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Apresenta<;ao 

Os campos de estudo da literatura e da lingilistica vem-se ocu
pando, ha algum tempo, da investiga~ao sobre as fronteiras e inter
rela~6es entre linguagens. A compara~ao de textos literarios com ou
tros objetos arnsticos, a expansao dos estudos de linguagem para as 
intera~6es entre lingua e sociedade, os estudos do discurso e das rela
~6es intersemi6ticas sao manifesta~6es do interesse dos pesquisado
res pela ultrapassagem dos limites rigidos de campos fechados do sa
ber. Essas tendencias, por sinal, constituem sintomas de que a refle
xao academica se revela plenamente disposta a reconhecer e acolher 0 

mundo espetacular do nosso tempo, em que todas as formasdo vivi
. do s6 tern existencia e sentido como representa~5es, manifestadas em 
mliltiplos c6digos simb6licos. 

Esse numero da revista Gragoata, ao oferecer urn conjunto de 
ensaios que discutem as rela~5es entre as linguagens e os fen6menos 
discursivos nelas inscritos, insere-se nessa urgencia intelectual de dar 
conta de uma cultura sobrecarregada de imagens, silencios, palavras, 
ruidos e vazios, par meio da expansao e alargamento dos modos de 
reflexao e pesquisa. Reunindo trabalhos de literatura comparada, 
semi6tica, analise do discurso e sociolingilistica, que refletem sobre 
objetos diversificados como a televisao e as cartas de rec1ama~ao, a 
poesia e a pintura, a linguagem digital e os objetos sincreticos, a litera
tura, a can~ao popular e 0 cinema, 0 nu.mero aqui apresentado contri
bui nao s6 para a compreensao dessa profusao de linguagens, mas 
tambem para 0 fortalecimento de nov os parametros te6ricos e 
metodol6gicos para a analise de tais acontecimentos discursivos. 

Abre 0 numero a entrevista que 0 poeta uruguaio Roberto 
Echavarren concedeu a Celia Pedrosa e Antonio Andrade, colocando 
em primeiro plano as quest6es da poesia contemporanea e sua 
vincula~ao com outras formas de arte e de linguagem. 0 ensaio de 
Antonio Andrade sobre a poesia de Echavarren explicita tais rela~6es, 
mostrando de que modo a poesia dialoga criticamente com a vida 
cultural contemporanea. 0 ensaio, ao chamar a aten~ao para uma cer
ta visualidade convulsionada, marcada pela estetica do excesso e da 
prolifera~ao, na poesia do uruguaio, convida a uma reflexao sobre as 
tens6es caracteristicas da sociedade atual e prop6e uma reflexao so
bre as articula~6es da poesia brasileira com 0 universo poetico latino
americano. 

Tambem falando de urn contexto de corrosao e de discursos em 
confronto, Jorge Valentim aborda 0 Portugal finissecular oitocentista, 
por meio da compara~ao entre a prosa !irica de Raul Brandao e a pin
tura de Columbano. "Imagens crepusculares" e 0 titulo do artigo, que 
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associa a natureza obscura e depressiva das duas obras a consciencia 
de um cenario corroido e decadente, em que se manifesta 0 conflito 
entre modernidade e tradic;ao daquele final de seculo. 

Do seculo XIX voltamos ao XX, desta vez para refletir sobre urn 
choque brutal para a humanidade, 0 holocausto, no artigo de Arthur 
Nestrovski sobre Shoah, de Claude Lanzmann, filme com 9 horas e 
meia de testemunhos de participantes da barbarie. Discutem-se aqui 
as noc;6es de trauma e de representac;ao, de mem6ria e esquecimento, 
de linguagem e impossibilidade de expressao. 

Ainda pondo em xeque 0 problema da representac;ao, 0 artigo 
de Renato Cordeiro Gomes discute a superabundfulcia de imagens, 
linguagens e tecnologias que marca a p6s-modernidade, estabelecen
do um dialogo entre Italo Calvino e Ricardo Piglia, com 0 objetivo de 

. relacionar 0 excesso de imagens a saturac;ao da informac;ao. A litera
tura e a necessidade de re-significar as imagens e a palavra funciona
riam como uma especie de "antidoto" dessa profusao simb6lica em 
que 0 sentido acaba por se esvaziar. 

A busca de novas formas de narrar e uma das maneiras de fazer 
frente a essa dificuldade da representac;ao de sentidos gastos e de su
perabundancia de signos. E 0 que discute Vera Lucia Follain de 
Figueiredo, observando narrativas policiais na literatura e no cinema, 
especialmente nas obras de Paul Auster e David Lynch, em que se 
dissolvem as fronteiras entre autor e personagem, realidade e ficc;ao, 
assassino e vitima. Dessa maneira, indica de que modo 0 Imiverso da 
ficc;ao policial permite interrogar a noc;ao de verdade e tematizar a 
fragilidade das certezas. 

TamhE'm comparando literatura e cinema, Daniel Bento exami
na 0 Breve romance do sonho, de Arthur Schnitzler, e sua adaptac;ao 
cinematogrii.£ica por Stanley Kubrick, De o/hos bern fechados. Utilizan
do conceitos da psicanalise, 0 autor mostra que Freud pode funcionar 
como uma especie de mediador, permitindo aproximar 0 filme da fic
c;ao que 0 inspirou, por meio das divergencias e distanciamentos en
tre as duas obras. Ainda sobre cinema, Fernando Morais da Costa dis
cute sua materialidade sonora, chamando a atenc;ao para a ql!estao do 
silencio nos filmes, por meio de varios exemplos que ilustram sua for
c;a significante, seu papel de revelar tens6es, produzir emoc;6es e criar 
identificac;ao. 

