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Este simp6sio tem par objetivo focalizar aspectos relacionados a enuncia~oo e a produ~oo

de sentidos. sem deixar a margem 0 discurso e a expressividade. uma vez que. embara

estudados por disciplinas especificas. mantem profundas Iiga~6es. Soo, na verdade, perspec-

tivas complementares de um mesmo objeto. Enunciar corresponde ao ato de expressar-se

verbalmente: ossim, tout court parece uma defini<;:oo plena mente satisfat6ria. emboro, a

enuncia~oo, do ponto de vista das ciencias da Iinguagem, seja uma no~oo, por vezes. vaga.

De acardo com Benveniste (1974:80), pode ser expressa como "a coloca~oo em funciona-

mento da lingua por um ato individual de utilizo~oo". Ao produto desse ato corresponde um

enunciado: uma sequencia linguistica, cujo sentido impressa pelo locutor e recebido pelo

alocutario que 0 reorganizo de acordo com situa<;:oo individual e social. Ela se manifesta par

meio do discurso que instaura um sentido. Sentido esse que decarre noo s6 da articula<;:oo

entre 0 pensamento e a materia fonica, mas tambem de superestruturos - generos discursivos

- e de elementos exteriores ao sistema linguistico. A produ~oo de sentidos ocorre numa

rela<;:oo interativa. No texto escrito e, particularmente, na Iiteratura, duas subjetividades

ancorodas em circunstoncias diferentes se encontram. 0 sentido emanado de um enuncia-

dor, no processo de enuncia<;:oo, sera aprendido par meio de pistos linguisticas localizodas

pelo leitor, mas determinados pela subjetividade e por ingerencias espacio-temporais. A

expressividade prende-se a um determinado modo de dizer, a utilizo~oo de recursos ofereci-

dos pel a lingua, perceptiveis nos textos e nos discursos e, que, apesar do problema de uma

defini~oo mais precisa do campo dos estudos estilisticos, integram a significa~oo de um texto,

ou seja, a possibilidade de atribuir-Ihe um sentido, de se interpreta-Io. Desse modo, os

componentes deste Simp6sio analisaroo textos, focando a enuncia~oo e produ~oo de

sentidos, bem como perspectivas complementares.

A CONSTRUc;:Ao DA FIGURA DO ENUNCIADOR NUM SONETO DE DANTE MILANO

Luiz Camilo Lafalce (MACKENZIE)

Todo ato de fala, inserindo-se num especifico genero discursivo, ao construir 0 mundo signifi-
cante, constr6i, tambem, a figura do enunciador: 0 ponto de vista subjetivo a partir do qual se
ordenam estilisticamente as imagens dos objetos do universo representado. Identificada pelo
modo singular de ver e sentir a vida, essa instancia enunciativa - 0 ethos - nao se confunde com
a figura real do falante: e urn carater e uma corporalidade resultantes de urn efeito discursivo.
E esse ethos 0 foco de nossa analise do "Soneto I", de Dante Milano. 0 estudo contempla a
confluencia de tres diferentes niveis de configura<;:aodo enunciado - 0 plano das imagens, 0 plano
sonoro e 0 plano da ideia - em sua rela<;:aocom a instancia enunciativa.
Na linguagem poetica - espa<;:oprivilegiado para a potencializa<;:aodos significantes - 0 eu lirico
debreado constr6i, alegoricamente, num soneto "monolitico", 0 mundo representante fechado a
qualquer perspectiva redentora. Sao imagens de urn locus horrendus, cujo efeito de sentido se
intensifica com as sugestoes sensoriais e emotivas desencadeadas pelos sons fechados e nasais,
pela sintaxe nominal e pelo ritmo lento e arrastado a que se submete a cadencia mecanica dos
decassilabos. A esse primeiro quadro descritivo, segue-se urn caudaloso periodo de oito versos
que, enla<;:adosno enjambement, compoem urn ritmo continuo e asfixiante para a cena tragica
em que uma pequena e fragil folha, personificada, e protagonista de uma luta ingl6ria contra 0

vento furioso.



o efeito de sentido construido pelo quadro aleg6rico materializa, assim, urn ethos marcado pelo
sentimento de anglistia e opressao. Uma voz que constr6i no poema 0 pesojpesar da tnlgica
condic;;aohumana, frente a fatalidade da morte num universo hosti!. It 0 ethos do poeta moderno.

