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AS NO<;:OES DE AUTOR E DE GENERO 
NA ARGUMENTA<;:AO DA CRiTICA DE CINEMA 

TITO CARDOSO E CUNHA * 

A crftica de cinema ao usar as no<;oes de «autor», como a de «genero», 
utiliza sobretudo 0 argumento da inciusao. 0 filme e inciuido no grupo 
dos filmes, de diversos autores, que possuem determinadas caracteris
ticas qualificando um genera ou 0 filme, porventura 0 mesmo, e inciuido 
no grupo dos filmes do mesmo autor e que, para legitimar uma inciusao, 
sao reconhecfveis por urn certo numero de caracteristicas_ Para que essas 
caracteristicas se reconhe~am como indicio de uma personalidade (autoral) 
e preciso que se repitam manifestando assim a essencia unica que as 
produziu. 

A critica de cinema que aborda 0 filme pela vertente do seu autor e, como 
toda a argumenta~o baseada na inciusao, uma critica contextual, isto e, que 
remete a obra para fora do seu «texto», num caso 0 autor, noutro 0 genero. 

Mas, por outro lado, a recensao critica que se centra contextualmente 
no autor s6 0 pode fazer porque se centra no texto fflmico como unico sitio 
onde as marcas deste se encontram na sua singularidade. 

Qual a natureza dessas marcas? Utilizando, provisoriamente, uma 
terminologia eventualmente contestavel poder-se-a falar de forma e 
conteudo. Assim, as marcas estilisticas (na constru.~ao da narrativa, na 
consistencia retorica) a repeti~ao mais ou menos obsessiva das mesmas 
metaforas ou (outras figuras de estilo), os modos de enquadramento, 0 tipo 
de fotografia (Ie style c'est l'homme). Ex. 0 contre-plonge em O. Wells, os 
enquadramentos em Antonioni, os pIanos fixos de Oliveira. 
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Quanto as marcas do autor no conteudo, podem ser 0 tipo de persona
gens, as situa<;iies dramaticas, os acontecimentos narrativos, ou ainda a 
«mensagem» enquanto signi{icaf'iio explicita 1 do filme, e, naturalmente, 
todas as suas significa<;6es implicitas quando nao mesmo recalcadas ou 
sintomaticas. Ai se exprime, ao nivel inconsciente, a singularidade Ultima 
de urn autor, nas suas obsess6es. 

o lugar do autor no discurso critico e tambem urn lugar de conver
gencia das varias perspectivas possiveis sobre a obra. AMm da referida 
rela<;ao obra-autor, e no sentido ate de aprofundar esta, sera tambem 
pertinente a evoca<;ao da rela<;ao contextual do autor tanto com 0 cinema 

(pela infiuencia, a intertextualidade) como com 0 grupo (classe, sociedade, 
familia) ou a sua propria historia de vida. 0 elemento biogni{ico pode 
tambem ter urn papel, segundo alguns, decisivo na compreensao-defini<;ao 
(identidade) da sua singularidade. 

E claro que a biografia e por onde passa a integra<;ao do individuo no 
grupo (familia, classe, sociedade, pais, cultural e 0 seu enraizamento no 
colectivo. E na biografia que se vive a experiencia da dialectica entre 0 

universal e 0 singular. 
E, por isso, essa dialectica que explicara serem normalmente os autores 

imersos na maior singularidade de urn mundo proprio (de onde lhes vern a 
originalidade) que mais inteiramente acedem a universalidade, mediada 
que e por essa mesma singularidade. 

Tudo isto nao deixa de ser estranho se pensarmos no peculiar modo 
da produ<;ao cinematografica e na multidao de criadores que concorrem 
para a obra. 

Nao fosse porventura a convic<;ao arreigada da arte como cria<;ao 
individual (poiesis) e seria dificil sequer conceber essa ideia peregrina de 
autor no cinema. 

Os americanos nao se enganam quando falarn de director em vez de 
realizador de urn filme. Entre 0 conteudo semantico dos dois termos vai 
toda a distancia que separa a coordenat;ao de uma equipa, do acto criador 
poetico que toma reaL realiza, uma obra. 

