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Entre dispersao e acumulo: 
para uma metodologia de analise 

de textos sincreticos1 

I Apresentei, na VIII Jorna
da do Centro de Estudos 
Sociossemi6ticos da PUC
SP, Semiotica Sincretica II, 
em outubro de 2003, urna 
analise preliminar do cata
logo de exposi<;ao de Beatriz 
Milhazes. Este ensaio tern 
essa apresentac;ao como 
ponto de partida, incorpo
rando aprofundamento me
todol6gico a analise, e acres
ccnta considerac;5es preli
minares e conceituac;ao teo
rica. 

Gragoata 

Lucia Teixeira 

Resumo 

o ensaio propoe uma metodologia de analise 
semiatiea de textos sineretieos. Apas exam i
nar alguns exemplos de modos de re/ar;fio e 
integrar;fio de linguagens, com a instrumental 
tearieo da semiatica franeesa, define objetos 
sineretieos stricto sensu e faz a analise do ea
taloga de exposir;fio de Beatriz Milhazes 
(2002). 
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Calle e de Christine Macel 
estao no enderec;o: http:/ / 
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Preliminares 

Entre novembro de 2003 e mar~o de 2004, a Centro Pompidou, em 
Paris, realizou urna exposi~ao de obras de Sophie Calle, em exibi~ao que, a 
com~ar pelo titulo, instigava a espectador a exercitar urna especie de busca 
da visibilidade da artista: M'as-tu vue (Voce me viu) era a desafio-convite 
para urn percurso de constru~ao de sentido de uma obra curiosa e mUltipla. 
lnstala~6es, narrativas escritas, fotografias, videos e filmes movimentavam 
urna especie de autobiografia de Calle, assim resumida pela curadora da 
exposi~ao, Christine Macel: "umritual autobiograHco, que tenta exorcizar a 
angilstia da falta, criando urna rela~ao com a outro controlada pela artista"'. 

Nesse percurso de exibicionismo da dar existencial, alinha divis6ria 
entre arte evida tomava-se fluida, a processo criativo se fazendo da pr6pria 
experiencia vivida, recontada em cenas que compunham narrativas. As 
imagens nao bastavam a artista e ela escrevia a narrativa do que dava aver. 
Esse excesso fragmentado de lingua gens, reiterativo e polissemico, falanao 
s6 de urna impossibilidade da representa~ao, mas tambem de urna 
necessidade de controle e poder sabre a que se mostra ao pllblico. Trajeto da 
dispersao e da errancia, a vida presa nas imagens e nas palavras nao e mais 
a vida, e urn jogo de simulacros a ser recomposto pelo lei tor atento, que 
buscarecriar urna unidade, urna coerencia, umsentido,a partir dasindica~6es 
que a pr6pria obra oferece. 

Passageira do acaso, e a pr6pria artista quem conta como come~ou a 
trabalhar: seguindo passantes na rua, acompanhando seu trajeto, 
fotografando, semsaber exatamente para que. Depois, serviu-se de sua cama, 
convidava pessoas a deitarem-se nela, por algumashoras, e as fotografava . 
. Uma dessas h6spedes de seu leito, mulher de urn critico de arte, contou ao 
marido a experiencia, ele foi conhecer a trabalho de Calle: "foi assim que me 
tomei artista", ela simplifica. E de acasos e dispersao que se faz tambem sua 
obra, a espectador se perde entre fotografias e hist6rias, circula entre 
linguagens, manta seu pr6prio quebra-cabe~as. 

As linguagens estao aqui em cantata articulado, mas ao mesmo tempo 
convidam a urna certa desordem de leitura, a uma indisciplina da montagem 
do sentido da exposi¢o. Trata-se fundamentalmente de imergirnesse mundo 
de signos e compreender que a vida se vive na linguagem e se conta nas 
mem6rias entretecidas de palavras, imagens, tra~os, movimentos. Como 
acllinulo au como dispersao, as sistemas simb6licos tanto podemmanifestar 
a apelo a outros sistemas por meio de textos que dialogam, se fragmentam, 
se completam (a completude podendo ser tambem falta), quanta par meio 
de textos sincreticos, em que urna unidade formal de sentido integra 
diferentes linguagens. 

Nas manifesta~6es da arte contemporanea, uma instala~ao, por 
exemplo, sera. compreendida commais integridade com a leitura do catilogo 
que a apresenta, au do texto da curadoria que aparece nas paredes dos 
espa~os de exposi~ao, acompanhando e instruindo a percurso do espectador. 
Par outro !ado, podernos lembrar que os objetos artisticos sernpre provocaram 
e exigiram textos que as criticassern, explicassern e valorizassern e lUna 
rela~ao simples como a que ocorre entre urn quadro e seu titulo ja e um 
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come<;o de indica\ao de caminhos de leitura. A serie de pinturas de Mondrian 
sabre a cidade de Nova Iorque tern nos titulos (New Yark, New Yark ;New Yark 
City I; New Yark City II; Broadway Boogie-Woogie) a referencia mais conereta ao 
motivo da pintura, em tudo semelhante aos jogos geometricos de cores 
fundamentais e espa<;os brancos que celebrizaram a obra do pintor holandes 
e a tornaram popular nas reprodu<;6es em vestidos, acessorios de moda e 
decora<;ao, sapatos e objetos para 0 lar. 