A REPRESENTA<;Ao DA CRIAN<;A NOS POEMAS INFANTO-JUVENIS COMO ELEMENTO

CONSTITUTIVO DO GENERO POETICO

Ana Elvira Luciano Gebara (UNIBERO)

A literatura infanto-juvenil em todas as suas manifestac;;6esde genero se constitui quando uma
noc;;aode crianc;;ae infancia se estabelece como legitima e suficiente para ser identificada como
publico-leitor. Antes desse periodo, essa produc;;aoestava vinculada a outras formas de expressao
dirigidas ao leitor adulto. Junto a essa noc;;ao,alinha-se 0 fato de os livros para crianc;;as,ate 0

seculo XX, se reduzirem a "simples meio para atingir uma finalidade educativa extrinseca ao
texto propriamente dito.", como afirma Palo e Oliveira, em Literatura lnfantil - Voz de crianc;;a
(1992, p. 7). Surge, assim, uma imagem de crianc;;aa ser elevada a adulto, a ser guiada para urn
patamar superior, quando e onde encontraria prazeres e fruic;;6espossiveis com 0 genero litenlrio.
Porem as condic;;6ess6cio-hist6rico-culturais mudaram e, para a crianc;;a, surgiram novas
perspectivas: a constatac;;ao de estruturas presentes no pensamento infantil organizando 0

mundo anal6gica e sinteticamente, e a percepc;;aoda sempre renovada capacidade de descoberta
da lingua em todas as suas func;;6es.Esses movimentos permitiram uma visada mais atenta e
acurada da arte literaria para esse leitor-mirim, digno agora de figurar como urn leitor primeiro
e nao secundario das obras. Dessa maneira, a investigac;;aodas imagens e representac;;6es da
crianc;;ase faz necessaria para que seja possivel a compreensao do genero em todos os seus
elementos constitutivos e em sua trajetoria. Fixa-se, portanto, esse objetivo para essa comuni-
cac;;aoque busca delinear, num corpus formado por poemas produzidos a partir dos anos setenta
(recorte adequado a meu percurso, como pesquisadora), as representac;;6es de crianc;;a,com 0

intuito de compreender pelas imagens dos locutores inscritos no texto, como esse leitor foi
constituido e pode se constituir pelo jogo da leitura, a enunciac;;ao.

DA ENUNCIA<;Ao AO HIPERDOCUMENTO: UM DISCURSO VIRTUAL

Carlos Augusto Baptista de Andrade

Nao e possivel nos dias de hoje pensar em urn hiperdocumento desfocando-o da percepc;;ao
enunciativa. Aoproduzir texto para midias digitais - hipertexto - e importante pensar no que nos
disse Harrison e Stephen (1992, pp. 190-191) ao utilizarem 0 termo "texto dialogico", descreven-
do-o como uma nova forma de discurso, devido a sua caracteristica colaborativa, capaz de refletir
envolvimento de multiplas vozes autorais. Assim, ao ser lido pelo alocutario, devido aos acessos
multipios que ele proporciona, algumas caracteristicas particulares emergem da interac;;ao:a
leitura pode nao ser sequencial, como a fazemos nas midias convencionais (livros), 0 suporte
informatico possibilita uma quantidade imensa de leituras e de leitores, 0 caminho percorrido
pelos mais diversos links torna 0 leitor sujeitojautor da pr6pria construc;;aode novos textos. No
entanto, com tantas possibilidades de leitura, nao podemos desprezar a possibilidade do leitor
se perder no universo de informac;;6esque encontra disponivel, portanto 0 modo como produzimos
o hipertexto precisa ser bem pensado, a quantidade e os tipos de links precisam ser bem definidos,
a estrutura superficial do texto dial6gico precisa atender com rapidez a necessidade de seus
leitores. Neste trabalho pretendemos mostrar alguns hiperdocumentos, analisando sua supe-
restrutura, alem de apontarmos as possibilidades expressivas de alguns generos digitais que
estao a nossa disposic;;ao.



