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Resumo 

Silva, David Mussel da; Gamba Junior, Nilton; Magalhães, Marcos. 
Temporização em Animação: o Interstício entre a Técnica e o Estilo. 
Rio de Janeiro, 2017. 287 p. Dissertação de Mestrado - Departamento de 
Artes e Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 O presente estudo analisa a aplicação da temporização de animação 

japonesa para TV nos filmes brasileiros que a utilizaram como recurso estético. 

Buscou-se, para tanto, mapear as diferentes aplicações de temporização por 

diferentes estúdios, que fizeram escola. Inicialmente, foi estudada a aplicação da 

temporização nos filmes de longa-metragem realizados pelo estúdio de Walt 

Disney, passando pelos curta-metragens da UPA e chegando até o trabalho para 

TV de Osamu Tezuka. A pesquisa tem como conceitos norteadores a Aura de 

Walter Benjamin, Legitimidade e Performance de Jean-Francois Lyotard, o estudo 

da mise-en-scéne no cinema por David Bordwell, e a atualização deste conceito 

para animação por Maureen Furniss. Com base no estudo prévio da temporização 

descrito no presente trabalho, pôde-se analisar três obras brasileiras de animação 

representativas quanto à aplicação da temporização japonesa, a saber: Uma 

História de Amor e Fúria, de Luiz Bolognesi, O Menino e o Mundo, de Alê 

Abreu, e Menina, de Pedro Eboli. A análise dos filmes foi confrontada com as 

informações obtidas em entrevistas semi-estruturadas feita com os autores, a fim 

de conseguir um quadro mais completo do uso da temporização japonesa nesses 

filmes, das intenções nessas aplicações e dos resultados obtidos. 

Palavras-chave 
 Animação Brasileira; temporização; mise-en-scéne; animação econômica. 
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Abstract 

Silva, David Mussel da; Gamba Junior, Nilton (Advisor); Magalhães, 
Marcos (co-advisor). Timing in animation: The interstice between the 
technique and the style. Rio de Janeiro, 2017. 287 p. Dissertação de 
Mestrado - Departamento de Artes e Design, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. 

 This study analyzes the applications of Japanese’s TV animation timing in 

the Brazilian films that used it as a aesthetic tool. In order to do so, it was 

researched the different applications of timing from the Disney movies to UPA 

and Osamu Tezuka’s TV series. The research has as a guilding concepts the Walter 

Benjamin’s Aura, Lagitimacy and Performance of Jean-François Lyotard, the 

study of mise-en-scène in the cinema by David Bordwell, and the updating of this 

concept for animation by Maureen Furniss. Based on the previous study of the 

timing, it was possible to analyze three representative Brazilian animation movies 

regarding the application of Japanese timing, namely: Rio 2096, by Luiz 

Bolognesi, The Boy and the World, by Alê Abreu, and Menina, by Pedro Eboli. 

The analysis of the films was compared with the information obteained in semi-

structured interviews with the authors, in order to obtain a more complete picture 

of the use of the Japanese timing in these works, the intentions in these 

applications and the results.  

Keywords 
 Brazilian animation; timing; mise-en-scéne; stylized animation. 
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