciais, ou seja, imagens em movimento 

dentro de uma sequencia logica. 

No entanto, as historias em quadrinhos sao producoes artisticas com suas 

proprias peculariedades, cuja comunicacao se faz por intermedio do amalgama entre 

a imagem e a narrativa. Para Bibe-Luyten (1985:12), as historias em quadrinhos sao 

construidas por dois codigos de signos graficos: a imagem e a linguagem escrita, 

como nos haviamos salientado. E justamente o conjunto de ambas as formas - a 

literatura e o desenho - que caracteriza os quadrinhos. Esse carater misto termina 

por mostrar que essa expressao artistica faz parte da cultura contemporanea, cuja 

caracterfstica se baseia na multiplicidade de discursos e interpretacoes, bem como 

nas inovagoes de tecnicas e estilos. 

Os quadrinhos surgem em um periodo de transformacoes socio-culturais, na 

primeira metade do seculo XIX. A primeira historia em quadrinhos foi criada pelo 

Suico Rudolph Topffer com a publicagao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M. Vieuxbois. Ele proprio denominou 

sua criacao como sendo uma especie de "literatura em estampas". Seus quadrinhos 

eram uma cronica da vida cotidiana, cujos desenhos e textos eram utilizados por ele 

para representar uma acao continua. Porem, sua narrativa tinha cortes de tempo e 

espaco. 



98 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Moya (1986: 12), Topffer foi o precursor das narrativas graficas, eie 

construiu as bases para o desenvolvimento desta arte contemporanea. Seus 

personagens eram descritos e analisados de uma maneira profunda, pois ele refletia 

sobre a questao dos nomes, da idade, das preocupacoes e ate sobre as relacoes 

familiares. 

Todos os herois de TQpffer estao a procura de algo aparentemente 
simples, mas que acaba provocando catastrofes: e o objeto amado porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M, 
Vieuxbois (1827), o cometa de Dr. Festus (1829), a liberdade de eaear 
borboleta de M. Cryptogame (1830), o nascimento de M. Jabot (1831), um 
sistema educativo para criancas de M. Cr6pin (1837) ou um estado social 
para Albert (1844). (MOYA, 1986:13). 

Moya salienta que os quadrinhos de Topffer possuem uma logica de causas e 

efeitos das acoes de seus personagens, onde sao inseridos no cotidiano e com os 

diversos problemas sociais, como podemos perceber nos desenhos abaixo19: 

Paralelamente a esse artista, emergiram o Alemao Wihelm Busch - com a 

publicacao do ano de 1865 intitulada de Max und Moritz, que narrava as aventuras 

1 9 Quadrirtho M. Vieux-Bois de Rudolph Topffer publicado no ano de 1827 no seu livro Histoires em 
Estampes. 
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de dois garotos - e o trances Christophe, pseudonimo de Georges Colomb, que 

criou azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fammille Fenovillard. Esta historia em quadrinhos retratava as questoes 

familiares, na qual um casal provinciano e suas duas fiihas - Artemise e Cunegunde 

- se relacionavam no cotidiano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j f t i  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 0 

Para Moya (1986: 16), Topffer, Colomb e Busch foram os responsaveis por 

unir duas formas de arte - literatura e desenho - , bem como, refletir o cotidiano das 

sociedades e as relacoes humanas, atraves de suas producoes artisticas. Foi 

justamente por meio desse "amalgama artistico", criado por esses individuos que os 

quadrinhos se tornaram uma das maiores expressoes de arte do mundo 

contemporaneo. 

Entretanto, os quadrinhos como nos os conhecemos atualmente - revistas 

semanais, mensais e publicacao em jornais - emergiram no ano de 1895 com o 

norte-americano Richard Outcault e sua criacao "Yellow Kid'. Sua producao 

inaugurou oficialmente o genera dos quadrinhos, pois Outcault introduziu nessa arte 

Quadrinho Max und Moritz de Wilhelm Busch do ano de 1865. 
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a ideia dos baloes e a producao continua, o que terminou por definir as 

caracteristicas atuais das historia em quadrinhos. 

A producao continua - seja eia em revistas proprias ou jornais - popularizou 

os quadrinhos, ou seja, eles passaram a ser mais acessiveis a um maior numero de 

pessoas. Esta caracteristica foi bastante relevante, pois, antes de Outcault, os 

quadrinhos eram editados em albuns ou livros, o que tornava mais dificil sua 

popularizagao. 

Em reiacao aos baloes, estes propiciaram uma nova dinamica na narrativa, 

libertando, assim, os desenhos dos textos que se localizavam como uma especie de 

nota de rodape. Isso diferenciava, em muitas questoes, as criacoes de Outcault em 

reiacao as producoes de seus antecessores, pois se antes o texto vinha embaixo 

das imagens, comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Yellow Kief os desenhos e os textos passaram a ser integrados, 

como notamos nesta afirmacao da autora Bibe-Luyten: 

Com o aparecimento do balao, os personagens passam a falar e a narrativa 
ganha um novo dinamismo, libertando-se, ao mesmo tempo, da figura do 
narrador e do texto de rodape que acompanhava cada imagem. Com essa 
autonomia, cada quadrinho ganhou uma incrivel agilidade, porque passou a 
contar em seu interior, integradas a imagem, com todas as informacoes 
necessarias para o seu entendimento. Os personagens passam a 
expressar-se com suas proprias palavras, e surgem as onomatopeias 
acrescentando sonoridade as imagens (BIBE-LUYTEN, 1985:19). 

Nesse sentido, percebemos que os quadrinhos sao um conjunto de imagens 

seqiienciais, no qual o sentido de tempo e espaco esta interligado a uma rede de 

acoes logicas e coerentes, isto e, as imagens se baseiam na imbricacao da narracao 

com as acoes logicas dos personagens. Como a narrativa grafica significa uma 

articulacao entre o texto escrito e a imagem, essa tipicidade propria dos quadrinhos 

tern como funcao a ideia de que os desenhos estao em movimento. 
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No momento em que Outcault, na sua historia The Yellow Kid, colocou 
textos dentro do quadrinho e encerrou-os dentro do balSo, estava fazendo 
mais do que mudar a localizacao das palavras em relagao as figuras. De 
fato, a inclusao de palavras no campo imagfstico impiicou numa 
transformagao do seu uso acrescentando conotagoes e algumas vezes 
alterando o seu significado (COHEM e KLAWA, 1997:112). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Yellow Kid foi uma grande inovacao para sua epoca e definiu toda essa 

expressao artistica. Com ele, vieram outros personagens, como por exemplo: Os 

Sobrinhos do Capitao, de Rudolph Dicks, em 1897; Krazy Kat (1910)21, de George 

Herriman; o Gato Felix, de Pat Sullivan, no ano de 1923 e muitos outros. Os 

quadrinhos se tornaram um sucesso muito grande nos Estados Unidos, que com o 

passar dos anos comecaram a ser exportados. Para isso, foram criados os 

Syndicates que eram agendas, cuja fungao era vender os quadrinhos para outros 

paises. 

Esta obra em quadrinhos possui uma narrativa rebuscada que fazia uma reflexao muita orofunds 
acerca das relacoes sociais. A partir de um tri§ngulo amoroso entre um cio, uma gata e um rato, 
George Herriman discutiu os temas da sexualidade, das relacoes de genera e outros. 
22 YELLOW KID. O Menino Amarelo foi criado por Richard F. Outcault em 1895 que narrava as 
aventuras de um garoto que vivia no "Beco de Hogarf, em cujo local viviam chineses, negros e 
pessoas de diversas etnias. As hist6rias desse personagem refletem muito o cotidiano da cidade de 
Nova York, que no final do seculo XIX tinha muitos Imigrantes. 
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Segundo Bibe-Luyten (1985), oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Syndicates foram os responsaveis pela 

grande difusao das historias em quadrinhos. Essas agendas distribuidoras 

aumentaram as tiragens, contrataram desenhistas com o intuito de elevar a 

producao em serie, bem como diminuir o preco para os jornais e revistas poderem 

adquirir o licenciamento dos quadrinhos. Foi nessa epoca que os quadrinhos 

passaram a ter uma multiplicidade de temas. Se antes eles eram divididos em kids 

strips (criancas), animal strips (bichos), family strips (familias) e girls strips (garotas), 

nesse momenta, surge o genero heroi (nao confundir com super-heroi) que trouxe 

em sua narrativa temas como ficcao cientifica, aventura, terror, contos policiais, etc. 

Esse tipo de tema e denominado de narrativa pulp, cuja caracteristica fazia parte da 

literatura da epoca. 

Nos quadrinhos, essa narrativa foi denominada de adventure strips ou genero 

de aventura. Um dos maiores quadrinhos desse genero foi Little Neno in 

Slumberland, de Winser McCay, em 1905, que narrava os sonhos interminaveis do 

garoto Neno. Podemos tambem citar o exemplo de Buck Rogers, de Richard Calkins 

(1928) e Tarzan, adaptado por Hal Foster do romance de E. R. Burroughs. Nesse 

genero, o sentido nao era as satiras e nem as piadas com o cotidiano - que eram 

bastante presentes em outros quadrinhos - mas o suspense gerado no final da 

aventura. Essa caracteristica fez com que aumentassem as vendas dos quadrinhos, 

pois fazia com que os leitores se interessassem em descobrir o que estava por 

acontecer com o heroi, gerando uma grande expectativa. 
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2 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura dos quadrinhos se tomou uiha pratica diaria para o publico infanto-

juvenil da classe media no cotidiano dos centres urbanos e havia um interesse por 

parte dessas pessoas em acompanhar as venturas dos herois, como o magico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mandrake, o Fantasma e o heroi futurista Flash Gordon. 

