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A ARBITRARIEDADE DA FORMA
Marcia Thamas rUNES?)

Procura-se aqui ponderar qual a real validade dos argumentos com que Roman Jakobson
pretende provar a motiva\;ao da linguagem quando se opoe diretamente ao principio fundamental
da teoria de Ferdinand de Saussure, isto e, ao conceito da arbitrariedade do signa lingliistico. A
partir de uma leitura critica, pode-se notar que, quando se levanta a questao da motiva\;ao da
linguagem, a fim de contrapo-la ao principio da arbitrariedade do signa, uma grande confusao
conceitual tem-se estabelecido com frequencia: acaba-se imputando a lingua uma propriedade
relacionada a possibilidades imitativas que dizem respeito tao-somente a fala.



DIALOGO ENTRE DIRCEU E RUBENS

Marcia Camargo Ita (MACKENZIE)

Este trabalho pretende fazer uma leitura intersemi6tica entre a literatura e a pintura, ou seja,
estabelecer urn dialogo entre urn texto verbal (poema) e urn texto nao-verbal (quadro). Aanalise
sera feita a partir de urn recorte da obra Marilia de Dirceu, do autor Tomas Ant6nio Gonzaga,
para focalizar especificamente a intertextualidade entre a Lira VII (1a parte) e a obra "0

Julgamento de Paris", do pintor Rubens. It importante especificar que a obra escolhida para
analise foi pintada entre 1638 e 1639, pois 0 mesmo pintor tern uma outra obra sobre 0 mesmo
tema e com 0 mesmo titulo, feita entre 1632 e 1635.
Embora a analise seja feita entre linguagens diferentes, e possivel identificar tra<;:osde seme-
lhan<;:aentre a lira de Dirceu e 0quadro de Rubens. Asliras de Dirceu pertencem ao estilo classico,
que por sua vez valoriza a simplicidade, a clareza, 0 equilibrio e a harmonia. Ja Rubens e urn
pintor barroco que segue a tendencia classica sob a influencia do Renascimento, aumentando
a luminosidade das cores e diminuindo 0 contraste claro-escuro. Aexpressividade de sua paleta
muda a hist6ria da pintura pois, para ele, a cor e 0 elemento para a pintura ser uma c6pia fiel
da natureza, ou seja, Rubens retoma a teoria aristotelica da arte, chamada mimesis, principio
tambem trabalhado pelo poeta arcade, que nada mais e que urn pintor de situa<;:6es.

Vma grande parte de nossa aprendizagem adquirida esta relacionada as imagens. Aogravarmos
momentos usando flash, novas ideias nascem, signos crescem e, no processo denominado
semiose, 0 que era virtual torna-se real; a semiose revela 0 signo, 0 objeto fustiga-nos 0
interpretante. Cada coisa nesse momenta ganha a sua assinatura, porque em cada foto pode
existir a interferencia de quem a produziu. Em todos os tempos, grupos humanos recorrem a
modos de expressao, de manifesta<;:aode sentido e de comunica<;:aoatraves de varios rituais e
de linguagem, tudo para poderem viver em sociedade com harmonia. Mas 0 que fazer quando
alguem registra urn erro dessa sociedade?

o SINCRETISMO ENTRE AS ILUSTRAc;OES DE CHAGALL E AS FABULAS DE LA FONTAINE

Alvaro Antonio Caretta (UN/BERG)

Roland Barthes, em ARet6rica da Imagem, ao discutir as rela<;:6essincreticas entre 0 lingliistico
eo visual, diz que, nao obstante a tradi<;:aoda ilustra<;:aocomo complemento do texto lingliistico,
essa rela<;:aosincretica ainda era pouco estudada de "urn ponto de vista estrutural". Essa
afirma<;:aodo semi610go frances, exemplificada pelas diversas ilustra<;:6esrealizadas para as
classicas fabulas de La Fontaine, pode se justificar pelo estagio te6rico incipiente em que os
modelos estruturalistas para 0 estudo do sincretismo lingliistico-visual encontravam-se. Porem,

