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o excesso como peste da linguagem: 
a literatura como antidoto? 
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Resumo 

Toma-se como ponto de partida a instalar;ao 
Cidade de Sao Sebastiao: uma viagem arra
ves dos tempos e espa~os do Rio de J anei
TO, do videomaker Marcello Dantas (1996), 
para apreender as relar;oes entre tecnologias e 
superabundtincia de imagens, relar;oes gera
doras da saturar;ao da informar;ao. Busca-se 
associar esse excesso ao que !talo Calvina de
nominou "peste da linguagem" e que Ricardo 
Piglia liga a "obscuridade deliberada da lin
guagem convert ida em territorio ocupado", 
fenomenos em relar;ao aos quais a literatura 
deveria funcionar como uma especie de anti
doto. Os dais escritores discutem, assim, va
lares da literatura e da linguagem, que marcam 
suas propostas para este milenio. 

Palavras-chave: superabunddncia de imagens; 
!tala Calvina; Ricardo Piglia. 
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Meu ponto de partida alude a urn evento cultural e revela urna 
impossibilidade: transformar as imagens visuais e as imagens sonoras no 
puramente verbal: as palavras tentando descrever (aqui, processo 
necessariarnente redutor) 0 que a complexidade da linguagem multirnielia, 
com suas materialidades, propusera. Doma-se, assim, 0 som e a fUria que 
esse espetaculo performaticarnente realizou. Refiro-me it instala~ao Sao 
Sebastiiio do Rio de Janeiro, produ~ao quepermite equacionarrela~6es entre a 
palavra e a imagem. Tais rela~6es, quase sempre tensas, constituem urna 
traeli~ao nas culturas, como ressalta Arlindo Machado no ensaio "0 quarto 
iconoclasmo", em que percebe quatro ciclos iconoclastas - da Bfblia it 
filosofia plat6nica, vindo ate nossos elias com as teorias de Guy Debord (a 
sociedade do espetaculo) e de Jean Baudrillard (os simulacros) -, cidos 

que se ancoram numa cren~a inabahivel no poder, na superiori
dade e na transcendencia da palavm, sobretudo na palavra es
crita, e nesse sentido nao e inteiramente descabido caracterizar 
o iconoclasmo como uma especie de 'literolatria': 0 cuIto do 
livroe da lelra (MACHADO, 2001, p. 11). 

Diz ele na abertura do texto: 

De tempos em tempos, retoma na hist6ria da cultura humana 0 

sur to do iconoclasmo [do grego eikon, imagem, + klasmos, ac;ao de 
quebrar], manifesto sob a forma de horror as imagens, dentmcia 
de sua ac;ao danosa sobre os homens e destruic;ao publica de 
todas as suas manifestac;6es materiais (MACHADO, 2001, p. 6). 

A argumenta~ao de Arlindo Machado, que a enuncia~ao reveste de 
ironia crftica, denuncia essa posi~ao (a carga combativa vai para a 
iconoclastia de hoje), para advogar 0 papel da arte £rente asinterferencias de 
"aparelhos, processos e suportes decorrentes das novas tecnologias em 
nossos sistemas de vida e de pensamento, em nossa capacidade imaginativa 
e emnossas formas de percep~ao do mundo" (MACHADO, 2001, p. 55). 

T alvez nao seja aleat6ria minha escolha, como epfgrafe deste texto, da 
instala~ao Sao Sebastiao do Rio de Janeiro, manifesta~ao da cultura 
contemporanea, que, mesmoquerendovalorizar as imagenscomamedia~ao 
das tecnologias, nao despreza a palavra. Nela talvez nao haja 0 predomfnio 
de umasobre a outra. A simbiose, a forma hfbrida, e certarnente urn elemento 
que a articula. Tal obra que ganha 0 £ormato de urna instala~ao nao eclipsa 
a palavra, embora esteja intrinsecarnente ligada it visualidade. Nesta 6tica, 
aciona mecanismos que a tecnologia coloca it disposi~ao do artista para 
submeter 0 espectador-actante a urn bombardeio de imagens visuais e 
sonoras, proporcionando a esse fruidor a possibilidade de entrar na obra e, 
assim, £azerparte dela, e autoperceber-se em alo, ouseja, performa-ticarnente. 

