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Durante bom tempo, a semi6tica discursiva - designamos, com essaexpressao, os trabalhos
inspirados no obra de Aigirdas Julien Greimas e seus colaboradores - p6de equacionar 0

territorio do enuncia<;:ao por meio de uma complementaridade entre do ispercursos temati-
cos estreitamente Iigados, 0 percurso do produ<;:aodo enunciado e 0 do comunica<;:ao entre
os parceiros do cena enunciativa. Essemodelo, que desde a decada de 1980rendeu muitos
Irutos, aparece hoje, com 0 recuo dos anos, como tributario de uma semiotic a que racioci-
nova por descontinuidades articuladas e que tendia sempre a "narrativizar" a abordagem
dos seusobjetos. Desde os anos 1990,contudo, a semi6tica vem se eslor<;:andopara refinar
o seu aparato conceitual com a incorpora<;:ao de parametros de tipo continuo, tentando,
por exempio, conceber gradientes semanticos regidos por intensidades valorativas prove-
nientes do ponto de vista deste ou daqueie enunciador no exerdcio do seu lazer persuasivo
e/ou interpretativo. Pelo caminho, os semioticistas loram se interessando por quest6es ante-
riormente pouco estudadas nessecampo. tais como, entre outras, as "valencias" subjacentes
aos valores, a "praxis enunciativa" como criterio para se compreender 0 usa e a circula<;:ao
dos enunciados dentro do economia das trocas discursivas,ou ainda a no<;:aode "presen<;:a",



tendo por referencia mais proxima, porem nao exclusiva, a fenomenologia de Merleau-Ponty.

Sem pretender selar qualquer sentenc;:a definitiva nesse territorio ainda em ampla medida

desconhecido, este simp6sio quer trazer subsidios para a discussao dos conceitos aqui

mencionados, propiciando tambem uma avaliac;:ao do operacionalidade de tais noc;:6es

para a analise de textos oriundos de variadas esferas discursivas.

A CONSTRUc;:Ao DO ATOR EM CARTOES TELEFONICOS: UMA ABORDAGEM SEMIOTICA

Edvdnia Bitencourt de Oliveira Martins (PUC-SP)

Os cartoes telefOnicos constituem-se como urn meio moderno de comunica<;:aovisual e verbal.
Aliando a praticidade da ilustra<;:aoa objetividade do texto escrito, eles oferecern as pessoas
informa<;:oesque abordam assuntos dos mais variados, presentes ou nao em seu cotidiano,
organizando-se em series que reunem temas afins.
Neste trabalho, analisam-se os seis cartoes que compoem a serie Dia das Crian<;:as,disponibili-
zados pela empresa de telecomunica<;:oesTelefonica, os quais trazem em sua face principal a
imagem de uma crian<;:a,ator retratado em diferentes espa<;:osonde desenvolve a<;:oesproprias
de sua faixa etaria; e em seu verso, encontram-se verbalizadas algumas de suas atitudes, bem
como a defini<;:aodo ser crian<;:a.Observa-se, ainda, que a introdu<;:aodo texto lingilistico
encontra-se na face principal, enquanto seu desenvolvimento somente aparece no verso do
cartao. A analise fundamenta-se em principios teoricos da semiotica discursiva, que permite
verificar a constru<;:aodo sentido por meio de urn percurso gerativo; utilizar-se-a dos conceitos
metodologicos dessa teoria a fim de desvelar a rela<;:aointrinseca existente entre 0 verbal e 0

visual, acompanhando a constru<;:aodo ator crian<;:ano nivel discursivo e a trajetoria de urn
sujeito atuante e marcado pelo seu poder-querer-fazer no narrativo.