A pintura tern qualidades proprias que operam sobre uma 
rnaterialidade especffica e singular, caraclerizada pelos modos de ocupa<;ao 
de um espa<;o plano por meio de cores e formas. E ainda que 0 acUmulo de 
qualidades matericas (combina<;6es eromaticas e utiliza\ao de diferentes 
tecrucas, por exemplo), ou que a diversidade de interven<;6es na tela (a figura 
da rna<;a e a £rase" Ceci n' est pas une pomme", de Magritte, ou as colagens 
de Matisse com guaches recortados sobre tela, por exemplo) possam sugerir 
uma sobreposi<;ao de recursos de linguagem, a pintura se afirma como 
unidade formal e integra, submetida a um codigo proprio de ocupa<;ao do 
espa<;o da tela. 

Pensemos, no entanto, nos modos de apresenta\ao de uma pintura. 
Em grandes museus tradicionais, que exp6em a pintura de diferentes perfodos 
historicos, e comum que, ao lado das telas estejam etiquetas com legenda, da 
qual tanto podem constar apenas as informa<;6es biisicas (nome do pintor, 
titulo da obra, data, dimens6es, tecnica etc.), quanta LUn texto em que se fa<;a 
a apresenta<;ao historica da obra, comseu valor anedotico, ou tuna aprecia<;ao 
da qualidade estetica que tornou tal obra representativa de ummomento da 
historfa da arte. Quadro / legenda e um conjunto que representa uma rela\ao 
entre linguagens, nao chegando a constituir uma unidade sincretica. 0 
espectador podera - e quase sempre fara isso - associar mentalmente 
pintura e texto verbal, sineretizando as inforrna\6es de tal modo que a pintura 
passe a incorporar os dados verbais, passe a significar nao so pelo que lhe e 
proprio e particular, mas tambem pelo que a envolve, pelo sentido a mais 
que 0 texto verballhe confere. Uso sincretizar aqui em seu sentido corrente, 
dicionarizado, que tanto se associa a sintese quanta a combina<;ao e 
concilia<;ao. A pintura pode ser observada e analisada sem 0 acrescimo do 
verbal e a legenda poderia ser um verbete de dicionario que nao necessitpsse 
da reprodu<;ao da pintura. 

Urn outro exemplo de modo de apresenta<;ao de uma pintura e 0 dos 
cataJogos de exposi<;6es. As vezes produzidos como belissimos livros que se 
incorporarn as bibliotecas de artepara oferecer 0 registro bern produzido de 
tuna obra ou ummovimento, oscataJogos podem tambemapresentar-se em 
versao simplificada e de maior circula\ao, sob a forma de folders distribuidos 
antes ou durante a exposi<;ao, para servir de convite, registro e divulga<;ao do 
evento, atribuindo-lhe valores. Ha, nesse caso, lun padrao mais ou menos 
fixo de textualiza\ao, que inclui areprodu\ao de algumas obras, lun texto de 
apresenta<;ao, geralmente escrito por um curador ou eritico, alguns dados 
sobre 0 artista, bern como sobre 0 espa<;o de exposi<;ao. Esses elementos 
constantes se organizarn num folder que se apresenta seja em seu aspecto 
mais comum de dobradura, seja em paginas sucessivas. A qualidade do 
pape!, das reprodu<;6es, da diagrama<;ao, a importancia do critico que 
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apresenta a obra, a produ~ao mais ou menos refinada do material, tudo isso 
conta decididamente para qualificar a exposi~ao. 

Hi, em rela~ao a esse tipo mais comurn de catillogo, uma praxis 
enunciativa instituida, que fixa determinados padr6es de produ~ao e 
rece~ao e congrega vanas substancias da expressao nurn Unico texto-objeto 
comformatopr6prio. Hi uma certa autonomia doselementos, quepoderiam 
estar em outrossuportes, construindo outros tipos de textos, como reporlagens, 
convites, criticas especializadas etc. No entanto, a autonomia de cada parte 
se perde na afirma~ao de unidade do conjunto, ainda que se preserve quer a 
for~a de reitera~ao obtida pela repeti~ao de procedimentos formais ou de 
conteudos, quer a possibilidade de confronto discursivo, pelos eventuais 
choques e contesta~6es que urna manifesta~ao fa~a it outra. Em qualquer 
dos casos, ha urn texto reconhecido como tal a partir de sua qualidade de 
unidad.e de sentido expresso nurna forma pr6pria. 

E urn desses cataIogos de exposi~ao, a de Beatriz Milhazes, no CCBB 
do Rio de Janeiro, realizada de 29 de outubro de 2002 a26 de janeiro de 2003, 
que se analisara aqui, depois da apresenta~ao de alguns conceitos 
fundamentais para 0 exercicio de leitura que se pretende empreender. 