A impossibilidade a que me re£eri talvez cedalugar a urn paradoxo: 
nao mostrar as imagens desses espetaculos. Aqui, tudo se reduz it palavra. 

Retorno, pois, algumas ideias que expus no ensaio "A escrita da cidade 
eo cMone: uma centrifuga urbana" (GOMES, 1997, p. 233-238), para, 
entre tanto, associa-Ias a outras indaga~6es, quais sejarn, a superabundancia 
das imagens, as rela~6es entre imagem e novas tecnologias, que perrnitem 
associar a quest6es que a literatura vern enfrentando nesta virada de rnilenio. 
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Imagens e novas tecnologias ajudam a pensar sobre 0 excesso que 0 escritor 
italiano Italo Calvino chama de peste da linguagem e 0 argentino Ricardo 
Piglia associa a obscuridade da lingua oficial, burocratica. Para ambos, a 
literatura seria urna especie de antidoto para a peste do excesso. 

Busco, entao, aqui, descrever (com todos os riscos que esse 
procedimento discursivo implica) a instala~ao Cidade de Sao Sebastiao: uma 
viagematrmis ci1J3 tempos e espafOS do Rio de Janeiro, do videomaker Marcello Dantas, 
montada em mar~o-abril de 1996, na Galeria do Seculo XXI do Museu 
Nacional de Belas Artes, que ocupa 0 predio da antiga Escola de Belas Artes, 
o bela edilicio art nouveau construido durante as reformas modernizantes do 
Rio de Janeiro, no inicio do seculo XX, que, ao lado da Biblioteca Nacional e 
do Teatro Municipal, forma urn con junto de tres predios representativos do 
pouco que aindaresta da original Avenida Central. Justamente nesse Museu, 
ate pouco tempo guardiao da arte acaderruca da tradi<;ao, da arte canonizada, 
agora urn verdadeiro centro cultural em que convivem essa arte e as 
experiencias contemporaneas, foimostrada a reaJiza<;ao de Marcello Dantas. 

A instala<;ao "Sao Sebastiao do Rio de Janeiro e urna constru<;ao de 
urna especie de cidade virtual. Um avesso do Rio onde urn pouco de sua 
historia e vista sob urna otica mais mundana", afirma 0 videomaker, no texto 
em que expunha a sua proposta. Em 855 metros quadrados da Galeria, em 
forma de hmel, foi montado urn percurso de 250 metros, pelos quais se 
espalharam 28 aparelhos de videolaser, que projetavam imagens e 
depoimentos sobre a cidade de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro. "Organizei 
toda a instala~ao pensando na estrutura viva e mutante da cidade" - frisa 0 autor, 
que trabalha 0 espa<;o mixado ao tempo enquanto fator interativo por 
excelencia. Deste modo, imagens do passado acoplam-se as do presente, 
nurn jogo que as fragmenta e as superp6e. Abdicando da na<;ao de totalidade, 
a instala<;ao explora 0 "tlinel" como motivo articulador que tambem da 
forma ao percurso do espectador, que deambula por urn ttillel escuro, de 
paredes de tecido branco, onde e bombardeado por imagens e sons. Sao treze 
cenanos diferentes (sete sao narrativos), acomodados em anguIos e curvas 
de urn trajeto que acaba formando urn labirinto (que, por analogia, pode ser 
associado a irnagem mitica arcaica com a qual e metaforizada a cidade 
modema), remetendo a diversos nlveis geogra£icos ouhistoricos da cidade. 
Ainterferencia dos sons de urn video no outro criava, por outro lado, urna 
cacofonia, a sugerir urna possivel Babe!, a confusao de imagens e midos 
urbanos, a superposi<;ao de mUltiplas linguagens, que as tecnologias 
permitem 