ATOR,ASPECTO,ESTILO

Norma Discini (USP)

o objetivo do trabalho e buscar a incorpora<;:aoda no<;:aode estilo aos estudos do discurso, bem
como firmar a operacionaliza<;:aodessa no<;:aopor meio da considera<;:aodo sujeito como aspecto,
o que faz com que 0 proprio aspecto, no<;:aotradicionalmente ligada a categoria do tempo e
formalizada como ponto de vista sobre a a<;:ao,seja relacionada aos processos discursivos de
antropomorfiza<;:aodo sujeito. Sera entao recuperado 0 sujeito pressuposto a uma totalidade
discursiva e cotejado no proprio ato cognitivo da percep<;:ao,procedimentos que tern respaldo na
concep<;:aodo estilo como "ethos": urn modo recorrente de dizer, que remete a urn modo proprio
de ser, pressuposto a uma totalidade discursiva. Os modos de presen<;:a,por sua vez, serao
pensados em fun<;:aodo observador, cuja percep<;:aoe temporalizada segundo 0 tempo controlado
pelo andamento. Para tais exercicios sera adotado 0 criterio de reunir textos em fun<;:aodos
generos materializados: diario e carta, em que saDprevistas convergencias para 0 modo de dizer;
dois generos afins, portanto. Serao considerados mecanismos de constru<;:aodo sentido que,
voltados prioritariamente para 0 modo proprio de combinar figuras e temas, farao emergir, do
mesmo genero, seja carta, seja diario, atores que, aspectualizados diferentemente, consolidarao
diferentes tons de voz, diferentes estilos.

EFEITOS DE POETICIDADE NA LETRA DA CANc;:Ao "0 LIVRO DOS DIAS"

Geraldo Vicente Martins (USP)

Compreender como se manifesta a poeticidade nos textos e urn constante desafio com que os
estudiosos da linguagem veem-se as voltas. Em razao disso, 0 fen6meno poHico tern sido alvo,



ao longo dos tempos, desde estudos que se fundamentam em uma visao intuitiva, respons8vel
por uma analise romantica da poesia que destaca a genialidade do autor, ate concep\;oes da
moderna critica literaria, que apontam para a desconstru\;ao lingQistica como forma de recuperar
os elementos geradores do fato poetico e a riqueza de sentidos que este cria.
Entretanto, dentre as varias alternativas teoricas oferecidas para a tentativa de compreensao do
fator poetico, a solu\;ao que nos parece mais proficua e a trazida pela semiotica de linha francesa,
a qual, retomando as proposi\;oes de Hjelmslev a respeito do plano de conteudo e do plano de
expressiio da linguagem, afirma que a poeticidade se faz presente em qualquer texto quando
elementos da expressao tornam-se homologaveis aos do conteudo, levando a mensagem a obter
maior grau de encanto e eficacia.
Partindo dessa concep\;ao, este trabalho analisa alguns aspectos da letra de uma can\;iio escrita
por Renato Russo, na metade da decada de 1990, "0 livro dos dias", buscando ver como 0

desenvolvimento de seu texto verbal contern ja certos elementos de poeticidade, os quais podem
ser explorados na uniiio com 0 musical.

MODOS DE PRESENC;:ADA FEMINILIDADE EM TRES TEXTOS DE MARIO DE SA-CARNEIRO
Matheus Nogueira Schwartzmann (UNESP)

Mario de Sa-Carneiro (1890-1916), poeta certamente bem menos lembrado que seu companheiro
de gera\;iio Fernando Pessoa (1888-1935), trocou com este, inumeras cartas que tratavam,
essencialmente, do fazer poetico. Dessa correspondencia temos apenas as cartas enviadas a
Pessoa, que, em sua grande maioria, continham muitos dos poemas que Sa-Carneiro escrevia.
No presente trabalho, tendo como metodologia a Semiotica Francesa, buscaremos estabelecer
os modos de presen\;a da feminilidade (0 sujeito enunciador como sujeito-feminino ou avaliador
da feminilidade) instaurados pelas opera\;oes de debreagem enunciativa e enunciva em tres textos
de Sa-Carneiro. Para tanto, tomaremos como objetos de analise as poemas "Feminina" e "Ah,
que te esquecesses sempre das horas", acompanhados de urn trecho de uma de suas cartas a
Fernando Pessoa, datada de 13 de julho de 1914. Apos depreendermos os modos de presen<;a
da "identidade feminina" dos textos analisados, empreenderemos ainda uma segunda analise,
desta vez comparativa, para investigar de que maneira os tres textos distanciam-se ou aproxi-
mam-se tematica e figurativamente. Este trabalho pretende, ainda, mesmo que superficialmente,

lan\;ar algumas questoes acerca do conceito de genero a luz da Teoria Semiotica.