LITTLE NENO In Slumberland foi criado por Winsor McCay em 1905, 
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Entretanto, foi com o surgimento do genero "super-heroi" que as historias em 

quadrinhos se tornaram cada vez mais populares. 0 que diferencia os "super-herois" 

dos "herois" e que, no primeiro, os protagonistas das historias possuem poderes 

sobre humanos. Esta caracteristica foi fundamental para a "atracao" de novos 

leitores, principalmente dos infanto-juvenis. 

Esse genero dos quadrinhos surgiu na deeada de 1930. Este periodo foi 

muito conturbado, pois foi uma epoca em que os regimes totalitarios se 

estabeleceram na Europa, a crise da Bolsa de Nova York enfraqueceu a economia 

de varios paises e em 1939 se inicia o conflito mais violento que o mundo ja havia 

presenciado: a II Grande Guerra Mundial. O genocidio e a destruicao que este zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Flash Gordon foi criado por Alex Raymond em 1934 e narrava as aventuras de um heroi 
intergalatico. 
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conflito gerou terminou por construir um pessimismo e angustia generalizada em 

reiacao ao futuro. 

Foi, justamente, nessa epoca conturbada que surgiu o genero mais popular 

das historias em quadrinhos, as narrativas graficas de super-herois. Esse genero 

emergiu no ano de 1938 com a publicacao da revistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Action Comics, que narrava - e 

ainda narra - as aventuras do Superman. Este personagem foi criado pelos 

estudantes da cidade de Cleveland, no Estado de Orio, Jerry Siegel e Joe Schuster, 

num Fanzine25 de 1933, cuja historia tinha o titulo de "The Reign of Superman". 

As historias do Superman cativaram muitos leitores devido ao fato de sua 

narrativa estar repleta de ficcao cientifica, aventuras fantasticas e toda uma 

mitologia que resgatava a crenca em torno do heroi. Quanto ao personagem, suas 

aventuras fazem um amalgama dos mitos cristao com os mitos gregos. Em relagao a 

crenca crista, nota-se que Superman possui muitos paralelos com a narrativa de 

Moises e a de Jesus Cristo, bem como com varios personagens da literatura biblica. 

Tanto Moises quanto Superman foram colocados em uma "cesta" - no caso do 

personagem em quadrinhos foi uma nave - pelos pais para poderem salva-los e 

tambem se tornarem os libertadores de um povo. Outro fato e que Superman possui 

caracteristicas cristas, como o messianismo, salvacao, bondade, compaixao, 

maniqueismo, etc. Superman seria uma especie de Salvador para os habitantes da 

cidade ficticia de Metropolis, bem como de todo o mundo. 

Ja em relagao aos mitos gregos, nota-se um paralelo entre Superman e o 

mito do deus Apolo. Os dois possuem poderes provenientes do Sol e este astro 

termina por impedir o envelhecimento deles. Tambem nota-se uma forte semelhanga 

25 Fanzine pode ser entendido como pequenos folhetins ou revistas feitos por fas, cujos temas 
abordados s io diversos. Essa expressao artistica surgiu na primeira metade do seculo XX nos 
Estados Unidos. 
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entre ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Superman com os herois gregos - como Hercules, Perseu, Teseu - em 

reiacao a questao das aventuras e dos feitos fantasticos. 

Percebe-se, ainda, que o genero super-heroi possui sua propria mitologia e 

caracteristicas, como por exemplo a questao da identidade secreta, galeria de 

viloes, supergrupos, parceiros-mirins, etc. Com o surgimento do personagem 

Superman, outros foram criados nos anos posteriores, o que proporcionou o 

fortalecimento deste genero. Sao exemplos: o personagem Batman, criado por Bill 

Finger e Bob Kane, na revista Detective Comics n° 27. Este personagem e o oposto 

do Superman. Suas aventuras sao repletas do cenario sombrio e noir e resgata a 

literatura policial e enfatiza muito as questoes da violencia dos centros urbanos. 

Nota-se, em muitos aspectos, algumas reflexoes freudianas presentes nas 

Superman se tornou um feone do mundo contemporaneo. 
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aventuras do personagem, como o trauma reprimido, a loucura de alguns 

personagens, bem como a obsessao por um determinado objetivo, 

Outro personagem que destaca-se ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Wonder Woman (ou Mulher-Maravilha), 

criada pelo psicologo William Moulton Marston, em 1941, na revista All Star Comics 

n° 8. A personagem se tornou muito popular, terminando por ter sua propria revista. 

Wonder Woman foi uma das primeiras heroinas a surgirem, mas foi - e ainda e - a 

mais conhecida. Suas aventuras sao repletas de referencias aos mitos gregos, bem 

como ao universo feminino. As aventuras da personagem se refere em muitos 

pontos as indagacoes femininas do nosso tempo, como por exemplo a liberdade 

sexual, vida independente e as angustias do genero feminino no cotidiano da 

sociedade ocidental, que ainda possui resquicios do patriarcalismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 7 

Outros personagens surgiram neste periodo, como o Flash (1939), de 

Gardner Fox e Harry Lampert; Namor (1939), de Bill Everett; Capitao Marvel, na 

Revista Fawcett, o Capitao America (1941), de Joe Simon e Jack Kirby, etc. 0 

Worder Woman (desenhos de Adam Hughes). 
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genero super-heroi se tomou, assim, muito popular, tendo sido responsavel por 

aumentar as vendas das historias em quadrinhos. 

Registra-se que na decada de 1950 as historias em quadrinhos e outras 

producoes artisticas - ligadas ao entretenimento e ao lazer, como cinema, teatro, 

literatura, etc. - sofreram uma forte e violenta repressao nos Estados Unidos. Neste 

periodo pos-guerra nos Estados Unidos, houve uma perseguicao muito grande em 

reiacao aos individuos que eram taxados de "comunistas". 

Uma politica empreendida pelo senador Joseph McCarthy - conhecida como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

macarthismo - privou muitos cidadaos de seus direitos civis, perseguindo e 

prendendo muito deles. Foi uma epoca muito obscura, pois o conservadorismo 

norte-americano, materializado por essa politica, censurou muitos filmes, pecas 

teatrais, romances. O interesse, segundo a perspectiva desse senador, era 

combater o "periodo comunista" que "ameacava" a America, seu "way of life". 

E necessario salientar que esta politica pode ser entendida como um dos 

desdobramentos da Guerra Fria. Isto e, o conflito ideologico entre os Estados Unidos 

e a Uniao Sovietica terminou por proporcionar o surgimento de ditaduras, guerras e 

outros tipos de violencia pelo mundo inteiro. 

Nos quadrinhos, essa perseguicao foi materializada pela repressao 

empreendida pelo psiquiatra Dr. Frederic Wertham. Com a publicacao, em 1953, do 

livro Seduction of the Innocents, o autor elabora todo um discurso em que faz um 

paralelo da delinquencia juvenil em reiacao as narrativas graficas. Para ele, os 

quadrinhos exerciam um efeito negative na moral e na formacao psicologicas das 

criancas e dos jovens, isto e, essa teoria afirmava na epoca que os quadrinhos eram 

os responsaveis pela violencia crescente na sociedade. Nisso, personagens como 
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Batman, Wonder Wowan, Superman, Capitao AmericazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e outros, seriam 

incentivadores da delinquencia, do homossexualismo, da pornografia, etc. 

Segundo Bibe-Luyten (1985: 37), a campanha antiquadrinhos de Werthan foi 

muito violenta, tendo contribuido para a destruieao de muitas revistas em fogueiras 

em pracas publicas. Um dos generos de quadrinhos que mais sofreu repressao foi o 

de terror, que praticamente desapareceu neste periodo. 

Esta repressao terminou por propiciar uma censura total as historias em 

quadrinhos. Para isso, foi criado pelo senado, representado pela Subcomissao 

Kefauver, a entidade Comic Magazine Association of America (CMAA), que criou o 

Comic Code Autitority, em 26 de outubro de 1954. 

Este codigo tinha como proposito censurar e impor que tipo de historias eram 

permitidas para serem publicadas. Nisso, as historias em quadrinhos teriam que ter 

regras em suas narrativas. As regras do codigo eram: 

• Proibido mostrar um crime de modo a gerar simpatia ao criminoso; 

• O bem sempre teria que veneer o mal; 

• A palavra "crime" era proibida de ser utilizada na capa da revista ou ser 

usada em destaque em seu interior; 

• Proibido mostrar cenas de canibalismo, vampirismo, bem como 

aparicoes de demdnios, fantasmas, vampiros e lobisomens; 

• Proibido utilizar as palavras "terror" e "horror" como titulos da revista ou 

da historia; 

• Proibido usar o nudismo ou erotismo; 

• Proibido mostrar anatomia das mulheres com exageros ou qualquer 

qualidade fisica; 
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• Os "romances" deveriam ser retratados a partir da questao da familia e 

do casamento; 

• Proibido utilizar desenhos de estupro, sedugao ou outras perversoes 

sociais. 

Essas regras, listadas acima, foram alguns dos pre-requisitos para os 

quadrinhos serem aceitos neste periodo. Percebemos que esta repressao fez parte 

do conservadorismo norte-americano empreendido nos anos 1950. Todavia, e 

necessario salientar que essa perseguicao se deu nos Estados Unidos, pois na 

Europa os quadrinhos eram produzidos com mais liberdade criativa. 

Contudo, na decada de 1960 emergiu a reacao a repressao dos anos 1950. 

Com o surgimento da Contracultura e de toda a contestacao que houve em relagao 

a cultura conservadora e consumista das decadas anteriores, emerge os quadrinhos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

undergrounds28 nos Estados Unidos, que tinham como proposito criticar as 

autoridades e os governos da epoca, satirizando os costumes e as relagoes do 

cotidiano norte-americano. 