E certo que nos prim6rdios do cinema, mesma em Hollywood, 0 nome 
de Grifith surge associado a no<;8.o de autor, responsavel por uma cria<;ao 
artistica. Mas a hist6ria do cinema posterior, a massifica<;ao do seu modo 
de produ<;iio industrial, fez com que 0 credito da autoria deixasse de 
coincidir necessariamente com 0 director, relegado por vezes ao papel de 
simples funcionario a quem era cometida uma tarefa de execu<;ao. A ideia 

1 D. Bordwell, Making Meaning. Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema. 
London, Harvard University Press, 1989. 
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criativa era, por exemplo, do produtor ou do argumentista. Ou ainda, 0 

filme era atribuido ao actor encontrando neste toda a sua justificaqao. 
Da America it Europa, no entanto, as diferenqas acentuam-se. Aqui, a 

persistencia da critica na busca de agregados tematicos e na definiqao de 
campos semanticos capazes de identificar a singularidade diferenciada 
de urn Autor, estara porventura mais escorada numa milenar tradiqao que 
o argumento da coexistencia melhor defende: a relaqao de coexistencia 
que une uma essencia e as suas manifestac;6es. 

E claro que 0 uso deste argumento exclui do cinema como arte toda 
uma multidao de fazedores de filmes a quem 0 estatuto de auton, recusado. 
E por ai tambem se opera urn acto critico por excelencia que e 0 do sepa
raqao (krinein) entre 0 born e 0 mau, acto decorrente de urn juizo de valor 
que muito provavelmente exigira a sua justificaqao argumentativa. 

Todo 0 esforqo da critica baseada no autor, e portanto que ve no filme 
a expressao de uma singularidade subjectiva, se concentra na procura de 
uma coerencia que unifica a serle de elementos dispersos. Para encontrar 
urn autor sera preciso ir it procura das regularidades, estilisticas ou tema
ticas, que 0 possam definir e identificar. 

Entretanto, na considerac;ao do «Autor» pelo discurso critico, ha ainda 
que ter em conta tres» quest6es primordiais. 

1. Intencionalidade 

A relaqao entre a singularidade identitana de urn autor (mas e tambem 
por ai que pode passar a sua universalidade) e a sua expressao reconhecivel 
numa obra passa pelo reconhecimento critico de uma intencionalidade 
que e a marca do acto criativo. Sem a intencionalidade do acto nao havera 
criaqao ou sequer expressao. E 0 acto intencional que realiza. Alias a inten
cionalidade e a marca mesma da acqao (cf. Ricoeur, Semdntica da acqao: 
uma acc;ao tern motivos, nao causas). 

2. Influencia 

A questao foi (longamente) tratado por Harold Bloom num livro cele
bre: A angustia da influencia. 

o termo da influencia esta no centro da questiio do Autor porque poe 
em perigo, dai a angUstia, a intencionalidade constitutiva do acto criativo 
e, por consequencia, ameaqa mesmo a identidade que 0 argumento da 
definiqao estabeleceu acerca da singularidade da autoria. 

Se a singularidade criativa esta sob influencia do outro, que e feito da 
autoria do mesmo? Em que medida a influencia e pura repetiqao e que 
lugar resta ai para a diferen{'a? 
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3. Sintoma 

Ao contrario da influencia, 0 sintoma e, na obra, a marca da diferen~a 
e da singularidade biografica. Sera 0 agregado tematico «infancia desam
parada", «ausencia do paj" em Spielberg sintoma de alguma particula
ridade biografica elegida, a partir de uma vivencia singular, ao estatuto de 
expressao de uma universalidade? 

o sintoma tambem escapa a intencionalidade. E mesma por onde a 
cria~ao se subtrai a intencionalidade, fazendo irromper significa<;:6es que 
radicam na instancia impenetravel do inconsciente. 