sabe-se que hoje os estudos estruturalistas, particularmente os da Semi6tica, ja apresentam
modelos auto-suficientes para a analise dos textos sincreticos.
Chagall realizou duas edi<;:6esde ilustra<;:6espara as fabulas de La Fontaine. A primeira em
aquarelas, a outra em aguas-fortes aquareladas a mao. A ilustra<;:aoque destacamos neste
trabalho e uma agua-forte para a fabula A raposa e os perus.
Para estudarmos 0 sincretismo entre a ilustra<;:aode Chagall e a fabula A raposa e os perus,
adotaremos a seguinte estrategia: primeiramente realizaremos uma analise semi6tica da fabula,
enfocando a organiza<;:aodo plano de conteudo. A seguir, abordaremos a ilustra<;:aocomo urn
texto semi-simb6lico, procurando demonstrar como os pIanos de conteudo e de expressao estao



homologados. Com base nos elementos recolhidos nessas anaJises, recorreremos as propostas
de Roland Barthes sobre 0 sincretismo entre 0 texto visual e 0 lingiiistico. Esse desenvolvimento
te6rico nos permitira perseguir 0 caminho sugerido por Roland Barthes e compreender "a
estrutura significante da ilustra<;:ao".

RE-SIGNIFICANDO AS IMAGENS NA MiDIA

Juliano Jose de Araujo (UNESPj

o objetivo deste artigo e discutir as implica<;:6esda cultura da imagem no jomalismo contempo-
raneo. De urn lado, essa cultura instaura a crise da visibilidade, ou seja, a cren<;:a/fiducia do
homem apenas na visao, em detrimento dos demais sentidos. Por outro, ela gera percep<;:6es
automatizadas, sem produ<;:aode conhecimento, que pode levar 0 homem a submergir em urn
verdadeiro caos informacional. Partindo dos conceitos de cren<;:a/fiducia, inseridos no ambito da
cultura da imagem, analisaremos telejomais do horario nobre e tambem a serie de documentarios
Caminhos e Parcerias, veiculada pela TV Cultura. Entendemos a imagem como urn texto
sincretico e uma produ<;:aocultural, construida gra<;:asa capacidade imaginativa do homem, na
qual interferem tanto fatores econ6mico-politico-sociais como tecnicos. 0 estudo das imagens
dessas midias, desvelando a hierarquiza<;:aodo sentido de seus enunciados e sua articula<;:ao
enunciativa, revela-se pertinente, uma vez que pode nos fornecer subsidios para re-significar 0

papel da imagem nos meios de comunica<;:ao,entendendo-a nao como mero dado quantitativo,
mas como produ<;:aode conhecimento.

SIGNOS NATURAlS E CULTURAIS: 0 SIGNIFICADO DAS CORES NO TEMPO E NO ESPA<;O

Lauro Henrique de Paiva Teixeira (UNESPj

Lidamos com passado e futuro 0 tempo todo, assim como lidamos com cores. Esses elementos,
assim como quaisquer outros, nao poderiam ficar livres de nossa atribui<;:aode significados.
Baseado na semi6tica da cultura, a "apreensao, a transmissao e 0 armazenamento da informa<;:ao
"cor"(como texto cultural) saDregidos por c6digos culturais que interferem e sofrem interferencia
dos outros dois tipos de c6digos da comunica<;:aohumana, os de linguagem e os biofisicos".
(GUIMARAES,Luciano - A cor como informa<;:ao.2000). Nao hit uma linguagem pr6pria e
unanime das cores, mas sim 0 seu uso como informa<;:aoem determinadas linguagens por
determinadas culturas. Cor-informa<;:aopode ser entendida, por urn aspecto, como 0 poder que
a cor tern de representar urn dado fen6meno. ~orem, a cor nao se restringe a esse fen6meno. 0
verde nao e da esperan<;:aassim como 0 vermelho niio e da ma<;:ii.A cor-informa<;:iiono contexto
da representa<;:ao espa<;:o-temporalganha for<;:aa medida que uma cor pr6pria do fen6meno
pautado niio estiver presente no produto de midia. Dentre as cores mais usadas pela midia
ocidental para pautar elementos deslocados no tempo, encontramos 0 amarelo e 0 azul. Varia<;:6es
desbotadas e sujas do amarelo para 0 passado, remetendo, em primeira realidade, ao papel ou
tecido envelhecido, e do azul intenso para 0 futuro com suas raizes biofisicas sugerindo a ideia
de profundidade, transparencia e equilibrio. As mesmas raizes que contribuiriio na forma<;:iio
dos valores ut6pico-simb6licos que projetamos no futuro. 0 estudo de cor e sua abordagem
midiil.tica, devem se fazer presente tambem na sala de aula. A rela<;:iiode cor entre passado e
futuro pode estar muito mais entranhada em nossa cultura ocidental do que imaginamos. Basta
observarmos que enquanto cristiios aprendemos que viemos do p6 (amarelo) e, se formos
bonzinhos, urn dia poderemos ir para 0 ceu (azul).