O "american way of life" se tornou um dos alvos desses quadrinistas 

alternativos que surgiram neste contexto. O comics code deixou de ter sentido 

nesses quadrinhos, pois a narrativas de quadrinistas - como Robert Crumb, Gilbert 

Shelton, Harvey Kurtzman e outros - eram repletas de sexo, drogas, Rock n' Roll e 

muita satira a cultura americana. Se com o codigo de regras havia proibigoes em 

relagao a anatomia feminina, com os quadrinhos alternativos a sexualidade era 

exposta de uma maneira comica e satirica, como podemos perceber neste desenho 

de Robert Crumb: 

Underground signifies alternative, referindo-se a arte produzida como critica a sociedade. 
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Robert Crumb foi um empregado de uma fabrica de cartoes em Cleveland, 

que no inicio dos anos 1960 resolveu usar os quadrinhos como expressao para 

expor suas ideias e exercer uma critica social daquele periodo. Ao participar da 

revista "Help", do outro quadrinista Harvey, Crumb contribuiu para o surgimento 

desses tipos de quadrinhos. Foi nesse periodo que surgiu a revista Mad, de 

Kurtzman, e a Zap Comics, de Crumb. Estas duas revistas se tornaram especies de 

porta-vozes do movimento, onde outros quadrinistas narravam e representavam 

O perfil da mulher desenhada por Robert Crumb. 
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aquele momento historico, bem como aventuras moidadas ao sexo, as drogas e aos 

sonhos do psicodelismo surgido naqueles anos. 

Um desses quadrinistas foi o texano Gilbert Shelton, que tambem trabalhou 

na revistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Help e foi fundador da magazine Texas Ranger. Em 1967, Shelton cria no 

jornal L A Free Press as historias dos Freak Brothers. Nessas narrativas sao 

contadas as historias de tres hippies que viviam suas aventuras a partir dos 

trambiques, enrolacoes, das buscas pelas drogas e de muito sexo. Shelton tambem 

foi o fundador da editora Rip Off Press, que publicava muitas revistas desse circuito 

alternativo. 

Por se tratar de historias em quadrinhos do ambiente alternativo, essas 

revistas burlaram o "comics code" e revolucionaram as narrativas graficas, trazendo 

muitas inovacoes tecnicas e na escrita. Foi nesse periodo que o quadrinista Will 

Eisner (criador do personagem Spirit, nos anos 1940) publicou a obra o "Contrato de 

Deus". Esta publicagao foi um marco nas historias em quadrinhos, pois ela trouxe 

uma narrativa culta, com desenhos que ultrapassavam os quadrinhos que eram 

concebidos naquele periodo, bem como fazia uma reflexao dos suburbios das 

grandes cidades norte-americanas. 

Para Bibe-Luyten (1985: 51), o contexto historico favoreceu o surgimento 

dessas historias, pois foi um periodo de contestacao a cultura vigente nos Estados 

Unidos desde os anos 1930. Nos anos 1960, a Contracultura significou novas 

formas de entender e viver a vida humana. Por isso, notamos que os quadrinhos 

undergrounds emergiram como uma dessas novas formas de conceder a sociedade. 

O clima era propfcio. O movimento underground dos anos 60 alastrava-se 
para todas as modalidades artisticas. Na verdade, e dificil definir o que foi o 
underground, pois pretendeu revolucionar todo o sistema vigente, o 
establishment, isto e, a ordem estabelecida (BIBE-LUYTEN, 1985: 50). 
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Crumb e os outros quadrinistas revolucionaram as historias em quadrinhos a 

partir dessa nova forma de pensar e da construcao de uma narrativa em que a 

censura dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "comics code" nao podia e nem tinha meios para isso, pois o sistema de 

reproducao e de distribuigao burlava as regras dos direitos autorais e a fiscalizacao 

das autoridades. 

Portanto, personagens como o revolucionario gato Fritz, o guru Mr. Natural, 

os irmaos Freak representavam aquele momento historico e temas relacionados as 

comunidades marginals, a sexualidade, a violencia, as drogas, etc. Nisso, os 

quadrinhos underground se tornaram um meio de critica profunda as relacoes 

sociais do mundo moderno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 0 

Esse movimento foi muito profundo e articulado, pois terminou por influenciar 

outros generos nos quadrinhos. A Marvel Comics surge, nesse periodo, como uma 

maneira de pensar o genero super-heroi, cujos personagens vivem inseridos em um 

mundo "real", ou seja, narrar as aventuras de super-herois em cidades como as 

3 0 Caracterizacao do personagem Mr. Natural, de Robert Crumb, como uma satira dos "Gurus 

religiosos" da contracultura. 
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nossas e tambem com problemas sociais e angustias humanas da sociedade 

industrial. 

0 personagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Homem-Aranha" - criado por Stan Lee e Steve Ditko - e um 

jovem de Nova York que possui poderes sobre humanos, mas vive e possui 

problemas no cotidiano bastante semelhante as mazelas sociais que essa 

populagao enfrenta no dia-a-dia. 

Nas suas aventuras, escritas por Stan Lee e desenhadas por Steve Ditko, 
John Romita e Gil Kane, acompanhavam os dramas da vida pessoal de 
Peter Parker (a identidade secreta do Homem-Aranha), que precisava 
estudar e trabalhar, pagar as contas da casa, cuidar da tia idosa que o criou 
e ainda arranjar uma namorada. Peter dava o maior duro para marcar um 
encontro romintico, mas quando chegava a hora mareada, tinha de salvar a 
cidade como Homem-Aranha e acabava perdendo a garota. Quando 
conseguia realizar o sonho de comprar uma motocicleta, precisava vende-la 
para pagar as despesas medicas da tia. Os criticos achavam Peter Parker 
um sujeito azarado demais, mas os leitores se identificavam com sua rotina 
cheia de problemas na escola, no trabalho e em casa (FEIJ6,1997: 64). 

Outros personagens, como o Surfista Prateado, o Hulk, etc., surgem nesse 

periodo influenciados pelos movimentos de Contracultura. A Editora DC Comics 

tambem e influenciada por essas ideias, com os personagens Batman, escrita e 

desenhada por Denis o' Neil e Neal Adams, o Superman, de Eliot S. Maggin, as 

historias de Arqueiro Verde e do Lanterna Verde dos ja citados Denis o'Neil e Neal 

Adams. Estes ultimos personagens foram utilizados por essa dupla de quadrinista 

para refletir sobre o "sonho americano", na qual chegam a conclusao de que o "way 

of life" era um sonho para poucos. 

Foram esses movimentos que fizeram uma mudanca muito profunda nos 

quadrinhos. Tal mudanca foi legitimada pela invasao britanica (autores e 

desenhistas pertencentes ao Reino Unido, como Alam Moore, Neil Gaiman, Grat 

Morrison, etc.) e pela reagao norte-americana (autores e desenhistas americanos e 

canadenses, como Jonh Byrne, George Perez, etc.) nos anos 1980, cujo proposito 
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era tomar a narrativa grafica mais rebuscada, com a estetica literaria e inovacoes 

tecnicas nos desenhos. 

3.3 A HISTORIA DAS HISTORIAS EM QUADRINHOS NO BRASIL 

A primeira historia em quadrinhos brasileira surgiu no dia 11 de outubro de 

1905, com a revistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tico Tico. Nessa revista, eram mostradas diversas aventuras de 

variados personagens. Contudo, seu personagem principal era o ChiquinhoZi. Este 

personagem era um menino loiro de cabelos longos. Muitos artistas colaboraram na 

Tico Tico, entre eles podemos destacar o desenhista Luis de Sa, que criou as 

aventuras de Reco Reco, Boiao e Azeitona. Suas historias tinham como cenario a 

sociedade brasileira e seu dia a dia. 

Em reiacao ao personagem Chiquinho existe uma controvereia entre os pesquisadores. Para 
alguns, como Sonia M. Bibe-Luyten, este personagem e criacao brasileira, mas se tornou um plagio 
do personagem Buster Brown de Outcault. Enquanto, para outros pesquisadores, entre eles esta 
Alvaro de Moya, Chiquinho e apenas a traducao (ou adaptacflo) do personagem de Outcault que 
mesmo com fim da publicacio do personagem nos Estados Unidos, os artistas brasileiros 
continuaram produzindo-o. 
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J. Carlos foi outro artista que colaborou com os trabalhos na citada revista. 

Sua criacao mais conhecida foizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jujuba, Carrapicho e Lamparina, que refletia o 

universo urbano brasileira. Artistas, como Cicero Valhardes, Percy Deane, Joaquim 

Souza e outros, contribufram para que a revista Tico Tico se desenvolvesse e 

durasse por 55 anos. 

Para Moya (1986), a Tico Tico significou o inicio das publicacoes das historias 

em quadrinhos no Brasil. Apesar de que o mesmo autor salienta que o surgimento 

das narrativas graficas no Brasil aconteceu com a revista o Jomal da Infincia no dia 

05 de fevereiro de 1898. Todavia, devido a sua rapida duracao - durou apenas 20 

edicoes - poucas pessoas tiveram acesso. 

3 2 Uma historia de Reco Reco, BolSo e Azeitona de Luiz Sa publicada na revista Tico Tico. 
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Outra publicacao que contribuiu para o desenvolvimento das historias em 

quadrinhos no Brasil foi ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Suplemento Juvenil, cujo langamento foi no dia 14 de 

marco de 1934 por Adolf Aizen. O Suplemento Juvenil era um apendice semanal do 

jornal A Nagao. Entretanto, a partir da edigao n° 15, passou a ser uma revista 

propria. Nela foram publicados trabalhos nacionais e tambem internacionais, como 

Principe Valente, Mandrake, Dick Tracy, Jim das Selvas e Flash Gordon. Essa 

publicacao fez tanto sucesso que jamais foi superada em termos de vendagem. Sua 

tiragem nas tres primeiras edigoes chegou chegaram ao marco de 260 mil 

exemplares. Isso fez com que o Suplemento langasse outra revista com o nome de 

Mirim, que era publicada nas quartas, sextas e domingos. 