A conjuga<;ao de Babel e do labirinto enquanto urn modo de 
representar a cidade indica a desorienta<;ao do sentido eleva 0 espectador a 
agu~ar a perce~ao. Na instala<;ao, que arquiteta uma cidade virtual e elimina 
a totalidade, a orienta<;ao e dada, em termos, pelo tline!, que liga duas 
realidades e possibilita a expansao de horizontes. 0 emblemaremete a propria 
realidade do Rio de Janeiro: "os ttilleis delimitaram a ocupa<;ao espacial da 
cidade; a cada ttillel construfdo urna nova face era dada ao Rio; nossos 
elementos de liga¢o entre diferentes tempos e regi6es da cidade" -considera 
o videomaker, no mesmo texto explicativo. Assim, a forma de dispor fisicamente 
a instala¢o concretizou-se nurn grande runelinfinito. Ai nenhurn espectador 

Niteroi, n. 16, p. 69-79, 1. sern. 2004 



Gragoata 

72 

podera ver a obra inteira porque, em cada visita, ela e outra. " k proje~6es 
somam 90 minutos, masninguem conseguever a totalidade disso, porque a 
estrutura de exibi~ao muda conforme a velocidade de leitura de cada urn" 
(palavras do autor), mesmo que houvesse, como de fato houve, urn mapa 
para orientar 0 visitante que, ao atravessar a cidade-tUnel-Iabirinto, constr6i 
asualeitura,operandoconex6eseestabelecendoredesatravesdopercurso. 

A instala~ao Cidade de Siio Sebastiiio altema depoirnentos hist6ricos com 
experiencias que mexem com os sentidos. Ha os segmentos narrativos em 
que personagens como 0 pintor modernista Portinari, 0 poeta Vinicius de 
Moraes, Dona Ceci, a mulher do compositor Noel Rosa, contam casos; ou 
Isaias Ambr6sio, guia oficial do Maracana, que relata, em portunho!, a lUn 
grupo de hlristas a derrota do Brasil para 0 Uruguai, na Copa do Mundo de 
1950. No mirante, parte da cenografia e urna das esta~6es do percurso, tem
se lUna visao panorfunica da Lapa, da Pra~a Quinze e de Copacabana atraves 
dos tempos. Mulheres do Rio: Leila Diniz, Valeria Valenssa, a mulata 
globeleza, e lUna menina patinadora de rua. Homens do Rio: Vinicius, 0 

Beijoqueiro e 0 ex-sambista Pedralvo da Lacraia ja convertido a Igreja 
Evangelica. Adiante, urn raio e urn trovao anunciam urn segmento 
vertiginoso nurna tempestade de irnagens que mostram as tragedias da 
cidade. Segue-se a passagem por urn tUne!, onde se tern a sensa~ao de andar 
em velocidade, porque no teto e nas paredes sao projetadas irnagens em 
movirnento. No fim urn sensor infravermelho aciona urna lfunpada de 300 
watts; meio cego, 0 visitante caina" centrifuga urbana", urn semicirculo de 
270 graus onde sao projetadas dez irnagens que giram em grande velocidade, 
aosomalucinante de luna bateria de escola de samba ("Imagine urna porta
bandeira louca girando por varios pontos da cidade e a imagem diluida 
como se fosse urn liquido" - sugere Marcello Dantas). 0 trajeto termina 
com cenas de manifesta~6es religiosas que levam a Ultima irnagem, a de Sao 
Sebastiao, homenagemao santo padroeiro do Rio e leone dainstala~ao. 