Conceitos 

Se na obra de Sophie Calle os sentidos se espalhamna dispersao dos 
meios disponiveis, nurn cataIogo de exposi~o observa-se a opera~ao inversa: 
tudo se diferencia para, por meio de urn ato emmciativo, juntar-se nurna 
unidade expressiva. Entre urna e outro, pinturas que agregam colagens ou 
que constroem urna referencia ic6nica por meio de urn sintagma verbal 
inscrito representam manifesta~6es de utiliza~ao mUltipla de linguagens, 
fazendo pensar em grallS de integra~ao, que provocam diferentes modos de 
olhar e diversas formas de compreender e analisar. 

A semi6tica francesa, originaria da semantica estrutural de Greimas, 
da qual herdou 0 gosto pelo rigor e 0 metodo, e hoje empenhada em 
desenvolver analises e teoriza~6es que envolvam os afetos e as paix6es, 
expandindo-se, portanto, numa dir~ao que acolhe a contribui~ao da filosofia 
e de outras areas humanas que lidam com 0 incontrolavel eo inesperado na 
linguagem, disp6e de urn aparato te6rico s6lido, testado em anaIises de textos 
de diferentes materialidades significantes. Buscando, nas rela~6es entre os 
pIanos da expressao e do conteudo, as especificidades que imp6em a 
constru~ao de categorias de analise para cada diferente modo de expressao, 
mas filiada a urn modelo geral que compreende 0 sentido de urn texto como 
urn percurso gerativo, em diferentes graus de profundidade, a semi6tica tem 
hoje como urn de seus desafios a constru~ao de uma metodologia de analise 
de textos em que diferentes linguagens estabelecemrela~ao. 

Antes de pensar nos textos em que essa integra~ao atinge seu grau 
mais elevado e org1inico, os objetos sincreticos, seria interessante discutir, de 
modo mais gera!, 0 que significa pensar em discursos manifestados por 
mais de urnalinguagem. Klinkenberg (2000, p. 234) afirma que "urna das 
primeiras fun~6es semanticas possiveis do discurso plunc6digo e a de elevar 
o nivel de redundancia global do enunciado", redundancia, entre tanto, que 
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nao e mera repeti~ao, mas acfunulo, adensamento de sentidos, como explica 
oautor: 

[ls50] naG significa necessariamente que uma mesrna informa
~ao e repetida duas vezes no discurso, uma vez gra~as as uni
dades do c6digo a e uma segunda vez gra,as a unidades do 
c6digo b. Melhor dizer que as informa,6es veiculadas pelo enun
dado de a e pelo enunciado de b se completam de modo a asse
gurar urn sentido coerente ao conjunto do discurso ab f sentido 
que nao sera obtido pela presen,a apenas de urn dos dois enun
dados (KLINKENBERG, 2000, p. 234-235). 

Em seguida, vai explicar que a redundancia pode causar intera~6es 
originais, como a smtese e a discordancia, ou introduzir nuances ou corr~6es, 
de modo a chegar a uma taxa minima de redundancia, como no caso da 
ironia. Essa grada~ao da taxa de redundancia me faz retomar a oposi~ao 
entre reitera~ao e contraponto, com a qual venho trabalhando para explicar 
o modo de produ~ao de sentido nas situa~6es de rela~ao entre 0 verbal eo 
nao-verbal (TEIXEIRA,2001). 

Associar 0 joi conhecido ao surpreendente e 0 exercicio mais corriqueiro 
de dar sentido as coisas, as pessoas, as paisagens. Ao que ja se conhece, ao 
que se repete, acrescenta-se a novidade, a desarmonia, 0 estranhamento, 
fazendo-se contraponto, aqui compreendido no sentido que temnamilsica: 
u combina~ao de duas ou varias linhas mel6dicas independentes e sirnilares 
a partir de urn tema escolhido" (TRANCHEFORT, 1990, p. 938). Trata-se, 
pois, da tecnica de composi~ao em que os elementos sao simultaneamente 
independentes e integrados. 

Essa rela~ao sofrera grada~ao e sera mais intensa quanta mais se 
acentuaremoscontrastesemenosintensaquantomaisdiluidosforem.Neste 
Ultimo caso, pode aproximar-se da reitera~ao; no anterior, da ironia ou da 
polernica. Se tomarmos a oposi~ao entre extensidade e intensidade proposta 
pela semi6tica tensiva (d. TATIT, 2001), a reitera~ao e 0 extenso e 0 
contraponto, 0 intenso. Zilberberg (2002) explica que, ao incorporar a 
afetividade ao percurso de produ~ao do sentido dos textos, a serni6tica a 
integra sob a denomina~ao de intensidade, grandeza oposta it extensidade, 
para formar 0 par designado pelo termo tensividade, lugar imaginario em 
que aintensidade (os estados de alma) e a extensidade (os estados de coisas) 
se juntam. Essa jlm~ao define um espa~o tensivo de acolhimento das 
grandezas do campo da presen~a: por causa de sua imersao nesse espa~o, 
toda grandeza discursiva se acha qualificada como intensidade e 
extensidade. Incorpora-se, assrrn, a questao da mobilidade do sentido, afetado 
sempre pelo instavel eo imprevisivel. Pensa-senurna especie de tonicidade 
a marcar 0 ritrno linear da cadeia dos acontecimentos. 