Com o sucesso dessa revista, o jornalista Roberto Marinho, dono do jornal O 

Globo, criou o Globo Juvenil - que publicava historias de Li'L Abner, Alley Ocp, Don 

Dixon, etc. - e a Revista Gibi - que publicava historias completas de varios 

personagens. 0 Gibi foi responsavel por publicar no Brasil personagens como 

Capitao Marvel, Tocha Humana e Spirit Este ultimo se tornou uma das maiores 

criagoes dos quadrinhos de todos os tempos, devido ao universo noir, a utilizagao 

das sombras nos desenhos e pelo uso da narrativa literaria. Muitas outras revistas e 

suplementos de jornais surgiram nesse contexto, entre esses destaca-se o Lobinho, 

de 1938, Sesinho (publicacao do SESi) e Perere (1959) de Ziraldo. 
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Outra historia em quadrinho de sucesso foi azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Turma da Mdnica, de Mauricio 

de Souza. Sua producao artistica se iniciou com a criacao de Bidu, em 1959, no 

Jornal Foiha de S. Paulo. A partir de meados dos 1960, Mauricio criou outros 

personagens, como Monica, Cebolinha, Cascao, Pelezinho, Chico Bento, Magali, 

etc., e com revistas proprias, publicadas pela editora Abril. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 T 

Perer§ de Ziraldo se tornou um dos personagens mais conhecidos do pais 
A Turma da Mdnica se tornou o maior sucesso mercadol6gico dos quadrinhos nacionais. 
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0 sucesso foi tao grande quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Turma da Mdnica passou a ser exportada 

para outros paises - Japao, Estados Unidos, Alemanha. Atualmente, o trabalho de 

Mauricio de Souza esta entre os mais vendidos e lidos do pais, bem como foi 

adaptado para o desenho animado, o qual e transmitido pelo canal de televisao 

Globo e pela Cartoon Network. 

A partir de meados dos anos 1960, com a ditadura militar, estabelece-se a 

intolerancia, a violencia e uma intensa repressao sobre esse contexto. A Censura se 

tornou um dos meios dos governos militares para silenciar os movimentos sociais, a 

imprensa e ate mesmo o modo como as pessoas se relacionavam. 

Foi nos anos 1970, em um contexto de crescente oposicao popular a 

Ditadura, que surgiu no Brasil o movimento dos quadrinhos underground. Inspirados 

nas narrativas graficas de Robert Crumb, Gilbert Shelton e outros, esse movimento 

brasileira possuia um forte cunho politico, cujos trabalhos tinham como proposito 

protestar contra a sttuacao soeio-politiea que vivia a sociedade brasileira naquele 

momento. 

No inicio, as revistas eirculavam basicamente nos meios universitarios. Mas 

com o passar dos anos terminou por circular nas bancas de jornais, nas diversas 

regioes do pais. Os jornais, como a Folha de S. Paulo, tambem foram, e ainda sao, 

um meio de difusao dessas tiras em quadrinhos. Muitos artistas surgiram nesse 

periodo, entre eles destacaram-se Laerte, Angeli, Glauco, Fernando Gonsales, 

Miadaira, Luis Ge, Dagomir, etc. 

A primeira revista desse movimento foi o BaiSo, que surgiu no campus da 

USP. Essa revista fez muito sucesso e devido a esse fato conseguiu sobreviver 

durante muito tempo. Com isso, vieram outras revistas, como Lodo, Esperanga no 

Porvir, Virus, Capa, Clish, etc. 
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Todavia, a revista que legitimou o movimento foi OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pasquim - um jomal muito 

diferente do que se vendia nas bancas - que utilizava o humor, a satira para criticar 

e refletir sobre o cotidiano e a sociedade brasileira. Desenhistas e roteristas como 

Ziraldo, Henfil, Fortuma e Jaguar usavam as charges e os quadrinhos como critica 

social. Em inumeras vezes o Pasquim foi apreendido pela Censura, que nao 

aceitava a narrativa contundente e satirica do jornal. 

O Pasquim surgiu fazendo criticas a Ditadura Militar. Esse jornal se tornou 

muito influente e influenciou outros jornais a fazerem de seu discurso um meio para 

refletir sobre a sociedade brasileira. Jornais, como Planeta Diirio, da turma do 

Casseta e Planeta, utilizaram desse novo modo de pensar a politica e o social para 

fazer o trabalho jornalistico. 

O projeto do Pasquim surgiu no ano de 1968 a partir das ideias do cartunista 

Jaguar e dos jornalistas Tarso de Castro e Sergio Cabral. O objetivo era criar um 

jornal diferente e com um discurso satirico e ironico. 

Eles aproveitaram todo o aparato do jornal A Carapuga, de Sergio Porto, e 

modificaram o nome para o Pasquim que fora inspirado no Mosenhor italiano, 

chamado Pasquino, que escrevia ironicamente sobre os fatos sociais da regiao 

italiana. 

A primeira edicao saiu em 26 de junho de 1969 e teve uma tiragem de 20 mil 

exemplares. Esse jornal fez muito sucesso entre o publico, devido ao seu discurso 

irreverente e tambem por tratar de temas que nao eram analisados por outras 

publicacoes, como sexo, relacoes de genero, uso de drogas, criticas politicas. 

Essa nova forma de pensar as noticias jomal Isticas fizeram a turma do 

Pasquim ter muitos problemas com a policia ditatorial, chegando a redacao inteira a 



121 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ser presa devido a uma satira com o quadro de Pedro Americo sobre o Grito do 

Ipiranga, em novembro de 1970. 

O jomal continuou sendo publicado por Millor Fernandes, mesmo com as 

prisoes e atentados a bomba as bancas de jornais que vendiam ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pasquim e outras 

publicacoes que criticavam a Ditadura Militar. Com essa pressao, esse jornal passou 

por uma crise muito profunda, mas conseguiu resistir a todos esses problemas. 

No ano de 1991, o Pasquim teve sua ultima publicacao, tendo ao longo de 

sua existencia influenciando muitos artistas a criarem na perspectiva da satira 

politica. O movimento das historias em quadrinhos undergrouds brasileiras foi 

inspirado nessa perspectiva de pensar e analisar o cotidiano brasileira. 

No inicio dos anos 1980, as revistas Geraldao, Chiclete com Banana, 

Striptiras e o Circo apareceram no mercado editorial brasileira e contribuiram para o 

aumento das vendas dos quadrinhos no Brasil. Voltadas para o publico juvenil e 

adulto, seu conteudo possuia um humor ainda mais satirico e tambem uma reflexao 

sobre os costumes desse periodo. 

Foi nessas revistas que personagens, como Geraldao, Re Bordosa, Bob 

Cuspe, Gatinhos, ganharam uma notoriedade nacional. Varios personagens 

refletiam o momento dos anos 1980 e a forma como os brasileiras reagiam as 

mudancas que estavam ocorrendo, sobre o processo de redemocratizacao no Brasil. 

Os anos 1980, como ja discutimos, foram um periodo em que emergiram tambem 

muitos grupos jovens - punks, heavys, darks, raps, etc. - que contestavam os 

valores e os modos como a maioria dos brasileiras vivia, diferenciando-se entretanto 

de um padrao de militancia de esquerda mais tradicionai. 

Nesse sentido, os quadrinhos undergrounds brasileiras dos anos 1980 

buscaram expressar esse periodo, mostrando o universo urbano e esses diversos 
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grupos juvenis, bem como o cotidiano sobretudo da ciasse media. Devido a sua 

proposta inovadora, esses quadrinhos fizeram um enorme sucesso. A revista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Chiclete com Banana atingiu uma tiragem de 100 mil copias. 

Nesse contexto dos anos 1980, havia um grupo de quadrinistas que 

procurava pensar e refletir a sociedade brasileira, cujos costumes e praticas culturais 

eram meios para que eles pudessem expor e aprofundar pensamentos sobre o 

cotidiano. 

3.4 PARA SITUAR O PROJETO DE ANGELI 

Com o intuito de trazer elementos para melhor interpretar a obra de Angeli e, 

assim, melhor entender os significados particularmente implicados na criacao da 

personagem Re Bordosa, nos propomos aqui a situa-la nos termos da antinomia 

moderno-pos-moderno. 

A criacao de seus personagens se relaciona com um momento historico de 

grandes mudancas na sociedade brasileira. 

O final dos anos 1970 e inicio dos 1980 ficaram marcados como sendo a 

passagem do periodo ditatorial para a redemocratizacao. Vivia-se um processo de 

mudancas que envoi via nao so a dimensao propriamente politica, mas tambem as 

dimensoes culturais e sociais, tanto no ambito mundial quanto no nacional. 