Essa descri~ao - redutora e linear - apenas da urna paJ.ida ideia da 
instala<;ao, mas nos serve de emblema para mostrar que nao ha urna maneira 
Unica de escrever / ler a cidade na sua multiplicidade e m.utabilidade. Revela 
que 0 processo de moderniza<;ao tornou a cidade urna irnensa arena de 
discursos gastos e dispersos, lugar de inscri~ao e rasura de signos que desafia 
o olhar do habitante, cuja percep<;ao vern se alterando com as tecnologias 
que a modemidade inventou. ksirn, 0 olhar que desaprendeu a verporque 
a distancia foi eliminada e com ela a paisagem (BRISSAC 1992; 1996), sob a 
ditadura da visao irnediata, esta nurn processo de fusao visual, compactando 
urna multiplicidade de gestos, movirnentos e irnagens. A instala<;ao 
demonstra que nao se trata de encontrar urn caminho no mapa queordenava 
o espa~o e dava urnsentido global aos comportamentos, as travessias. 

A instala<;ao opera com urn excesso de imagens e engendra urn 
discurso que procura estabelecer conex6es precarias e provis6rias entre os 
fios secretos e descontinuos da linguagem urbana. Esse discurso e, entao, 0 

relato sensivel dos modos de ver a cidade, produzindo mUltiplas cartografias, 
a partir de percursos numa rede. Em cada irnagem e cada ponto do itinerano, 
pode-se estabelecer, atraves de deslocamentos, urna rela<;ao de afinidades 
ou de contrastes que leve a estabelecer sentidos sempre m6veis. 0 espectador 
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/ leit~r / fruidor (a nomea<;ao do receptor aqui se complica, ate porque ele 
na~ e s6 umreceptor) reativa 0 estoque de imagens urbanas, como revela a 
experiencia de atravessar 0 runel da instala<;ao de Marcello Dantas. ° 
espectador, habitante daquele Rio de Janeiro, cidade virtual, e compelido a 
aceitar, de um lado, 0 fragmentario, 0 descontinuo, a superabundancia, e, 
por outro lado, as diferen<;as sociais e culturais, as mlutiplas e simultaneas 
temporalidades, aD mesmo tempo que participa da cenariza<;ao da cidade 
patchwork, com sua polifonia, sua mistura de estilos, sua multiplicidade de 
signos,o excesso de signos e de estirnulos sensoriais. ° espectador e colocado 
em contato com esse excesso, em exposi<;ao plena, que seduz e, aD mesmo 
tempo,cega. 

Nesse sentido, a instala<;ao descrita permite associar suas propostas 
a determinadas formula<;6es contemporaneas que marcam com tra<;o 
negativo a "civiliza<;2io das imagens" (titulo do livro de Fulchignoni, de 
1972), no que Arlindo Machado denomina" 0 quarto iconodasmo" (2001), 
essa nova investida contra as imagens. Nesta 6tica, Frederic Jameson, como 
se Ie emP6s-modernismo: a 16gica do capitalismo tardio (1997, p. 45), fala em 
"superabundancia de imagens" ou de "uma vasta cole<;ao de imagens, um 
enorme simulacro fotografico", que caracterizaria 0 p6s-moderno, no qual a 
imagem teria se transformado na principal forma de diluir mensagens. Neste 
sentido, comenta Arlindo Machado: 

Em termos bastante resurnidos, osnovos iconoclastas aprego
am que as imagens, a partir de meados do seculo XX, come,a
ram a se multiplicar em progressao geometrica: elas estao pre
sentes em todos os lugares, invadem nossa vida cotidiana, in
clusive a mais intima, influendam nossa praxis com Slla 

pregnancia ideol6gica, subtraem a civilizac;ao da escrita, 
erradicam 0 gos to peia leitura e anLU1ciam urn novo analfabetis
mo e a morte da palavra (MACHADO, 2001, p. 16). 

Fala-se, entao, emsatura<;ao dainforma<;ao (mas que nao empreende 
nem transforma a condi<;ao humana), em excesso / infla<;ao de imagens, em 
realidade cindida em imagens, 0 mundo real transformado em simples 
imagens, como exp6e Guy Debord, em seu conhecido livro A sociedade do 
espetticulo. 

