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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 objetivo deste trabalho e observar a composicao fisica c psicologica do Chapeleiro Maluco, 

a partir das escolhas feitas pelo diretor do filme, Tim Burton, investigando a influencia do 

ambiente, do espectador e da atualidade nessa adaptacao. Como base para a pesquisa, sao 

fundamentadas, principalmente, as teorias de Traducao Intersemiotica de Jakobson (2000), 

teoria de Cinema e Cultura de Cronin (2009) e Silva (2012); e teoria de Psicanalise e Cinema 

de Metz (1980). Para que fosse feita a analise dos dados, assistimos ao filmezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alice no Pais 

das Maravilhas de Tim Burton (2010) e aos extras do DVD. Tambem lemos os dois livros 

infantis de Carroll (2009). Durante a analise, interpretamos os simbolos semioticos das 

imagens que compunham a representacao fisica do Chapeleiro Maluco, observando as 

caracteristicas alteradas ou mantidas em relacao as ilustracoes de Tenniel, e contrastamos 

cenas do filme com trechos do livro para comprovar se houve mudancas no comportamento 

do Chapeleiro nas suas interacoes com Alice. Ao final de nossa pesquisa pudemos constatar 

que o Chapeleiro Maluco do filme e um personagem com aparencia e comportamento 

diferentes das do Chapeleiro do livro, uma vez que o filme e uma transposicao criativa do 

texto original. 

Palavras chave: Traducao Intersemiotica, Cinema, Adaptacao, Chapeleiro Maluco, 

Personagem. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to observe the physical and psychological characteristics of the Mad 

Hatter, from the choices made by the director of the film, Tim Burton, investigating the 

influence of the environment, the audience and time in the adaptation. The theoretical 

framework of this research is mainly Jakobson's (2000) theory of Intersemiotic Translation, 

Cronin's (2009) and Silva's (2012) theory of Cinema and Culture; and Metz's (1980) theory 

of Cinema and Psychoanalysis. For the analysis to be carried out, Alice in Wonderland by 

Tim Burton (2010) and the bonus features of the DVD were watched. Carroll's children's 

books (2009) were also read. In the analysis, the semiotic symbols of the images that built the 

physical representation of the Mad Hatter were interpreted, observing the characteristics that 

were changed or maintained in contrast with Tenniel's illustrations, and the scenes of the 

movie were compared with book excerpts to check i f there were changes in the behavior of 

the Mad Hatter in his interactions with Alice. In the end of this research, the conclusion was 

that the Mad Hatter for the cinema is different in looks and behavior from the Mad Hatter 

from the book, since the movie is a creative transposition of the original book. 

Keywords: Intersemiotic Translation, Cinema, Adaptation, Mad Hatter, Character. 
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1 CONSIDERAgOES INICIAIS 

Com o advento da globalizacao, principalmente em paises capitalistas, a interacao 

social mudou. A ida ao cinema, entre tantas outras coisas, constitui-se como um ato social. 

Saimos para o cinema para estarmos ao lado de pessoas, algumas vezes todas elas 

desconhecidas, que tern um mesmo objetivo: ver uma projecao em uma sala escura, estando 

todos voltados para uma unica parede iluminada (a da tela), que reflete um conjunto de acoes 

que chamamos de filme. 

Azevedo Junior e Viana (2010, p. 788) afirmam que a globalizagao "e um fator 

fundamental na difusao de habitos de comportamento e consumo". Esses habitos se tornam 

continuamente internalizados, a medida que os individuos sao mais ou menos expostos a estes 

tipos de habitos culturais alheios. Cronin (2009) aflrma que o cinema e um distribuidor de 

cultura em massa, e que as audiencias geralmente sao mais receptiveis a representacao 

cultural que veem nas telas porque veem o cinema como um local onde tudo e possivel. 

Nao obstante, o espectador ainda vai ao cinema porque isso lhe causa prazer. E isso 

acontece porque a indiistria cinematografica se utiliza de mecanismos que fazem com que o 

individuo tenha uma boa relacao com o cinema, como falam as teorias de Psicanalise. A 

psicanalise ainda explica que o espectador entende o filme porque se identifica com ele de 

diversas formas - com personagens, com paisagens, e ate com a propria camera. 

A escolha do estudo da personagem Chapeleiro Maluco do filmezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alice in Wonderland
1 

(2010) sob dirccao de Tim Burton - foi feita porque percebemos o quanto a personagem 

apresentou mudancas fisicas nesta adaptacao filmica, em relacao as ilustracoes de John 

Tenniel do livro Alice s Adventures in Wonderland
2 de Lewis Carroll. Para isso, buscamos 

investigar se as mudancas apresentadas na adaptacao de Tim Burton buscavam atualizar a 

personagem para o publico mais atual, visto que as ilustracoes do livro de Lewis Carroll 

foram feitas no seculo XIX, e a adaptacao de Tim Burton no seculo XXI. Para que 

pudcssemos investigar essas mudancas, nos valemos da Categoria de Traducao 

Intersemiotica, que e, segundo Jakobson (2000) uma ferramenta de transposicao criativa, e 

analisa a transposicao de signos verbais para signos nao verbais, que e o caso da traducao que 

foi feita do livro de Lewis Carroll para o filme de Tim Burton. 

Para csta pesquisa, levantou-se a hipotese de que os elementos intersemioticos usados 

na construcao da personagem Chapeleiro Maluco foram pensados para expor caracteristicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Alice no Pais das Maravilhas. 

2 Aventuras de Alice no Pais das Maravilhas. 
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psicologicas e emocionais, bem como relatar a situacao de trabalho dos chapeleiros dos 

seculos XVIII e XIX na construgao fisica da personagem. E como a personagem do livro de 

Lewis Carroll foi modificada para esta nova adaptacao de Tim Burton, tracaram-se os 

questionamentos seguintes: 

• Quais caracteristicas fisicas permanecem e quais sao modificadas na adaptacao 

do livro para o filme? E qual o motivo das modificacoes? 

• 0 que as mudangas nas caracteristicas fisicas da personagem representam? 

• Qual a influencia do ambiente, do espectador e da atualidade nas mudangas 

feitas para esta adaptagao? 

• 0 Chapeleiro do filme mantem o mesmo comportamento em relagao a Alice tal 

como descrito no livro de Carroll? 

Com o objetivo de responder as questoes acima, analisaremos as caracteristicas 

comportamentais e psicologicas da personagem Chapeleiro Maluco de Tim Burton, fazendo 

relagao com o Chapeleiro Maluco como descrito nos livros do Lewis Carroll
3

 e, a partir da 

transcrigao de alguns trechos do filme, observaremos a relagao entre o Chapeleiro e Alice. 

Com o auxilio da Categoria Intersemiotica de Tradugao, analisaremos o que representam as 

mudangas esteticas da personagem, observando tambem o uso de cores na composigao dessa 

personagem. Para embasar nossa analise, utilizaremos tambem ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Guia Visual do Filme
4

, e os 

extras que aparecem no DVD original do filme. 

No que diz respeito ao Cinema e a Cultura, notaremos porque a adaptagao filmica e 

diferente da obra original e nao segue a descrigao que e feita nos livros. Buscando tambem 

averiguar porque o diretor fez a escolha de unificar os dois livros do autor Lewis Carroll em 

seu filme, bem como qual a relagao da adaptagao de Tim Burton com o publico-alvo, tempo e 

ambiente. 

Pensando nestas implicagoes, o Objetivo Geral dessa pesquisa e observar a 

construgao da personagem Chapeleiro Maluco da adaptagao filmica de Tim Burton (2010), a 

partir das escolhas feitas pelo diretor para a construgao fisica e psicologica da personagem. 

Assim sendo, nossos Objetivos Especificos sao: i) Analisar a construgao fisica da 

personagem atraves das teorias de tradugao intersemiotica c cinema, e a construgao 

3

 Para aproximar mais a comparagao da pesquisa que foi realizada, utilizou-se a versao traduzida dos livros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Aventuras de Alice no Pais das Maravilhas e Atraves do Espelho e o que Alice encontrou por la, da editora 

Zahar, sob a tradugao de Maria Luiza X. de A. Borges. Esta traducao em especial ganhou o premio Jabuti de 

tradugao no ano de 2002. 

* C A S E Y , Jo & G I L B E R T , Laura. Alice in Wonderland: The Visual Guide. London: Dorling Kindersley. 2010. 
5

 B U R T O N , Tim. Alice in wonderland [filme]. Produgao de Linda Woolverton, direcao de Tim Burton, Estados 

Unidos, Disney, 2010, D V D , 108 min. 
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psicologica a luz da psicanalise; ii) Investigar a influencia do ambiente, do espectador e da 

atualidadc na adaptagao de caracteristicas (mudadas/mantidas) da personagem para as telas de 

cinema; iii) verificar se ha mudanga no comportamento do Chapeleiro em relagao a Alice no 

filme, em comparagao ao comportamento descrito no livro. 

Para alcangar os objetivos tragados, serao consideradas as teorias de: i) a Categoria 

Intersemiotica de Tradugao e o pressuposto de impossibilidade de tradugao de Jakobson 

(2000), e a Tradugao da Imagem de Frias (2011); ii) a teoria de Cinema e Cultura de Cronin 

(2009) e a Adaptagao de uma Obra Literaria para o Cinema de Brandao (2011) e Silva (2012); 

e iii) a teoria de Psicanalise e Cinema de Metz (1980). 

Este trabalho esta dividido em Introdugao, um capitulo teorico (Capitulo 2), no qual 

apresentaremos as bases teoricas que apoiam esta pesquisa; um capitulo que dcmonstra o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

corpus metodologico deste trabalho (Capitulo 3), um capitulo de analise de dados da pesquisa 

(Capitulo 4), com a descrigao e interpretagao das caracteristicas fisicas e psicologicas da 

personagem Chapeleiro Maluco de Tim Burton, e por fim, a Conclusao (Capitulo 5) que 

busca atingir os objetivos tragados ao responder os questionamentos iniciais. 
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2 FUNDAMENTAgAO TEORICA 

Sera apresentado abaixo o arcabouco teorico norteador desta pesquisa, iniciado na 

segao 2.1, que discute a teoria referente a Traducao, Cinema e Cultura, que visa mostrar como 

a traducao intersemiotica ocorre na transposicao de um livro para um filme, e como essa 

tradugao possibilita a transferencia de uma carga cultural que e absorvida pelo espectador. 

Na segao 2.2 sera apresentada a Categoria Intersemiotica de Tradugao de Jakobson (2000), e 

as teorias referentes a tradugao do pensamento e a tradugao da imagem e das cores. 

Finalmente, a segao 2.3 mostra como os estudos de comportamento podem contribuir para a 

comprcensao do uso de tradugao intersemiotica na leitura de filmcs, a partir do que os teoricos 

chamam dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA efeito-espelho. 

2.1 Tradugao, Cinema e Cultura 

Mattos (2003) alega que o cinema (considerado a setima arte) e um dos meios mais 

abrangentes de comunicagao e de propagagao de conteudos. Foi primeiro conhecido a partir 

do desenvolvimento do cinematografo, pelos irmaos franceses Auguste e Louis Lumiere no 

seculo XIX. Em 1895, os irmaos fizeram a primeira exibigao de cinema paga, na cave do 

Grand Cafe, em Paris, onde exibiram dez filmes, com duragao de 40 a 50 segundos cada. 

O autor diz que a construgao de um filme de cinema se bascia em uma projegao de 

imagens estaticas em sequencia para criar uma ilusao de movimento, que devem ser de no 

minimo 16 quadros de imagem por segundo para que o ccrebro nao perceba que tudo e apenas 

uma sequencia de imagens isoladas. Em video digital sao utilizados atualmente 25 quadros 

por segundo, para que haja uma ilusao mais aperfeigoada, deixando o cinema cada vez mais 

natural e proximo da nossa realidade. 

Como visto anteriormente, a tradugao esta presente nos filmes e nas artes. E a partir 

desta constatagao, que Cronin (2009) alerta que o cinema deve estar presente em sala de aula, 

por ser um exemplo concreto do forte uso da tradugao. Em seu livro Translation goes to the 

movies (ainda sem tradugao no Brasil), o autor expoe que o cinema e uma evidencia de 

tradugao que deve ser incorporada em areas como o ensino e tambem na observagao de 

perspectivas de tradugao (Cronin, 2009, p. xii). O autor aponta caracteristicas culturais que 

envolvem o filme e sua tradugao. 

Cronin (2009, p.l) afirma que "a evidencia visual e extremamente persuasiva" e por 

isso o cinema tomou proporgoes internacionais desde seu inicio. O trabalho com filmes 

possibilita os expectadores a enxergarem todo um sistema cultural que envolve a outra lingua 

e a sua propria: 
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0 conhecimento que cada um tcnha da propria lingua contem, em potencia, 
o conhecimento de todas as outras - por intermedio da tradugao. A traducao 
e mais que uma simples operacao linguistica: as linguas sao inseparaveis da 
diversidade cultural. (OUSTINOFF, 2011, p. 10). 

Podemos observar, a partir da citacao acima, que as linguas diversas constituem um 

emaranhado de conhecimentos culturais que faz com que o aprendizado de uma nova lingua 

nao seja meramente um conhecimento de signos linguisticos. Cronin e Oustinoff corroboram 

a ideia do cinema como representacao cultural. Cronin afirma que ver um filme e "um evento 

social e comunal e, com certeza, o meio de troca e comunicacao nao c feita na linguagem de 

Hollywood, e sim na linguagem das audiencias" (CRONIN, 2009, p. 11), pois o filme "e uma 

nova forma de linguagem que demanda traducoes [interpretacoes]"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {ibidem, p. 4). 0 uso de 

filmes tern, assim, o importante papel de abrir portas para o conhecimento de outras culturas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 A Adaptagao de uma Obra Literaria para um Filme 

Outro aspecto interessante no estudo do cinema como propagagao de cultura e 

observar aqueles filmes que foram originados a partir de textos literarios. Rachel Weissbrod, 

no seu artigo Inter-Semiotic Translation: Shakespeare on Screen
6

 (2006). revela que gragas 

capacidade intersemiotica da tradugao, o estudo da tradugao como uma disciplina pode lidar 

com uma perspectiva sobre diferentes topicos que sao objetos de estudo de outras disciplinas 

como literatura, teatro e estudo filmico. A autora cita Jakobson, para falar que "um texto que 

foi criado num sistema cultural e recriado em um sistema cultural B" (JAKOBSON, 1959, 

apud WEISSBROD, 2006, p. 42, tradugao nossa). 

A esse tipo de recriagao, chamamos de adaptagao. A adaptagao e a "transposigao ou 

transformagao de uma obra de um genero em outro" (BRANDAO, 2011, p. 1). Nesse 

processo, a narrativa passa do texto a imagem, isto e, ocorre uma transposigao semiotica de 

um signo verbal para um nao verbal - de um romance para um filme, por exemplo. Temos 

cntao, um dispositivo de enunciagao completamente diferente. A adaptagao constitui uma 

tradugao que adapta o texto de partida ao novo contexto de recepgao com as modificagoes que 

forem julgadas necessarias. 

