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LINGUA E SOCIEDADE

Octavio land

Dept ' de Sociologia do ITCH/UNICAMP

1. 1NTROITO

A hist6ria do mundo moderno tem side tamb6m uma hist6ria de

teorias e pesquisas sabre a linguagem. Desde o Renascimento, passan '

do por Por-Royal, a Enciclop6dia, a llustragao, o Romantismo e o

giro lingufstico '', t6m sido notfveis as realizag6es dos estudos sobre

linguagem. Os desenvolvimento das literaturas nacionais e mundiais,
os intercfmbios de linguas e culturas, os processos de aculturagao e

transculturagao, o nascimento e a expansao das culturas de massa e da

ind6stria cultural, a criagao e a difusio de tecnologias eletr6nicas, in-

formfticas e cibern6ticas, judo isso tem propiciado o surgimento de

disciplinas e teorias, tanta quando de hip6teses e controv6rsias, sobre

os mais diversos aspectos da linguagem. Sio muitos os momentos da

hist6ria dos tempos modernos envolvendo desafios ou conquistas fun-

3



damentais sobre as implicag6es da linguagem na organizagao, dinfmi-:-J

ca, crisp ou transformagao da sociedade, em imbito nacional, internal

cional e mundial. Algumas express6es tornam-se emblemfticas e apa-J
recem coma momentos marcantes da dinimica das sociedades e dos-)

dilemas do pensamento. Estas sio algumas: Novo Mundo, Ocidente,:)
Oriente, Africa, Mercantijismo, Coloniajismo, Imperialismo, Globa-:)
pismo. Nacionalismo, Tribalismo. Trabalho Escrevo. Trabalho Livre.I)

Escravo e Senhor, Alienagao e Revolugao. E estas podem ser outras:)
Palavras, palavras. palavras. Penso, logo exists. Imperativo categ6rico. :)

Quando as sombras da noire comegam a fair 6 que levanta v6o o pfs-(

caro de Minerva. Tudo que 6 s61ido desmancha no ar. Desencanta-J
ments do mundi. ModernidadG. P6s-Modernidade. S2o express6es, I)

dentre muitas outras, nas quaid se sintetizam inquietag6es, realizag6es, J

explicag6es, ijus6es e alucinag6es. H£ 6pocas nas quads os problemas:)

da linguagem adquirem especial relevancia, nio s6 para lingtifstas e=)

fi16sofos, mas tamb6m para escritores e cientistas sociais, E coma se:)

eja se revelasse inesperadamente enigmftica. Em gerd, sio problemas =)

relativos is caracteristicas de linguagem enquanto um todo viva e em''l

movimento, compreendendo signos, simbolos e emblemas, bem como J

figuras e figurag6es; e relatives is suas implicag6es s6cio-culturais e:)
civilizat6rias. -.J

E muito sistemftico que houve uma 6poca na qual Rousseau,:)
Herder e W. Humboldt, enlre outros pensadores, debrugaram-se sabre:)

as origins, as fung6es, as caracterfsticas e as implicag6es socio-J
cu[turais e civijizat6rias da ]inguagem. Essa 6 uma 6poca em que se:)
inlensifica o debate filos6fico. abrem-se novos horizontes a literatura e :)

desenvolvem se novas reflex6es sobre a realidade hist6rico-social na-o

cional e mundial. Estgo em curse a ''era das revolug6es'' e as guerras -J

)
)

)
)4

)
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C napole6nicas, compreendendo inclusive a descolonizagao de uma

( parte das Americas. Reabrem-se debates sabre territ6rios e fronteiras,

C povos e nag6es, diversidades socio-culturais e pojftico econ6micas,
C lingua e religi6es, nacionalismo colonialismo, cultural e civilizag6es
C No curse do s6culo vinte, outra vez acentuam-se generalizam-se

C as preocupag6es com a linguagem, envolvendo novos problemas; a16m
C dos anteriores. recolocados em novos termos. Em uma formula maid

C ou ments sacramentada, esse f o s6culo em que se df o "gird lingtifs-

C tice", ta] a importancia e a influfncia dos problemas de linguagem.