De certo modo, mas nao exatamente assim, 0 argumento e evocado 
por Italo Calvino, quando discorre sobre a visibilidade, uma das propostas 
para a literatura do milenio em que jii estamos. Afirma ele: "Hoje somos 
bombardeados por uma tal quantidade deimagens a pontodenao podermos 
distinguir mais a experiencia direta daquilo que vimos hii poucos minutos 
na televisao" (CAL VlNO, 1990, p.107). A advertencia contra 0 excesso que 
esvazia a experiencia e entretanto contrabalan<;ada pelo que 0 escritor italiano 
prop6e como uma '~pedagogia da imagina<;ao", que levaria a recuperar certa 
essencialidade da imagem, atraves de procedirnento que levaria a "recidar 
as imagens usadas, inserindo-as num contexto novo que lhes mude 0 

Significado" (CAL VlNO, 1990, p.111). Procura ressaltar arela<;ao de dupla 
implica<;ao entre a expressao verbal e a imagem, em mn jogo que de conta 
dos processos imaginativos da cria<;ao. Busca ver 0 que hii de imagem na 
palavra e oque hii de palavra na imagem, mas nao se trata de encontrar os 
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processos interativos entre palavra e imagem; prop6e a visibilidade enquanto 
urn meio transparente, atraves do qual a realidade se apresenta a 
compreensao. Eis 0 que prop6e Calvino, que se reconhece filho da 
"civiliza~ao da imagem", mas de urna epoca intermediaria, distante da 
"infla~ao atual": 

Penso numa possivel pedagogia da imagina,ao que nos habi
tue a controlar a propria visao interior sern sufoca-la e sem; por 
outro lado, deixa-la cair nurn confuso e passageiro fantasiaf, 
mas permitindo que as imagens se cristalizem numa forma bern 
definida, memonivel, auto-suficiente, icastica (CALVINO, 1990, 
p.l08). 

Essa infla~ao e redita algumas vezes, em outros termos, a exemplo de 
quando formula a ideia de "urna superabundancia imagetica", ou seja, "0 

dilllVio das imagens pre-fabricadas que inundam a humanidade" 
(CAL VINO, 1990, p.107). Afinna 0 escritor italiano: "em nossa mem6ria se 
depositam, por estratos sucessivos, mil estilha~os de imagens, seme!hantes 
a urn dep6sito de lixo, onde e cada vez menDs provavel que urna delas 
adquirarelevo" (CAL VINO, 1990, p.107). 

Como contraponto desse estado de coisas e que Calvino formula a 
proposta da" exatidao". Para ele, "exatidao" quer dizerprincipalmente tres 
coisas: 

1) urn projeto de obra bern definido e calculado; 2) a evoca,ao de 
imagens visuais, incisivas, memoraveis, 'icasticas'; 3) uma lin
guagem que seja a mais precisa passivel como lexica e ern sua 
capacidade de traduzir as nuan,as do pensamento e da imagi
na,ao (CALVINO, 1990, p. 71-72). 

° que !he parece 6bvio tern a ver com sua ojeriza pessoal a linguagem 
usada de modo aproximativo, casual, descuidado. Tal aspecto leva Calvino 
a formular sua teoria da "peste da linguagem" e tambem das imagens: 

As vezes me parece que uma epidemia pestilenta tenha atingi
do a hurnanidade inteira ern sua faculdade mais caracteristica, 
ou seja, no usa da palavra, consistindo essa peste da linguagem 
numa perda de for,a cognoscitiva e de imediaticidade, como 
urn autornatismo que tend esse a nivelar a expressao em formu
las Inais genericas, anonimas, abstratas, a diluir as significa
dos, a embotar os pontos expressivos, a extinguir toda centelha 
que crepite no encontro das palavras com novas circunstancias 
(CALVINO, 1990, p. 72). 

TodD esse estado de coisas seria 0 contrario da" exatidao", objeto do 
culto de Calvino. E e por esse vies que denuncia a peste da linguagem e 
aponta 0 antfdoto. Cito: 

Nao me interessa aqui indagar se as origens dessa epidemia 
[que ele estende ao universo das imagens] devam ser 
pesquisadas na polftica, na ideologia, na uniformidade buro
cratica, na homogeneizac;ao dos mass-media au na difusao aca
demica de uma cultura media. ° que me interessa sao as possi
bilidades de salva,ao. A Iiteratura (e talvez somente a Iiteratu-
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ra) pode criar anticorpos que colbem a expansao desse flagelo 
lingiiistico (CALVINO, 1990, p. 72). 