A produ~ao do sentido pode entao ser pensada nao s6 como um 
processo de cortes e rupturas, mas como umagrada~ao entre dois p610s que 
acolhem as ideias de for~a e de extensao, aos quais associo as no~6es de 
contraponto e reitera~ao. A escultura 0 beijo, de Rodin, satura de formas 
curvilineas e sinuosidades a representa~ao do enlace do casal, com isso 
reiterando a ideia do amor sensual. Ao mesmo tempo, surpreende pela leveza 
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dos movimentos, pela delicadeza dos tra~os, contraponto dasatura~ao que, 
em geral, cria peso, exagero, excesso. Produz sentido pela reitera~ao, pela 
extensidade do procedimento formal escolhido, e pelo contraponto, que 
ressalta, nos cortes sobre a massa sinuosa, a leveza e a intensidade da cena. 
Como se, trabalhando a pedra bruta, uma primeira interven~ao moldasse a 
cena e, em seguida, uma outra, mais minuciosa, a burilasse, retocasse, 
refinasse. Comparada a uma cena amorosa de Brancusi, pode-se bem 
entender a diferen~a de intensidade dos movimentos que golpeiam a materia 
bruta. Em Brancusi, a conten~ao parece oferecer a propria materia it 
contempla~ao, quase imperceptivelmente transformando-a em anedota. E 
na extensidade do material que Brancusi trabalha, enquanto Rodin busca a 
intensifica~ao dos movimentos pelo desenho que ressalta do materico. 

Pensar em contraponto e reitera~ao significa, portanto, incluir a 
intensidade e a grada~ao na teoriza~ao sobre 0 modo de produ~ao do sentido. 
Se 0 contraponto sup6e a simultaneidade de contraste e identidade, ele pode 
variar numa escala que vai do maximo de identidade ao maximo de 
contraste. 0 sentido nao advem,nesse caso, de uma ruptura constante, mas 
de uma extensidade sobressaltada, intensificada aqui e ali, podendo ora 
retomar 0 extenso, ora constituir nova extensao. 

Greimas, em Da imperfeifiio (1987, 2002), obra em que aponta para a 
necessidade de incluir os afetos na analise semiotica dos textos, especialmente 
os esteticos, prop6e dois modos de apreensao e produ~ao do sentido: fraturas 
e escapatorias. A fratura e a ruptura subita por meio da qual 0 sujeito penetra 
na experiencia estetica: umruido que cessa, uma visao que se perde, uma 
luz que incomoda, um deslumbramento. As escapatorias estao no mundo 
prosaico cotidiano, nas pequenas coisas que perderam 0 sentido e podem 
ser re-significadas pela a~ao do sujeito. Como se propusesse uma rela~ao 
entre semiotica e etica, como bem analisam Eric Landowski e Ana Claudia 
Oliveira, nos textos que acompanham a edi~ao brasileira (GREIMAS, 2002), 
o autor mostra a possibilidade de re-significar 0 cotidiano, de escapar da 
reitera~ao, da ordem, do esperado, por meio de uma fuga, de um abandono, 
de um gesto que represente uma ruptura, mas que pode ser feito de 
adensamento, nao necessariamente de rompimento. Tomando como 
exemplo a cerim6nia do cM, introduz a ideia de que se pode submeter a 
itera~ao a um "aprofundamento gradual e continuo", por meio do qual 0 

sentido estetico se produzira. Da mesma maneira, nos rituais da cozinha 
francesa, "a apresenta~ao visual ostentatoria de um prato, a protensao e a 
aprecia~ao olfativas constituem [ ... ] uma espera exaltante e adiada da 
consuma~ao" (GREIMAS, 2002, p. 72), indicando que 0 acumulo pode, 
conferindoespessura ao cotidiano, atribuir-lhe lun saIto para fora de sua 
dirnensao denotativa e aplanada. 

Fraturas e escapatorias sendo termos pouco precisos para a descri~ao 
de mecanismos discursivos, proponho considerar que a tensao fundadora e 
fundamental representada nas categorias extensidade e intensidade 
rnanifesta-se, nasuperficie do discurso, como uma articula~ao entre reitera~ao 
e contraponto. E a partir dessa formula~ao de base que pretendo analisar um 
objeto sincretico, oferecendo um principio metodologico de leitura. 
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o conceito de sincretismo, em semiotica, tern origem em Hjehnslev, 
que 0 associava ao conceito de neutraliza<;ao em fonologia. Definia 
sincretismo como a categoria resultantede uma superposi<;ao entre dois 
funtivos, ou seja, de uma comuta<;ao suspensa entre dois termos em 
determinado contexto. Duas grandezas sao definidas como invariantes 
quando submetidas a prova da comuta<;ao (teve / tive, por exemplo, e um 
par que mostra a existencia de doisfonemas vocaIicos,nas primeiras silabas, 
obtidos como tais por comuta<;ao em contextos semelhantes). Em outra 
situa<;ao, ou contexto lingiiistico, as duas unidades podem contrair-senuma 
superposi<;ao,emqueelaspassarnaservariantes,eoseusincretismoproduz 
uma invariante (em posi<;ao Mona final, por exemplo, desfaz-se a oposi<;ao 
eli). 