TRADUc;:Ao INTERSEMIOTICA: 0 CASO SARGENTO GETULIO

Cynara Andrea Rodrigues Teixeira rUNESP)

Analiso neste trabalho a adaptac;;ao realizada pelo cineasta Hermano Pena inspirado no livro
Sargento GetiJlio, de Joao Ubaldo Ribeiro, busco entender nao so 0 sentido do texto Iiterfuio,
mas as estrategias usadas para resolver os problemas de traduc;;aoda linguagem liteniria para
a linguagem filmica. A adaptac;;ao literaria e uma transposic;;ao que pode ser melhor detalhada
se a considerarmos uma traduc;;aointersemiotica, 0 que significa transportar conteudos de uma
semiotica para outra. It atraves deste processo que urn signo (preferi considerar relac;;oesde
signos, ou seja, significac;;ao),caracterizado pela palavra, deve encontrar seu "sinonimo" na
linguagem televisual. Diante disso pergunto: De que forma 0 adaptador realiza a sua tarefa de
libertar-se do texto literario? Este trabalho, aponta na obra audiovisual os elementos utilizados
para realizar uma adaptac;;aoliteraria, para tanto fiz 0 caminho inverso ao do adaptador, isto e,
o ponto de partida da analise sera 0 audiovisual, neste momenta todos os elementos formadores
da linguagem audiovisual serao observados isto porque cada urn deles comunica por si so e
juntos formam blocos de significac;;oesque permitem analisar a obra no plano do conteudo. Adotei
a semiotica francesa, preconizada por Algirdas Julien Greimas, pois acredito que a aplicac;;aodo
percurso gerativo do sentido no texto audiovisual e, em seguida, na obra literaria pode indicar
o modo como cada texto foi construido. 0 confronto dos resultados obtidos possibilitara 0

reconhecimento das semelhanc;;as (conjunc;;oes), como tambem apontara as caracteristicas
diferenciadoras (disjunc;;oes)entre os textos. Atraduc;;aointersemiotica na verdade e uma segunda
obra, sua autonomia total e impossivel, pois 0 texto literario funciona como uma forma-prisao,
mas e justamente no produto dessa transmutac;;ao que esta minha atenc;;aoprimordial, interes-
sa-me entender como 0 "adaptador" criou a sensac;;ao de mimese da realidade, sem perder 0

vinculo com a obra literaria.

o objetivo deste trabalho e apresentar urn estudo, uma analise metassemiotica a partir das
relac;;oesinter, intra e metadiscursiva do filme "AMatrix", a primeira parte iniciada em 1999 de
uma trilogia que teve sequencia com os filmes "MatrixReloaded" e "MatrixRevoluction", exibidos

em 2003.

Este estudo tern como finalidade indicar pontos coerentes destes universos discursivos, abordando
aspectos sociossemioticos e ate, de forma despretensiosa, aspectos da semantica profunda, ja que
o fume, como a analise pretende mostrar, alem de traduzir enunciadores e enunciatfuios coletivos,
estende sua abrangencia aos discursos filosofic%ntologico, politico, religioso, cientifico e literfuio
(apesar deste ultimo nao pertencer a sociossemiotica), sem esgotar outras possibilidades, mostrando
paralelos importantes no nivel dos metadiscursos e metassistemas.
Uma analise semiotica foi construida a partir de uma perspectiva interna da obra, desde 0

percurso gerativo da enunciac;;ao,mostrando suas actancias e estruturas narrativas ate a sintaxe
e semantica profunda do discurso. Depois, a partir de uma abordagem inter-discursiva,
respectivamente epistemologica, literaria e religiosa, foram trac;;adosalguns paralelismos seman-
ticos entre Matrix e 0 Mito da Caverna de Platao, Matrix e 0 livro "Aliceno Pais das Maravilhas,
Matrix e 0 Discurso Religioso, destacando elementos cristaos (gnosticos) e budistas em Matrix.
Por fim, foram elaborados alguns paralelos entre Matrix, Alice no Pais das Maravilhas dentro do
Discurso Religioso (Cristianismo/Budismo).