C I com os quais se defrontam a filosofia, a literalura e as ci6ncias sociais.

C S8o notiveis as quest6es pastas e repostas, consensuais e po16micas,

C novak e antigas, especulativas e experimentais, sabre as quads debru-

C gam-se uns e outros: lingua e fda, c6digo e mensagem, comunicagao e

C informagao, signs e semi6tica, icons, fndice e sfmbolo, grarnattcaliza-

C gao, cibern&tica e informatics, sociol inguistica, etnoligufstica, texto e
C conlexto, texts e intertexto, metatexto e metanarrativa, Babe], Biblio-

C teca de Babel

C Talvez se posse dizer que o s6culo vinte 6 dodo ele particular

C monte problematico. Este alravessado por ruptures hist6ricas e contro-

C v6rsias apistemo16gicas. Sio transformag6es que abalam os quadros

C socials e mentais de referancia, produzindo obsolescencias, exiginda

C .efo.mulag6es e abrindo novos horizontes para o pensamento de uns e
(- outros. em todo mundi.

C Quando se multiplicam as controv6rsias, povoadas nio s6 de

C interrogag6es mas tamb6m de perspectivas inesperadas e inovadoras.

C I Richard M. Rorty (Editor), The Lf/zgufsf/c T r/z (Recent Essays in Philosophical

C Method), The University of Chicago Press. Chicago, ] 988. Julia Krisleva. 17;srdrfa
:: da Z,I/zgztagent, trad. de Maria Margarida Barahona, Edig6es 70, Lisboa, 1980

C
C

C
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muitos sio levados a debrugar-se sobre as implicag6es hist6rico-'J
sociais e civilizat6rias da linguagem. Trata-se de refletir sobre os se- -'J

gredos da li.ngua e dialeto, signo, si.mbolo e emblema, metffora e con-~J
ceito, texto e contexts, mimesis, narrativa e metanarrativa, tradugao e-/

[ranscu]turagao, ]ingua nacional e ]fngua g]oba]. Outra vez, recoloca-se -)

o desafio de refletir sobre as condig6es e as possibilidades do contra-

ponto linguagem e sociedade. -p

Quando se forma a sociedade mundial, na esteira da globaliza-:)
gao do capitalismo, visto coma modo de produgao e processo civili- -J
zat6rio, recoloca-se o contraponto linguagem e sociedade, com todas

as suas implicag6es.

)

)

)
D
)
D
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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C 2. APALAVRA AIAGICA

C A lingua 6, simultaneamente, produto e condigao da vida social
C Os trabajhos e os dias de uns e outros, individuos e coletividades, no

C bongo da hist6ria, propiciam a criagao e a recriagao de signos signifi-

C: cados, figuras c figurag6es, harmonias c cacofonias, mon6]ogos e poli-

C fonias, sem os quads nio existem nem as formal de sociabijidade nem

C a lingua. O mesmo proccsso de produgao e reprodugao da vida social.

C compreende a produgao e reprodugao das coisas, genres e id6ias, coda

C) uma multiplicidade de signos e significados, transparencies e opacida-

s'-' des. sonoridades e estrid6ncias

C Em todas as configurag6es hist6rico-sociais de vida, trabalho e

cultura, a lingua revela-se produto e condig6es das formas de sociabi-

C lidade e dos jogos das forgas sociais. Tanto no nacionalismo e triba-

C pismo. coma no mercantilismo, colonialismo, imperialismo e globa-

C lismo, os signos e os significados, as figuras e as figurag6es da lingua-
CI Pem revelam-se conslitutivas da realidade, das condig6es e possibili-

C dades s6cio culturais e politico econ6mica de individuos e coletivida-

C dcs. E a lingua que se constitui coho o patamar da hist6ria, o sistema

C de signos por memo do qual se pronunciam o presence. o passado e o
C futuro, a hist6ria e a geografia, as tradig6es e as premonig6es, os san-