Mas ha tambem observa<;;6es a fazer a recensiio critica centrada no 
autor de quem a obra e uma expressao: 

Cada filme s6 e valida enquanto se inclui num conjunto: a obra do 
autor. Obliteram-se assim as significa~6es pr6prias do acontecimento 
singular que cada obra e. Nomeadamente na rela<;;ao, porventura unica, 
entre 0 filme narrativo individualmente considerado e 0 mundo da vida. 

Critica do propria noc;ao de autar 2, A «era da suspeita)} veio por em 
quesHio essa n098.0. Para autores como Marx, Freud, Nietzsche, a intencio
nalidade de um acto e sobretudo vista como um sintoma de algo que ate 
pode ser contradit6rio com a inten~ao afirmada. 

Sera a no~ao de autor sustentavel quando se Ihe retira a origem do 
engendramento do sentido, passando este a ser remetido para outras 
instancias, sejam elas a marxiana ou 0 inconsciente freudiano? Ou ainda, 
como em Levi-Strauss e Lacan, urn inconsciente estrutural, que se resume 
a uma relacional combinat6ria vazia? 

Se a autoria e 0 unico criteria da qualidade, a critica como «separac;ao» 
passa a ser um mecanismo de exclusao onde porventura algo de muito 
importando se perde. Nao havera filmes que valem por si, independente
mente do Autor? 

De infcio, na percep<;;ao do publico, os filmes come~aram por ser atri
bufdos as companhias produtoras. Rapidamente, no entanto, algumas 
personalidades se impuseram, nao tanto como autores, no sentido estrito 
de uma criac;ao poiitica, mas por serem os responsaveis por quase todos os 
aspectos da produ~ao da obra. Estavam neste caso Grifith, Chaplin, Keaton. 

Nos dais ultimos casos, no entanto, 0 seu reconhecimento teria mais 
a ver com 0 seu desempenho como actores. Consideravam-se os filmes 
mais como «veiculos prioritariamente para a expressao artistica dos acto
res, com os outros membros da equipa desempenhando 0 papel de artesaos, 
nao de artistas» 3. 

2 M. Foucault, 0 que e um autor? Lisboa, Vega. 
3 Bywater & Sobchack. Introduction to film criticism. New York, Longman, 1989. 

116 



Com 0 aparecimento do Star System a partir da I." Guerra Mundial 
toda a visibilidade publica recai sobre 0 actor. De novo, aqui nao se trata 
de autoria mas de «selling prit» ista e de motivac;ao a compra por parte 
do publico. 0 realizador - director, nao tem qualquer visibilidade publica. 

Mesmo aqueles que viriam a ser reconhecidos como autores, Hitchcok 
ou Ford, eram entao tidos por bons fazedores artesanais, especializados 
nUID genera: urn no «suspense» 0 Dutro no western. 

Foi preciso esperar pelo aparecimento dos Cahiers du Cinema para que, 
no final dos anos 50, a teoria do autar venha a recuperar da sombra muitos 
dos names que ai subsistiam. 

A argumenta~ao dessa «politica dos autores», assim chamada, assen
tava no raciocinio segundo 0 qual as partes (os filmes individuais) sao ou 
devem ser congruentes com 0 todo que e 0 conjunto do obra exprimindo 
uma autoria. Para isso usam-se, na terminologia de Perelman, os argu
mentos da divisao (enumera~ao), inclusao (das partes no todo) ou da 
coexistencia (entre uma essencia autoral e as suas manifesta~oes filmicas). 

«0 prop6sito da escrita de autor toma-se 0 de descobrir, por tras dos 
contrastes superficiais de tema e tratamento, urn nucleo duro de motivos 
basicos com frequencia reconditos. 0 padriio formado por esses motivos e 
o que da ao trabalho do autor a sua estrutura particular, simultaneamente 
definindo-a intemamente distinguindo um conjunto de obras de outro» .. 