E completa, quando constata que a inconsistencia advinda do virus 
esta no pr6prio mundo: "Meu mal-estar advem da perda de forma que 
constato na vida, a qual procuro opor a Unica defesa que consigo imaginar: 
umaideiadaliteratura" (CAL VINO, 1990, p. 73). A pr6priafic~aodeCalvino 
prova isto: Palomar e As cidades invisiveis, por exemplo. 

Proposta semelhante vern do escritor argentino Ricardo Piglia, na 
conferencia apresentada em Cuba, na Casa de las Americas, em 2000, que 
constitui 0 "livrinho" Tres propuestas para el proximo milenio Iy cinco dijucultades), 
publicado em 2001 pela Fondo de Cultura Econ6mica. 

Porum jogo de imagina<;ao, essas propostas viriamcompletar, de urn 
ponto de vista da margem, as que Italo Calvino formulara nas suas Seis 
propostas para 0 proximo milmio, exatamente a sexta das "li<;6es americanas" 
que 0 escritor italiano leria na Universidade de Harward, mas que a marte 
nao permitiu que escrevesse. Entao, entre os valores ou as qualidades que a 
literatura deveria conservar ou que deveriam persistirno futuro, "para hacer 
posible una mejor percepici6n de la realidad, una mejor experiencia con el 
lenguaje" (pIGUA, 2001, p.ll), Calvino, como sabemos todos, elege a leveza, 
a rapidez, a exatidao, a visibilidade, amultiplicidade, valores que ele deixa 
como seu testamento literario. 0 escritar argentino prop6e-se a escrever a 
sexta, nao a "consistencia", cogitada mas nao escrita por Calvino, mas 0 

"deslocamento". Formula Piglia: 

C6mo poderiamos nosotros considerar ese problema desde 
Hispanoamerica, desde la Argentina, desde Buenos Aires, des
de un suburbio del mundo. C6mo veriamos nosotros el proble
ma del futuro de la literatura y de su lunci6n. No c6mo 10 ve 
alguien en un pais central con una gran tradici6n cultural. Nos 
planteamos entonces ese problema desde el margen, desde el 
borde de las tradiciones centrales, mirando al sesgo. Y este mi
rar a1 sesgo nos da una percepci6n, quizas, diferente, espedfica 
(PIGLIA, 2001, p. 12-13). 

o deslocamento, entao, torna-se procedimento que a linguagem da 
literatura e seus limites proporcionam. Piglia equaciona a questao da 
margem, pararequerer 0 lugar do intelectual e escritor, daresponsabilidade 
civil do intelectual, e discutir 0 futuro da literatura e as rela<;6es entre polftica 
e literatura. Para isso, fala do deslocamento da observaC;ao direta da realidade, 
para reivindicar a visao indireta, mediada por outro, por outras imagens, 
para se contrapor as fic<;6es oficiais, as fic<;6es do Estado. 