Brandao (2011) afirma que quern adapta esta ao mcsmo tempo reescrevendo c criando 

uma nova obra. A autora diz que proccssos e manobras tcxtuais tais como cortes, 

rcorganizagao da narrativa, redugao do niimero de personagens, acrescimos de textos 

externos, abrandamentos estilisticos, modificagao da conclusao, entre outros recursos 

6

 Tradugao Inter-Semiotica: Sheakespeare na tela (tradugao nossa). 
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imaginaveis, sao pcrmitidos porque o texto de chegada, na verdade, se trata de uma 

"transcriacao", como Haroldo de Campos nomeia. 

No momento dessa adaptacao (ou transcriacao), o texto de chegada transporta o texto 

de partida para um quadro geografico e histdrico o mais proximo possivel do espectador. No 

caso do filme que estamos analisando, o diretor adaptou o filme temporalmente, pois a 

personagem principal do livro (Alice) retorna ao Pais das Maravilhas ja aos 18 anos de idade. 

As mudancas feitas pelo diretor durante a adaptacao da obra literaria podem ser intencionais. 

Nao ha ncnhum principio objetivo que justifique as escolhas adaptativas feitas pelo diretor, 

alem da adaptacao ao estilo do diretor (no caso de Burton, o estilo sombrio/gotico), ou as 

necessidades economicas que a adaptacao filmica encontra: os roteiristas tern de se esforgar 

para manter as acoes do texto de origem (que as vezes e imenso) no texto de chegada (filme) 

que costuma ter uma extensao media de duas horas e meia. 

Brandao (2011) afirma que a escolha do adaptador de suprimir ou acrescentar acoes 

depende de criterios miiltiplos e de parametros ainda mais numerosos e variaveis. 0 que 

geralmente acontece e o texto de chegada ser menor que o texto de partida, devido a 

transposigao ocorrer de um meio verbal (onde se tern a possibilidade de descrcver por paginas 

um unico comodo, por exemplo) para um meio nao verbal (o mesmo comodo simplesmente 

aparece com os detalhes descritos na cena para que o espectador o absorva naturalmente). 

Ainda segundo Brandao, outra caracteristica comum na adaptagao e a propensao de diminuir a 

quantidade de personagens, para nao sobrecarregar o espectador com uma grande quantidade 

de nomes para serem lembrados. Acontece ainda de o adaptador fazer com que um 

personagem do texto de chegada suporte as agoes de mais de um personagem do texto de 

origem. 

A adaptagao altera o suporte linguistico previamente utilizado para contar uma 

historia, isso envolve um conhecimento tecnico das especificagoes do texto de chegada 

(filme) e tambem uma escrita cuidadosa que esbarra nas questoes de fidelidade a obra 

original. Se na rccriagao as estruturas semantico-narrativas e discursivas do texto literario sao 

praticamente subvertidas, sobrando apenas uma mera referenda do texto original, nao 

estamos tratando de uma adaptagao, mas sim uma criagao de um conteudo filmico "inspirado 

em" uma obra literaria. 

Brandao (2011) ressalta que quando vai se adaptar uma obra literaria para o contexto 

filmico o adaptador deve prosseguir observando os seguintes passos: a) ver se a obra original 

e passivel de transubstanciagao; b) reduzir a obra aos aspectos essenciais que devem aparecer 
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no texto adaptado; c) estar atento as limitacoes criativas, observando ate que ponto ele vai 

modificar a obra, ou optando por fazer o seu material "inspirado em" ou "baseado em". 

A autora ainda fala que o diretor ao realizar essas escolhas o resultado do texto final 

sera: 1) uma adaptacao fiel, em que nao ha alteracao da historia, localizacao, periodo de 

tempo nem personagens. Os dialogos sao muitas vezes mantidos como no original; 2) um 

roteiro "inspirado em", que toma como fonte de partida o texto original e dele extrai apenas 

alguns personagens, uma ou outra situacao e desenvolve uma narrativa com uma nova 

cstrutura; 3) uma recriacao ou adaptacao livre, em que o roteirista apodera-se dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA plot
7 

principal e trabalha livremente, deslocando a historia para outro tempo, espaco e com uma 

nova estrutura. 

No seu texto Reflexoes sobre Adaptagao cinematografica de uma Obra Literaria 

(2012), Thais da Silva relata que a relacao do cinema com a literatura e tao antiga quanto o 

proprio cinema. Gracas ao seu potencial narrativo, o cinema se apoiou (e se apoia) num outro 

metodo consagrado de narrativa: a literatura. As duas artes se aproximam a medida que seus 

objetos - a imagem e a palavra - sao simbolos, mas se distanciam pelo fato da imagem 

cinematografica e um simbolo direto da realidade que representa, enquanto a palavra e um 

simbolo indireto que c elaborado e compreendido pela razao. 

A autora defende que a imagem e uma representacao direta que atinge os sentimentos 

do espectador quase sem precisar passar pela razao. Isso acontece porque no momento que 

lemos um livro, realizamos uma compreensao logica daquilo que lemos. Ja ao assistir a um 

filme, o espectador nao necessita realizar esse processo de digestao intelectual, porque pela 

sua natureza, o filme e incapaz de realizar estruturas logicas e deducoes complexas. A autora 

cita Epstein para dizer que "as imagens da tela limitam-se a fluir sobre o espirito da geometria 

para, em seguida, atingir o espirito do refinamento" (EPSTEIN, 1983, apud, SILVA, 2012, p. 

184). 

Com o passar do tempo, a visao que os espectadores eram passivos no assistir do filme 

mudou bruscamente. Hoje se fala nos espectadores como agentes criadores de significados, 

pois fatores como o conhecimento de mundo, as influencias culturais e interpretacao sao 

mecanismos que se aliam a leitura do filme e que sao unicos a cada pessoa que assiste ao 

filme. 

Silva (2012) fala que somente com a "mentalidade instintiva" nao e possivel que o 

espectador consiga captar os detalhes e significados do filme, pois o cinema pode apresentar 

Todos os eventos de uma historia. 0 enredo. 
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estruturas complcxas que demandem do espectador uma leitura cuidadosa, para que ele 

chegue a comprcensao do filme. Ela ainda ressalta que um filme pode tcr leituras distintas 

dcpendendo de fatores diversos (tais como os que citamos anteriormente). E ate mesmo um 

unico leitor pode fazer leituras distintas, dependendo do grau de sensibilidade que esteja 

durante o momento que assistiu ao filme. 

Com relacao a influencia, o cinema se destaca em relacao a literatura por atingir um 

publico numeroso e divcrsificado. Por exemplo, o cinema nao necessariamente exclui os 

analfabetos, pois se comunica atraves de imagem e som (com excecao de filmes legendados). 

Contudo, isso nao significa que todo o numeroso publico do cinema seja capaz de 

compreender ou analisar os filmes em sua totalidade. 

Silva (2012) mais uma vez cita Epstein para afirmar que o cinema tern mais 

capacidade de transmitir o sentimento e o instinto do que a literatura. 0 filme atinge 

diretamente o sentimento do espectador, pois as imagens fluem com mais naturalidade que a 

palavra. Ha tambem um jogo de mecanismos a disposicao do cinema (como a iluminacao, um 

fundo musical triste ou aflito, por exemplo, a representacao do ator, entre outros) que 

auxiliam na transmissao do conteudo abstrato do filme. 

Ainda segundo Silva, o cinema pode usar tanto a imagem metaforica como simbolica. 

A metafora se da aqui pela justaposicao de imagens que gera um "choque psicologico" no 

espectador, fazendo com que ele compreenda a ideia que o diretor quis expor no filme. Os 

simbolos por sua vez, se encontram na propria imagem (sem haver necessidade de contraste 

entre duas imagens distintas, como na metafora) quando ela traz consigo uma significacao que 

via alem do que a mera acao que ela representa. 

Silva (2012) concorda com Brandao (2011) ao dizer que o filme adaptado e uma 

transcriacao da obra literaria, e que por ser assim, este deve ser julgado como uma obra 

original, como uma recriacao artistica. Nao como produto do texto original, mas sim como 

materia prima. Isso ocorre porque embora a informacao semantica possa ser transmitida de 

um meio para o outro, a informacao estetica nao pode ser traduzida de um sistema de signos 

para o outro e assim, e teoricamente intraduzivel. Dessa forma, a unica opgao que temos e 

considerar a adaptagao como uma recriagao, em que o adaptador faz uma leitura critica da 

obra original, para que assim possa recria-la em um novo sistema de signos. 

Com respeito ao filme ser um meio que abrange um publico vasto, e por ele ser objeto 

de lucro nas sociedades capitalistas, e comum ver diretores escolhendo adaptar um texto 

literario para uma obra cinematografica. Isso acontece pelo fato de certa obra literaria ja estar 

consolidada em uma audiencia, isto e, ja ser conhecida por certo niimero de pessoas. Esse fato 



17 

faz com que o roteiro adaptado apresente (antes mesmo de ter lancado trailers ou qualquer 

outra forma de divulgagao), uma vantagem de publico em relacao a um roteiro original. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A Categoria de Traducao Intersemiotica 

Em uma epoca de globalizacao e acesso a outras linguas e culturas, a tradugao assume 

um papel de grande relevancia na troca de saberes gerais e especificos entre culturas distintas. 

Oustinoff (2011) afirma que antes de se tornar um campo de estudo de cientistas, a tradugao 

esta presente em nosso cotidiano, pois ela constitui uma operagao fundamental da linguagem. 

0 autor ainda reforga a necessidade de se compreender que a tradugao envolve o campo oral e 

escrito, verbal e nao verbal, muito embora haja, na sociedade ocidental, a tendencia de o 

escrito prevalecer sobre o oral. 

Jakobson (2000), foi um teorico que se destacou ao relacionar a tradugao aos aspectos 

linguisticos de deflnigao de signo. Para ele, o significado de qualquer palavra, frase ou 

imagem e definitivamente um fato linguistico-semiotico. Em sua teoria, Jakobson propos tres 

tipos de categorias de tradugao que englobam a diversidadc de significados dos signos 

utilizados para a comunicagao. 

A primeira delas e a Categoria Intralingual, ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reformulacao, que e definida pelo 

autor como uma interpretagao de signos verbais por outros signos em uma mesma lingua. Este 

conceito esta ligado as ideias de sinonimos, definigoes, equivalencias e circunlocugoes. 

Durante uma aula em Lingua Estrangeira, por exemplo, um aluno que nao entendeu o que 

significa a palavra notebook e perguntou ao professor, ouvindo a definigao do termo, em 

ingles: 'It's a set of sheets joined together by a spiral or binded together like a book'
9

, ou 

simplesmente 'It's what you use to take notes'
10 ou ate usa um termo equivalente, como 

'book'". Em todos esses casos, o professor se utilizou de signos verbais para explicar outro 

signo verbal da mesma lingua. 

A segunda categoria definida pelo teorico d a mais relacionada a ideia geral que se tern 

do que seja tradugao. A Categoria Interlingual, ou traducao propriamente dita, e definida 

por Jakobson como sendo uma interpretagao de signos verbais de uma lingua por signos 

verbais de outra lingua. Ou seja, a tradugao aqui envolve "duas mensagens equivalentes, em 

dois codigos distintos" (2000, p. 114, tradugao nossa). A leitura de um dicionario bilingue, 

por exemplo, que traz um termo em ingles com seu equivalente em portugues e vice e versa, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 "Caderno". 
"£ um conjunto de folhas unidas por um espiral ou presas como em um livro". 

A O u€. o que voce usa para fazer anotagoes". 
1 1 "Livro". 
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ou um aluno que pergunta "o que ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'notebook'!", e o professor que responde que "significa 

'caderno'", c tantas outras situacoes que ocorrem durante o uso de uma lingua estrangeira, sao 

exemplos dessa transposicao de signos de uma lingua para outra. 

Por fim, e nao menos importante, esta a Categoria Intersemiotica, ou transmutacao, 

que e, na verdade, a categoria de tradugao que iremos utilizar nesta pesquisa. Esta e definida 

pelo autor como a interpretagao de signos verbais por sistemas de signos nao-verbais e vice e 

versa. Isto e, a interpretagao de uma imagem, figura, pintura, som, entre outros, em forma de 

um texto escrito ou discurso oral, sao caracteristicas desse tipo de tradugao. 

No que diz respeito a transposigao intersemiotica, Oustinoff (2011) afirma que este e 

um campo tao proximo e corriqueiro, que e dificil de perceber quando se realiza esse tipo de 

tradugao. Afinal, nem percebemos que ao dar o nosso ponto de vista sobre o que um pintor 

quis retratar cm certa pintura, estamos traduzindo os signos nao verbais contidos em tal tela, 

para uma representagao de signos verbais, que e a leitura que fizemos daquela obra de arte. 

Oustinoff (2011) tambem diz que estas transformagoes constituem um campo de estudo tao 

vasto e decorrem de transposigoes nas quais a parte de "imitagao" e tao grande que nao se 

consegue relacionar este campo a "tradugao no sentido em que geralmente se entende esse 

termo" (OUSTINOFF, 2011, p.115). 

Plaza (1987), em sua teoria sobre a Tradugao Intersemiotica como Pensamento, afirma 

que ate mesmo um pensamento constitui a tradugao intersemiotica, pois quando pensamos, 

traduzimos aquilo que temos presente em nossa consciencia, sejam sentimentos, imagens, 

emogoes ou concepgoes. 0 autor afirma que se no nivel de pensamento interior ja existem 

tradugoes, quern dira no momento que modulamos um pensamento em uma interagao 

comunicativa concreta, ou seja, a todo o momento estamos realizando a transmutagao de 

signos (verbais e nao verbais) para outros signos, a todo o momento estamos traduzindo. 

Plaza (1987) ainda afirma que o signo se encontra enraizado em uma comunidadc, e 

que por a linguagem ser necessariamente social, as falas individuals se integram, perdendo 

sua privacidade para o enriquecimento coletivo do sentido. Como a linguagem possui 

limitagoes que sao diferenciadas em cada cultura, dependendo de normas e canones, cada 

individuo de determinada cultura percebe o real de forma diferenciada. Sendo assim, a 

expressao de pensamentos e restringida pelas limitagoes da linguagem. 