Aplicando a no<;ao a analise das narrativas e dos discursos, a serni6tica 
passa a considerar que ha sincretismo quando dois ou mais termos ou 
categorias sao manifestados por urna unica categoria serni6tica. Na complexa 
terminologia de analise das narrativas, por exemplo, 0 sujeito da frase pode 
apresentar-se como 0 destinador da comunica<;ao. Urn exemplo meta
serni6tico ensina a defini<;ao dos termos, ilustra 0 sincretismo das posi<;oes e 
ainda apresenta ao leitor alguma coisa do humor e das preocupa<;oes de 
Greimas: 

Nos anos 1980, A. J. Greimas tinha 0 habito de dizer, em tom 
meio serio, meio jocoso, com uma certa auto-ironia na voz, que a 
semiotica era aquilo que nOs impede de sair dizendo qualquer 
disparate. Em seu laconismo, a definic;ao em negativo trazida 
nessas pOllCas palavras mostrava, todavia, que para 0 fund a
dor da semi6tica francesa ja se tratavanao somente de urn pro
jete cientifico, na acep<;ao estrita do termo, mas tambem de um 
tipo de mirada marcada porum duplo compromisso, ao mesmo 
tempo estetico e etico. 0 lade etico ja vinha sinalizado na carga 
modal desse enunciado: a semi6tica esta posta em cena af como 
urn tipo peculiar de sujeito, a saber, urn sujeito que faz outro 
sujeito (nos) nao fazer alguma coisa (dizer qualquer disparate). 
A esse tipo de sujeito se chama Destinador, no jargao dos 
semioticistas; urn sujeito que faz fazer au deixar de fazer alga 
(LOPES, 2003). 

Preservando dessa origemna lingiiistica e na analise das narrativas 
as no<;Oes de superposi<;i1o e de contra<;ao, 0 conceito se arnplia, para designar 
como sincretico um objeto que, adonando vanas linguagens de manifesta<;ao, 
esta submetido, como texto, a uma emmcia<;ao unica que confere unidade it 
varia<;ao. Objetos sincreticos, para dizer com mais rigor, sao aqueles em que 
o plano de expressao se caracteriza por uma pluralidade de substancias 
mobilizadas por uma unica enuncia<;ao cuja competencia de textualizar 
supoe 0 dominio de varias lingua gens para a formaliza<;ao de uma outra 
que as organize num todo de significa<;ao. 

Na analise de um objeto sincn§tico, portanto, sera fundamental 
considerar a estrab§gia enunciativa que sincretiza as diferentes lingua gens 
numa totalidade significante, 0 que pode ser feito de modo contratual ou 
polemico. Numa paginadejomal, por exemplo, a diagrarna<;ao que poe em 
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rela<;ao urn editorial, cartas de leitores e urna charge pode justamente estar 
mostrando urn choque de pontos de vista; nurna pagina em que fotografias, 
legendas, tftulos e reportagens narram urn acontecimento, pode-se estar 
reiterando urn sentido factual qualquer. Nos dois casos, urna enuncia<;ao 
Unicaconfereaoarranjodasparteseasmllltiplasmanifesta<;6esdelinguagem 
urn carater de unidade. Rejeita-se, preliminarmente, a ideia de que, nurn 
texto sincretico, haveria urna enuncia<;ao para cada sistema envolvido; 0 

que se considera e a estrategia global de comunica<;ao sincretica que gera 0 

discurso manifestado. 
Devem ser lembradas aqui, como expans6es do conceito de 

sincretismo, certas manifesta<;6es que ampliam 0 sentido do termo, fazendo 
com que alcance, por exemplo, semi6ticas que mobilizam associa<;6es entre 
linguagens, a partir das qualidades referentes a natureza de urna delas. E 0 

caso das associa<;6es da linguagem verbal as linguagens visual ou sonora, 
quando se adensa ou amplia ao maximo a pr6pria qualidade material do 
verbal. Nurna descri<;ao naturalista, por exemplo, a visibilidade da cena e 
produzida pela qualidade plastica da linguagem verbal, que adensa 0 

conteudo pela iconiza<;ao dos motivos e a<;6es; numa poesia, 0 ritmo, as 
alitera<;6es e efeitos imitativos iconicos exploram a qualidade material sonora 
do significante; ja nurna poesia que desenha figuras na pagina branca, e a 
qualidade material grafica da linguagem verbal que se exacerba. Em 
nenhurna dessas manifesta<;6es se tern a integra<;ao de linguagens diferentes 
nurn unico tOdD de sentido, mas a explora<;ao maxima das qualidades de 
visibilidade e sonoridade da propria linguagem verbal. 