Ao aludir arelatos de outro escritor argentino, Rodolfo Walsh, 0 autor 
de Respirafiio artificial, revela que ha uma diferen<;a, muito importante na 
literatura, entre mostrar e dizer. 0 relato (a hist6ria dos caix6es vazios que 
alguem viu em uma esta<;ao de trem do subUrbio, deserta, indo para 0 sul, na 
epoca da guerra das Malvinas, diz da experiencia do que era viver na 
Argentina desse tempo da ditadura) condensa, sugeree fixa em umaimagem 
urn sentido mUltiplo e aberto. Nao diz nada diretamente, mas faz ver, da a 
entender, par isso persiste na mem6ria como uma visao e e inesquecivel. 
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Visao indireta: ha 0 testemunho de algw2m que viu e vai con tar a outro 
alguem 0 que viu; alguem que sobrevive para nao deixar que a historia se -
apague. Revela as tens6es entre 0 que seria 0 relato do Estado e 0 relato 
popular, vers6es distintasque circularn, que sao antagonicas. Revela a tensao 
entre fic~ao e realidade, entre romance e jomalismo, entre romance e relato 
nao-ficcional. A verdade se joga ai, nessa tensao, 0 que, ao fim e ao cabo, nao 
pressup6e a existencia de urna "verdade" absoluta: ha vers6es, 'ou 
"verdades" relativas,criadas nos relatos (e nao so nas fic~6es do Estado), 
que sao confrontadas, para justarnente colocar em cena a verdade como 
horizonte politico e objeto de luta politica (para que 0 acesso a ela nao seja 
barrado), da mesma forma que a desigualdade social, as rela~6es de poder e 
as estrategias do Estado. Uma no~ao de verdade que escapa a evidencia 
imediata sup6e primeiro desmontar as constru~6es do poder e suas for~as 
ficticias, e por outro lado resgatar as verdades fragmentarias, as alegorias e 
os relatos sociais. 

Se 0 deslocarnento, como estrategia discursiva e politica (0 que seria 
falar fora dos centros hegemonicos, falar a partir da margem, do subUrbio de 
Buenos Aires? - formula Piglia, nurn pequeno ensaio que antecedeu a 
conferencia proferida em Cuba [PIGLIA, 2001b, p.1]), e a primeira das 
propostas, a ela se liga a segunda: a n~ao de limite, ou seja, a impossibilidade 
de expressar diretamente a verdade. Isto define os limites da literatura. Como 
narrar 0 horror? Como transmitir a experiencia do horror e nao so informar 
sobreele? 

Dai 0 deslocarnento que significa dar a palavra ao outro, 0 que implica 
a mudan~na enuncia~o cujo sujeito e sintetizador da experiencia e relata 
urna cena que condensa e cristaliza tunarede mltltipla de sentidos, que esta 
muito alem da simples informa~ao. 

Isto teria a ver com a lingua tecnica, demagogica, publicitaria que a 
sociedade impos. Tudo que estEifora dessa rede, dessa grade, fica fora da 
razao e do entendimento: quemnao diz 0 que todos dizern e incompreensivel 
e esta fora de sua epoca -lembra Piglia (2001, p. 37). Ha urna ordem do dia 
mundial que define os temas e os modos de dizer: os mass media repetem e 
modularn as vers6es oficiais, as constru~6es monoliticas da realidade. A 
literaturaseria 0 antidoto dessa peste dalinguagem (como ressalta Calvino, 
em a "Exatidao"). Piglia fala entao no paradoxo da lingua privada da 
literatura, que e 0 rastro mais vivo dalinguagem social. A interven~ao politica 
do escritor se define, antes de mais nada, na confronta~ao com os usos oficiais 
da linguagem. Neste sentido e que denuncia a "obscuridade deliberada da 
linguagem convertida em territorio ocupado", a que op6e, justarnente, a 
claridade como virtude (eis a terceira proposta), que possibilita a literatura 
minar as fic~6es oficiais, criando as contrafic~6es, que sao fic~6es tarnbem, 
mas com outro valor estetico, etico e politico, porque capaz de dar aver, ou 
instaurar, a possivel "verdade", embaralhada nos relatos oficiais. 

Assim, podemos sintetizar, ao lado do desplazamiento e da no~ao de 
limites da literatura, 0 escritor argentino requer a claridade cia linguagem como 
virtude (esta e a terceira proposta). Ha urn ponto extremo ao que parece 
impossivel de acercar-se, como se a linguagem tivesse urna margem, como 
se fosse urn territorio com urna fronteira, depois da qual estao 0 deserto 
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infinito e 0 silencio, num tempo que da as boas vindas ao" deserto do real" 
(a expressao e do £ilme Matrix, dos innaos Wachowski, de 1999 - ver ill um 
exemplo paradigmatico do excesso, que, de certa forma, e combatido na 
alegoria do mtmdo contemporiineo criado por Jose Saramago no romance 
Ensaiosobre a cegueira, 1995). Acrescenta 0 escritor e critico argentino: "En 
momentos en que la lengua se ha vuelto opaca y homogenea, el trabajo 
detallado, minimo, microsc6pico de la literatura es tma respuesta vital [ ... ]: 
tilla lucha contra los estere6tipos y las formas cristalizadas de la lengua 
social" (PIGLlA, 2001, p. 41). 