Angeli, na sua obra, faz toda uma referenda a essas mudancas e 

questionamentos sociais que emergiam do cotidiano. Nao ha como pensar a 

narrativa grafica angeliana sem, necessariamente, relaciona-la ao contexto historico 

em que elas estao sendo produzidas. 
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Suas historias em quadrinhos remetem ao surgimento de novos grupos 

sociais, ao questionamento das diversas inst i tutes, a emergencia de uma nova 

ordem economica, ao fim da guerra fria, a decadencia das macroteorias, as 

consequencias dos movimentos de contracultura, a fragmentacao das identidades 

culturais, a tensao entre o nacionalismo e o tribalismo, ao debate da Revolugao 

Sexual e ao novo posicionamento das relacoes de genero. Todas essas questoes 

estao intensamente associadas ao debate modernidade X pos-modernidade. Angeli, 

ao seu modo, realiza uma cronica de seu tempo: 

Que as historias sejam conectadas com a realidade. Ficcao nao me atrai. 
Gosto de quadrinhos que fazem uma leitura propria de coisas com as quais 
convivemos no dia-a-dia. Todos os meus personagens existem no mundo 
real, (...), sempre busco ideias em comportamentos alternativos, (...), sou 
apenas um retratista de uma ipoea. 3 5 

As frases "ficcao nao me atrai" "sempre busco ideias em comportamentos 

alternativos", e "sou apenas um retratista de uma epoca" nos mostra pensamentos 

importantes de Angeli. A primeira frase remete a um momento historico - cotidiano 

contemporaneo - onde as identidades culturais estao se fragmentando e os grupos 

tribais passam a ter muito mais influencia para os individuos do que os valores 

nacionais. A segunda frase esta relacionada com o embate entre as narrativas 

graficas tradicionais e aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA undergrounds. Angeli resiste aos modelos das grandes 

editoras de historias em quadrinhos. Os quadrinhos undergrounds possuem essa 

perspectiva de critica social. A terceira frase remete a uma questao fundamental da 

arte grafica de Angeli: o objetivo do cartunista esta numa reflexao sobre a sociedade 

contemporanea e suas tensoes sociais. Ha aqui uma clara intencao politica no seu 

projeto artistico. 

Entrevista com Angeli feita pela Revista Chativa (2005). 
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Nesse sentido, a obra de Angeli esteve fortemente marcada pelos elementos 

que compoem o debate sobre a crise da modernidade e a emergencia de uma 

suposta pos-modernidade. Os tipos e dialogos expressos por seus personagens 

trazem as questoes e os dilemas desse debate. A satira representada pela 

personagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R§ Bordosa se refere a esse momenta historico, no qual as mulheres 

estao vivenciando mudancas sociais e dilemas no campo das relacoes de genero. 

Segundo Santaella (1996: 115), a discussao sobre a pos-modernidade 

emergiu no final dos anos 1950 e inicio da decada 1960, mas comecou a ter uma 

repercussao maior nos anos 1970 e 1980 com a polemica iniciada por Habermas. 

Este teorico em um discurso - no Premio Adorno - afirmou que a modernidade era 

um "projeto inacabado" e criticou alguns teoricos franceses que pensavam a 

sociedade a partir da perspectiva pos-modema. 

Com isso, o debate sobre essa questao se iniciava. Jean-Francois Lyotard -

teorico frances pos-modemo que, nessa ocasiao, ja havia escrito um livro 

defendendo tal perspectiva Lyotard (2007) - escreveu varios artigos criticando a 

posicao de Habermas e salientando que a sociedade humana estava passando por 

um processo de desconstrucao das inst i tu tes modernas que ate meados do seculo 

XX, influenciavam o cotidiano das pessoas. 

Para autores, como Lyotard, Foucault, Derrida e outros, as totalidades 

teoricas da modernidade que eram concebidas como centralizadoras e absolutas, 

estavam se "pulverizando", isto e, tais concepcoes comecaram a ser questionadas. 

Essa crise de paradigmas nao so acontecia no campo academico, mas tambem 

estava presente na politica e na cultura. 

A tese (de Lyotard) sobre o declinio das metanarrativas - como explicadoras 

do mundo social - se refere aos desdobramentos historicos da segunda metade do 
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seculo XX. A partir dos anos 1970, a figura do homem racional e iiuminista passou a 

ser criticada. Os movimentos sociais - Contracultura, Revolucao Sexual, 

movimentos trabalhistas, estudantis, etc. - contribuiram para desconstruir essa 

concepcao do homem e do social. 

Para Santaella (1996: 99-100), essas rupturas faziam parte de uma 

pluralidade de interpretaooes e pregavam um novo tipo de vida social e tambem uma 

nova ordem economica. A crise da modernidade - nacionalismo e salvacionismo 

progressista - e o reflexo do questionamento dos princfpios universais e 

generalizadores da propria ciencia tradicional. As artes, a literatura, a arquitetura e 

outros meios tambem estavam inseridas nessa discussao. 

Um dos nomes mais importantes desse movimento pos-moderno e o do 

estudioso trances Lyotard. Em seu livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Condigao Pos-Modema, afJrma que as 

metanarrativas modernas - que durante muito tempo regiam o cotidiano das 

pessoas - estavam entrando em uma crise profunda e perdendo sua legitimidade 

em explicar a vida social. 

Lyotard (2007) salienta que essas grandes teorias sao apenas discursos 

sociais como os diversos existentes na sociedade. Para esse o social e construido 

por jogos de linguagem, cujos individuos se relacionam e criam identidades a partir 

de narrativas. 

Esse conceito de jogos de linguagem "pulveriza" qualquer perspectiva de 

totalidade de um discurso, pois ele relativiza as acoes humanas em uma rede 

flexivel de comunicacao e de atos linguisticos. Com isso, a perspectiva pos-modema 

se afasta de uma otica centralizadora e critica os paradigmas universais da ciencia 

moderna. Essa ultima perde seu carater total e absolute O discurso cientifico seria 

mais um ato linguistico que faz parte da rede de comunicacoes humanas. 
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Todo esse pensamento de descredito das metateorias leva a reflexao sobre a 

proliferacao dos discursos, as diferencas das identidades e as construgoes 

discursivas no social. E importante salientar que esse debate sobre a crise da 

modernidade esta relacionado com o contexto historico contemporaneo atual, cujo 

cotidiano esta sendo marcado por intensas transformagoes na politica, na economia 

e no cultural. 

Nesse sentido, a decadencia do Estado-Nacao, como referencial de 

identificagao humana, revela um profundo declinio das perspectivas universais, bem 

como mostra a heterogeneidade da sociedade humana, com sua multiplicidade de 

visoes e formas de pensar. 

A novidade e que, neste contexto, os antigos polos de atraeao formados 
pelos Estados-nacoes, os partidos, os profissionais as instituicSes e as 
tradicoes histdricas perdem seu atrativo, (...), as Identificacoes' com os 
grandes nomes, com os herois da historia atual, se tornam mais dificeis. 
Nao e entusiasmante consagrar-se a 'alcancar a Alemanha', como o 
presidente francos parece oferecer como finalidade de vida a seus 
compatriotas. Pois n§o se trata verdadeiramente de uma finalidade de vida. 
Esta e deixada a diligencia de cada cidadao. Cada qual e entregue a si 
mesmo. E cada qual sabe que entrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA si mesmo e muito pouco (LYOTARD, 
2004: 27-28). 

Lyotard salienta que existe uma distincao muito bem definida da perspectiva 

pos-moderna em reiacao otica moderna sobre o mundo social. Na otica moderna, a 

sociedade assume uma ideia de totalidade, isto e, uma unicidade. Nisso, as 

identidades dos individuos tendem a ser imoveis, centradas, homogeneas e sao 

direcionadas a perspectiva do Estado-nacao. Na otica moderna, esta pratica unitaria 

e totalizante tern uma caracteristica universal e explicativa absoluta do mundo. 

Na otica pos-moderna de Lyotard (2004: 27), o Estado-nacao - bem como as 

metanarrativas - perdem esse carater explicative Os individuos passam a assumir 
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uma perspectiva heterogenea, onde as identidades sao fragmentadas e efemeras se 

tornam multifacetadas. 

O vinculo social, nessa pos-modernidade, se torna mais move! e o homem se 

reiaciona a partir de jogos de linguagens com regras que legitimam discursos, 

desconstroem outros e constroem todo um jogo de poderes. Neste caso, o social 

passa a ser "atomatizado" em redes de atos linguisticos. 

Enquanto na otica moderna as inst i tutes sao uma referenda para os 

sujeitos, na visao pos-moderna os individuos se voltam muitos mais para os grupos 

sociais, ou seja, para a pluralizacao das identidades e das concepcoes de mundo. 

Anderson (1999: 33) afirma que a condigao pos-moderna, pregada por 

Lyotard, procura deslocar as grandes narrativas para as narrativas fractais, isto e, ha 

um eclipse da universidade do discurso moderno e uma aurora da proliferacao de 

discursos que afirmam as relacoes humanas como descontinuas, paradoxals, 

descentradas. 

Entretanto, Anderson (1999: 42) salienta que o discurso pos-moderno 

tambem termina por se tomar uma grande narrativa, pois Lyotard, ao indagar sobre 

a finitude humana e o fim da sociedade, elabora uma teoria em que os homens - ao 

se depararem com a catastrofe do fim do mundo - fariam um exodo para um outro 

planeta, onde continuariam a historia humana. Esta fabula pos-modema, segundo 

Anderson, e uma alegoria do desenvolvimento humano. Se para Lyotard os seres 

humanos sao uma invencao do desenvolvimento da sociedade, a fuga no cosmo 

seria a liberdade do homem em reiacao as limitacoes do cotidiano. 

Essa indagacao de Anderson nos mostra como o debate entre a modernidade 

e pos-modernidade e complexo, controverso e continua aberto. Entretanto, o 

exposto aeima e suficiente para sugerir o quanto o projeto artfstico-cultural de Angeli 



128 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

se encontra influenciado pelos termos desse debate. Seus personagens, assim 

como os dialogos que produzem, sao a propria expressao de identidades culturais 

descentradas, da relativizacao dos referenciais, da desconstrucao das 

metanarrativas. 

A crise de identidade esta associado "a um processo mais amplo, ou seja, 

toda uma serie de transformagoes nas estruturas e processos centrais do mundo 

moderno. O individuo moderno - pautado em uma unificado - nao mais possui uma 

"ancoragem estavel". Ele esta se fragmentando. 

Essa fragmentacao das identidades modernas se associa a um colapso dessa 

sociedade, isto e, os modelos, as estruturas da modernidade nao tern mais tanta 

influencia sobre os individuos como antigamente. 

A fragmentacao das identidades modernas se relaciona a toda uma reflexao 

sobre diversas paisagens culturais - classe, genero, sexualidade, etc. Com isso, 

esse debate terminou por "quebrar" as identidades pessoais e integradas. 