Floch (1985), analisando a obra de Barthes, faz urna distin<;ao entre 
urn modo sintagrmltico e urn modo paradigmatico de fazer sincretismo. A 
rela<;ao entre os quadros de Magritte que se referem a obras literarias
Aftnidades eletivas (1933),As flares da mal (1946), A pagina em branco (1967), 0 
dominio de Amheim (1938), referencias respectivamente as obras de Goethe, 
Baudelaire, Mallarme ou Poe-associa diferentes materialidades, por meio 
de urnarela<;ao in absentia, nurn mecanismo de intertextualidade, em que 0 

segundo texto retoma 0 primeiro, para produzir urn novo sentido, a partir 
das qualidades materiais de outra forma de expressao. 0 recurso asinestesia 
e outro exemplo de sincretismo paradigrnatico, que apela para as associa<;6es 
de sensa<;6es, manifestando-se, nurn plano de expressao dado, asugesllio de 
diferentes materias a partir de urna materialidade significante de base. 

Nurnnivel sintagmatico, seria preciso estabelecer diferen<;a entre 
tecnicas de colagem de materiais e urn texto sincretico. Na colagem, cada 
elemento material se apresenta como acrescimo, superposi<;ao, e as rela<;6es 
se fazem por adi<;ao de sentidos emreitera<;ao ou emcontraponto. Os jomais 
colados nas telas pintadas de Braque incorporavam-se a pinhrra, traziam a 
ela nova aparencia, incorporavam tecnica que criava Dutra textura na tela, 
ainda, entre tanto, considerada uma pintura. Ponto de intensidade na 
extensidade da pintura, a colagem aqui incorpora tambem ao conteudo da 
obra 0 sentido da efemeridade, do acontecimento re-significado, sobreposto 
como novidade formal. Tambem as assemblages que prendem nurnsuporte 
materias organicas, como as cascas de legumes de Philippe Dereux, conferem 
a sua art brut descoberta por Dubuffeturn carater vivo e original, para alem 
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de uma texhrra bruta smpreendente, pela mishrra de cascas e peda<;os de 
legumes, sementes, gtlache e oleo sobre suportes de papel, tela ou madeira, 
em que tomam forma personagens e cenas impactantes. 

Sera diierente a metodologia da aruilise, em cada caso, porque, quando 
se esta diante de uma semiotica sincn§tica stricto sensu, a investiga<;ao pode 
deter-se em cada unidade ou grandeza em sua especificidade - e tera, 
obrigatoriamente, de conhecer seu n.mcionamento particular - mas deve 
analisar, ftmdamentalmente, a estrategia emmciativa que sincretiza as 
linguagens nurna unidade formal de sentido. Nos outros casos de sincretismo 
em sentido lato, a analise supoe 0 conhecimento de uma lingtlagem cuja 
natmeza significante pode mobilizar diferentes canais sensoriais, pela 
referencia a um outro c6digo a partir da explora<;ao das potencialidades 
expressivas de urn c6digo de base, ou pode acolher a cola gem de materiais. 
Trabalha-se, entao, com a ideia de lITn sincretismo de sensa<;oes ou com a 
perspectiva de rela<;oes entre lingtlagens que, mesmo se sobrepostas, 
chamama aten<;ao para seu carater de acn?scimo ou justaposi<;ao, jogam 
com a adi<;ao de elementos. 

Ignacio Assis Silva (1985) dizia que 0 que se op6e ao sincretismo e 0 

discretismo, mas, entre urn p6lo e ouh'O, poderiamospensar emmanifesta<;Oes 
com maior ou menor grau de integra<;ao de linguagens, ou poderiamos 
discutir a constru<;ao do pr6prio objeto pelo analista. Assim, por exemplo, a 
rela<;ao entre quadro e legenda, mill1museu, nao caracteriza umsincretismo 
de linguagens, maS, se considerarmos 0 espa<;o do museu como urn texto, a 
plmalidade de c6digos em jogo nesse espa<;o, desde 0 que esta nas paredes 
ate 0 movimento do espectador pelas salas, toma a forma de lill1 texto em 
que convivem diierentes lingtmgens, em tomo de urn modo de organiza<;ao 
pr6prio. No limite, dizia Silva (1985, p. 74), "todo ato de comlmica<;ao e 
sincretico". Tal amplia<;ao do conceito leva ao risco de que cada objeto se 
tome de tal modo especial e {mico que a analise se inviabiliza. Afinal, 0 texto 
que interessa a lill1a teoria geral da significa<;ao, como ponto de chegada ou 
de partida, e aquele que se apresenta como manifesta<;ao concreta de urn 
genero ou tipo. 

Sem buscar estabelecer, nos limites deste ensaio, lill1a tipologia dos 
modos de integra<;ao de linguagensnos textos, !arefa, entretanlD, necessaria, 
tomo lill1 exemplo de objeto sincretico em sentido estrito, para, a partir dele, 
indicar algtill1as orienta<;oes de analise, com a ressalva de que, do mesmo 
modo que, para os textos em geral, a semi6tica oferece lill1 modelo de analise 
que fomece balizas gerais de abordagem, mas acaba sempre se dobrando as 
particularidades de cada texto, tambem emrela<;ao aos objetos sincn§ticos 
prop6em-se instrumentos metodo16gicos e formas de olhar, sempre 
considerando que enfases, cortes, atalhos e percmsos diierenciados de leil:1.rra 
serao sempre possiveis e desejaveis, de acordo com a nahrreza do objeto 
analisado. 