DO DISCURSO LITERA.RIO PARA 0 CINEMA: RELEITURA DE LISBELA E 0 PRISIONEIRO

Eliana Nagamini

o objetivo deste trabalho e apresentar a importancia da leitura e interpreta<;:aoda obra literaria
para 0 processo de adapta<;:ao, visto que na transposi<;:ao de linguagens esta em jogo a
subjetividade dos leitores (produtores e receptores). 0 processo de adapta<;:ao de uma obra
literaria e resultado de diferentes olhares, sobretudo quando se trata da transposi<;:ao para urn
texto verbal/visual/ sonoro, como 0 cinema. E necessario considerar a expressividade do discurso
que se constr6i tanto a partir das tomadas de pIanos, isto e, do processo de decupagem, assim
como a rela<;:aoentre os dialogos e com movimenta<;:aodas personagens dentro do ambiente
cenografico. Alem disso, a trilha sonora contribui para a produ<;:aode sentidos, na medida em
que condensa 0 clima presente na narrativa ou reflete uma caracteristica da personagem.
Segundo Heidrun Krieger Olinto, 0 texto litenirio fora do contexto em que foi produzido, perde
suas caracteristicas, gerando urn outro texto, provocando tambem mudan<;:asno modo de leitura,
visto que a nova situa<;:aocomunicativa redimensiona as condi<;:oesde produ<;:aoe de recep<;:ao.
Assim, 0 filme Lisbela e 0 Prisioneiro, adapta<;:aode Guel Arraes, Jorge Furtado e Pedro Cardoso,
do texto original de Osman Lins, revela uma multiplicidade de leituras que se transforma em
dialogo, musica e imagens. Ou seja, 0 resultado dessa releitura e a composi<;:aode urn novo texto
que ira estabelecer outras formas de intera<;:aocom 0 receptor.

o VERSO QUE ENRUGA A TESTA

Maria Thereza Martinho Zambonim (MACKENZIE)

Considerando que, diante de urn texto poetico, urn leitor "se esfor<;:apara reconstituir e, se
possivel, reviver em si aquele movimento plural de sentido que faz jus nao s6 as regularidades
do poema como as suas fraturas e contradi<;:oes", como assinala Alfredo Bosi, este trabalho
constitui exatamente a manifesta<;:aode uma experiencia singular de leitura. Propoe-se, aqui,
uma interpreta<;:ao do poema "Familia", de Carlos Drummond de Andrade, levando em conta urn
pormenor que adquire, em nossa perspectiva, importancia fundamental para sua compreensao:
uma certa dissonancia entre urn especifico verso, 0 ultimo, e os demais constituintes do texto.
Percebida essa discreta fratura, 0 leitor se ve instigado a refazer seu percurso em busca da
constru<;:ao do sentido. Trata-se, na verdade, da reconsidera<;:ao da estrutura significante
determinada pela apreensao de urn certo tom, de uma certa modalidade afetiva impressa nesse
verso final. Nodiapasao desse certo tom, 0 ir6nico, 0 leitor trilha novamente as vias de sentido e vai
reconfigurando a perspectiva que havia detectado na estrutura<;:aodo texto. Esse tom - "motiva<;:ao
operativa atribuida ou inferida", como refere Linda Hutcheon, potencializa a atitude ou sentimento
do enunciador ou do interpretante, tornando mais apreensivel 0 "sotaque avaliador" da elocu<;:ao/au-
di<;:ao.Aavalia<;:aocritica se manifesta, assim, por for<;:ado tra<;:oir6nico, no intervalo entre 0 sentido
literal e 0 produzido no contexto, lacuna instituida pela confluencia de distintos vetores. Tem-se,
no caso, uma ironia fina, aquela que Jankelevich assim caracteriza: a "que se trai por uma
entona<;:ao,um trejeito dos olhos, [...]ligeiro excesso enrugando num golpe a superficie de uma frase
seria". No espa<;:oda diferen<;:a,nao obrigatoriamente da oposi<;:ao,0 julgamento remetera a aguda
percep<;:aoque 0 enunciador tern do intervalo entre as conven<;:oese a realidade.

QUESTOES DE ENUNCIA<;:Ao E DISCURSO NA NA~RATIVA FICCIONAL

Guaraciaba Micheletti (US?)

Esta comunica<;:aovisa a apresentar algumas reflexoes a prop6sito das vozes que compoem uma
narrativa ficcional. Serao focalizados aspectos sintaticos do discurso do enunciador e de
discursos citados cujo papel na constitui<;:aode sentidos e fundamental.