Para Hall (2003: 9), a mudanca na compreensao sobre as identidades 

culturais modernas contribuiu para a "perda" do "sentido de si", ou seja, a 

descentracao do sujeito e seu deslocamento se interliga ao declinio do imaginario 

iluminista - antropocentrismo - bem como do conceito de Estado-nacao. 

0 sujeito moderno tern como base a racionalidade, a estabilidade, a 

individualidade e a centralidade. O nacionalismo e uma das grandes caracteristicas 

dessa identidade moderna, pois a unidade nacional tras consigo todo um conceito 

de imutabilidade. Com a crise, emergiu uma duvida sobre o individuo moderno -

fixo, coerente - , bem como uma descentracao desse modelo. 

Os modelos moderno e nacional comecaram a ser questionado pela 

multiplicidade das identidades. Essa pluralidade significa que os sistemas de 
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representacao cultural estao cada vez mais se fragmentando e fazendo surgir 

diversas identidades possiveis que nao estejam relacionadas com a nacionalidade. 

Este momento de descentracao do individuo contribui para o surgimento -

segundo Hall - do sujeito pos-moderno. Este se diferencia do conceito da 

modernidade, pois se baseia em outros concertos, como as identidades moveis, a 

influencia dos grupos sociais. 

Esse questionamento do individuo moderno e a pluralidade das identidades 

esta relacionada com toda uma discussao politica, economica e cultural. A 

globalizagao propiciou muitas mudancas nas sociedades. A economia passou por 

modificacoes, a politica tambem teve transformacoes, bem como as comunicacoes. 

A interconexao das areas globais se tornaram mais rapidas, o que contribuiu para 

um declinio das fronteiras, das barreiras culturais, etc. 

Comecou a emergir um questionamento do Estado-nacao e toda sua cultura -

instituigoes, simbolos e representagoes. Esse imaginario nacional que possuia um 

sentido de identificagao passou a ser deslocado para outros referenciais. O discurso 

moderno de entender a vida como sendo fixa, homogenea e imutavel entrou em 

crise. A partir desse momento, as nogoes de espago-tempo se modifiearam. O 

espago se tornou mais amplo e movel, enquanto o tempo se tornou mais rapido, 

mais curto e a comunicacao praticamente imediata. Toda essa interdependencia 

global terminou por favorecer a multiplicidade de estilos, a pluralidade cultural, a 

enfase no efemero e o colapso das identidades culturais nacionais. 

As mudangas do espago - tempo modifiearam as identidades, ou seja, a 

fragmentacao "quebrou" o fixo, a unidade do sujeito moderno. Hall (2003: 73) 

salienta que as identidades nacionais, em dias atuais, se resumem aos direitos 

legais e a questoes de cidadania. 
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Os fluxos culturais, entre as nacoes, e o consumismo global criam 
possibilidades de "identidades partilhadas' - como 'consumidores' para os 
mesmos bens, 'clientes' para os mesmos servicos, 'publicos' para as 
mesmas mensagens e imagens - entre pessoas que estao bastante 
distantes uma das outras no espago e no tempo. A medida em que as 
culturas nacionais tomam-se mais expostas a influencia externas, e dificil 
conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tomem 
enfraquecidas atraves do bombardeamento e da infiltracio cultural (HALL, 
2003: 74). 

A globalizacao encurtou o tempo e aproximou os espacos. Quanto maior for a 

influencia da globalizacao, maior sera a crise das identidades nacionais. Essa 

tensao entre o global e o nacional propiciou transformacoes nas identidades. Adorno 

(1997: 20) afirma que o momento atual produziu toda uma mudanca social. Se antes 

o valor estava pautado no racional, na centralidade, etc., agora a reiacao paixao-

prazer e impulso se tornaram afirmadores da vida. As modificacoes no social fez 

com que a moral moderna - universalidade - desse lugar a austeridade, ao 

hedonismo, ao presentismo, ao efemero. 

O cotidiano e redefinido. A maquina e substituida pela informaeao, a fabrica 
peloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA shoppings centers, o contato pessoal e dramatizado e radicalizado 
pela intermediacSo do video, (...), o cotidiano converte-se em clip, sua 
logica, a da mixagem. A estetica impregna os objetos, ocorre a 
personalizacao e erotizacao do mundo das mercadorias; o mundo social 
desmaterializa-se, passando a ser signo, simulacra, hiper-realidade. Dai o 
peso atribuido as tecnicas visuais, (...), a fotografia, por exemplo, (...), A 
expressao artistica contemporanea, signiflcativa desse mundo, e 'Blade 
Runner" (ADORNO, 1997: 20). 

O debate da modernidade e da pos-modernidade ficou - e e - marcado por 

essas mudancas no sujeito e na sociedade. O cenario social contemporaneo pode 

ser definido pela tensao do global que cada vez mais esta presente no cotidiano. 

O declinio do imaginario da modernidade se deu por todo o questionamento 

que foi sendo construido acerca da reiacao do homem com o social. Hall (2003: 43-

46) salienta que a descentracao do sujeito moderno tambem foi afirmada pela 

propria contracultura sessentista e, em especial, pela Revolucao Sexual. Esta ultima, 
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incluindo o feminismo, contribuiu para a uma reflexao entre o publico e o privado, 

divtsao do trabalho, a familia, a sexualidade e proporcionou uma politizacao da 

diferenca sexual, bem como contestou a posicao social das mulheres. 

Esse discurso em torno da feminilidade fez emergir uma discussao sobre a 

identidade, mostrando que homens e mulheres possuiam os mesmos direitos 

politicos, economicos e culturais, isto e, faziam parte da humanidade. 

Fragmentacoes como estas discutidas ao longo do texto contribufram para 

que os individuos se identificassem com outros tipos sociais. 

0 sociologo Michel Maffesoli, em seu livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A transfiguragao do politico: a 

tribalizagao do mundo, afirma que a politica moderna perdeu a sua atracao juntos 

aos individuos. Estes preferem o momento presente do que esperar por um amanha 

messianico ou uma sociedade cujo progresso sera atingido em futuro proximo. O 

ideal nacionalista nao consegue sustentar mais as "vontades" e "desejos" humanos. 

As Utopias perderam ou estao entrando em declinio. 

A identificacao nao esta mais no nacional, e sim muito mais nos grupos 

sociais, nos valores etnicos, etc. No mundo social emerge uma fase tribal, onde os 

valores da modernidade - razao e progresso - sao substituidos por identidades 

fragmentadas. 

E uma constatacao empirica. Estamos notando em varios lugares uma certa 
desafeicao pelas grandes instituicoes sociais, como os partidos politicos e 
os sindicatos. Em cidades grandes como Rio ou Sao Paulo, as pessoas 
estao se agrupando em microtribos e buscando novas formas de 
solidariedade, que nao sao encontraveis nas grandes instituicoes sociais 
habituais.36 

O modelo tribalista relaciona-se diferentemente com o mundo. A pos-

modernidade concebe os individuos a partir do afeto e nao da razao. A modernidade 

3 6 Entrevista com Michel Maffeson realizada pelo Jomal O Globo no dia 29/03/2001 pela jornalista 
Deborah Berlink. 
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- com sua forma racional de entender a vida - organiza o mundo social a partir dos 

valores do progresso e da ordem. Ha toda uma fixagao no futuro da sociedade, isto 

e, a redencao racional-moderna esta num futuro ideal, eonstruido sob as bases do 

trabalho, da seriedade, dos valores nacionais, etc. Se Prometeu era o simbolo da 

modernidade, Dionisio passou a ser a perspectiva dessa geracao pos-moderna. 

O "tribalismo pos-moderno" e uma enfase no presente. Viver aqui e agora. 

Nesta perspectiva, o desenvolvimento do hedonismo facilitou uma reflexao sobre a 

importancia do corpo. Na geracao dos anos 1980, o corpo adquiriu uma simbologia 

muito significativa, pois se interligava a discussao de genero, a sexualidade, as 

identidades culturais, bem como as relacoes sociais. 

Os anos 1980 - contexto das historias dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R§ Bordosa - foi um periodo em 

que, para certos segmentos da populacao, urbana, intelectualizada e de classe 

media, os valores nacionais estavam se tornando "esgotados" e "saturadas", dando 

lugar ao que Maffesoli denominou "tribalismo pos-moderno". Esses segmentos 

estavam voltadas muito mais para o tribal e para o presente, ja que o futuro era 

concebido como incerto. 
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Sugere-se uma substituieao do racional pelo ao emotivo, do trabalho pelo 

prazer, do futuro pelo presente, do fixo pelo efemero. O modelo pos-moderno e a 

propria crise dos valores da modernidade. 

Uma relativizacao do trabalho, um gosto pelo prazer no lugar do trabalho. 
Na Suiea, por exemplo, cada vez mais pessoas estao tirando um ano 
sabatico. Mesmo no Japao, pais conhecido pelo vicio em trabalho, a 
preocupacao com o trabalho entre os jovens vem em segundo piano, depois 
do desejo de estar com os amigos, beber juntos, fazer amor, se vestir e 
viajar, (...), e mais visivel nas geracoes jovens, mas esta contaminando o 
conjunto do campo social... E um fenomeno transversal, que atinge todas as 
classes sociais, (.-.), nao e caminhada para tras: e a volta a elementos que 
a modernidade julgava ultrapassados, arcaicos, fundamentals, como um 
humanismo muito forte, uma verdadeira solidariedade juvenil, uma nova 
fraternidade. Tribalismo, para mim, e um novo humanismo, mais complete, 
rico, em que o trabalho tern o seu lugar, mas ao lado do prazer, da estetica, 
da criacao.37 

Vimos que os comportamentos da personagem RezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bordosa estao pautados 

nestas caracteristicas. O interesse dela esta no desejo de estar com o seu grupo, 

beber juntos e fazer sexo. 