Com o avango dos Estudos de Tradugao, a ideia de que a tradugao era apenas a 

transposigao de signos verbais de uma lingua para outra se ampliou e abrangeu a transposigao 

dos mais variados signos linguisticos. Considerando-se que a palavra escrita e um significant^ 

visual e que dispomos de tantos outros significantes, a tradugao passou a ser percebida em um 
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sentido mais amplo pelo fato de que esta presente em diversos contextos do cotidiano. Com 

relacao a forma de transposicao, Jakobson (2000) ressalta que, 

So a transposicao criativa e possivel: Seja a transposicao Intralingual - de 
uma forma poetica para outra, ou Interlingual - de uma lingua para outra, ou 
finalmente Intersemiotica - de um sistema de signos para outro, ex., de uma 
arte verbal para a miisica, danca, cinema ou pintura (JAKOBSON, 2000, 
p. 118, tradugao nossa). 

A tradugao e a criagao sao operagoes muito proximas. Plaza (1987) chega ate a afirmar 

que elas sao operagoes gemeas. No momento que ha uma transposigao, seja de natureza 

interlingual, intralingual ou intersemiotica, caracteristicas do texto original sao perdidas, e/ou 

novas caracteristicas sao acrescentadas ao texto traduzido, ja que nao ha uma total 

equivalencia entre linguas - no caso da tradugao Interlingual - muito menos entre signos 

verbais e nao verbais - como no caso de um livro que e transposto para a forma de filme. 

Jakobson (2000) postula a impossibilidade de tradugao no caso de textos literarios e 

poeticos, devido a ambiguidade que esses tipos de textos apresentam. Plaza (1987) fala do 

teorico Octavio Paz, que corrobora com a o pressuposto de "impossibilidade de tradugao" de 

Jakobson quando diz: 

[...] se e possivel traduzir os significados denotativos de um texto, por 

outro lado, e quase impossivel a tradugao dos significados 

conotativos. Feita de ecos, reflexos e correspondencias entre o som e o 

sentido, a pocsia e um tecido de conotagoes e, portanto, e intraduzivel. 

(PAZ, 1971, apud PLAZA, 1987, p. 26). 

Podemos perceber que no processo de tradugao de textos que apresentam essa trama 

de significados, o tradutor se cncontra na ardua posigao de fazer a escolha sobre que 

caracteristica do texto original deseja manter. Para preenchcr as lacunas dos sentidos que nao 

foram traduzidos, o tradutor assume o papel de criador da obra e procura elementos na lingua 

alvo que possam dar naturalidade ao texto traduzido. 

Embora o texto original e o texto traduzido sejam diferentes enquanto linguagem, 

Plaza (1987), defende que os dois estao ligados por informagoes esteticas isomorficas, 

recuperando a ideia de Walter Benjamin de que a "tradugao e em primeiro lugar uma forma" 

(BENJAMIN, 1979, apud PLAZA, 1987, p. 28). Benjamim (1979, apud PLAZA, 1987) ainda 

afirma que se a tradugao tiver a pretensao de ter parecida ou mesmo semelhante ao texto 

original, essa sera inviavel, uma vez que a tradugao se movimenta entre as linguas - e essas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12 Only creative transposition is possible: either intralingual transposition—from one poetic shape into another, or 

interlingual transposition—from one language into another, or finally intersemiotic transposition—from one 

system of signs into another, e.g., from verbal art into music, dance, cinema, or painting.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (JAKOBSON, In: 

VENUTI, 2000, p. 118). 
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possuem suas disparidades e semelhancas - tocando o original em pontos tangenciais, a fim 

de que a traducao tcnha tracos que remontam ao texto original. 

Se no texto poetico, a traducao ja encontra dificuldades em se assemelhar ao texto 

original, na traducao intersemiotica isso e ainda mais acentuado. A criacao nesse tipo de 

tradugao requer uma escolha dentro de um sistema signos que e estranho ao sistema que ha no 

texto original. Plaza (1987, p. 30) afirma que numa tradugao intersemiotica, os signos 

empregados tern "tendencia a formar novos objetos imediatos, novos sentidos e novas 

estruturas que, pela sua propria caracteristica diferencial, tendem a se desvincular do 

original". 0 autor fala ainda que todo tradutor tern um desejo secreto de que o seu texto venha 

a superar o texto original, alargando os seus sentidos, e significados, e complementando o 

texto original em pontos tangenciais, para em seguida, seguir seu proprio proposito, que e a 

transposigao criativa. 

2.2.1 A Tradugao da Imagem 

A imagem e o que mais chama a atengao ao nosso redor. Somos leitores, mas antes 

disso, somos seres visuais. Cerca de 70% do que e processado diariamente pelo cerebro e 

visual. Assim, a imagem e de grande importancia nos estudos tradutorios. Frias (2011) 

menciona em seu texto que o tradutor sempre viveu no mundo das imagens. Ele afirma ainda 

que o que difere o tradutor das maquinas e a sua capacidade de traduzir imaginarios 

veiculados pelas imagens mentais implicitas que o tradutor percebe durante a leitura do texto, 

e isso so e possivel porque o tradutor tern a capacidade de ler o texto: compreender o que foi 

dito nas entrelinhas, observar as ambiguidades de sentido, relacionar o com conteiido 

implicito texto, entre outros, ao contrario de uma maquina que nao possui a capacidade de 

leitura, posto que ela somente reconhece opticamente os caracteres do texto. 

Alem das imagens mentais do texto, ha tambem aquelas materializadas nos paratextos 

iconicos que ajudam na criagao dos imaginarios. 0 tradutor deve estar atento a todos os 

elementos nao verbais que acompanham o texto escrito. Nada em um texto e colocado por 

acaso. Em um filme, por exemplo, todos os elementos que compoem um cenario trazem 

caracteristicas que nos ajudam a reconhecer o local ou o tempo que a cena esta acontecendo. 

Frias (2011) afirma que nao e possivel que se traduza o conteiido verbal sem que antes 

sejam lidos e interpretados todos os elementos visuais de um texto. 0 tradutor deve sempre 

tentar transmitir o valor simbolico das imagens do texto original para o texto de chegada. Da 

mesma forma que ha a tradugao do texto escrito, deve haver a tradugao do paratexto, uma vez 
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que as imagens nao sao universais. Ao tipo de traducao que se preocupa com o paratexto, o 

autor da a nomenclatura de paratraducao. 

A paratraducao, ainda segundo Frias (2011, p. 261, tradugao nossa), "convida o 

tradutor a ler e interpretar e paratraduzir todo simbolo que rodeia, envolve, acompanha, 

prolonga, introduz e apresenta o texto". Pois os paratextos sao fenomenos que, junto com o 

texto escrito, dao sentido a obra. Esses elementos sao de natureza social e antropoldgica, e e 

necessaria uma leitura e interpretagao cuidadosa desses elementos por parte do tradutor. Caso 

nao haja tradugao do paratexto, as imagens originais podem nao fazer sentido na cultura alvo, 

resultando talvez na falta de compreensao do texto escrito por parte do leitor, fazendo com 

que o paratexto que era designado a dar suporte a leitura do texto verbal deixe de exercer sua 

fungao. 

0 autor aponta a necessidade de que o leitor possa enxergar a imagem, e nao apenas 

olha-la. Segundo ele, o olhar implica um inicio de leitura, mas o ver significa tornar o visivel 

em legivel, de modo que possa ser feita uma leitura daquilo que se ver e por consequencia 

uma interpretagao da imagem. Uma vez que a imagem nao e universal, a percepgao da 

imagem tambem nao constitui um ato universal. 

Para Frias (2011, p. 262), as imagens materiais sao "produtos culturais que mudam de 

sentido dependendo da localizagao espago-temporal". Isso quer dizer que uma imagem que foi 

produzida no seculo XIX, em algum lugar da Asia, pode nao fazer sentido para algum 

brasilciro dos dias atuais, ja que este se encontra fora do contexto e epoca de produgao 

daquela imagem. 0 autor explica que para compreender a informagao transposta naquela 

imagem, e necessario que haja o compartilhamento dos mesmos eddigos semidticos e 

culturais entre os dois envolvidos. 

Frias (2011) afirma que como se segue crendo que a imagem de um gesto nao e mais 

que um dado visual, geralmente os profissionais da area nao se preocupam em realizar a 

tradugao, mas se, por exemplo, alguem aqui no Brasil faz um gesto com as maos estendendo 

os dedos indicador e medio, compreendemos como um sinal amigavel de "paz e amor", ou 

mesmo um V de vitdria. 0 mesmo gesto na Australia significa uma ofensa, o que causaria 

diivida se um filme brasilciro que contem o sinal fosse assistido por um australiano. Sendo 

assim, e necessario que o profissional da tradugao esteja capacitado a traduzir nao so a lingua, 

mas que tambem tenha conhecimentos da historia e dos valores da cultura de partida da 

imagem, como tambem da cultura de chegada. 

Ao olhar para uma imagem qualquer ja podemos perceber que ate as cores 

representadas nas imagens nao sao universais. Frias (2011) afirma que o leitor ve as cores das 
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imagens de acordo com o que essas cores representam em sua cultura, segundo a lingua, o 

momento e o lugar no contexto comunicativo do documento. Frias (2011, p. 263) ao falar 

sobre a leitura das cores na imagem afirma que "toda percepcao implica sempre em por em 

jogo o conhecimento, a mcmoria, a imaginacao e o meio cultural do documento que se ira 

traduzir como tambem do sujeito que traduz". Essa percepcao combinada ira influenciar a 

mancira como o sujeito tradutor ira desenvolver a imagem de chegada. No caso da adaptacao 

do livro Alice no Pais das Maravilhas para o filme do Tim Burton, a leitura que foi feita da 

obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "nonsense" do Lewis Carroll por Tim Burton, se uniu ao estilo do diretor para que fosse 

feita a composicao da obra final, que e o filme. 

Cada sociedade tern uma percepcao diferente sobre as cores. A cor branca, por 

exemplo, que na maioria dos paises ocidentais remete a pureza, ou a paz, na India, reprcsenta 

o luto. Designar e conotar as cores sao feitos linguisticos que mudam de lingua para lingua e 

de cultura para cultura. Embora haja algumas constantes transculturais, a interpretacao e 

traducao das cores tern se mostrado, segundo o autor, como umas das maiores dificuldades da 

ciencia. 0 teorico ainda ressalta que cada cultura, cada civilizacao, cada lingua cada epoca 

tern criado sua propria simbologia de cores e o tradutor consciente deve ler e interpretar os 

valores simbolicos dados a cada cor para entao traduzi-las. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Traducao, Cinema e Construcao de Personagem 

Metz (1980) afirma que o cinema e uma tecnica do imaginario, propria de uma epoca 

historica (o capitalismo) e de um estado da sociedade (a civilizacao industrial). Imaginario 

porque se encontra em um nivel acima do palpavel. Imaginario porque demanda imaginacao 

do diretor ao transpor o conteiido do roteiro em uma sequencia de imagens que foram 

sonhadas por ele. E por fim, imaginario porque demanda uma leitura contribuinte por parte do 

espectador. Metz afirma que os estudos psicanaliticos acerca do cinema se esforcam para 

traze-lo da categoria imaginaria, para a simbolica. Faz-se isso para que se possa aproximar o 

cinema da reflcxao, realizando um deslocamento que o poe a mesa para um estudo 

psicanalitico-semiotico. 

0 autor aponta que a psicanalise tern muito a contribuir com os estudos 

cinematograficos, mas que ela sozinha nao pode abranger totalmente a leitura critica do filme. 

Para isso o teorico sugere que haja uma interacao da psicanalise com outras disciplinas, a fim 

de haver um estudo aprofundado do filme. Como sugestao, Metz indica a interacao dos 

estudos da psicanalise com os estudos linguisticos, porque tanto a linguistica quanto a 
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psicanalise sao consideradas ciencias do simbolico, e ambas tern como objeto linico e 

imediato o fato da significagao por si propria. 

Metz (1980) afirma que a linguistica c a psicanalise sao as duas principals fontes da 

semiologia, pois ambas sao semioticas de uma ponta a outra. 0 autor ainda explica que as 

duas disciplinas juntas abrangem o "campo dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fato-significacao" (METZ, 1980, p. 25), ambas 

tern um pano de fundo em comum que vai realizar o estudo direto das sociedades, a critica 

historica e o exame das infraestruturas. 0 cinema e um mecanismo semiotico tanto em sua 

formacao como tambem com os utensilios conceituais que lhe sao proprios, porem a 

semiologia sozinha nao pode substituir as demais disciplinas. 

0 estudo semiotico deve tomar em consideracao as outras disciplinas para que possa 

avancar na pesquisa, fixando-se em pontos que julgue necessario. 0 estudo semiotico ajuda a 

compreensao do filme, pois se ocupa de analisar a influencia de, por exemplo, a ordem dos 

pianos de imagens, ou ate o papel de um som 'em o f em determinada cena. A psicanalise, e 

a linguistica em uniao podem, segundo o autor, conduzir de pouco a pouco, a compreensao 

apurada do filme, e combinadas, podem se tornar em uma ciencia autonoma: a semiologia do 

cinema. 

0 espectador de cinema mantem com o filme uma verdadeiras "relacoes de objeto" 

(Metz, 1980, p. 11). Essa relacao de objetos e considerada pelo autor como uma relacao 

fantasmatica, que e distinta da relacao com objetos reais, uma vez que o espectador contribui 

para lhes dar forma. Christian fala que essa relagao e descrita por Lacan como a dimensao do 

imaginario. 0 autor ainda fala que o imaginario rcmonta duas linhas no estudo 

cinematografico: a ficgao cinematografica como instancia semiotica (a ser estudada pela 

linguistica/semiose) e a relagao espectador-ecran como identificagao especular (em que a 

psicanalise deve debrugar-se). 

Ao falar sobre a ida do espectador ao cinema, Metz discorre que os espectadores sao 

habituados a irem ao cinema, gragas a uma preparagao historica que os tornam aptos a 

assistirem filmes. A instituigao cinematografica, por sua vez, se esforga para que o filme seja 

(o que o autor chama de) um "bom objeto" (METZ, 1980, p. 13). Isso significa que o filme 

atingira as expectativas de causar prazer e entretenimento ao espectador. 0 autor tambem 

assume que o oposto acontece quando a instituigao cinematografica 'erra a mao' e produz um 

"mau objeto" que causara desprazer ao espectador (METZ, 1980, p. 12). O que nos fara 

considerar um filme como bom ou mau objeto esta dentro de nos e e chamada pelo autor de 

nossa "maquinaria mental", que e ao mesmo tempo coletiva e intima, social c psicotica. A 

scgunda maquina seria a regulagao social, que tern por fungao estabelecer boas relagoes do 
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espectador com o filme-objeto. De certo que vamos ao cinema na esperanga que o filme nos 

agrade, e nao o contrario. 

No sistema social que vivemos o espectador nao e forgado a ir ao cinema, ele vai 

porque tern vontade. Mas na verdade, essa vontade de ir ao cinema e uma especie de reflcxo a 

algo que a indiistria do filme deu forma. Pois, a "caracteristica propria de toda verdadeira 

instituigao e a de ser ela a encarregar-se dos mecanismos da sua perpetuagao" (METZ, 1980, 

p. 13). A unica solugao para essa condigao e a de instalar dispositivos que fagam com que o 

espectador tenha a vontade 'espontanea' de frequentar o cinema, e pagar por essezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hobby. A 

ida ao cinema constitui-se como uma cxperiencia do espelho, que se situa na vertente do 

imaginario, isto c, a formagao do Eu pela identificagao com um fantasma, com uma imagem. 