\'" tos e os her6is, as faganhas e as derrotas, os monumentos e as minas

C Esse o horizonte a parter do qual se desenham, taquigrafam ou inven-

C [am o Novo Mundi e o Velho Mundo, o Oriente e o Ocidente, o lsla-

C pismo e o Cristianismo, o Capitalismo e o Comunismo; assam coma a

C Muralha da China e o Tal Mahal, as Pirimides do Egito e o Parthenon,

C a Revolugao Industrial Inglesa e a Revolugao Francesa, a Primeira

C Grande Guerra Mundial e a Segunda Grande Guerra Mundia], a des-

C
C

C

(
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colonizagao na Africa e Asia e a Revolugao chinesa, a Revolugao Cu. :)

band e a Guerra do Vietna, a Revolugao Sovi6tica e a queda do Muro :)

de Berlim, a Aldeia Global e a Globalizagao, o pjaneta Terra e o Fim :)

da Hist6ria. Sio signos, sfmbolos e emblemas, ou sfnteses e taquigra- I)

fias, por meir dos quais se desenham ou inventam configurag6es his- o

t6rico-socials de vida. trabalho e cultura. bem coma movimentos. ::)

harmonias, tens6es, fus6es, e contradig6es, atravessando a palavra e a :)

lingua, a linguagem e o pensamento, a explicagao e a fabulagao. :)

A culture 6 o uiniverso no qual se constituia Ifngua, sob sodas as:)

suas modalidades: assim homo a lingua intra decisivamente na cons- :l)

tituigao da cujtura. No amigo das formal de sociabijidade e do jogo I)
das forgas sociais, enquanto componentes constitutivos e dinfmicos J

das configurag6es hist6rico-sociais de vida, trabalho e cujtura, produ- o

zem-se e reproduzem-se as mais diversas criag6es, dentre as quaid )

destacam-se a lingua, a rejigiao, a arte, a filosofia e a cifncia, em suas )

mtiltiplas express6es "eruditas" e "populares"; sendo que a lingua se )
constitui como a meditagao principa], por interm6dio da qua] as outras :)

criag6es se expressam, movem, transformam. -J
Cabs reconhecer, coma fundamento da origem e destiny da lrn- =)

gua, que ela comega por ser e desenvojver-se coma espfrito objetiva- :)

do, homo produto e condig6es da praxis social, coma reajizagao da :)
criatividade de individuos e coletividades. Assim coma as outras for- :)

mas cu]turais, tats como re]igiao, arte, fi]osofia e ci6ncia, a lingua ex- :)

pressa, sintetiza, decanta, constituie desenvolve as maid diversas rea- -l

lizag6es materials e espirituais, sem as quads a sociedade nio se cons- :)

titui, enquanto formas de sociabilidade e jogos de forgas sociais, no )
fmbito de configurag6es hist6rico-socials de vida, trabajho e cultura. )

)

)

)

)
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( "A [inguagem 6 tio ve]ha coma a conscidncia: a ]inguagem 6a

C' consci6ncia prgtica, a consci6ncia real, que exists tamb6m para

Cl~ os outros homens e que, portanto, iomega a existir tamb6m para
f,b mim mesmo; e a linguagem nasce, homo consci6ncia, da necessi-
:l dade, das exig6ncias do intercimbio com os outros homens... A
\ consci6ncia, portanto, 6 desde o infcio, um produto social e con-

st.., tinuarf a se-lo enquanto existirem sores humanos'

{ Maid uma vez, cape lembrar que o que distingue o ser humana, 6

fj:que ele pensa, mentaliza, fabula ou mitifica a sua atividade, real e

C imagin6ria, presents, passada e futura. A sua atividade social, em fm

C; bite individual e coletivo, este sempre expressa em signos, sfmbolos e

C emblemas, compreendendo narrativas orais, escritas, pensadas e ima

$ ginadas. Portanto, o pensamento 6 ele tamb6m produto e condigao da
C lingua, assim coma das outras formal culturais. Tamb6m ele se cons-

C titui no mesmo curse da praxis social, quando as atividades se objeti-

(3vam, cristalizam, [ensionam ou explodem em criag6es culturais. A

(:lingua 6 uma dessas explos6es, sem a qual o mundi se revela carente

€ de name, conceito, intelig6ncia, explicagao, fantasia e tito.
C No principio, tudo este em repouso, em silencio, quieto, carente

(JI de som e f6ria.