NARRATIVIDADE, JUNc;:Ao, PRESENC;:A
Iva Carlos Lopes (US?)

Ao se debru\;ar sobre 0 problema da "presen\;a", pode a semiotica ter esperan<;a de conseguir
algum ganho de inteligibilidade nas questoes que ela tern hoje por resolver? Sabe-se que a teoria
greimasiana trouxe, entre seus principais aportes, toda uma ordena\;iio do patamar narrativo

da produ\;iio do sentido nos textos, com base numa concep\;iio extremamente ampla da
narratividade e do seu lugar na economia global da significa\;iio. Indicio, entre outros, da
reaproxima\;iio com uma certa fenomenologia, a indaga\;iio atual sobre a "presen\;a" deixa
vislumbrar, salvo engano, urn novo capitulo na teoria semiotica da narrativa. De fato, se a sintaxe
narrativa de Greimas fundamentava-se no conceito de "junGiio",a "presenGa" acena agora para
que the passem 0 bastiio, mas surge logo a pergunta: e licito considerar a jun\;iio e a presen\;a
como duas facetas de uma so coisa, aquela constituindo-lhe a face efetiva e esta, a afetiva? A
par dessa interroga\;iio sobre a sintaxe, desponta inevitavelmente uma curiosidade sobre 0 que
e que pode estar mudando - se e que vale a ideia - na semantica narrativa, ja que, num modelo



feito de interdefini~6es, qualquer altera~ao em urn ponto ocasiona ressonancias no conjunto.
Enfim, para alem da narratividade, tal problematica esta sem duvida ligada a da enuncia~ao.
Entre as marcas que singularizam a semiotica, esta 0 projeto de ultrapassar, no trato com a
enuncia<;;ao,as formula<;;6esdesta em termos, meramente, de "comunica<;;ao"ou ainda de "atos
de linguagem". Em lugar disso, a deitiza<;;aoe a modaliza<;;aotern estado no cerne do tratamento
semiotico das quest6es enunciativas; nesse ambito, propomos uma reflexao sobre a contribui<;;ao
que a no<;;aode "presen<;;a"e capaz de trazer a pauta de estudos. Ilustraremos nossa discussao,
a cada passo, com uns poucos textos de poetas brasileiros contemporaneos, que nos ajudarao
a testar 0 alcance descritivo dessas ferramentas conceituais.

o DESAFIOS LAN9ADOS POR NATHALIE SARRAUTE

Renata Ciampone Mancini (US?)

Este trabalho apresentara alguns pontos de destaque da analise semiotica do texto "Je ne
comprends pas", da escritora francesa Nathalie Sarraute, urn dos grandes nomes do movimento
que ficou conhecido como 0 nouveau roman frances. Este movimento reivindica uma nova
linguagem para 0 romance, ao propor urn rompimento com a escrita can6nica e defender
experimenta<;;6escorn 0 texto que visam a abrir novas possibilidades de intera<;;aoentre leitor e
obra. Na pratica, muitas vezes esses textos parecem, numa primeira leitura, urn tanto sem
sentido ou sem razao de ser, mas e exatamente essa aparente falta de sentido que acreditamos
ser uma fonte rica de indaga<;;6essobre a constru<;;aotextual.

o OLHAR ENUNCIATIVO EM A PAIllO SEGUNDO G.H. DE CLARICE LISPECTOR

Inri Cristina Scarcelli Lucianelli (UNES?)