A respeito daqueles que escrevem sobre cinema (o que e o nosso caso), Metz discorre 

que ha uma tendencia naqucles que escrevem sobre cinema que visa estabelecer, manter ou 

restabelecer o cinema na relagao de bom objeto. Isso significa que os criticos, comentaristas e 

teoricos do cinema, buscam manter equilibrada a relagao do espectador com o cinema. Na 

teoria de cinema, o Metz fala que o objeto real (o filme assistido) e o discurso teorico que e 

feito sobre ele, sao confundidos com o objeto imaginario (que seria o filme tal como agradou 

o espectador), e nessa confusao se constroi um bom objeto, que e ao mesmo tempo interno e 

influenciado, e fundamentado pela teoria que foi lida acerca do objeto imaginario. 

Na sociedade atual ha uma preocupagao pelo bom objeto, e para isso, ha uma tentativa 

de que o individuo que assiste ao filme sinta prazer em faze-lo. 0 teorico afirma que e como 

se o filme dissesse: "Gostem de mim" (METZ, 1980, p. 20). Para que isso acontega, o cinema 

se utiliza de mecanismos que incluem o espectador na perspectiva do filme. 0 espectador cria 

uma identificagao primeiramente com a camera, e em seguida, com algum personagem. 

0 significante de cinema e considerado por Metz como perceptive uma vez que 

envolve o visual e o perceptivo, o da literatura tambem o e. No cinema, ha certas dimensoes 

como o tempo, e o movimento, que o torna ainda mais perceptivo, ja que motiva a percepgao 

do espectador em mais de dois eixos. 0 autor fala ainda que o isso faz com que o cinema seja 

superior a literatura porque ele a engloba, e ainda tern a capacidade de englobar outras artes. 

Em contrapartida, o autor fala que o imaginario, por deflnigao, combina certa presenga e certa 

ausencia. Assim, se compararmos o cinema com as outras artes, em quesitos sensoriais, o 

cinema e mais perceptivo. Mas este e ao mesmo tempo menos perceptivo, pelo fato de todas 

as suas percepgoes, nao importa quao real se mostrem, sao falsas. 

Metz (1980) fala que no ecran (ou tela) do cinematografico, que e a primeira vista 

mais proximo do fantasma, se desenrolam fatos mais ou menos ficticios. Porem, o proprio 
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desenrolar e ficticio, pois o ator, o cenario, o audio, as falas que ali se encontram na verdade 

nao estao ali, elas sao somente um registro do que ja foi, um fantasma que e exibido nas telas. 

Com efeito, e o proprio significante e sua ausencia. Sendo assim, qualquer filme e um filme 

de ficcao. Isso acontece porque o que e visto na tela nao e realmente o objeto (o ator, o 

cenario, as vozes e sons), mas sim o fantasma deles, a sua replica, o seu reflexo. 0 cinema nos 

embebeda com seu imaginario: o que esta ali na tela e fruto de nossa percepcao, e nao 

obstante o que vemos e apenas o fantasma do objeto que esta ausente, isto e, a ausencia e o 

unico significante presente. 

Como ja dito antcriormente, o que vemos nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ecran e apenas um reflexo do que 

realmente e, e isso faz com que o cinema seja como um espelho. Tudo o que ele vem a 

projetar, reflete no corpo do espectador. A crianca em seus primeiros contatos com o espelho 

distingue os objetos que lhe sao familiares, e acima de tudo o objeto maior que a mae que o 

segura. Alem disso, distingue a sua propria imagem, realizando uma identificacao primaria 

que e a identificacao do Eu. A principio, a crianca ve a sua imagem como um objeto que lhe e 

estranho, mas a presenca do reflexo da mae que segura esse humano desconhecido, ao mesmo 

tempo em que ele mesmo sente o contato da mae, faz com que ele comece a compreender que 

aquele objeto estranho trata-se na verdade dele mesmo. Em conclusao, o Eu da crianga forma-

se pela identificagao de seu semelhante, e a crianga identifica-se consigo propria como objeto. 

Metz (1980) fala que essa identificagao propria do Eu como objeto a partir da 

identificagao com o semelhante e crucial para o sucesso do filme enquanto bom objeto. 

Porque embora o espectador nao se encontre refletido na tela do cinema, esta ausencia nao 

sera prejudicial para o filme porque ele ja tern formado o seu Eu e sabe do seu papel em 

relagao ao filme. Como consequencia o espectador que reconhece o seu Eu atraves da 

experiencia do espelho e capaz de compreender um mundo onde ele nao faz parte como um 

de seus objetos. Como ele se reconhece como objeto, e sabe que na tela existe o reflexo de 

outros objetos, nao c necessario para ele se encontrar literalmente refletido naquele ecran. 

Mas nao e porque o espectador nao se identifique enquanto reflexo de si mesmo, que 

ele nao se identifique de forma alguma com o cinema. 0 filme necessita de utilizar um jogo 

identificatorio para que possa ser atrativo. E claro que o espectador pode se identificar com o 

personagem ficticio - seja na aparencia, na maneira como se expressa, ou mesmo nas relagoes 

interpessoais que a personagem expressa. 0 espectador pode tambem identificar-se com o ator 

- em filmes nao tao ficticios, em que o ator se faz passar por ator e nao por personagem, de 

forma que o ator oferece-se ao espectador como humano. A essa forma de identificagao. 
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Christian Metz chama de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA identificagao secundaria, porque vai alem daquela que se 

reflete no espelho. 

0 autor expoe uma terceira forma de identificacao a que chama de identificagao mais 

profunda, que e possivel no cinema gracas a mecanismos que o diferem do tcatro, por 

exemplo. Ele fala que o cinema ao contrario do teatro pode apresentar sequencias longas em 

que aparecem apenas objetos inanimados, paisagens, entre outros, que por minutos intciros 

nao oferecem uma forma humana que permita uma identificacao secundaria. 0 espectador, 

nesse caso se identifica com algo que vai alem de uma interacao, seja porque o objeto 

inanimado o faca recordar alguma lembranca da infancia, ou mesmo a visao de determinada 

paisagem que o faca ter sensacoes de liberdade, ou esperanca, por exemplo. 

Por fim, o autor fala que e possivel que o espectador se identifique com a camera. 0 

autor fala que durante a sessao, a projecao da camera esta ausente, mas possui em 

representante que e o projetor. Esse ultimo aparelho se encontra atras do espectador (atras de 

sua cabeca) - local onde se encontra fantasmagoricamente o foco de qualquer visao. Nesse 

aspecto, aquilo que vejo na tela do cinema e a representacao do objeto que a camera ja viu. 

Nessa situacao, o espectador se coloca falsamente presente em tudo aquilo que lhe e 

mostrado, e tal como a camera tern o poder de escolher aquilo que vc (basta fechar os olhos 

para suprimir as imagens que o filme mostra). E como se a partir da identificagao com a 

camera o espectador pudesse se transportar para dentro da historia do filme, no momento que 

as agoes estavam de fato acontecendo. 

A constituigao do significante no cinema baseia-se numa sequencia de efeitos de 

espelhos que sao organizados em cadeia. 0 simbolico no cinema nao chega a constituir-se 

senao por meio dos jogos do imaginario, que sao a projegao e introjegao, a presenga e 

ausencia, os fantasmas acornpanhadores da percepgao, etc. E embora o Eu do espectador ja 

esteja adquirido e constituido, ele ainda busca significagoes que sao possiveis a partir das 

identificagoes com a camera, com paisagens, objetos, atores e personagens do filme. E e a 

partir dessa identificagao continua, que o espectador alcanga o sentimento social de relagao 

prazer e de constituigao do filme como bom objeto, que e o objetivo da indiistria filmica. 



27 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 METODOLOGIA 

Descreveremos a seguir o tipo de pesquisa realizada, o passo a passo metodoldgico 

feito na elaboracao desta pesquisa e, para descrever os livros, sao apresentados os enredos dos 

livros do Lewis CarrollzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Alice s Adventures in Wonderland e Through the Looking Glass and 

What Alice Found There) e do filme de Tim Burton [Alice in Wonderland). 

3.1. Tipo de pesquisa 

Esta pesquisa tern o carater descritivo, bibliografico e interpretativista, presente em 

pesquisas qualitativas. Moreira e Caleffe (2008) dizem que o objetivo principal da pesquisa 

descritiva e a descricao de determinada populacao ou fenomeno ou estabelecimento de 

relacoes entre as variaveis. Na pesquisa descritiva ha a preocupacao em observar 

minuciosamente os dados coletados, procurando, a partir dessa observacao detalhada, resolver 

os problemas ou melhorar as praticas vigentes. No nosso caso, procuramos observar c coletar 

cenas de dois filmes brasileiros que sao bastante representatives de duas realidades brasileiras 

distintas, para, a partir da criacao de um corpus multimodal, averiguar o uso da tradugao 

intersemiotica como uma ferramenta para a construgao do conhecimento cultural brasilciro. 

0 nosso objeto de pesquisa - o filme Alice in Wonderland (2010) - se constitui como 

um material ja elaborado (pronto). Sendo assim nossa pesquisa tambem e uma pesquisa 

bibliografica, por se constituir de um material ja elaborado. Neste tipo de pesquisa, o 

pesquisador entra em contato com algum material (livros, jornais, monografias, DVDs, entre 

outros) e determina os objetivos de sua pesquisa, elabora um piano de trabalho, analisa o 

material e redige o trabalho. Segundo Moreira e Caleffe (2008), o objetivo principal da 

pesquisa bibliografica e colocar o pesquisador em contato com tudo que ja foi escrito na area, 

para que a partir disso, o pesquisador realize uma reflexao critica de tudo que leu para que 

possa elaborar sua analise. 

Por caracterizar-se tambem como interpretativista, essa pesquisa aproxima mais o 

pesquisador do seu objeto de estudo, dando margem a interpretagoes que constituem sua 

analise. Moita Lopes (1994), afirma que o pesquisador nao pode contcmplar a neutralidade 

porque os fatos sociais sao vistos como indissociaveis da figura do pesquisador. O 

pesquisador e parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenomenos, 

atribuindo-lhes um significado. Mesmo que sua visao seja parcial, ela nao pode ser cxcluida 

do processo. Nesse aspecto, esta pesquisa recebe influencia de julgamento de seus 

pesquisadores que, observando os dados que foram coletados, criam interpretagoes e hipoteses 

de como a tradugao intersemiotica influencia na criagao de personagens de filmes, para que a 
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partir dessa traducao o produto final mostre as caracteristicas comportamcntais e psicologicas 

do personagem expostas na aparencia fisica e nos discursos. 

Esta pesquisa e, por fim, de tipologia qualitativa, por buscar explorar caracteristicas de 

individuos e cenario que dificilmente poderiam ser expressos por numeros e tabelas. Moreira 

e Caleffe (2008) afirmam que os dados sao geralmente coletados pela observacao do objeto, 

que no nosso caso foi observar o filmezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alice in Wonderland (2010) do diretor Tim Burton, e 

contrasta-lo com as obras originais do qual o filme foi adaptado: os livros Alice Adventures in 

Wonderland e Alice through the Looking Glass
13

. Ao fim da observacao dos dados coletados, 

ocorre a descrigao desses dados juntamente com a interpretagao do pesquisador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Sis tenia tizagao da pesquisa 

0 primciro passo desta pesquisa foi assistir ao filme Alice in Wonderland (2010) de 

Tim Burton e fazer a selecao de cenas que mostrassem o Chapeleiro Maluco em interagao 

com Alice, para comparar o comportamento deste personagem no livro de Carroll e no filme 

de Burton. Para isso, tivemos que, como segundo passo, ler o livro Aventuras de Alice no pais 

das Maravilhas e procurar descricoes sobre o personagem e falas para que pudessemos 

aproximar do que ja tinhamos visto no filme. Lemos tambem o segundo livro de literatura 

infantil de Carroll (Atraves do Espelho e o que Alice encontrou por la), para pcrcebcr se o 

personagem Chapeleiro Maluco tinha participacao em algum momento do livro, ja que o 

filme de Tim Burton une personagens dos dois livros em seu script (a saber, a Rainha Branca 

do filme do Tim Burton, por exemplo, e personagem do segundo livro de Carroll). 

O proximo passo desta pesquisa foi assistir aos extras do DVD do filme de Tim 

Burton (mais especificamente o topico Mad Hatter) para que pudessemos entender quais as 

razoes que levaram os produtores do filme a fazer as modificacoes esteticas na personagem 

Chapeleiro Maluco. Outro aparato para nossa analise foi a leitura do Guia Visual
1 4

 oficial do 

filme, que aprescnta as personagens e o enredo da adaptagao em qucstao. Estes dois pontos 

em especial foram muito liteis a nossa pesquisa, porque dao apoio para a nossa analise, sem 

corremos o risco de realizar uma intepretagao especulativa e erronea. 

Para que nossa analise fosse ainda mais acurada, nosso quarto passo foi realizar toda a 

leitura teorica que englobasse os aspectos que iriamos analisar no texto para que pudessemos 

ter um apoio teorico que nos apoiasse no momento de fazer a leitura da personagem e a 

interpretagao de sua aparencia fisica. Para isso, lemos livros e artigos sobre a Tradugao 
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 Alice atraves do Espelho. 
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 C A S E Y , Jo; G I L B E R T , Laura. Alice in Wonderland: The Visual Guide. London: Dorling Kindersley, 2010. 



Intersemiotica, que era o ponto principal de nossa analise. Lemos tambem textos sobre o 

Cinema e seu papel como um distribuidor de culturas, como tambem textos que falavam do 

texto literario traduzido para o cinema e os aspectos que sao levados cm conta na hora da 

transposigao de um meio escrito (de signos verbais) para um meio visual (de signos nao 

verbais), que e o caso dos livros de Lewis Carroll, traduzidos na adaptagao filmica de Tim 

Burton. 

A seguir, podemos ver os enredos dos livros de Lewis Carroll (2009) c do filme de 

Tim Burton (2010), que foram resumidos aqui para embasar a segao de analise deste trabalho. 