1-- ''Esta 6 a relagao de c6mo tudo estava em suspense, tudo em
'' cdma. em si16ncio: todd im6vel. calado. e vazia a extensio do

C, c6u. Etta 6 a primeira relagao, o primeiro discurso. Nio havia
Ci kinda um homem, nem um animal, passaros, peixes, caranguejos,

<l grvores, pedras, caveman, barrancos, ervas nem bosques: s6 o

(b c6u existia. Nio se manifestava a face da terra. S6 estavam o mar

C
{

C

f

C
(

Karl Marx e Friedrich Engels, Z.a /deo/ogia 4/e/ zcz/za, trad. de Wenceslao Rocks.
Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, 1958, p. 30
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em cdma e o c6u em toda a sua extens8o. Ngo havia nada junta,v '

que fizesse guido, nem coisa alguma que se movesse, nem deltas-:)
se. nem fizesse rufdo no c6u. Nio havia nada que estivesse em

p6; s6 a aqua em repouso, o mar mango, s6, tranquilo. Nio havial)
nada dotado de exist6ncia" ' ,\.

No primeiro instante, primordial e seminal, nada tem name.:(
Tudo este no limbo, homo em uma nebulosa informs, ela mesma ino-l:'

minada. ''O mundo era tgo recente que muitas coisas careciam de!:

noms e para mencionf-las se precisava apontar com o dodo ''.' I,"

Aos poucos, no lingo do tempo e conforms a din&mica dascon-''#
. '''x

figurag6es hist6rico-sociais, tudo tends a adquirir noms, movimento,;:
tensio e significado, ou vida. O name, o conceito ou a metffora, pods ,.r
ser um momento essencial, constitutive, sem o qual nada se configura '

coho exist6ncia, ser, devin. E coma se a nebulosa primordial e semi-<:

nal adquirisse forma, cor, som e movimento. :;.

A rigor, 6 imprescindi.vel saber o noms das coisas, sores, gentes, :(

nog6es, conceitos, fantasias, mitos. Esse pods ser um memento
india-'-'

pensfvel para que um e outro se constituam, homo relag6es de
rea- '

'1
procidade, integragao, tensao, antagonismo e transformagao. Quando '/
se desconhece o name das coisas, compreendendo os sous nexis e as :'

suas articulag6es, subsiste a indeterminagao, a incerteza. E como se a{
nebulosa primordial subsistisse escondida no que se v6, ouve, sante,:(

I)ensa, imagina.

3 Papa/ ylzh (Las Antigas Historias del Quiche), trad. de Adrian Recinos, Fondo de l:!n
Cultura Econ6mica, Mexico, 1984, p. 85. .
' Gabriel Garcia Marquez, Ce/n A as de Sa/faldo, trad. de Eliane Zagury, 20'. Edi- l}

gao, Editora Recor, Rio de Janeiro, s/d, p. 7. .1)

)
}

)
)

)
)
)
l
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t- ''Rec6m-chegado e ignorando completamente as Ifnguas do Le-
C vance, Marco Polo nio podia se exprimir de outta maneira sen5o
(: com gestos, saltos, gritos de maravilha e de horror, latidos e vo

( zes de animais, ou com objetos que ia extraindo dos alforjes:
.,... plumas de avestruz, zarabatanas e quartzos, que dispunha dianne
t' de si como pegas de xadrez. Ao retomar das miss6es designadas

C por Kublai, o engenhoso estrangeiro improvisava pantonimas que
(, o soberano precisava interpretar: ujna cidade era assinalada polo

(I saito de um peixe que escapava do bico de um cormorio para
/- fair puma redo, outra cidade por um homem nu que atravessava o
': faso sem se queimar, uma terceira por um crinio que mordia en-
W tre os dentes verdes de mofo uma p6rola alva e redonda. O Gran-
(: de Khan decifrava os sfmbolos, por6m a relagao entre estes e os

C lugares visitados restava incerta: nunca sabin se Marco queria re

('. presentar uma aventura ocorrida durante a viagem, uma faganha
.r do fundador da cidade, a profecia de um astr61ogo, um r6bus ou

:! uma charada para indicar um noms. Mas, fosse evidente ou abs-
C curd. tudo o que Marco moslrava tinha o poder dos emblemas,

(' que uma vez vistas n5o podem ser esquecidos ou confundidos
C. Na monte do Khan, o imp6rio correspondia a um deserto de da-

C dos 16beis e intercambiaveis, coma graos de areia que formavam.
1- para cada cidade e provincia, as figuras evocadas polos logogri-
'' fos do veneziano ''.?