As propostas de Italo Calvino e de Ricardo Piglia, aD contraporem-se 
ao excesso que eles ligam a uma especie de virus que ataca a linguagem, 
procuram, de certa forma, resgatar determinados valores da literatura, 
enquanto uso social da linguagem, para devolver-lhe a fun~ao ut6pica que 
perdera com a p6s-modernidade. Discutem, aD fime aD cabo, valores da 
literatura e da linguagem, em seu carater etico e politico, que eles agregam aD 
estetico, que nao vale como essencia absoluta fora da hist6ria. 

Parece que os dois escritores, aD combater 0 excesso da linguagem, 
que caracterizaria 0 mtmdo contemporiineo, apontam para 0 paradoxo da 
arte deste inicio de milenio. Se 0 excesso desgasta a mensagem e a verda de, 
por DutrO lado abre possibilidades de reinven~ao, como aconteceu com a 
instala~ao de Marcello Dantas. Seriam os dois escritores, e nao a toa criticos, 
iconoclastas, no sentido ressaltado por Arlindo Machado? Ou denunciam 
uma determinada economia politica do signo, que se acomoda e incentiva a 
infla~ao dos signos e das imagens, campo fertil dos massmedia? Parece que 0 

iconoclastismo dos dois esta em busca da exatidao, sufocada pelo excesso? 
Os exemplos evocados, aqui, revelam as contradi~6es de uma epoca 

que abdicou das certezas e da verda de univoca; epoca em que a 
superabundiincia (ia escrever "infla~ao", mas essa palavra guarda uma 
carga semiintica negativa) das imagens, da linguagem, depende dos usos, 
das performances, que se fazem com elas. 

Gostaria de terminar citando mais uma vez Ricardo Piglia, com as 
palavras com que ele fecha 0 seu pequeno ensaio "Una propuesta para el 
nuevo milenio", publicado no cademo de cultura Margens / Mrirgenes, hoje 
transformado em revista do mesmonome (projeto da UFMG, em conjunto 
com UFBA, a Universidad Nacional de Mar del Plata e a Universidad de 
Buenos Aires), ensaio esse que antecedeu a conferencia proferida na Casa de 
las Americas, em Cuba, e publicada, primeiramente,no nom (janeiro-mar~o 
de 2001) da revista dessa institui~ao: 

En el at'io de 2100, cuando el nombre de todos los autores se 
haya perdido y la literatura sea in temporal e anonima, esta 
pequei\a propuesta sobre el desplazamiento y la distancia, sera, 
tal vez, un apendice 0 una intercalaci6n ap6crifa en un web.site 
Hamado Las !leis propuestas, que paya ese entonces Seyan leidas 
como se fueran consignas en un antiguo manual de estrategia 
usado paya sobrevivir en tiempos dificiles (PIGLIA, 2001). 

Esse manual de sobrevivencia em tempos dificeis, que eles prop6em, 
traria supostamente instru~6es em rela~ao aD excesso da linguagem, essa 
mesma superabundiincia de que, em Dutro sentido, se vale 0 videomaker 
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Marcelo Dantas em sua instala~ao Sao Sebastiiio do Rio de Janeiro, que serviu 
aqui de ponto de partida. Quis com isto juntar duas pontas do uso social e 
artfstico da linguagem, nao necessariamente antagonicas, e que marcam 
nossa entrada no novo rnilenio, que, sem dlivida - para 0 bern e para 0 

mal-, traz inscrito 0" excesso" em suas insignias. 
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