Os nomes dos personagens do filme de Tim Burton aparecem em ingles porque e a forma que 

eles aparecem nas legendas em portugues. A dublagem em portugues aponta nomes difcrentes 

que serao identificados por meio de notas de rodape. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Os Livros de Lewis Carroll zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aventuras de Alice no Pais das Maravilhas e Atraves do Espelho e o que Alice 

Encontrou la sao de autoria de Charles Lutwidge Dogson, que escreveu esses dois livros 

infantis sob o pseudonimo de Lewis Carroll, no seculo XIX. A historia narrada nos dois livros 

se passa neste mesmo periodo (conhecido como Vitoriano), e tern como protagonista uma 

menina (Alice) teimosa e imaginativa. Ambos os livros tern doze capitulos, e eles narram as 

experiencias de Alice em terras magicas. Abaixo, pode-se ver o enredo dos dois livros de 

Lewis Carroll. 0 primeiro livro sera resumido mais detalhadamente que o segundo, pois o 

filme baseia-se principalmente no primeiro livro, tendo apenas tragos do segundo. 

No primeiro livro, Aventuras de Alice no Pais das Maravilhas, a garota se encontra em 

uma ribanceira com sua irma, e esta muito sonolenta. Ela desperta ao ver um coelho branco 

vestido em um colete e o segue ate cair em um buraco, a toca do coelho, que a faz cair por um 

longo tempo ate chegar a um hall com portas trancadas. Alice encontra uma mesa com uma 

chave e uma garrafa com os dizeres "beba-me" e ela, ao beber encolhe de tamanho de maneira 

que nao alcanga a chave que esta em cima da mesa. Abaixo da mesa, encontra um pequeno 

bolo com a escritura "coma-me" e esperou que alguma coisa acontecessc, apos ter dado cabo 

de todo o bolo, Alice comegou a crcscer sobremaneira, de modo que seus pes mal apareciam a 

vista de tao distante que estavam. 

Alice chora bastante e suas lagrimas caem no chao como uma enxurrada, por cstar 

quente ela comega a se abanar com um leque e percebe que o leque a faz diminuir, como ela o 

solta com velocidade a medida que chega a sua altura propria. Ao dar um passo em falso, cai 

em um lago de agua salgada (de suas proprias lagrimas), nesse lago encontra algumas 
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criaturas antropomorficas (um camundongo, um pato, um dodo, um papagaio c uma aguieta), 

que nadam para margem com Alice. Ha entao uma corrida de animais proposta por Alice, e o 

camundongo conta sua historia para todos. Apos mencionar a gata que tinha em casa, o 

camundongo e as aves fogem amedrontados. 

Alice continua sua Jornada, encontrando-se com o coelho novamente, e com uma 

lagarta azul que lhe da conselhos. Alice ouve uma gritaria vinda de uma casa, e resolve 

adentra-la. E a casa da Duquesa. A cozinheira poe muita pimenta em sua comida e todos 

espirram com frequencia por causa disso. 0 bebe da Duquesa chora descontroladamente e 

Alice resolve ajuda-lo tirando-o da casa. Ao sair, o bebe transforma-se em um porco e foge. 

Neste momento, Alice conhece o gato de Cheshire, e ele a guia para a casa da Lebre de 

Marco, e ao chegar la Alice encontra a Lebre, o Chapeleiro Maluco e um Caxinguele tomando 

cha em uma mesa. Alice se aproxima e todos gritam que nao ha lugar na mesa, embora haja 

muitos lugares vazios. A garota tenta convence-los, mas ao fim da discussao vai-se embora, 

jurando nao voltar mais a aquele lugar. 

Alice chega a casa da Rainha de Copas, e todos estao a jogar croque. A rainha quando 

sente raiva de algo ou alguem brada logo sua sentenca "Cortem-lhe a cabeca!". Durante o 

jogo, o Gato de Cheshire se recusa a beijar a mao do rei, e a rainha o condena a execucao. Na 

hora que o carrasco chega para cortar-lhe a cabeca, o gato encontra-se com o corpo 

desaparecido, e somente o rosto a mostra. 0 carrasco diz que nao pode cortar-lhe a cabeca se 

esta nao estiver ligada a um corpo. De volta ao jogo, a rainha pergunta a garota se ela conhece 

a historia da tartaruga falsa, e como Alice nao a conhece, um grifo a acompanha ate a tal 

tartaruga para que ela possa contar sua historia. 

Contada a historia, o grifo e a tartaruga ensinam a Alice uma danca: a quadrilha das 

lagostas. Apos isso, todos se encaminham para um julgamento que a rainha esta preparando. 

0 motivo do julgamento e o roubo das tortas que a rainha preparou. Varios personagens sao 

interrogados, inclusive o Chapeleiro Maluco e Alice. Depois do depoimento da menina, a 

rainha pede que o j i i r i pronuncie a sentenca e depois o veredito. Alice discorda da rainha, e a 

rainha ordena que "cortem-lhe a cabeca". Na hora que os guardas se amontoam para pegar a 

menina, ela desperta e percebe que aquilo foi somente um sonho. 

A historia do livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Atraves do Espelho e o que Alice Encontrou la acontece como 

lances de um jogo de xadrez. Enquanto Alice brinca com os filhotes de sua gata Dina: um 

gatinho branco e outro preto, ela observa um jogo de xadrez e tenta fazer de conta que os 

gatinhos sao respectivamente a rainha branca e a rainha vermelha de seu jogo. A garota 

imagina uma terra alem do espelho e inicia uma Jornada de descobcrtas. Ao chegar a casa que 
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estava atraves do espelho, encontra um livro que conta a historia de alguem que mata um 

Pargaravio. Como nao entendeu do que se tratava, decidiu que continuaria sua Jornada. 

Ao sair da casa encontra um jardim de flores vivas, que tern rostos e falam como 

pessoas, e tenta falar com as flores. A Rainha Vermelha encontra-se com Alice e conversa 

com a garota, a rainha explica os movimentos de um peao a Alice e diz que se ela chegar a 

oitava casa, ela sera uma rainha tambem
13. Alice entusiasmada com a ideia prossegue o jogo 

para tentar conseguir sua coroa. Alice atravessa a terceira casa da rainha em um trem de 

insetos que sao muito diferentes de tudo que ela ja viu. Apos desccr do trem, encontra duas 

setas opostas que indicam o caminho para a casa de Tweedledum e a de Tweedledee, Alice 

segue e encontra-se com os dois irmaos. Apos conversarem, brigarem e recitarem poemas, os 

dois irmaos avistam um corvo, e com medo de serem pegos se escondem. 

Alice encontra-se com a Rainha Branca na quinta casa da Rainha e tenta arrumar-lhe o 

xale que cai sempre do corpo da rainha. Ao passar para a sexta casa, encontra Humpty 

Dumpty, um ovo que tern olhos, nariz e boca, o ovo se irrita com a menina, e a discussao 

termina ao ouvirem um grande estrondo. Alice avanca para a setima casa, onde ocorre uma 

luta entre um unicornio e um leao, que apos muito barulho e discussao, todos dcsaparecem. 

Aparece o Cavaleiro Vermelho e poe Alice em xeque. Ele avisa ira leva-la como sua 

prisioneira. Porem, o Cavaleiro Branco aparece para resgata-la, e os dois cavaleiros lutam por 

Alice, e o Cavaleiro Branco vence a batalha. 0 cavaleiro a encaminha a oitava casa, e Alice se 

torna Rainha. Ao chegar ao seu castelo, Alice faz um banquete para todos, e se irrita muito 

por nunca conseguir comer o que quer. Irritada comeca a sacudir a rainha vermelha, e quando 

percebe, esta segurando seu gatinho preto novamente, e percebeu que tudo fora um sonho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 O filme de Tim Burton 

0 filme se inicia com o pai de Alice, Charles Kingsley, propondo uma expansao da 

rota de viagens da sua companhia. Todos os socios acreditam que ele esta louco. A pequena 

Alice aparece na cena, e diz que teve um pcsadelo. 0 pai a acompanha ate a cama e ela fala de 

um sonho que e sempre o mesmo: com criaturas falantes e assustadoras. Charles diz a menina 

que e ela quern controla seus sonhos c sai. Na proxima cena, ha um avanco de treze anos na 

narrativa. Alice tern dezoito anos e seu pai faleceu. Ela vai com sua mae para uma festa que e, 

na verdade, uma festa de noivado surprcsa para a menina e um lorde amigo da familia. 

Quando lorde Hamish pede a mao de Alice, ela ve uma lagarta azul que sempre aparece em 

seu pesadelo, e foge da cena deixando todos boquiabertos. 

NO jogo de xadrez, um peao que avanca ate a oitava casa torna-se rainha. 
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Alice avista um coelho vestido em um colete e o segue, caindo em um buraco. Ela cai 

por um longo tempo e em seguida encontra-se em umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hall com varias portas diferentes e 

trancadas. Ela encontra uma mesinha com uma chave e uma garrafa com uma etiqueta que diz 

"beba-me", que ao bebe-la ela comeca a diminuir de tamanho significativamente. A moca 

percebe que esqueceu a chave em cima da mesa e tenta alcanca-la em vao. Ao fundo, ouvem-

se vozes que acusam que "esta nao e a verdadeira Alice". Alice encontra um bolo com os 

dizeres "coma-me" e decide come-lo, pois como acredita que isso e um sonho, nada pode 

fazer mal algum. Ao comer o bolo ela cresce sobremaneira, chegando a mal caber no 

ambiente. Ela pega a chave que cstava em cima da mesa e bebe o restante do liquido da 

garrafa c consegue ficar pequcna o suficiente para passar pela pequena porta. 

Ao atravessar encontra um lugar com personagens que a aguardam: 0 coelho Branco, 

um dodo, as flores vivas, a Dormouse e os irmaos Tweedledum c Tweedledee. Os irmaos 

escoltam a moca ate a lagarta azul, para que ele diga se esta C a verdadeira Alice. Na lagarta, 

Alice tern conhecimento de um oraculo (Compendium) que conta tudo que ja existiu e que vai 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 

existir em Underland . Eles mostram a Alice o "Dia Fabuloso" que c quando ela vai decepar 

a cabeca de uma criatura chamada Jabberwocky com uma espada chamada Vorpal. 

Em seguida, aparece uma das criaturas da Rainha de Copas: o Bandersanacht
 1 8 , que os 

persegue. Alice e atacada pela criatura, mas o camundongo consegue salva-la arrancando um 

dos olhos do Bandersanacht. Os irmaos Tweedledum e Tweedledee continuam a escortar 

Alice, mas um grande passaro da Rainha Vermelha, os sequestra. 

Ao serem trazidos ao palacio da rainha, ela se encontra enfurecida porque alguem lhe 

roubou tres de suas tortas. Ao descobrir que um de seus servos as comeu, ela ordena que 

"Cortem-lhe a cabeca". 0 cavaleiro de Copas (Ilosovic Stayne) chega com o oraculo que ele 

conseguiu capturar. A rainha ve a previsao que Alice matara uma de suas criaturas, e ela 

ordena que encontrem a garota. Enquanto isso, Alice encontra-se com o Gato de Cheshire, e 

ele a leva para a o Chapeleiro Maluco. E noite, e o Chapeleiro Maluco, a Lebre de Marco e a 

Dormouse dormem a mesa de cha. Quando o Chapeleiro acorda e ve Alice ele sobe a mesa e 

vai ao encontro de Alice empolgado. Ele reconhece que esta e Alice certa. Enquanto eles 

conversam, o Cavaleiro de Copas aparece com seus soldados, e o Chapeleiro faz com que 

Alice encolha para que ele possa salva-la cscondendo-a em um bule. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dormidongo, no audio em portugues. 
1 7

 0 Pais das Maravilhas aparece no filme como Underland (Pais Inferior), um nome bem mais sombrio. 
1 8

 Capturandan, no audio em portugues. 
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0 Chapeleiro foge em seguida com Alice para tentar salva-la. Na Jornada, o 

Chapeleiro conta a historia de seu cla a Alice e como a Rainha Vermelha o destruiu para 

roubar o trono da Rainha Branca, sendo ele o unico sobreviventc do tragico dia. Mais uma vez 

o Chapeleiro salva Alice, lancando-a em seu chapeu para que ela chegue ao castelo da Rainha 

Branca. Alice resolve que ira resgatar o Chapeleiro no castelo da Rainha Vermelha para 

resgatar o Chapeleiro que havia sido capturado pela Rainha. 

Ao chegar ao castelo, Alice ve a rainha que joga crique. Ela encontra Paige (o Coelho 

Branco), e ele a da um pouco de bolo, para que ela cresca novamente. Ela come todo o bolo e 

fica gigante. A rainha nao reconhece Alice por causa de seu tamanho, e simpatiza com a 

menina gigante, ja que ela propria tern uma enorme cabeca. 0 Chapeleiro e chamado para 

falar com a Rainha e ele se propoe a trabalhar para cla, costurando chapeus. Alice tenta em 

seguida fugir com o Chapeleiro, para isso ela vai pegar a espada Vorpal que esta guardada 

pelo Bandersnatch. Ela consegue isso por devolver o olho da criatura que a Dormouse havia 

arrancado. 0 cavaleiro de Copas tenta seduzir Alice, e como nao consegue, convence a 

Rainha a matar a garota. Quando consegue encontra-la o Cavaleiro descobre que ela e a Alice, 

que ate o momento ninguem no reino vermelho tinha conhecimento. Alice consegue fugir, 

porque mais uma vez o Chapeleiro luta para salva-la, o que deixa a Rainha furiosa. 

Alice consegue chegar ao reino branco e a Rainha Branca, tenta convence-la a matar o 

Jabberwocky no Dia Fabuloso. Alice se recusa. Enquanto isso, o Gato de Cheshire se encontra 

com o Chapeleiro na prisao e pede que o Chapeleiro deixe seu chapeu de heranca para o Gato 

quando ele for morto pela Rainha de Copas, mas o Chapeleiro se recusa. Chega a hora da 

execucao do Chapeleiro, todos estao com os nervos a flor da pele. Quando o carrasco acerta a 

cabeca do Chapeleiro ele desaparece e, na verdade ele era o Gato de Cheshire disfarcado. 0 

Chapeleiro surge, c proclama que todos se juntem em um levante contra a Rainha. Ele e seus 

companheiros fogem em direcao ao castelo branco. 

Ao chegarem ao castelo, o Chapeleiro conversa com Alice, e mostra os seus sonhos c 

expectativas em relagao a ela e a luta que vai acontecer. Por fim, ela aceita lutar contra a 

Rainha de Copas e matar a sua criatura. Inicia-se a batalha, e ao cabo dela, Alice consegue 

veneer a criatura. A Rainha Branca volta ao trono, e concede a Alice fazer o que ela quiser. 0 

Chapeleiro pede que Alice fique com ele em Underland, mas Alice resolve voltar para casa. 