Seja como for, a indisputavel parte subjectiva do gosto individual, 
acaba por ser, em ultima instancia, uma deterrninante decisiva na atribu
i~ao da qualidade de autor a um cineasta. 0 reconhecimento do autor 
acabara no entanto por ter de ser justificado e portanto argumentado. Esse 
reconhecimento toma a forma de uma alegariio (claim) que se propoe, quer 
o critico queira quer nao (se assim nao fosse ele nao escreveria para urn 
publico), a considera~ao de um audit6rio e com um intuito persuasivo, sejam 
quais forem os procedimentos retorieas, que podem if, nos casas mais ilegi
timos, da simples peti~ao de principio ao puro e simples terrorismo mental. 

A questao passa a ser: comO convencer um publico de que se est:i 
perante um autor? Que provas podemos aduzir disso? Isto e, quais sao os 
dados que podem suportar uma alega<;:ao sobre a autoria? 

A biografia do autor sera uma dessas fontes de dados, uma vez que a 
biografia, sendo por excelencia 0 lugar das «sources of the Self», e onde a 
singularidade encontra a sua defini~ao e, consequentemente, identidade. 

A teoria do autar «nao e tanto uma teoria mas uma atitude, numa 
tabela de valores que converte a hist6ria do cinema em autobiografia de 
directores» s. 

4 Op.cit., p.S8. 
5 Idem, ibidem. 
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A biografia Ii onde encontramos os dados/factos que irao suportar 
a alega<;:iio de autoria. Esses dados podem, eventualmente, ser obtidos 
em declara<;:iies do proprio autor e ser portanto autobiognificos. 0 que 
naturalmente os sujeita a cau<;:iio quanta it sua facticidade. Veja-se, no 
entanto, a titulo de exemplo, 0 que urn Bergman nos fomece como dados 
autobiognificos no filme «Fanny e Alexandre» e que suportam uma 
alega<;:iio geral da sua capacidade autoral no conjunto do seu cinema. 

Resta saber se a (auto)biografia e constitufda a partir de factos ou de 
ilusiies (constru<;:iies anamnesicas). 

o material biografico referido a acontecimentos proprios de uma 
historia de vida singular e constitufdo por urn conjunto de supostos factos 
cuja fun<;:iio e apenas a de cumprir urn dos requisitos do procedimento 
argumentativo (segundo Toulmin): 0 de suportar I apoiar a alega<;:iio inter
pretativa, avaliadora ou de autoria. 

o procedimento toulminiano da argumenta<;:iio requer ainda, para 
alem da alega<;:iio e dos dados/factos, que constituem a base de apoio, uma 
teoria reguladora, neste caso a propria teoria dos autores, estruturada em 
argurnentos perelmanianos desta vez, como a ja citada «coexistencia» 

o uso da referencia biografica na critica orientada pela figura do autor 
tern ainda urn outro aspecto relevante. Relevante para a constru<;:iio do 
significado como para a avalia<;:iio da obra. Esse aspecto tern a ver com a 
considera<;:iio da intencionalidade do acto criativo. 0 sujeito desse acto, 0 

autor, estara numa posi<;:iio privilegiada para descrever a intencionalidade 
atribufda no acto criador da obra em cada urn dos seus detalhes 6. 

Vma pergunta interessante mas diffcil de responder, e a de saber 
quando e que urn filme nao tern «auton>, ista e, quando e que ele nao possui 
as caracterfsticas recorrentes de urn conjunto atribuivel ao mesma sujeito 
criador e it sua intencionalidade activa. 

Assim, paradoxalmente, uma critica metodologicamente apoiada na 
analise estrutural e 0 mais segura caminho na recolha dos factos dispersos 
e isolados (personagens, situa<;:iies dramaticas, agregados tematicos, figuras 
de estilo), e a sua recorrencia ou repeti<;:iio (reprise, retoma) que prefigura, 
na unidade da sua figura<;:iio, a singularidade de urn autor. 

Por exemplo, a recorrencia, repeti<;ao, retoma da configura<;ao tema
tica que e a de uma estrutura familiar em ruptura, 0 reconhecimento disso 
da it obra de Spielberg uma congruencia entre todas as suas declina<;:iies 
singulares que the podera suportar a identidade de Autor, 0 autor de urn 
cinema de e para a infil.ncia desamparada e 0 medonho que the povoa 
os sonhas. 