Karl Eric Schollhammer nao fala da falta, mas, ao contrario, da 
exuberancia e do excesso, de deslocamentos e desestabilizac;6es, ao 
recontar a hist6ria do realismo magico, pela via das artes plasticas, 
onde a noc;ao aparece pela primeira vez. Ao apresentar a interpreta
<;ao hist6rica do conceito, 0 ensaista se prop6e contribuir para a am
pliac;ao dos limites dos estudos literarios, inscrevendo-os no campo 
da analise cuI hlral. 

E nessa direc;ao, por meio da inclusao no campo dos estudos 
comparados das intera<;6es entre literatura contemporanea e 
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tecnologias audiovisuais, que Ana Claudia Viegas analisa tres roman
ces de Bernardo Carvalho. A autora chama a aten~ao para 0 modo 
como a mobiliza~ao de formas meta-estaveis, sempre ern processo de 
combina~ao e reconstru~ao, no romance, corresponde a no~ao de 
hipertexto, incluindo ern sua analise nao 56 a observa~ao das novas 
tecnologias como tema ou objeto de representa,ao, mas como influen
cia inscrita no modo de narrar e na forma de expressao da literatura. 

Do mundo digital propriamente, saem os poemas que Alckrnar 
Luiz dos Santos analisa ern "0 ser e 0 existir do poema digital". Para 0 

autor, a poesia produzida ern meios digitais incorpora corpo, olhar, 
tato e gestos a natureza do poema, nao mais submetida as instfmcias 
de subjetiva~ao do artista. Jose Luiz Jobim, focalizando 0 mesmo meio, 
mas pondo ern foco urna outra questao, discute 0 status da autoria e 
da leitura no mundo digital, analisando 0 impacto das novas 
tecnologias e dos novas quadros das referencias legais que protegem 
o autor e delirnitam a a~ao do usuario. Comparando a cultura do livro 
corn 0 novo universo dos e-books, abre carninho para que se pensem os 
novas modes de apropria~ao dos textos pelos leitores, diante de biblio
tecas virtuais que of ere cern acesso a urna nova forma de construir e 
significar 0 ate de leitura. 

Segue-se a esse conjunto ern que a literatura ocupa lugar de des
taque urn bloco de artigos fundamentados na serni6tica francesa, que 
se ocupam de diferentes objetos significantes. Jacques Fontanille ana
lisa a programa~30 da TFl, rede de televisao francesa, observando os 
efeitos de cor, luz e materia que conferem 0 estilo e a identidade vi
sual da ernissora, ern meio a diversidade tematica e it dispers30 estru
tural da programa,ao. 0 autor oferece contribui~ao te6rica original, 
ao analisar os mecanismos enunciativos que fixarn tun regime de cren~a 
e promovem a estabiliza,30 ic6nica das rela,oes entre 0 plano da ex
pressao e 0 plano do conteudo na linguagem televisiva. 

Luiz Tatit e Iva Carlos Lopes exarninam tres modelos de rela,a.o 
entre melodia e letra na composi,30 de can,oes no Brasil. Tomando 
como exemplo "Terra", de Caetano Veloso, os autores of ere cern urna 
metodologia de analise que demonstra 0 rendimento descritivo da 
serni6tica, do qual decorre a apreensao do sentido da can,ao como 
uma compatibilidade de contelldos de seus dois componentes, melo
dia e letra. 

Norma Discini analisa 0 jornal como urna totalidade de discur
sos, de que se depreende urn deterrninado efeito sujeito. Constituin
do-se como corpo, voz, carater e estilo, esse sujeito e observavel ern 
categorias homologaveis nos pianos da expressao e do conteudo. Ainda 
operando corn amesma base te6rica, Lucia Teixeira ocupa-se dos tex
tos sincreticos, aqueles ern que varias lingua gens constituem urna s6 
unidade formal de sentido. Por meio da analise de urn catalogo de 
exposi,30 de Beatriz Milhazes, a autora propoe urna metodologia que 
possa descrever os mecanismos emmciativos que conferem as varias 
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substancias significantes a unidade formal que produz 0 sentido do 
texto. 

Finalmente, a contribui~ao da sociolingiiistica, no artigo de Maria 
das Gra~as de Santana Salgado, vem oferecer a possibilidade de in
corporar a emo~ao cotidiana a toda essa reflexao sobre as linguagens. 
Analisando cartas de reclama~ao, e suas manifesta~6es de hostilidade 
e vulnerabilidade, a autora inclui, nesse nillnero que come~ou com a 
poesia, a burocracia, como que para mostrar aos leitores da revista 
que se buscou, aqui, abrir espa~o para a linguagem em todas as suas 
formas de manifesta~ao, em diferentes suportes e em inusitadas arti
cula~6es. 

A revista Gragoata, assim, oferece, neste nillnero, nao so aos pes
quisadores das areas de Letras e Lingiiistica, mas a todos osinteressa
dos em refletir sobre a linguagem, material rico e diversificado, exten
so nas manifesta~6es que observa e intenso na rede teorica que mobi
liza. Em meio it variedade de analises, ressalta a necessidade sempre 
renovada de compreender 0 misterio de existir na linguagem, especie 
de resistencia it fragmenta~ao, ao vazio e ao excesso de urn mundo 
por vezes incompreensivel em sua exuberancia sirnbolica: 

Lucia Teixeira e Roberto Acizelo de Souza 

Organizadores 
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