Ao retornar, todos os convidados da festa de noivado a esperam (como se o tempo nao tivesse 

passado). Ela tern certeza agora que Underland e real, nao um sonho. E resolve que tern o 

poder de controlar sua propria vida. Ela decide que nao vai casar com lorde Hamish, e que ira 
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assumir os negocios do seu pai, desbravando os mares e criando novas rotas para expandir os 

negocios da familia. 
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4 ANALISE DE DADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A analise da personagem Chapeleiro Maluco acontecera em dois momentos. No 

primeiro momento, iremos analisar as mudancas esteticas do Chapeleiro Maluco do filme de 

Tim Burton comparado as ilustracoes de John Tenniel, que sao as ilustracoes originais do 

livro de Lewis Carroll, elaborando, em seguida, a interpretagao dos simbolos intersemioticos 

com base no aparato teorico desenvolvido neste documento. No segundo momento, 

analisaremos a personagem de acordo com suas caracteristicas comportamentais em relacao a 

Alice. Para isso, iremos comparar cenas transcritas do filme com trechos do livro, para 

averiguar se houve mudancas nesta personagem. 

4.1 A aparencia fisica do Chapeleiro Maluco 

A construgao visual do Chapeleiro Maluco feita para o filme de 2010 e bastante 

elaborada e carregada de significados que transbordam as caracteristicas marcantes que 

destacam a personagem do filme de Burton das versoes feitas ate entao. Na figura abaixo, 

podemos observar a ilustragao de John Tenniel, que e a ilustragao original do livro de Lewis 

Carroll (2009), e em seguida podemos ver a ilustragao da personagem de Burton (2010). 

Figura 1 - 0 Chapeleiro Maluco (Livro e filme) 

Fontes http://www.victorianweb.Org/art/iIlustration/tennieI/alice/7.2.html (figura 1) e 

http://aliceinwonderland.wikia.com/wiki/The_Mad_Hatter (figura 2). 

http://www.victorianweb.Org/art/iIlustration/tennieI/alice/7.2.html
http://aliceinwonderland.wikia.com/wiki/The_Mad_Hatter
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Apenas a lancar um olhar sobre as duas imagens, podemos ver o quanto a personagem 

de Tim Burton e diferente da Ilustracao de Tenniel. Como ja vimos na teoria de tradugao de 

imagens de Frias (2011), o tradutor deve estar atento a composigao das imagens e deve fazer 

uma leitura atenta delas, pois elas sao cxtremamente significativas. Observando a ilustragao 

de Tenniel, podemos perceber que o Chapeleiro parece ser um senhor de idade, e que apesar 

da ilustragao nao ser colorida, o personagem parece ter cabelos cmbranquecidos. Os tragos de 

sua face sao exagerados: ele tern um nariz largo e grande e e dentugo. 0 Chapeleiro das 

ilustragoes de Tenniel sempre apresenta uma expressao facial que denota arrogancia. 

Ja na leitura da segunda imagem, podemos ver como o Chapeleiro parece ser jovcm. A 

figura traz cores muito vivas, o Chapeleiro tern cabelos de uma cor laranja muito vibrante. A 

personagem da segunda figura sorri convidativamente. Ele parece ser amigavel. 0 chapeleiro 

de Tim Burton foi pensado para desconstruir a ideia de que ser louco e uma caracteristica 

negativa. Essa personagem tambem ganhou um grande enfoque nesta adaptagao para o 

cinema. 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Guia Visual do filme remonta a cena em que Alice e seu pai conversam quando ela 

ainda era uma crianga e seu pai a disse que "tudo era possivel, e que todas as melhores 

pessoas sao loucas" (CASEY; GILBERT, 2010, p. 10). Assim, podemos constatar que foi feita 

uma escolha por parte do diretor para modificar as caracteristicas da personagem com o 

objetivo de atingir um publico especifico. 

A adaptagao filmica de Tim Burton, ao contrario dos livros de Carroll (que foram 

inicialmente voltados para o publico infantil), e destinada a um publico adulto. Conforme 

Brandao (2011), quern adapta um conteiido esta ao mesmo tempo reescrevendo e criando uma 

nova obra. Isso faz com que o diretor tcnha a possibilidade de pensar a maneira como quer 

retratar determinada personagem, por exemplo. O filme em questao tern um menu de bonus, 

onde encontramos o titulo The Mad Hatter
19 que e reservado a explicagao da construgao desta 

personagem. 

Neste bonus o ator Johnny Deep e o diretor Tim Burton falam sobre o eles que levaram 

em consideragao na hora de compor a personagem. Johnny afirma que em sua cabega, "o 

chapeleiro e louco. E um cara que todo os dias esta sentado na mesma mesa, tomando o 

mesmo cha, na presenga das mesmas pessoas". Isso faz dele uma personagem congelado, que 

passou 10 anos no mesmo lugar somente a espera da volta de Alice. Ambos (Deep e Burton) 

fizeram ilustragoes da apresentagao da personagem no novo enredo, com a intengao de tentar 

1 9

 O Chapeleiro Maluco 
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criar uma imagem real da personagem que pudesse ser util no desenvolvimento do filme. A 

seguir podemos observar os desenhos feitos por Johnny Deep e Tim Burton mostrando a visao 

que os dois criaram de como seria a personagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2 - Ilustracoes de Tim Burton e de Johnny Deep 

Fonte: BURTON. Tim. Alice in wonderland [filme]. Producao de Linda Woolverton, direcao de Tim Burton. Estados 

Unidos, Disney. 2010, DVD. 108 min. 

Com relacao as ilustragoes do Chapeleiro feitas por Tim Burton e Johnny Deep, 

Brandao (2011) fala que nao ha nenhum principio que justifique as escolhas que o adaptador 

faz para a obra adaptada. Tudo depende da leitura mental que ele faz ao ler o texto original 

(livro de Lewis Carroll) ou mesmo ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA script do filme. Na hora que Burton c Deep transpoem 

essa imagem que criaram para este novo Chapeleiro, eles estao realizando uma Tradugao 

Intersemiotica. Essa tradugao e unica e pessoal, embora possa tambem ser proxima da 

tradugao de outrem (como no caso da visao de Burton e Deep). 

A partir das ilustragoes de Deep e Burton, Joel Harlow, o maquiador do filme, diz no 

DVD que ele encontrou a inspiragao para compor a maquiagem da personagem. 0 artista 

maquiador utiliza a palavra tradugao para dizer que ele retirou das ilustragoes os elementos 

que pudessem compor sua arte, corroborando a ideia da transposigao de signos de uma 

natureza para outra, isto e, a Tradugao Intersemiotica. A sua arte final da maquiagem do 

chapeleiro encontra-se a seguir. 
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Figura 3 - A maquiagem do Chapeleiro Maluco 

Fonte: BURTON, Tim. Alice in wonderland [filme]. Producao de Linda Woolverton, diregao de Tim Burton, Estados 

Unidos, Disney, 2010, DVD, 108 min. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A criacao da personagem e a nomenclatura da personagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Mad Hatter" dada pelo 

autor Lewis Carroll esta bastante atrelada a expressao inglesa "Mad as a hatter
20

". 0 dito 

popular bastante comum em toda a Inglaterra desde o seculo XVIII esta atrelado ao fato de, 

durante aquela epoca, muitos chapeleiros enlouquecerem pelo contato diario com o merciirio 

que era um dos elementos da composicao da cola usada na fabricacao dos chapeus. Johnny 

Depp observou esse fato durante o estudo da personagem, e por conta disso, a primeira 

caracteristica marcante em seus desenhos e a presenca forte da cor laranja nos cabelos, 

sobrancelhas, olhos e unhas do personagem que aparecem para representar o merciirio que 

intoxicava os chapeleiros da epoca. 

Deep diz que o Chapeleiro Maluco tern corpo o inteiro infectado pelo mercurio, de uma 

forma que seu corpo, seus olhos, suas roupas, sua pele, tudo reflita a cor vermelha/laranja da 

substancia, tudo para que o corpo inteiro do personagem remontasse a essa substancia que era 

responsavel pela loucura dos profissionais chapeleiros da epoca que o livro de Lewis Carroll 

foi escrito. Tim Burton o complementa dizendo que fez uma pesquisa para observar 

personagens de filmes que tinham cabelos laranja, e que o resultado da pesquisa foi 

perturbador, pois todos os personagens estavam atrelados a caracteristicas marcantes. Johnny 

ainda diz que as escolhas que eles fizeram foram arriscadas e corajosas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Louco como um chapeleiroexpressao de origem Inglesa, bastante utilizada durante o seculo X V I I I . 
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Figura 4 - Os olhos do Chapeleiro Maluco 

Fonte: BURTON. Tim. Alice in wonderland [filme]. Producao de Linda Woolverton, diregao de Tim Burton. Estados 

Unidos. Disney. 2010. DVD, 108 min. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 Chapeleiro de Burton e bastante elaborado, e bem diferente de outras versoes 

filmicas. 0 diretor afirma ter buscado para a personagem "um chao" que fizesse com que o 

publico o sentisse, corroborando a ideia de transmissao de sentimentos exposta por Silva 

(2012). Para isso, o tamanho dos olhos do chapeleiro foi aumentado digitalmente para passar 

maior emocao. 0 atorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Johnny  Deep diz que quis colocar uma cor eletrizante nos olhos do 

Chapeleiro, para que isso ressaltasse a loucura e contrastasse com a cor de laranja. Os olhos 

do personagem tambem tem um pcqueno estrabismo, com um dos olhos convergindo para o 

canto inferior do olho. Essa caracteristica remonta a imagem infantil que geralmente faz-se de 

uma pessoa louca: uma ilustragao de um personagem com os olhos 'trocados'. 

Figura 5 - Olhos de cor eletrizante 

Fonte: BURTON, Tim. Alice in wonderland [filme]. Producao de Linda Woolverton, direcao de Tim Burton, Estados 

Unidos, Disney, 2010, DVD. 108 min. 
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Outra caracteristica presente nessa producao e uma pequena diferenca de cor entre 

as duas lentes. Essa caracteristica foi usada para retomar a ideia da heterocromia
21 que e uma 

anomalia genetica que se deve a uma alteracao no cromossomo 15 dos animals. Essa anomalia 

tambem pode ser percebida em humanos, e e geralmente decorrencia de lesoes ou derrames. 

Os produtores do filme tiveram o cuidado de utilizar elementos semioticos que 

pudessem ser relacionados a condicao de loucura. 0 espectador que assiste a um Chapeleiro 

Maluco que tem olhos de cores diferentes recupera os conhccimentos que tem sobre essa 

anomalia, como ela acontece (geralmente depois de sofrer alguma batida forte na cabeca), e 

por fim relaciona essa condicao fisica a representacao mental que e feita a essa personagem. 

Nesse momento, o espectador realiza o processo inverso da Traducao Intersemiotica, 

observando os simbolos nao verbais que enxergar na tela, e traduzindo-os em signos vcrbais, 

que remetem ao conhecimento da anomalia. 

Ainda com relacao a maquiagem do Chapeleiro, a personagem apresenta uma pele 

muito branca, essa caracteristica tambem remonta estudo feito por Deep sobre os chapeleiros 

reais do seculo XVIII . Como os chapeleiros recebiam muito pouco pelo oficio, passavam o 

dia inteiro trabalhando em fabricas e, nao eram expostos a luz solar. Nao so a pele branca 

traduz as pessimas condigoes a que os chapeleiros eram expostos, mas sombra arroxeada 

abaixo dos olhos do Chapeleiro Maluco relembra olheiras, que nos faz pensar a quanto tempo 

o Chapeleiro nao dorme. Como podemos ver na imagem abaixo. 

2 1

 Para mais informagoes visite: http://topbiologiaxorTV7-casos-de-heterocromia-em-animais-e-humanos/. 

Acesso em 20/04/2014. 

http://topbiologiaxorTV7-casos-de-heterocromia-em-animais-e-humanos/
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Figura 6 - Pele do Chapeleiro 

Fonte: BURTON, Tim. Alice in wonderland [filme]. Producao de Linda Woolverton, direcao de Tim Burton, Estados 

Unidos, Disney, 2010, DVD, 108 min. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um recurso grafico usado no filme para expressar a alteragao de humor da personagem, 

e o de quando o Chapeleiro comeca a falar de coisas que o magoam ou que causam raiva (ao 

ponto de faze-lo perder os sentidos) o Chapeleiro sofre uma mudanca de cores na regiao dos 

olhos. Frias (2011) fala que as cores tem um forte papel na interpretagao das imagens, e que 

as cores sempre tem um significado especifico para transmitir ao leitor que e caracteristico de 

uma cultura, uma vez que cada cultura tem uma percepcao diferenciada das cores. A cultura 

ocidental em sua maioria enxerga a cor preta como algo negativo e sombrio. A maquiagem 

naturalmente azul e vermelha do Chapeleiro escurece a medida que ele muda a personalidade. 
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Figura 7 - Alteracdes de humor do Chapeleiro 

Fonte: BURTON, Tim. Alice in wonderland [filme]. Produgao de Linda Woolverton. direcao de Tim Burton. Estados 

Unidos, Disney, 2010, DVD, 108 min. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essa mudanca de humor refletida na aparencia do personagem acontece atrelada ainda a 

mudanca de sotaques da personagem. Quando o Chapeleiro esta feliz, ele fala de forma doce e 

com um sotaque ingles. Ja quando o Chapeleiro esta com raiva, o sotaque da personagem 

muda para um sotaque escoces. Essa mudanca representa um torn mais grave na voz de 

Johnny Deep, e essa representacao sonora e tambem uma forma de traducao intersemidtica, 

como Jakobson (2000) ja afirma que os simbolos nao verbais de chegada (ou tambem de 

partida) de um texto podem ser imagens, figuras, pintura, sons, esculturas, entre outros. Essa 

representacao sonora chama a atencao do leitor para fazer uma leitura dessas mudancas de 

sotaque, observando que a mcdida que a personagem altera seu humor repentinamente, ele 

tambem modifica seu sotaque. O fato de o Chapeleiro ter um disturbio de personalidade, essas 

mudancas sonoras ajudam o espectador a relaciona-las alteracocs repentinas de humor. 

Devemos nos lembrar de que todo filme e feito com um proposito especifico, e tem a 

intencao de atingir determinado publico. E mais do que isso, o filme e ambientado de acordo 

com as exigencias da audiencia de uma epoca especifica. Silva (2012) discorre em sua teoria 

acerca da temporalidade do filme. A autora tambem explica que ao longo do tempo, as 

estruturas filmicas evoluem suas estrategias e pianos de filmagem, e que o diretor pode 



43 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

utilizar a imagcm como simbolo de algo que ele deseja que o telespectador enxergue ao bater 

os olhos em determinada personagem. Como este filme sc direciona a uma audiencia que em 

sua maioria ja teve contato com a obra originalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Aventuras de Alice no Pais das Maravilhas, 

de Lewis Carroll), tem-se a necessidade de haver um maior detalhamento simbolico das 

personagens e cenarios. 

No que diz respeito a vestimenta do Chapeleiro, a construcao dessa personagem conta 

com uma grande riqueza de detalhes. 0 uso de acessorios como, tesouras, agulhas, retroses de 

linha e dedais, se relacionam a profissao da personagem, e foram pensados para compor a 

aparencia fisica desse novo Chapeleiro. E como ao olhar essa imagem simbolica nossa mente 

nos dissesse: o Chapeleiro esta sempre pronto para exercer a sua profissao, por isso carrega 

consigo todo o material que necessite para fazer os seus chapeus. 