Quando se trata de urn texto escrito e, especialmente, ficcional, a situa<;aode enuncia<;ao difere
dos intercambios lingClisticos ordinarios, conforme salienta Maingueneau, em Elementos de
lingClistica para 0 texto literario. Pode-se, entretanto, pensa-la, inicialmente, a partir de uma
superestrutura - urn genero discursivo - partilhado pelo autor e pelo leitor, ainda que eles se
encontrem em dimensoes pessoal e espacio-temporais diferentes.
Estabelecem-se redes significativas a partir de urn contrato tacitamente firmado entre 0 escritor
que pratica urn ato de enuncia<;ao ao escrever seu texto e 0 leitor que, que em outro espa<;oe
tempo, vai atualiza-Io, no processo de leitura. Esse processo se constitui de varias media<;oes,
sendo a mais imediata a do narrador, ser criado, especie de personagem, cujo discurso e 0 que
chega ao leitor.
A figura do narradar como espelho do real enunciador transforma-se nesse organizador da
narrativa, permitindo que outros discursos - citados - declaradamente se juntem ao seu para
compor 0 mundo narrado.
Ainvestiga<;aodos sentidos que se instauram nesses textos passa pela analise do encadeamento
das vozes nos enunciados que correspondem ao produto concreto de que se dispoe, marcas do
sistema lingClisticoencontradas nas varias camadas de que se compoe 0 discurso.
lnteressa-nos, particularmente, 0 papel assumido pela figura especular do narrador que, par
delega<;aodo autor, erige-se enunciador e organizador de outras falas, compondo a tessitura do
texto. Serao focalizadas algumas narrativas ficcionais, observando como 0 modo de apresenta<;ao
das vozes integra 0 sentido desses textos.
Do ponto de vista te6rico, serao observadas as contribui<;oes da Analise do Discurso, da
LingCIisticaTextual e da Estilistica.

ROMPIMENTO DO BLOQUEIO LEXICAL: EXPRESSIVIDADE E PRODUC;;Ao DE SENTIDO
Elis de Almeida Cardoso (USP)

Desobedecer as restri<;oese ir contra 0 bloqueio lexical e uma das f6rmulas utilizadas por varios
poetas, dentre eles Drummond, em busca da expressividade e da prodw;;ao de urn efeito de
sentido. Em se tratando de deriva<;;ao,percebe-se que Drummond apresenta muitas inova<;;oes
no que diz respeito a preflXa<;;aoe a suflXa<;;ao,sem, entretanto, utilizar os afixos com outro
significado. E importante perceber que a novidade reside no fato de 0 poeta, muitas vezes, unir
a base urn afixo inesperado. Dessa forma, pode-se dizer que CDAexplora uma situa<;;aode conflito
entre 0 sistema e 0 uso. 0 sistema permite mais de uma forma, 0 usa, porem, consagra ou
privilegia uma. E claro que existem e saDpossiveis formas paralelas que concorrem entre si. Ao
lado de justificativa, encontra-se justifica<;;ao;afobo concorre com afoba<;;ao;interna<;;ao, com
internamento; mas, de maneira geral, pode-se preyer que uma deriva<;ao bloqueie outra:
trancamento, muscula<;;ao,surdez e facilidade bloqueiam respectivamente *tranca<;;ao,*muscu-
lamento, *surdeira e *facilidez. Muitas vezes, saDoutras as formas que bloqueiam as derivadas.
Dos adjetivos feliz e culto, forma-se infeliz e inculto. Nao se formam, entretanto, *inestreito,
*inalto e *incurto, bloqueadas por largo, baixo e longo. *Ensinador e *aprendedor saD formas
bloqueadas por professor e aluno ou aprendiz.
Para Sandmann, 0 desrespeito a determinados bloqueios de regras de forma<;;aode palavras pode
assumir carater estilistico. E exatamente 0 que se percebe na poesia drummondiana com 0 usa
de tristidao, eternuar, fortudo, roubador, dentre outros exemplos. 0 inesperado gera urn
estranhamento que contribui para que a nova unidade lexical seja responsavel por mobilizar a
mem6ria, 0 imaginario, os desejos do receptor, conduzindo-o a percep<;;aode outros pontos de
vista sobre 0 mundo.



SONORIDADE E REFERENCIA, UM OLHAR SOBRE OS NOMES EM lRACEMA: LENDA DO
CEARA

Magali Elisabete Sparano

Na rela<;aocom 0 texto, autor, narrador e leitor estabelecem urn vinculo de emissaojrecep<;ao
que promovem, a partir de uma disposi<;aoconjunta de comunicar e interpretar, a significa<;ao
do enunciado produzido. Nesse dialogo, haven't sempre urn movimento de coopera<;ao que
instaurara urn sentido possivel para a dada enuncia<;ao. Valendo-nos dos elementos teoricos da
Estilistica e da Analise do Discurso, construiremos nossa analise que, com vistas a esse
movimento de coopera<:;ao,observara a constru<;ao das personagens no romance Iracema: Lenda
do Ceara, a partir da sonoridade presente em seus nomes aliada a expressividade das diferentes
formas de tratamento que os complementam. Aassocia<;ao desses tra<;osconstitui os diferentes
posicionamentos de uma dada personagem no desenrolar da narrativa, refor<;andouma situa<;ao
ou caracteristica ja explicitada ou ainda implicita ao desenrolar da historia.