Analise 

Nao se pode escapar de lill1a analise que comece pela identifica<;ao 
dos diierentes c6digos utilizados no texto sincretico, para, em seguida, tratar 
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de suas formas de intera<;ao e descrever 0 efeito de unidade alcan<;ado pela 
estrategia enunciativa de cria<;ao doobjeto. 

No caso do cataJogo da exposic;ao de Beatriz Milhazes, a intera<;ao se 
da entre 0 texto verbal e a reproduc;ao fotografica das pinturas, que se 
harmonizam por meio dos procedimentos de diagrama<;ao, composi<;ao e 
preenchimento do espa<;o do suporte, elemesmo tambem um elemento a ser 
inicialmente considerado. 

Fig. 1 

Fig. 2 

Papel que se desdobra em tres partes, comfrente e verso, 0 catalogo se 
estende,constitui uma extensidade, portanto, comseis unidades que mantem 
uma integridade mas que se apresentam como partes de um todo; a 
dobra dura imp6e uma ordem de leihrra que destaca tmidades, mas que 
tambem junta, integra as partes. Essa caracteristica do suporte estende-se ao 
que nele esta textualizado: 0 papel se desdobra namao do espectador, cada 
dobra reitera 0 sentido da outra, mas cada uma tambem e diferente da outra; 
da mesma maneira, a rela<;ao do visual com 0 verbal se faz pela redtmdiIDcia 
e a aparente autonomia de cada c6digo. 

Em rela<;ao ao modo de ocupa<;ao e manuseio do suporte, poderiamos 
identiiicar, logo de inicio, algumas correspondencias oposilivas, que se fixam 
no eixo expansao vs. conten<;ao. A possibilidade de desdobramento do 
suporte, a vivacidade cromatica das reprodu<;6es, 0 efeito explosivo da 
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representa<;ao visual da pintura caracterizam possibilidades de expansao, 
enquanto a dobra que imp6e ordem it leitura, a arranjo diagramatico que 
alterna textos e fotografias, a discri<;ao das fontes pretas que deixammargens 
e vazios no espa<;o branco constituem a eixo da conten<;ao. Se segWrrnos a 
analise na ordem proposta pelo suporte, veremos que tais oposi<;6es serao 
reiteradas. 

Na primeira capa, dais elementos visuals de naturezas diferentes 
chamamimediatamente a aten<;ao: areprodu<;ao do quadro que da nome it 
exposi<;ao e a pr6prio nome da exposi<;ao, em fonte de tamanho maior que a 
resto do texto, emitaJico eemnegrito, tres destaques quereal<;arn a titulo em 
rela<;ao as outras informa<;6es escritas. Ao cromatismo vivo da pintura 
reproduzida op6e-se a preto das letras e a sobriedade da fonte,num jogo que 
acaba por conferir elegancia ao arranjo kitsch da hiperfigura<;ao pict6rica; a 
contraste acaba porcriar harmonia. 

Da mesma maneira que as fontes graficas repetem a tipo, mas 
diferenciam-se no tarnanho e destaques, na pintura reproduzida, as formas 
circulares se parecem e se distinguem: as cores vivas constroem circulos 
concentricos que desenharnflores, contas e arabescos em superposi<;6es; as 
cores pasteis expandem a sinuosidade das formas em ondas verticais, 
alongando-sena altura da tela, como se a explosaocromatica pudesse conter
se pelo efeito da ordemsinuosa dos pasteis. Planas horizontais e diagonais 
escuros, como ii.mdo da pintura quase chapada, ora repetem em contraponto 
de cor as motivos florais e circulares, ora despem-se de figuras, sempre 
real<;ando a exuberilncia do conjunto colorido. 0 ilngulo que marca a encontro 
desses planas e contomos centraliza e aglomera a massa cromatica e circular 
e faz explodir, no canto inferior esquerdo, a flor multicolorida com predominio 
das cores primarias, ja sabre as ondas, em bela efeito que dilui, pela reitera<;ao 
eidetica (formas arredondadas e linhas curvas) e as contrastes cromatico 
(cores vivas vs. tons pasteis) e topol6gico (horizontalidade vs. verticalidade), 
a defini<;ao das figuras (ondas e flor) na abstra<;ao das linhas sinuosas. 
Repetem-se na pintura, assim, as eixos da conten<;ao e da expansao, a que e 
intenso - as figuras coloridas - ressaltando da extensidade em que se 
perdem contomos e cores, para deixar ressoar ecos, sornbras au apagarnentos 
dos motivos principais. Em todas as reprodu<;6es de pinhrras, as mesmas 
caracteristicas de explosao intensa e reitera<;6es e esmaecimentos extensos 
estarao presentes. 