Figura 8 - A vestimenta 

Fonte: BURTON, Tim. Alice in wonderland [filme]. Producao de Linda Woolverton, diregao de Tim Burton, Estados 

Unidos, Disney, 2010, DVD. 108 min. 

Ha elementos simbolicos que marcam essa personagem. 0 chapeu da personagem e 

uma copia fiel da ilustracao da primeira edicao do livro do Lewis Carroll, modelo este que ao 

longo do tempo menos sofreu alteracoes. Colleen Atw ood, a designer de vestuario, relata que 

o chapeu ja estava pronto antes dos desenhos que foram feitos por Burton e Deep, e que foi 

mantido porque ja refletia o que eles queriam. 
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Figura 9 - 0 Chapeu 

Fonte: http://leiturarecomendada.blogspotxom.br/2012/07/alice-no-pais-das-rnaravilhas.html (Imagem 1). 

B U R T O N , Tim. Alice in wonderland [filme]. Produgao de Linda Woolverton, diregao de Tim Burton, Estados 

Unidos, Disney, 2010, D V D , 108 min (Imagem 2). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 chapeu e, sem sombra de diividas, o cartao de visitas da personagem, e desde sua 

ilustracao inicial no livro de Carroll (Imagem 1, da Figura 9) ate a versao mais atual - de 

Burton (Imagem 2, da Figura 9) - se mantem parecidos. No filme, a personagem defende seu 

chapeu como sendo nao uma parte de si, mas o seu Eu por inteiro, o chapeu c a representacao 

e identificacao do Eu do Chapeleiro, como explica a teoria de Metz (1980) e mesmo apos ter 

sido salvo pelo Gato de Cheshire, o Chapeleiro recusa a proposta do gato de receber o chapeu 

como recompensa. No filme, tudo o que resta do cla dos chapeleiros apos a destruicao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 2 

Witzend e a cartola do Chapeleiro. Casey e Gilbert (2010) falam que sem esse chapeu em 

sua cabeca, o chapeleiro se sente completa e intimamente perdido. 

Os elementos que compoem o chapeu do filme sao muito importantes para nossa 

analise, porque constituem simbolos semioticos que aludem a profissao da personagem, tais 

como agulhas, tecidos/ remendos e a etiqueta 'In this style 10/6 " (ou somente 10/6). Essa 

etiqueta representa o valor do Chapeu na moeda vigente da Inglaterra no seculo XIX (10 

shillings e 6 pence), que seria o equivalente a £ 0.525 euros atualmente, valor que, mesmo 

para o seculo XIX, representa um valor muito baixo para um chapeu. 

Os chapeleiros do seculo XIX (conforme CASEY e GILBERT, 2010) tinham uma carga 

horaria cnorme devido a situacao economica que a Inglaterra estava vivendo nesta epoca: o 

No filme, a terra onde vivia o Chapeleiro e seu cla: o Hightopp Clan. 

http://leiturarecomendada.blogspotxom.br/2012/07/alice-no-pais-das-rnaravilhas.html
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periodo consolidacao da revolugao industrial. Essa situacao forgava os trabalhadores a manter 

uma produgao de produtos acelerada, contudo, com pagamentos muito baixos. Pensando 

nisso, em sua ilustragao Tenniel quis protestar pelas condigoes de trabalho dos chapeleiros da 

epoca, utilizando esse elemento (10/6) como uma critica. Silva (2012) chama essa 

representagao de imagem metaforica, pois somente com a mentalidade instintiva, o espectador 

nao pode inferir a que esses simbolos reprcsentam de certo que esses simbolos tem uma 

significagao muito profunda. 

E necessario que o espectador faga uma leitura detalhada com a justaposigao de imagens 

do filme para que perceba a ideia que o diretor quis passar com o uso dessas imagens 

simbolica e mctaforicas. Somente assim, o espectador podera compreender e interpretar o 

significado das escolhas feitas para esse filme em particular. 

4.2 O comportamento do Chapeleiro Maluco 

Como ja vimos anteriormente, as escolhas que foram feitas para a construgao da 

personagem fisica do Chapeleiro maluco para a adaptagao filmica de Tim Burton foram 

pensadas meticulosamente para exibir caracteristicas emocionais. A intengao do diretor era a 

de estabelecer uma conexao do espectador com essa personagem, transformando-a em uma 

figura mais humana. Pois, como Silva (2012) defende, a imagem e uma representagao que 

atinge os sentimentos do espectador diretamente, muito mais facilmente que a literatura. 

Nao obstante, os produtores do filme, buscaram aproximar o Chapeleiro do 

espectador, fazendo com que este ultimo desconstrua a ideia de que loucura e algo para ser 

tcmido, e construindo a nogao de que cada pessoa tem um pouco de loucura e de razao em si. 

Sendo assim, o Chapeleiro tem um enfoque muito importante neste filme, que faz o 

espectador se identificar com uma personagem que a principio seria temido (de certo que o ser 

humano tende a fugir do desconhecido), porem, a maneira como a personagem e trabalhada 

nesta abordagem faz com que o espectador perceba essa loucura aparente de uma forma mais 

profunda e simpatize com o Chapeleiro. A teoria de identificagao secundaria de Metz (1980) 

pode embasar este pensamento, posto que a industria cinematografica se esforga para 

fortalecer a posigao do filme como um bom objeto que da prazer ao espectador, o toca, e o faz 

se identificar, ou simpatizar com a causa das personagens. 

No filme, o comportamento das personagens e justificado pelas situagoes que 

ocorreram no passado, gerando uma relagao de causa e consequential o Chapeleiro e louco 

porque viu sua familia e seu cla screm mortos, e entao sente a culpa por ser o unico 

sobrevivente, e raiva da Rainha Vermelha que foi a culpada das mortes. Tim Burton nos 



46 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

extras do filme fala que nada e o que parece em Wonderland. Nada e totalmente bom ou ruim. 

0 diretor ainda fala que a ideia para este filme "foi explorar a natureza dos sonhos"
 2 3 

(BURTON, 2010), e nos sonhos tudo e possivcl. 

Dentre as escolhas adaptativas feitas pelo diretor, a mudanca de comportamento do 

Chapeleiro Maluco em relacao a Alice chama a atencao, pelo fato de no livro de Carroll as 

duas personagens nao se identificarem bem, e no filme o Chapeleiro e quern sempre luta para 

proteger Alice, e segundo Casey e Gilbert (2010), o Chapeleiro csperou pela volta de Alice 

por dez anos. No livro, quando Alice chega a mesa do cha maluco, o Chapeleiro fica em 

silencio ate certo ponto (durante a interacao de Alice com a Lebre de Marco e o Caxinguele). 

Alice ja esta irritada por lhe negarem sentar a mesa com eles, e o primeiro dialogo entre os 

dois e: 

"Seu cabelo esta precisando de um corte", disse o Chapeleiro. Fazia algum 
tempo que olhava para Alice com muita curiosidade, e essas foram suas 
primeiras palavras. 

"Devia aprender a nao fazer comentarios pessoais", disse Alice com alguma 
severidade; "e muito indelicado". 
0 Chapeleiro arregalou os olhos ao ouvir isso; mas disse apenas: "Por que 
um corvo se parece com uma escrivaninha?" [...] 
"Eu digo" Alice respondeu apressadamente; "pelo menos... pelo menos eu 
penso o que digo... e a mesma coisa, nao?" 
"Nem de longe a mesma coisa!" disse o Chapeleiro. "Seria como dizer que 
'vejo o que como' e o mesmo que 'como o que vejo'!" (CARROLL, 2009, p. 
81-82). 

Como podemos ver no fragmento acima, a interacao entre o Chapeleiro e Alice nao 

demonstra nenhuma ligagao emotiva. Nesse fragmento nao ha sequer a descricao de algum 

esboco emotivo relacionado ao Chapeleiro. A menina, por outro lado demonstra incomodo, e 

rcpondc de forma severa aos apontamentos 'sem sentido' do Chapeleiro. Ja na adaptagao 

filmica, vemos um quadro totalmente diferente. O Chapeleiro ao rever Alice corre sobre a 

mesa para ir ao encontro da moca. A maneira como ele fala com ela (embora depois de ter 

esperado dez anos por sua volta) e doce e carinhosa. A seguir, podemos ver a tabela 1 com as 

legendas em portugues do filme, que mostram o primeiro momento de interacao com Alice. 

Tabela 1 - 0 encontro de Alice com o Chapeleiro 

Chapeleiro E voce! 

Dormouse Nao, nao e. Com certcza esta e a Alice errada. 

Lebre de Marco A Alice errada? 

Chapeleiro E definitivamcnte a Alice. 

Voce e sem duvida a Alice, a reconheceria em qualquer lugar. 

"The idea was to explore the nature of dreams". 
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Eu a reconheccria em qualquer lugar! 

Bern, como pode ver ainda estamos tomando cha. 

Porque fui obrigado a passar o tempo enquanto esperava por sua volta. 

Esta terrivelmente atrasada, sabe? 

Danadinha. 
Fonte: B U R T O N , Tim. Alice in wonderland [filme]. Producao de Linda Woolverton, direcao de Tim Burton, 

Estados Unidos, Disney, 2010, DVD, 108 min. 

Assim como Brandao (2011) afirma em sua teoria de adaptacao filmica, a tabela 1 nos 

mostra que o filme e uma criacao independente do livro, uma vez que vemos um Chapeleiro 

que parou sua vida para esperar a volta incerta de uma mcnina. Devemos ter em mente que o 

filme retrata outro momento da vida de Alice, na qual ela ja alcancou a idade adulta e retorna 

ao Pais das Maravilhas que ela sempre acreditou ser um sonho. Se o filme fosse uma 

continuacao fiel da historia (e nao uma adaptacao criativa), ele provavelmente prosseguiria 

onde a historia do livro parou, e os personagens agiriam de acordo com o que aconteceu 

anteriormente. E isso nao ocorre na historia de Burton, pois quando Alice se despediu do 

Chapeleiro na historia de Carroll, as impressoes que ela ficou dele fora negativas, como 

podemos ver no trecho abaixo: 

"Ora, agora que voce me pergunta", disse Alice, confusissima. "Nao 
penso..." 
"Nesse caso nao deveria falar", disse o Chapeleiro. 
Essa grosseria foi mais do que Alice podia suportar. Levantou-se 
revoltadissima e foi embora; o Caxinguele adormeceu no mesmo instante, e 
nenhum dos outros tomou o menor conhecimento da sua saida, embora ela 
tenha olhado para tras uma ou duas vezes, com uma ponta de esperanga de 
que a chamasses de volta; a ultima vez que os viu, estavam tentando enfiar o 
caxinguele no bule de cha. 
"Seja como for, la e que nao volto nunca mais!" exclamou Alice enquanto 
avangava com cuidado pelo bosque. "Foi o cha mais idiota que participei em 
toda minha vida!" (CARROLL, 2009, p. 90-91). 

A Alice de Carroll saiu daquele cha realmente desapontada com os loucos que 

conheceu. A menina nao compreendia o que os personagens diziam e eles a tratavam com 

pouco caso. Em todas as interacoes com o Chapeleiro, Alice era interrompida e ele retrucava 

que cla nao sabia de nada, e por isso devia ficar calada. A relacao dos dois nao e amigavel, e 

muito menos afetiva. Se a Alice do filme fosse a mesma menina retratada no livro de Carroll 

que estivesse retornando ao mesmo lugar e principalmente, se o Chapeleiro da adaptacao 

fosse fiel ao do livro, com certeza nao haveria essa interacao tao afetiva no reencontro (pelo 

menos nao a principio). O Chapeleiro tambem nao teria tanta certeza de que aquela seria a 

Alice verdadeira, ja que no trecho do livro que vimos anteriormente, a personagem nem notou 

quando a garota levantou-se e foi embora do cha. 
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Como ja vimos na teoria de Brandao (2011), a escolha do adaptador de suprimir ou 

acrescentar acoes ao filme, bcm como modificar as acoes de determinado personagem, 

depende de criterios variaveis, como por exemplo, a interpretacao do diretor a respeito do 

motivo que fez o Chapeleiro ficar louco, e como essa causa reflete nas suas acoes. Cabe ao 

diretor criar uma imagem que vai ser projetada para nos, pensando na interpretagao que ele 

pretende que o espectador tenha na hora de realizar a sua interpretagao, que ja sera um tanto 

quanto diferente da ideia original do adaptador. 

A Alice de Carroll durante o Cha Maluco perde a paciencia com o Chapeleiro e seus 

acompanhantes, porque eles sempre a tratam de maneira deselegante. Nos seguintes trechos 

do livro, podemos notar tambem que o Chapeleiro tambem perde a paciencia com a menina. 

Eles chegam trocar ofensas, enquanto um tenta dar o troco no outro: 

"Tome mais um pouco de cha", a Lebre de Margo disse a Alice, de maneira 
muito sincera. 
"Como eu ainda nao tomei nenhum", Alice respondeu num torn ofendido, 
"nao posso tomar mais." 
"Voce quer dizer que nao pode tomarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m enos", falou o Chapeleiro; "e muito 
mais facil tomar m ais 60  que nada." 
"Ninguem pediu sua opiniao", disse Alice. 
"Quern esta fazendo comentarios pessoais agora?" perguntouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  Chapeleiro, 
triunfante. (CARROLL, 2009, p. 88). 

E em seguida: 

"Pode-se tirar agua de um pogo d'agua", disse o Chapeleiro; "portanto voce 
deveria admitir que se pode tirar melado de um pogo de melado... nao, sua 
burra?" 

Ja a Alice e o Chapeleiro do filme tem uma relagao tao tranquila e amigavel que, em 

determinados momentos, chegamos a cogitar se existe um envolvimento amoroso entre os 

dois personagens. Casey e Gilbert (2010) dizem que o Chapeleiro Maluco e o tinico que 

acredita que Alice e a mesma Alice que ja visitou Underland no passado. Os autores tambem 

falam que Alice e o Chapeleiro tem uma relagao de cuidado um com 0  outro, porem, "eles 

nunca serao compativeis: Alice esta sempre grande demais ou pequena demais!"
 2 4

 (CASEY; 

GILBERT, 2010, p. 46). 

[...] but they will never be compatible: Alice is always too tal or too small!" [traducao nossaj. 
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Tabela 2 - 0 reencontro apos a prisao do Chapeleiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alice Que bom te ver. Achei que... 

Chapeleiro Eu ia morrer? Mas nao morri. 

E estou inteirinho. Prefcria morrer a nao ve-la de novo. 

Nao gostaria de nao ve-la de novo, 

agora que e voce, do tamanho certo. 