Ha momentos em que a lingua emudece, deja porque n8o hf o

que dizer, seja porque nada 6 necessfrio dizer ou, kinda porque nio hf

como dizer. E como se a palavra n5o tivesse disponfvel, ngo fosse ca-

paz de exprimir o indizfvel, nio estivesse ainda sido inventada, ou
(- fosse totalmente dispensavel. Estes sio momentos nos quais a ]ingua-

\ll gem viva situag6es extremas, tensas, dilacerantes, misteriosa, mfgicas,

C
C

(

r

5 Italo Calving, .4f Cfdadei /lzvfshelf, trad. de Diego Mainardi, Companhia das Le
Eras, Sio Paulo, 1990, pp. 25-26.
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reveladoras, heurrsticas. Sio momentos nos quais ningu6m encontra o!

que dizer, deja letrado ou ngo letrado, escritor ou cientista, fi16sofo ou.:'

profeta. Ngo se encontra a palavra, o noms, o signs, o si.mbolo, o em-'/

blema, a figura ou a figuragao. E coma se nada fosse capaz de dad(

'No mundo hf muitos si16ncios: quando se estuda, dorms, este

quieto ou inclusive quando se 6 surdo. O sil:ncio de quem ouvell>
Bach ou 16 um livro de poesia. O si16ncio de como este agora a,--
lua. O si16ncio da morse. O si16ncios da solidao, do modo, da dor,
da raiva, da tristeza, da melancolia. Os si16ncios que existem po-

dem ser infinitos, coma os si16ncios extremos de quem este fe-
chado em si mesmo e o si16ncio do amor. O si16ncio de quemj3&
quer sentir em sia m6sica e a poesia''." ."'}

Sio muitos os si16ncios que povoam o planeta: o ermo do para- ll)

mo, o segredo da ]onga duragao, o mist6rio da palavra rolando na ima- 3
ginagao, a mem6ria rebuscando o esquecimento, o si16ncio da multi- ,I

Sio si16ncios com os quais convivem uns e outros, indivfduos e ii

coletividades, multid6es e solitfrios. Nio sio previsi.veil. Podem su- l;

cedar inesperadamente. Irrompem de-repente na vida das pessoas, na ii;

drama das relag6es sociais, paralizando imaginarios e sentimentos, so-o
nhos e devaneios, pensamentos e movimentos. -\

Sim, a pr6pria palavra este em silincio, antes de transfigurar-se 3

em pensamentos ou imaginagao, sentiments ou aWaD, entendimento ou 5

6 DanilQ Daiei, "Quasi Diversi Silenzi possono Existire? ", in Chfssa se iPesci Pi- =.
ando/zo ( Documentazione di un'Experienza Educativa, Einaudi, Torino, 1973, pp. 'J '
126-128. Citado por L. M. Lombardi Satriani, /Z Si/enzfo, /a A/entoria e /o Sgzza/"do, l?
Sellerio Editors, Palermo, 1 979, pp. 15-16. --\

'''\.

dio

)
)
)
''x
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C
C

( compreensao, utopia ou nostalgia. E coma se estivesse irma de forma

C e movimento, som e sentido. Aguarda, em silencio, o esclarecimento,

(: a revelagao, o deslumbramento.
(
C
C

C
C

C
(:
C
C
f

C

C
C
C
C O mist6rio da palavra, assim coma da narrativa, esconde-se tanto

C, no autor coma no leitor, da mesma forma que no texts e no contexts.