Em A Paixao segundo G.H., 0 olhar rege a narrativa, ou seja, 0 olhar da narradora instala urn
confronto do sujeito com objetos que se transformam ern estados de alma. Os projetos da
narrativa sac construidos ern torno de algo "visto" pelo eu actante, portanto, 0 olhar nao so
direciona e cria a narrativa, mas tambem personifica 0 "eu" narrador, pois 0 "eu" do enunciado
funde-se a coisa olhada e a instaura a nivel actancial numa constante reversibilidade. Nessa
nova ordem estabelecida pela enuncia<;;ao, novos sentidos sac gerados para 0 ate de ver. Ver
significa fazer existir 0 outro ern multiplos aspectos, pois 0 ate de ver, busca a aproxima<;;aoda
coisa em si, a ponto de fundir-se a ela, ern contraposi<;;aoa linguagem que, dentro da narrativa,
distancia-se da verdade das coisas. 0 espa<;;o,ao lade da instancia actancial, tambem sofre
distor<;;6es,pois a instaura<;;ao espacial acompanha as muta<;;6esdo eu narrador, assim como
todas as categorias narrativas, pois 0 sujeito enuncivo, mergulhado que esta nesse olhar,
arrasta-os consigo na flutua<;;aotimica, desarticulando as estruturas narrativas. 0 olhar que
exige para si esse estatuto centralizador e, por sua vez, construido pela linguagem. Linguagem
que e negada desde 0 primeiro momenta da enuncia<;;aopela sua incapacidade de apreender 0

momento, pois, segundo a narradora, ao faze-Io 0 mesmo e descaracterizado. Assim, 0 olhar e
nomeado para intermediar esse processo que e, na verdade, uma via crucis da linguagem.

UM CHAPEU E UM CAPUZ: UMA ANALISE SEMIOTICA DE CHAPEUZINHO AMARELO DE

CHICO BUARQUE

Carolina Lindenberg Lemos (US?)

Em finais da decada de 1970, Chico Buarque publicou 0 livro infantil Chapeuzinho Amarelo,
parodiando 0 conto Chapeuzinho Vermelho. Aanalise semiotica ora proposta busca p6r em relevo
as estruturas intertextuais de urn e de outro, mostrando de que maneira se dao os emprestimos



de elementos da narrativa e dos temas e figuras do texto classico para 0 texto moderno, numa

perspectiva diferente daquela apresentada por Norma Discini em seu trabalho de 2001. No texto

original, percebe-se como tema central 0 da transgressao, uma vez que a menina desobedece a

mae e e punida por is so ao final. Segue paralelamente, num pano de fundo, 0 tema do

amadurecimento. E justamente esse tema secundario que vira para 0 primeiro plano em

Chapeuzinho Amarelo: 0 embate de Chapeuzinho com 0 lobo resultara numa maior capacidade

de "enfrentar 0 mundo". E interressante notar, ainda, que na disputa entre Chapeuzinho Amarelo

e 0 lobo, a transforma~ao do nome associado ao anti-sujeito, nos pIanos de expressao sonora e

visual, e correlativa a priva~ao dos valores de sua competencia modal inicial. Para completar a

analise, propoe-se a investiga~ao das ilustra~oes que acompanham a primeira edi~ao do texto

de Chico Buarque. As observa~oes feitas acerca das ilustra~oes, por urn lade, refor~am a

interpreta~ao defendida nesse trabalho. Em uma das ilustra~oes, ha uma referencia direta ao

episodio biblico da queda de Adao e Eva, compondo ainda mais 0 tema do amadurecimento. De

outro lade, a analise tambem evidencia a contribui~ao de tais desenhos ao texto escrito, como

no quadro em que Chapeuzinho Amarelo pula amarelinha, colocado ao lade do trecho em que

se da seu em bate com 0 lobo, figurativizando, des sa forma, a aquisi~iio de modalidades do ser

pelo sujeito.