Entrevista com Michel Maffesoli realizada pelo site do jomal O Globo no dia 29/03/2001 pela 

jornalista Deborah Berlink. 
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O genero de historia em quadrinho que Angeli expressa e o da narrativa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

underground. Esta possui caraeteristicas peculiares, o que a torna muita distinta dos 

outros generos da narrativa grafica. A primeira caracteristica distintiva refere-se a 

questao "autoral", isto e, a liberdade artistica do cartunista - neste genero - e muito 

maior em comparacao com as publicacoes de carater mais mereadologico. O artista 

underground possui uma liberdade que um cartunista de uma grande editora nao 

tern. Por exemplo, enquanto os artistas que trabalham com o personagem 

Superman tern que respeitar as regas e limites impostos pela editora, os artistas 

underground constroem sua narrativa sem se preocupar em demasiadamente com 

normas editoriais. 

Os quadrinhos underground emergem no Brasil como uma forma de 

resistencia as normas e estrategias impostas pelo govemo, pelas editoras e pela 

sociedade. Tornou-se um modo de resistencia politico-cultural 

No ambiente da narrativa underground, temas como violencia, sexualidade, 

reflexoes sobre genero, racism©, etc., poderiam ser analisados sem interferencia da 

logica mercadologica da editora. 

Certeau (1994: 92) afirma que por mais que as instituicoes sociais construam 

estrategias para disciplinar os individuos, as pessoas se utilizam de taticas para 
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burlar e criar maneiras para reconstruir o seu cotidiano. Essas operacoes cotidianas 

nos mostram o quanto o social e complexo, pois os sujeitos constroem "estilos" e 

"maneiras" distintos de conceber a vida. 

Ele os superimpoe e por essa combinacao, cria para si um espaco de jogo 
para maneiras de utilizar a ordem imposta do lugar ou da lingua. Sem sair 
do lugar onde tern que viver e que Ihe impoe uma lei, ele af instaura 
pluralidade e criatividade. Por uma arte de intermediacao ele tira dai efeitos 
imprevistos (CERTEAU, 1994: 92-93). 

O projeto artistico-cultural de Angeli - que e uma propostazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA underground -

possui essas caraeteristicas, isto e, de resistencia e enfase na liberdade autoral. Sua 

personagem Re Bordosa e os demais personagens de sua autoria partem dessa 

otica. Em varios momentos das tiras em quadrinhos, eles se utilizam de taticas, de 

estilos e maneiras de viver que visam resistir e negar as imposigoes sociais. 

Entretanto, seus personagens expressam identidades culturais descentradas, tribais, 

veiculam falas e revelam comportamentos no sentido de desconstruir as 

metanarrativas, referenciam-se no aqui e no agora. Seriam os personagens 

angelianos pos-modemos? 

3.5 RE BORDOSA E OS DEMAIS PERSONAGENS ANGELIANOS. TIPOS POS-
MODERNOS? 

Ao analisar os anos 1980 e o projeto de Angeli, percebe-se que existe uma 

reiacao desses dois aspectos com o debate em torno da pos-modernidade. Angeli 

retrata a decada de 1980 - atraves dos seus personagens - como sendo um 

contexto em que as identidades se tornam fragmentadas e onde o vinculo social se 

interliga muito mais com o emocional, o efemero, a reiacao paixao-prazer, etc. 
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0 projeto artfstico-cultural de Angeli se interliga com a propria trajetoria de 

vida do cartunista, que de algum modo se situa nos termos do debate entre a 

modernidade e pos-modernidade. 

A infancia crista, a adolescencia e parte da vida adulta relacionada com os 

ideais marxistas e a desafeicao de Angeli por essas metanarrativas mostram que 

havia um dialogo dele com o momento historico que estava emergindo. Os seus 

personagens -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Re Bordosa, Bob Cuspe, Wood e Stock, MeiaOito, os Skrotinhos, 

Walter Ego e outros - fazem parte de uma reflexao sobre o cenario urbano dos anos 

1980, onde o descontentamento com as instituicoes contribuiu para o aparecimento 

de novos valores e novas identidades. 

Esse mundo angeliano e todo um universo de indagacoes do cartunista 

acerca do social. O discurso que aparecem nas tiras esta interligado com o cotidiano 

pos-revolucao sexual e movimentos de contracultura. 

O interesse de Angeli esta numa analise satirica dessa multiplicidade de 

identidades culturais. Seu objetivo esta em retratar essa epoca em que os individuos 

se afeicoam as tribos, sejam elas de carater sexual (heterosexual, homosexual, 

bisexual), musical (tecno, gdticos, metal, punk, etc.), artistica, religiosa e outras. 

0 universo angeliano sugere-se como pos-moderno, pois enfatiza essa 

descentracao do sujeito e sua fragmentacao, bem como a emergencia de novas 

concepgoes de vida que estao associadas a uma globalidade e heterogeneidade. 

O projeto artistico-cultural de Angeli nasceu a partir da tira diaria - e logo 

depois a revista - Chiclete com Banana. Essa expressa notabilizou-se pela musica 

de Jackson do Pandeiro. Este a utilizou para se referir a imbricacao da cultura 

brasileira com a cultura norte-americana. Angeli resgata essa ideia do cantor para 
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retratar o surgimento dos novos grupos juvenis - cujos valores sao estrangeiros, 

mas sob a otica do cotidiano brasileira. 

Ha uma reiacao entre a trajetoria de vida de Angeli com o seu projeto. Em um 

primeira momento existe uma reiacao com as metanarrativas - simbolizadas na 

perspectiva crista e marxista. No segundo momento sobressaem as desilusoes com 

as grandes teorias e sua opcao por um horizonte de tipos mais hedonistas e 

presentistas. 

Sua trajetoria - entre a militancia no Partido Comunista, a experiencia 

contracultural (cotidianozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hippie e punk) e, depois, a negacao a todas essas ideias -

sugere um dialogo do artista com o ideario pos-moderno. Na citacao abaixo, Angeli 

revela suas desilusoes com as instituicoes sociais, especialmente a religiosa, 

quando indagado pela reporter Adriana Negreiros sobre suas crencas: 

Agnostico, talvez. Tenho aversao a religiao. Meu personagem Rhalah 
Rikota foi uma homenagem ao Glauco. Ele se ligou em Rajneesh, um cara 
que no final dos anos 70 ficou famoso. Glauco sempre teve tendencia a cair 
nesses buracos. Eu falei: 'po, voce fica tendo gurus'. Ele me respondeu: 
'Rajneesh nao e guru'. Dai surgiu a primeira tira do Rhalah Rikota: um 
bando de discipulo, o Rhalah no meio e todo mundo falando: "guru, guru'. 
Ele diz: 'Naaaa. Eu nio sou um guru". Ai todo mundo: 'antiguru, antiguru'.38 

Os personagens angelianos sao a afirmacao da desilusao com os valores 

modernos e a procura de novas formas de sociabilidade, como a afetividade e a 

emocao. 

Os hippies Wood e Stock, o punk Bob Cuspe, o marxista MeiaOito, o 

individual ista Walter Ego, a porraloca Re Bordosa, e outros personagens angelianos, 

representam a fragmentacao das identidades culturais. O contexto em que esses 

personagens estao inseridos refletem a saturacao da Era Moderna. Essa saturacao 

significa a perda de referenda no futuro, no progresso, na razao. 

3 8 Revista Playboy (2006). 



138 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 longa animadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Wood e Stock: Sexo, Oregano e Rock n' Roll, de Otto 

Guerra - baseado no universo angeliano - reflete esse contexto historico do debate 

moderno X pos-moderno. Um ambiente urbano, onde circulam diversos tipos, cada 

um com sua propria forma de entender a vida. 

Todos os personagens angelianos sao satiricos. Eles, em suas aventuras, 

procuram ironizar o modo de vida moderno. O saudocismo de Wood e Stock, a 

desilusao de MeiaOito e um satira de Angeli ao declinio das metanarrativas e dos 

valores modernos. 

Ja Re Bordosa e a satira da satira. E a desilusao desse imaginario moderno. 

Seu cotidiano e a propria critica e ironia ao progresso, a ordem e a razao. 

Sua forma de sociabilidade - afirmacao da afetividade, da emocao e do corpo 

- e uma referenda aos valores pos-modernos, onde nao ha uma projecao do futuro, 

do "utopico", mas uma vivencia somente do presente. Re Bordosa e a personagem 

de Angeli mais irreverente e a que expressa a postura mais negativa em reiacao aos 

valores, sobretudo morais, mais conservadores, mas tambem no que se refere aos 

segmentos mais "avangados". 

A personagem Re Bordosa e uma reflexao que o cartunista Angeli constroe 

sobre esse periodo e tambem dos dilemas humanos, e particularmente femininos. 

Seu ambiente social e eonstruido a partir dessas tensoes culturais, politicas, 

economicas. 

As leitoras da epoca da /?# Bordosa continuam muito fieis a ela. As 
mulheres de hoje que n io leram, possuem os mesmos problemas que ela 
tinha na decada de 80. Creio que agora a autodestruicao, atraves do sexo, 
do alcool e do cigarro e menor. Esta geracHo ainda tern um sentimento de 
culpa, problemas de adequacao com o sexo oposto, com uma sociedade 
machista e tambem diante do que as mulheres acham o que e certo ou 
errado, (...), a R6 Bordosa era um corpo estranho no movimento feminista 
ou machista, seja o que isso fosse. Entlo, hoje em dia ainda tern esses 
problemas, mas a forma de atuar e diferente. Talvez a droga que se usa 
hoje seja diferente e o alcool nao esteja tao presente. E tambem a AIDS, 
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que mudou muito o comportamento das mulheres, (...), eu nao gostaiia de 
mudar o meu personagem por causa de uma doenca que surgiu. Mas, sem 
duvidas, o comportamento sexual da mulher de hoje mudou, fazer loucuras 
sexuais nao e mais a mesma coisa de quando azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R& Bordosa fazia.3 9 

Re Bordosa satiriza a geracao feminina pos-revolucao sexual. Suas 

angustias, seus dilemas, suas relacoes com o sexo oposto sao ironias construidas 

pelo cartunista Angeli com intuito de refletir o contexto de decada de 1980. 