Abaixo das fotografias das pinhrras, urna legenda com a nome da 
obra, data, tecnica, dimens6es e acervo a que pertencem. Todas as legendas 
conterao as mesmas informa<;6es, repetindo-se a tecnica de acrilica sabre 
tela, as grandes dimens6es, e acentuando-se a particularidade de urna obra 
que circula entre urn colecionador de Portugal, a acervo pessoal da artista, 
lun colecionador paulista, urn museu espanhol e urn casal carioca, 
colecionadores marcados par urn certo charme cult, nao fossem eles a casal 
Caetano Veloso-Paula Lavigne. Sao dados que reafirmam a qualidade de 
expansao, ja dada pelo suporte que se desdobra, pelas curvas que se repetem, 
pelas figuras que se red uplicam e pelas fontes graficas que se harmoOOam. 
Sao dados ainda que reiteram a informa<;ao dos textos escritos, sabre a 
exuberilncia e a circula<;ao da obra. 
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Os textos de apresenta~ao, uminstitucional, do CCBB, outro do critico 
Adriano Pedrosa, estabelecem nao s6 corn as reprodu~oes visuais e legendas, 
mas tarnbem entre si, reitera~ao e contraponto: insistem na rela~ao entre 
motivos nacionais da pintura e carreira internacional da artista, ern seu 
percurso de sucesso no exterior. Se 0 texto institucional acolhe 0 estere6tipo 
da exuberancia da fauna e da flora tropicais, 0 texto crftico procura desfaze
la, ja que, embora enumerando os motivos brasileiros - 0 paisagismo de 
Burle Marx, 0 chitao, as alegorias de carnaval-, aponta varias influencias 
internacionais - a joalheria de Miriam Haskell, os padroes de tecido de 
Emilio Pucci, os ornarnentos art dico, a geometria de Bridget Riley - e explica 
o titulo do quadro e da exposi~ao como uma "referencia" ao universo de 
Paul Gauguin. Sao textos predorninantemente figurativos, corn excesso de 
enumera~oes das figuras presentes nas telas, especialrnente 0 texto crftico, 
que conclui classificando Mares do sui como um "junkyard hiperfigurativo, 
pleno de elementos estrangeiros, ex6ticos, genericos, derivativos e bastardos", 
num excesso de palavras que substitui 0 cromatismo vivo pela adjetiva~ao 
rebarbativae, rnais uma vez,harrnoniza 0 verbal e 0 visual, rnarcado tarnbem 
pelo excesso. Mais que isso, os textos, contidos pelo espa~o e a pr6pria 
natureza de breve apresenta~ao, lirnitarna aprecia~ao ao essencial e buscarn 
a essenciana exuberancia, deixando submetida ao forrnato e it enumera~ao 
dos motivos a for~a provocativa e exibicionista da pintura. 

Mostrar as rela~oes entre as partes constantes das dobras do cataIogo 
e entre as linguagens utilizadas e uma especie de metodo caprichoso, que 
precisa de cortes e segrnenta~oes para observar rninllcias, e, ern seguida, 
deve registrar as reitera¢es e os contrapontos, abrindo-se para 0 mais geral, 
o principio de organiza~ao, 0 arranjo emmciativo que confere as partes um 
sentido global. A interven~ao da instancia enunciativa que organiza as 
linguagens e as irlforma~oes produz um objeto sincretico que se manifesta 
sob a forma de um cataIogo convencional e ordenado, de apurada qualidade 
material, composto sob 0 prindpio da conten~ao mais que da expansao, 
ainda que a visibilidade das pinturas e os derrarnarnentos dos textos criticos 
pare~arn falar de um universo indisciplinado e explosivo. Podemos pensar 
nurna sfntese: 

Procedimentos Efcitos no 

do plano da Suporte Pintura Textos plano da 

expressao expressao 

Cromatismo 

vivo Adjetivac;:ao 
Expansao Dobraduras Exubcrfmcia 

Sobreposi<;,:ao excessiva 

de figuras 

Pasteis e ocres Essencialidade 

Contenc;:ao Linearidade Arranjo das Discric;:ao 

topo16gico informac;:6cs 
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Na organiza~ao visual desse conjunto de procedimentos e efeitos 
prevalecem a harmonia entre espa~os preenchidos e brancos e a defini~ao 
de margens)imites bemmarcados da ocupa~ao do pape!. Criam-se, assim, 
efeitos de ordem e e1egancia, que se transferem para a pintura exposta, pronta 
para 0 reconhecimento. 

Pintura decorativa, de gosto kitsch e grande refinamento, uma das 
express6es mais bern aceitas da arte contemporanea brasileira, a obra de 
Beatriz Milhazes e representada no catruogo em suas contracli~6es, mas 0 

arranjo textual como que "limpa" a visao do espectador do que possa haver 
de aparente desordem, sobreposi~ao, excesso, mistura. A inquieta~ao e 0 

processamento ca6tico aparente damistura de referencias da artista diluem
se. De volta it ordeme ao born gosto, a pintura cabe bemno catruogo limpo e 
convencional, em que tudo se submete, afinal, it boa 16gica do mercado. 
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