6 «auteur criticism is the attempt to identify the personal element in film making in 
order to aknowledge someone as «author» of a film ... », Idem p. 68. 
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Em suma, poder-se-a dizer: e a repeti9iiO que prova 0 Autar? especifi
cando melhor, a repeti"ao intema it obra, repeti"ao que se declina diferen
temente em cada uma das singularidades f:t1micas cujo conjunto constitui 
a ohra. Mas tambem diferen"a extema imposta pelo imperativo da origina
lidade - que distingue uma abra e urn autor de todos os outros. 

Outra questao: nao sera a no"ao de autar contradit6ria cam a de 
genera? A crftica baseado em cada uma delas sendo mutuamente exclusiva? 
A singularidade do autor nao se cuaduna com a in-diferen"ao repetitiva do 
genera e vice-versa? 

E no entanto houve autores que se distinguiram no interior de generos 
tao constrangedores como 0 western, por exemplo: Ford, S. Leone, etc. 

o genera, na critica de cinema, e, alias, dos conceitos, justamente com 
o de autor, dos mais utilizados. 

A argumenta"ao da crftica nele baseada estrutura-se sobretudo usando 
o argumento da inclusiia, incluindo as partes (os filmes) no todo (0 genero). 

o que define urn genera e a sua similitude tanto na forma como no 
conteudo: 

similitude no estilo, na estrutura da narrativa, na defini"ao dos perso
nagens, nos temas como nas significa~6es explfcitas, ista e, a visao do 
mundo, a problematica etico-existencial. 

Assim se definem generos como 0 melodrama, 0 western, a fic"ao cien
tffica, comedia, musical, 0 policial, 0 filme de terror, etc. 

o tra"o distintivo entre generas nao passa necessariamente por todos e 
cada urn dos criterios acima referidos mas pode passar por urn ou alguns 
deles, sendo outras muito semelhantes. Por exemplo entre 0 western e a 
fic"ao cientffica havera porventura alguma contiguidade ou continuidade 
na estrutura da narrativa. 

Alguns destes generas terao a sua origem noutras meios de expressao 
artistica, nomeadamente a literatura e 0 teatra. Emhora se tenham refor
mado ao se adaptarem ao meio cinematografico, vindo porventura a influ
enciar a forma de expressao de origem. Por exemplo, 0 genera 
cinematografico «policiah sera tao marcante que dificilmente a isso 0 

romance escapara. 
o ponto de vista critico argumentativo do genera sabre urn filme 

singular tern, a partida, uma particularidade: to:ma sobretudo visivel os 
aspectos genericos do objecto singular. Isto e, a aten<;ao centra-se sobre 0 

que no filme e reconhecivel como repeti"ao de urn modelo. 0 que nao 
deixa de levantar uma aporia em termos de argumenta<;ao critica. Com 
efeito, 0 que, nao tradicionalmente mas modernamente, se exige a ohra, e 
sobretudo ao acto criativo intencional que a origina, mede-se pelo valor 
da onginalidade. Enquanto que, antinomicamente, 0 valor do genera se 
verifica pela repeti"ao. 
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Poder-se-a mesmo, numa primeira fuse, descrever simplificadamente a 
recensao critica baseada no genero nos seguintes termos: 0 filme individual 
e tanto mais valorizado quanto melhor ilustra urn modelo consagrado. 

Os western de Sergio Leone sao disso urn born exemplo. Apesar de 0 

autor ser italiano e 0 western ser 0 genera americana par excelencia, ele 
soube decantar nos seus filmes a quinta-essencia do genero fazendo de 
cada urn deles a ilustra9iio perfeita de uma suma modelar do respectivo 
genera. 

Em todo 0 caso, 0 futuro das interroga~6es aqui expostas tera de 
passar necessariamente pela cola~ao empirica de uma pratica, nomeada
mente jomalistica, que, ao Iongo dos anos, tern mudado nos seus meandros 
argumentativos. 
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