E um bom tamanho, um tamanho dtimo, um tamanho perfcito! 

Alice Chapeleiro? 

Chapeleiro Tamanho... 

Estou bem. 
Fonte: B U R T O N , Tim. Alice in wonderland [filmef. Producao de Linda Woolverton, diregao de Tim Burton, 

Estados Unidos, Disney, 2010, D V D , 108 min. 

No trecho que acabamos de ler podemos verificar que esse Chapeleiro tem 

sentimentos muito fortes por Alice. 0 Chapeleiro espera que Alice esteja compativel com ele, 

porem ele se pergunta no filme porque ela esta sempre alta demais, ou pequena demais. Apos 

ser preso pela Rainha arriscando sua vida para proteger Alice, o Chapeleiro consegue fugir da 

sua sentenca de morte e retorna ao castelo da Rainha Branca para encontrar Alice, que esta em 

seu tamanho perfeito. 0 Chapeleiro se emociona de tal maneira que perder-se em sua propria 

mente ao conjecturar sobre tamanhos: "[...] agora que e voce, do tamanho certo. E um bom 

tamanho, um tamanho otimo, um tamanho perfeito! Tamanho..." (BURTON, 2010), 

necessitando ser trazido de volta a consciencia por Alice. 

Por fim, apos terminar a batalha que estava prevista entre Alice e o Jabberwocky, a 

garota se despede de todos para voltar para sua casa. Na hora da despcdida, o Chapeleiro faz a 

sua demonstracao final de afeto. Ele pede para Alice ficar, e lamenta que ela ira esquece-lo 

quando voltar para seu mundo: 

Tabela 3 - Alice se despede do Chapeleiro 

Chapeleiro Voce poderia ficar. 

Alice E uma ideia e tanto. Louca, mas maravilhosa. 

Mas nao posso. 

Ha questoes que preciso resolver. 

Coisas que preciso fazer. 

Voltarei antes que perceba. 

Chapeleiro Voce nao lembrara de mim. 

Alice Claro que lembrarei. 

Como poderia esquece-lo? 
Fonte: B U R T O N , Tim. Alice in wonderland [filme|. Producao de Linda Woolverton, diregao de Tim Burton, 

Estados Unidos, Disney, 2010, DVD, 108 min. 
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0 Chapeleiro de Burton tem uma emotividade acentuada, que o distingue do 

Chapeleiro de Lewis. A escolha de modificar uma personagem aproximando-a do publico e 

uma estratcgia de criar uma identificacao com o espectador. Metz (1980) fala que o cinema 

reforca essa necessidade de aceitacao, de uma forma que e como se o filme dissesse "Gostem 

de mim!". 

Como o filme ja e uma adaptacao de uma obra escrita, antes mesmo do lancamento ja 

ha uma expectativa gerada, em pelo menos, um grupo especiflco de pessoas - os que tem 

acesso a obra escrita e gostam do livro. A necessidade de aceitagao tambem ocorre porque o 

filme te um alcance de audiencia muito maior que o livro, que exclui alguns grupos, (como 

por exemplo, os analfabetos que nao tem acesso a obra escrita de Carroll, mas tem a 

possibilidade de assistir a versao adaptada de Burton). 
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5 CONSIDERAgOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste trabalho procuramos observar a construcao da personagem Chapeleiro Maluco de 

Tim Burton, nos aspectos fisicos e psicologicos (comportamentais), baseando-nos nas teorias 

de: i) Cinema e Cultura de Cronin (2009), brandao (2011) e Silva (2012); ii) Traducao 

Intersemiotica de Jakobson (2000), Oustinoff (2009), Plaza (1987) e Frias (2011); e iii) 

Tradugao Cinema e Construcao de Personagem de Metz (1980), analisando algumas imagens 

do filme de Burton (2010) com o auxilio da teoria de traducao intersemiotica, e alguns 

dialogos do filme a luz da psicanalise para averiguar a adaptacao dessa personagem para as 

telas de cinema. 

Essa pesquisa foi organizada em 5 capitulos: um capitulo introdutorio (Capitulo 1), um 

capitulo teorico (Capitulo 2), onde expomos toda o embasamento teorico fundamental para a 

analise do personagem; um capitulo metodologico (Capitulo 3), que sistematiza o proccsso de 

construcao desta pesquisa e ambienta o corpus de nossa analise; um capitulo de analise de 

dados da pesquisa (Capitulo 4), no qual fazemos a interpretacao dos signos nao verbais na 

construcao fisica da personagem e analisa-se o comportamento do Chapeleiro em relacao a 

Alice nesta adaptacao filmica; e, por fim, apresentamos a Conclusao do trabalho (Capitulo 5), 

que visa responder os questionamentos feitos no inicio desta pesquisa, e sendo assim, atingir 

os objetivos tracados. 

Como ja foi mostrado anteriormente, levantamos tres questionamentos principals que 

orientariam e delimitariam esta pesquisa: 

• Quais caracteristicas fisicas permanecem e quais sao modificadas na adaptagao 

do livro para o filme? E qual o motivo das modificacoes? 

• O que as mudancas nas caracteristicas fisicas da personagem representam? 

• Qual a influencia do ambiente, do espectador e da atualidade nas mudancas 

feitas para esta adaptacao? 

• O Chapeleiro do filme mantem o mesmo comportamento em relacao a Alice tal 

como descrito no livro de Carroll? 

Apos a analise detalhada das imagens que mostram composicao fisica do Chapeleiro, 

averiguamos que houve um estudo minucioso e um cuidado por parte dos produtores do filme 

em traduzir os elementos semioticos que rcmontam as caracteristicas emotivas do chapeleiro, 

como por exemplo, o uso de manipulacao digital para aumentar o tamanho dos olhos do 

Chapeleiro, para que atraves dessa manobra, a personagem conseguisse transmitir melhor suas 

emocoes. 
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Observamos tambem o uso de cores contrastantes para fazer alusao a simbolos ou 

metaforas que remontassem a loucura, como os olhos da personagem que tem um torn de 

verde muito eletrizante, contudo com uma lente de torn levemente diferente da outra, 

remontando a anomalia conhecida como heterocromia, comum em pessoas ou animais que 

sofreram lesoes na cabeca. E os olhos sao tambem levemente desalinhados, que na 

interpretacao significativa deste signo, nos leva a fazer associacoes com as ilustracoes infantis 

sobre loucura (que costumam exibir personagens com os olhos voltados para direcoes 

opostas). Esses exemplos constituem, segundo Silva (2012), imagens metaforicas, pois eles 

demandam do espectador uma traducao intersemiotica ligada a conhecimentos especificos 

sobre representacoes de loucura. Essa relacao de loucura e tao presente nesta personagem, que 

ate seu proprio nome (Chapeleiro Maluco), nos da pistas do que esperar de seus atos. 

Ha outras imagens metaforicas na analise da personagem que remontam a historia real 

dos Chapeleiros dos seculos XVIII e XIX. A pele do chapeleiro tem uma cor muito palida, 

isso porque o diretor quis passar a critica de que os chapeleiros da vida real passavam tanto 

tempo trancafiados em fabricas que nao recebiam irradiacao solar, e por isso eram muito 

brancos. Como outra forma de metafora critica, a etiqueta do chapeu do personagem 

apresenta, de acordo com a moeda vigente da epoca, um valor muito baixo pelo trabalho da 

producao do chapeu, e essa critica ja aparece na ilustracao de Tenniel, que e data no seculo 

XIX. Essa representacao visual no Chapeleiro estabelece um processo de protesto contra a 

condicao de trabalho dos chapeleiros no periodo de ascensao da revolucao industrial da 

Inglaterra. 

A cor laranja do cabelo do chapeleiro e as manchas vermelhas e alaranjadas da pele da 

personagem se relacionam a cor do Merciirio, que era um componente quimico usado em 

grandes quantidades na cola usada para colar os chapeus daquela epoca. Com o uso diario 

desse componente, a cor laranja do Merciirio penetrava a pele dos chapeleiros e as manchava. 

Nao obstante, o contato direto com esse componente, e a exposicao diaria e prolongada, fazia 

com que os chapeleiros enlouquecessem, isto e, a imagem constitui mais uma metafora 

relacionada a loucura do personagem, e mais uma vez, uma critica as condicoes improprias de 

trabalho nas fabricas inglesas. 

Com relagao a caracteristicas que eram fieis ao livro, percebemos que os elementos 

que foram mantidos na adaptagao de Burton em comparagao as ilustragoes de Tenniel, eram 

elementos que remontam a profissao do Chapeleiro, como por exemplo, a presenga de 

agulhas, retroses de linha, fitas e tesouras na composigao da vestimenta do personagem. Outro 

elemento muito importante para a composigao da personagem e o chapeu, e este tambem foi 
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mantido fiel a ilustracao do Chapeleiro do livro, pois e o elemento semiotico que melhor 

traduz a personagem. 0 chapeu nao so e o produto do labor do Chapeleiro, mas tambem 6 a 

vitrine da profissao da personagem, pois carrega outros simbolos que o diferenciam dos 

chapeus comuns das outras personagens: o Chapeleiro usa o chapeu como suporte para suas 

ferramentas de trabalho (como agulhas) e a etiqueta de preco ainda fixada, para chamar 

atencao de possiveis clientes. Silva (2012) considera essas representacoes como simbolicas, 

pois com apenas um olhar, o expectador consegue extrair o significado e o motivo da 

presenca desses elementos. 

Por fim, analisamos o comportamento do Chapeleiro nesta adaptacao filmica para 

averiguar se o Chapeleiro se relaciona com a garota da mesma forma que o Chapeleiro do 

livro de Carroll interagia. Depois de estabelecida a comparacao entre os trechos do livro e a 

transcricao das legendas do filme chegamos a conclusao que modulacao psicologica da 

personagem da adaptacao e completamente nova e nao se aproxima da relacao descrita do 

filme. Nesse passo, podemos enxergar melhor o filme como uma transposicao criativa, que 

independe do livro, pois conta uma nova historia com personagens novas. 

Burton nao estava preocupado em fazer deste filme (e da personagem Chapeleiro 

Maluco) uma adaptacao fiel do livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aventuras de Alice no Pals das Maravilhas. 0 diretor, 

pelo contrario, se inspirou na historia dos dois livros {Aventuras de Alice no Pais das 

Maravilhas e Atraves do espelho e o que Alice encontrou la) utilizando personagens das duas 

historias para criar uma terceira historia completamente nova, com personagens muito mais 

proximas das audiencias do seculo XXI . Sem mencionar que o proposito do autor era fazer 

uma recriagao das historias classicas (voltadas principalmente para o publico infantil), 

reintegrando-as em um contexto novo, em que a personagem retorna a Underland, que agora e 

um ambiente sombrio e macabro, devido ser governado por uma rainha que reina oprimindo e 

decapitando todos aqueles que nao agem conforme o que ela deseja. 

0 fato de a adaptacao filmica ser destinada para o publico adulto do seculo XXI, 

tambem reforga a necessidade haver alteracoes no que diz respeito a historia original. Burton 

utiliza uma serie de justificativas que apoiam as acoes dos personagens, fazendo o espectador 

adulto ver que ninguem e totalmente bom, nem mau, nem louco, nem racional. Todos reagem 

as situacoes que lhe sao expostas, pendendo mais para isto, ou aquilo. 

No filme, nao ha viloes convictos. Todas as personagens sao expostas a decisoes 

desafiadoras, que tem que avaliar se farao algo mais voltado para o bem ou para o mal, para a 

insanidade ou para a razao. Ele nao segue a estrutura "moral da historia" presente nos contos 

infantis. A escolha da adaptacao de Burton e a de aproximar todos os personagens (nao 
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importa quao distorcida e estranha a aparencia deles) da humanidade, e por consequencia do 

seu espectador. Assim sendo, constatamos que, de modo gcral, o filme e uma recriagao 

adaptativa que apenas se inspira no texto de origem, e as mudancas feitas pelo diretor e sua 

producao revelam que a preocupacao era de aproximar a historia da audiencia, estabelecendo 

uma boa relacao com o espectador exigente e detalhista do seculo XXI. 

A traducao de uma lingua para outra ja demanda que o tradutor realize escolhas, uma 

vez que as linguas nao tem total equivalencia. Um texto classico como o livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aventuras de 

Alice no Pais das Maravilhas possui traducoes em muitas linguas e ate mesmo traducoes e 

adaptacoes distintas numa mesma lingua. Como podemos ver a seguir, trechos que mostram 

as escolhas tradutdrias de tres diferentes tradutores brasileiros: 

"CADA VEZ MAIS ESTRANHISSIMO!" exclamou Alice (a surpresa fora 
tanta que por um instante esqueceu como se fala direito). (CARROLL, 2009, 
p. 23, trad. Maria Luiza X. de A. Borges). 

- Mais curiosento e mais curiosento! - exclamou Alice. Ela estava tao 
surpresa que ate se esqueceu de como falar em bom vernaculo. (CARROLL, 
2009, p. 2010, trad. Tatiana Belinky). 

"Eis em que da o curiosism ol", exclamou Alice para si mesma (sem reparar 
que estava errando na palavra) [...] (CARROLL, 1972, p. 13, adap. Monteiro 
Lobato). 

Pode-se observar assim que o mesmo texto original traduzido para o portugues, por 

diferentes tradutores em diferentes epocas, conta com escolhas feitas pelos tradutores que sao 

distintas uma das outras, pois cada qual utiliza tecnicas especificas e fazem interpretacoes 

diferenciadas uns dos outros. O que dizer entao de um texto que e traduzido para um meio 

semidtico diferente? 

A adaptagao de Burton e, em conclusao, o que Brandao (2011) chama de recriacao (ou 

adaptacao livre), posto que o roteirista apodera-se do enredo da historia e trabalha de forma 

livre: deslocando a historia de um tempo e espaco para outro, modificando a estrutura e as 

acoes das personagens como bem queira, como por exemplo, utilizando simbolos que 

auxiliem na traducao intersemiotica da personagem que e feita pelo espectador. 

Em conclusao, destacamos a importancia e necessidade de mais estudos na area de 

traducao intersemiotica de filmes que observem as escolhas adaptativas do diretor como uma 

transposicao criativa. Essa adaptagao da margem a leituras divcrsas da ideia que o adaptador 

quis passar ao modificar um texto primeiro, e devem ser estudadas com cuidado. 

Como ja dito anteriormente, o uso de elementos semidticos que retomam a imagem 

como simbdlica ou metafdrica, sao mecanismos usados pela industria cinematografica para 
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criar uma boa recepcao do filme, aproximando o texto adaptado da audiencia atual, que c 

distinta do publico que se destina o livro. Ao fim desta pesquisa destacamos que devido a 

relevancia que ha nos estudos sobre o uso da traducao intersemiotica para averiguar a 

construcao de personagens, esperamos que o presente trabalho incentive novas pesquisas na 

area. 
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