C Suspensas no ar, vistas em si, a pajavra e a narrativa resultam abstra-

C tas. Permitem muitos jogos de linguagens, podem ser colocadas em

C diferentes arranjos, desdobram-se em signos, ou fconas, indices e sim
(

(l- ' Carlos Drumond de Andrade. Amro/ogle Pofrica, 7'. Edigao, Edig6es Sabin. Rio de
.= Janeiro, 1973. pp. 197-198. Citagao do poems "Procura da Poesia". pp- 196 198.
C

C
C
(

\

(

C
C

'Penetra surdamente no rhino das palavras.
Lf estio os poemas que esperam ser escritos.

Entio paralisados, mas nio hf desesp6ro,
hf cdma e frescura na superffcie intata.
Ei-los s6s e mudos, em estado de diciongrio

Convive com deus poemas, antes de escrev6-1os.

Tem paci6ncia, se obscuro. Cdma, se te provocam.
Espera que dada um se realize e consuma
com seu poder de palavra e

seu poder de si16ncio. (...)
Chega maid porto e contempla as palavras.
Cada uma
tem mil faces secretas sob a face neutra

e te pergunta, sem inter6sse pda resposta

pobre ou terri.vel, que Ihe derek
Trouxeste a chave?

Repara
6rmas de melodia e conceito,

das se refugiaram na noite, as palavras:

13



bolos, como em um caleidosc6pio sem fim. Hf um moments, no en-Ua

tanto, em que se revelam vazias, 6rmas de som e sentido. Sejam quaisjr

forum as palavras, metfforas e conceitos, ou figura e figurag6es, em nar-.

rativas literaias, cienti.flicks e filos6ficas, o seu mist6rio sempre carece -'
de alguma referfncia. Today as narrativas, com as suas figures e figura- .J

gees, ressoam alguma forma de vivancia, que pode ser presents, passada

ou futura, individual ou coletiva, real ou imagin&ia. Sio sempre panes'J

constitutivas do pensamento e da realidade, dos sentimentos e das fanta-

sias. O mist6rio e o milagre da narrativa sempre levam consigo argo ou

muito da experi6ncia, pr6xima ou remota, real ou imaginfria, pr6pria ou -

vicgria. No 1imite, 6 na experi6ncia que se escondem algumas das possi-

bilidades no pensamento e do sentimento, da compreensao e da explica-

gao, da intuigao e da fabulagao, que se transfiguram, exorcizam, subli-
mam, clarificam ou enlouquecem em palavras e narrativas.

)
)

)

)14

)

'Para escrever um verso, 6 necessfrio ver muitas cidades, ho- ,.-.\
mens e coisas: 6 necessfrios conhecer os animais, sentir como .:

voam os passaros e conhecer os movimentos com os quais as flo- :)
res se abram pda manhi. E necessgrio pensar de novo nos kami- I)

nhos das paragons desconhecldas, em encontros inesperados e .)
em despedidas que pareciam estender-se por longo tempo...E'

. '''x

necessfrio ter recordag6es... mas nio 6 suficiente ter recordag6es. J
E precise esquecer, quando sio muitas e 6 necessfrio ter muita :)

paciencia para esperar que voltem. Porque as pr6prias recorda- :)
gags nio sio ainda poesia. Somente quando se tornam langue, ,\
olhar e pesto. sem name e ja sem que se cansiga diferencia-las de *l)
n6s mesmos, s6 entio pods suceder que, em um memento muito :)

especial, surja a primeira palavra de um verso no meld delay e a :)
parter degas" ' ,-)

8 Rilke. Teorfa PoZrfca, trad. De Federico Bermiidez-Cafiete, Ediciones J6car, Bar- -2
celina. 1987, pp. 210-211. Citagao de "Los Apuntes de Mare Laurids Briggs :)

(1910)'', PP. 210-215. ,')
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y A palavra pods ser, simujtaneamente, erma e pjena de sentidos,

!. dependendo do modo polo qual 6 escrita ou falada, bem como lada ou
\'. ouvida. Em gerall, no entanto, lava consign muita experi6ncia, toda