Os personagens angelianos, com destaque para Re Bordosa, atuam sobre o 

pano de fundo do embate entre valores e referencias da modernidade-pos-

modernidade. 

Sua opcao pela emocao, pelo efemero, pelo prazer, pelo imediato coloca Re 

Bordosa em uma posicao de contraposicao ao sujeito fixo, racional, universal. 

Re Bordosa, em particular, tern a marca da naturalizacao de irreverencia, da 

prioridade absoluta ao prazer, numa atitude dionisiaca frente ao mundo. 

Entrevista com Angeli realizada pelo site UniversoHQ, no dia 05/01/2000. Ver. 
www.universohq.com.br. 
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O comportamento de R<§zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bordosa e uma desconstrucao total. Se outros 

personagens angelianos sao satiras aos valores modernos, ela e a satira da satira. 

Suas aventuras ironizam ate os outros personagens e a si mesma. 
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A personagem e a negacao a tudo aquilo que se impoem como verdade 

absoluta. A perspectiva de RezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bordosa se torna o puro niilismo, isto e, a descrenca 

no futuro, nenhum projeto de vida e nenhuma ordem. Ate a morte de Re Bordosa foi 

um acontecimento sugestivo. Quanto ao que o seu criador propos para ela e atraves 

dela. 
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CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As historias em quadrinhos alternativaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {underground) surgiram num 

momento historico, onde os movimentos socio-culturais ganharam evidencia como 

forma de contestacao social, Os anos 1960 foram esse periodo de protestos em 

reiacao ao Sistema, bem como ao modelo de sociedade moderna e industrial. 

Foi nos Estados Unidos que esse genero alternativo das narrativas graficas 

emergiram com intuito de construir uma arte engajada no social e que refletisse o 

cotidiano humano, abordando temas que nao apareciam em outros generos das 

historias em quadrinhos, como sexualidade, politica, religiosidade, etc. 

Os pioneiros das historias em quadrinhos alternativas foram Harvey 

Kurtzman, Robert Crumb, Gilbert Shelton, Will Eisner e Charles M. Schulz. Todos 

esses cartunistas tinham um proposito de critica social e utilizavam as narrativas 

graficas (ou arte sequencial) como uma forma de expressao para analisar as 

relacoes humanas. Nessa mesma perspectiva, as historias em quadrinhos 

alternativas brasileiras dos anos 1980 foram um meio que um grupo de cartunistas -

Angeli, Laerte, Glauco, Gonzales, etc. - utilizaram para refletir o cotidiano brasileira, 

seja o cenario politico, economico ou cultural. 

Por terem a caracteristica de critica as instituicoes modernas, as historias em 

quadrinhos alternativas se diferenciaram dos outros generos dessa expressao de 

arte, bem como fizeram parte de um descontentamento social que emergiu nos anos 

1970/1980 no pais. Essa perspectiva das narrativas graficas contribuiu para o 

dialogo dos cartunistas undergrounds com o debate entre a modernidade e a pos-

modernidade. Podemos perceber essa questao em Angeli, particularmente, quando 
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seus quadrinhos abordam a crise do sujeito moderno, a pluralizacao das 

identidades, a antidiscipiina dos individuos frente as instituicoes modernas, etc. 

O projeto artistico-culturai do cartunista Angeli referenciado nesse embate 

social entre a modernidade e a pos-modernidade. Seu universo urbano reflete essa 

efervescencia politica-cultural, onde diversos grupos humanos se relacionam, 

protestam e constroem a vida. Seus personagens sao satiras do cotidiano humano e 

de seus conflitos sociais. 

Os personagens angelianos - RezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bordosa, Wood e Stock, os Skrotinhos, Bob 

Cuspe, MeiaOito, Walter Ego, Bibelo e outros - refletem a trajetoria politica do seu 

criador, Angeli. Nas tiras em quadrinhos aparecem muitas situacoes autobiograficas. 

Muitas aventuras dos seus personagens foram vividas por ele, sempre com 

destaque para Re Bordosa. O proprio admite nao so os indicios do autor na vida dos 

personagens, mas tambem o inverso: 

Uma vez rolou uma bebedeira muito grande, e eu e o Homero (amigo de 
infancia) acabamos presos na 4° delegacia, fizemos um teatro la dentro, 
estavamos tao bebados que comecou a achar engracado tudo aquilo. 
Tomamos umas porradas e pontapes e mandaram a gente embora. Tinha 
um poste na frente da delegacia, e a coisa que nos dois mais queriamos era 
fazer xixi. Entao, descemos as escadas, paramos no poste e comecamos a 
mijar um de cada lado do poste. Acho que isso e uma atitude de Re* 
Bordosa. Tambem um outro caso que aconteceu em Ouro Preto, Minas 
Gerais. Eu e Glauco (cartunista) ficamos bebendo uma semana inteira, e 
fomos atras das menininhas da cidade. Nessa mesma viagem, arrumei uma 
namoradinha e fui para casa dela. Fiquei 16 um tempo, namorei e tudo. 
Umas 6h da manhS, eu falei: 'nao vou dormir aqui, vou para minha casa'. 
Sai de la, mas esqueci que Ouro Preto e feita de ladeiras intermindveis, e 
eu nao havia calculado o quanto tfnhamos andado de madrugada ate 
chegar na casa da menina. E foi um sufoco ate chegar no hotel, eu me 
arrastava por aquelas ladeiras, com bofes para fora. De repente abrem uma 
fresta de uma janela e gritam: 'Ai, Angeli, ta longe de casa, hein, meu?' Eu 
so consegui lancar uns grunhidos, mas nao tinha nem ideia de onde vinha o 
grito.4 0 

Entrevista com Angeli realizada pelo site UniversoHQ, no dia 05/01/2000. Ver: 
www.universohq.com.br. 
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Angeli retrata esse novo tribalismo no mundo, onde diversos sujeitos 

abandonam o mito do progresso, da racionalidade, da ordem, etc. O mundo 

angeliano e um mundo pos-moderno, cujas identidades estao fragmentadas e nao 

mais centradas num sujeito imutavel. 

O universo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R§ Bordosa se baseia nestas caraeteristicas, isto e, um 

cotidiano heterogeneo, onde varios grupos culturais circulam. Re Bordosa e um 

projeto artistico-cultural de Angeli com o proposito de entender e analisar essa 

contextualidade contemporanea, bem como as mudancas socio culturais que sao 

gerenciadas pelos individuos. 

A construcao artistico-cultural de Angeli, mesmo tendo se originado em um 

ambiente underground e tendo sido fortemente influenciado por uma 

intencionalidade politica-contestatoria, de algum modo se aproximou de um 

ambiente mercadologico, cujo marco foi a ida do autor para a Folha de Sao Paulo, 

ao mesmo tempo em que manteve aspectos originais de seu estilo e tipos de 

personagens. Tal tensao esteve sempre presente no mundo das narrativas 

underground, como sugere Glauco no quadra a seguir: 
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ERADEAPUARio: 

PROSXYcS NATURAL. 

VOCE VAizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONHECER 
0 CAMiNHc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apesar de ter emergido em um ambiente politico marcado pela politizacao da 

questao social e pela ampliacao do debate sobre democracia do pais, o seu projeto 

artistico-cultural logo se diferenciou de uma perspectiva mais engajada, mais 

alinhada com certa visao dos acontecimentos e sobre o futuro do pais. O marco 

dessa passagem na trajetoria de Angeli e de seu projeto artistico-cultural foi o 

rompimento com Henfil. A marca de sua obra nesse periodo sera buscar aprofundar 

Uma charge do quadrinista Giauco dos anos 80. 
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um carater satirico de seu humor, defmindo melhor os contomos dos tipos 

representados por seus personagens e os dotando de, cada um a seu modo, todo 

um poder de construcao, ao mesmo tempo, do discurso conservador 

(particularmente quanto ao conteudo moral) e de um discurso tfpico de esquerda 

(particularmente quanto ao projeto de revolueao). Mas, para alem disso, ao mesmo 

tempo em que poe em cena os diversos tipos alternativos aquelas duas 

possibilidades (de direita e de esquerda), surgidas desde o movimento da 

contraculturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Hippies, punks, etc.), o faz tambem sob uma perspectiva satirica da 

desconstrucao. O niilismo de Angeli aproxima sua obra e trajetoria politica de uma 

perspectiva pos-moderna, pelo menos nos sentidos atribuidos particularmente por 

Lyotard, da desconstrucao das grandes narrativas, e de Maffesoli, da revalorizagao 

de uma referenda hedonista e presentista nas praticas sociais. A obra de Angeli 

ilustra as identidades fragmentadas, estudadas por Hall. 

As historias em quadrinhos de Angeli possuem essa caracteristica de critica 

social, isto e, satirizar o cotidiano brasileira e as praticas socio-culturais, mas sob a 

perspectiva da desconstrucao, e nao do engajamento, do comprimisso com 

quaisquer que sejam os projetos politicos, coletivos, voltados para a realizacao do 

futuro. Por que esse tipo de narrativa fez tanto sucesso nos anos 1980, quando no 

Brasil viviamos, paradoxalmente, um momento de politizacao? E por que perde o 

interesse do publico nos anos 1990, quando passamos a viver mais intensamente as 

mudancas no sentido apostado pelo discurso da pos-modernidade? 
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