'' uma exist6ncia. Nenhuma palavra flutua volta no espago e no tempo,

Y solitaria, carente. Tanto se articula com outras como se enraiza maid

. ou ments densamente na vida de uns e outros, leitores e ouvintes, es

>. critores e oradores, Esse 6 o desafio proposto a exegese, paleografia,

}. filologia ou hermen6utica: desvendar os m61tiplos significados pre-

. sentes e possfveis, atuais e remotos, literais e metaf oricos, escondidos

; na pa]avra empenhada em desprender-se do limbo

; Sim, a palavra n5o exists em si, como se fora um signo auto-
; suficiente, que subsiste independents. Ela se forma, conforma e trans-

,. forma na drama das relag6es sociais, umas vezes visa.veis, evidentes e

r--. transparentes, outras imply.citas, encobertas ou escondidas. Situa-se no

C contraponto das iejag6es, nas quads entram nio s6 quem escreve ou
r.-. fda e quem 16 ou ouve, mas tamb6m os muitos, indivi.duos e coletivi-

1-. dades, que comp6em toda uma ampla e intrincada teia de formas de

r. sociabilidade ejogos de forgas sociais.

I'' ''As palavras sio tecidas a partir de uma multidio de fios ideo16-
CI gicos e servem de drama a ladas as relag6es sociais em todos os

C dom'dos. E portanto clara que a palavra sera sempre o Irzdlcador
C maid sensfvel de todas as transformag6es socials, mesmo daque-

C !as que apenas despontam, que ainda nio Comaram forma, que

C ainda nio abriram caminho para sistemas ideo]6gicos estrutura-
/... dos e bem formados. A palavra constituio memo no qual se pro-

,- duzem lentas acumulag6es quantitativas de mudangas que ainda

\" nio tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideo16gica,

C) que ainda nio tiveram tempo de engendrar uma forma ideo]6gica

C
C
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nova e acabada. A palavra 6 capaz de registrar as faces transit6rias

mais fntimas, mais efEmeras das mudangas sociais''.'

A palavra, a linguagem e a narrativa, sob todas as suas formas, I)

podem ser ecos de harmonias e cacofonias produzidas no fmbito das ll)

formas de sociedade e dos jogos das forgas sociais. Em alguns casos,

podem ser ecos de configurag6es hist6rico-sociais de vida, trabalho e I).

cultura. Nesse sentido 6 que alguns signos, simbolos e emblemas, ou

met£foras e conceitos, podem configurar modes de ser, estilos, 6pocas

ou vis6es do mundo. Daf a mafia de express6es tais como Gengis

Khan, Marco Polo, Alexandre Magno, Colombo, Napoleao; ou Hamlet, :l)

Dom Quixote, Fausto, Mefistofeles, Madame Bovary, Josef K.,Godot

ou ainda, orientalismo, africanismo, ocidentalismo, comunismo

Aos poucos, no longo do tempo e conforms a dinfmica das con- I)

figurag6es hist6rico-sociais de vida, trabalho e cultura, tudo tends a I)

adquirir name, movimento, tensio mist6rio e significado. O name, o

conceito ou a metgfora, pods ser um memento essencial, constitutivo,

sem o qual nada se configura coma exist6ncia, ser, devir. E como se o :)

planeta ou a nebulosa primordial e seminal adquirisse forma, cor, som
e movimento .y

0

''Todo o universo visivel ngo 6 senio um dep6sito de imagens e li(

de signos aos quaid a imaginagao conferirf um lugar e um valor -J
relativos; 6 uma esp6cie de alimento que a imaginagao dove dige-
rir e transformar '

' Mikhail Bakhtin(Volochfnov), Maxxfs/no e Filosc$a da 2.fngHagem, trad. De Michel :)
Lahud e Yara Frateschi Vieira, 2". edigao, Editora Hucitec, Sio Paulo, 1 981 , p. 41
io Charles Baudelaire, 4rf Ronda/2/igue (Estudo sabre Delacroix) citado por Marcel

Raymond, De Z?bade/afro czo S r/'ea/£s/7zo, trad. de F61via M. L. Morctto e Gaucira
Marcondes Machado, Edusp, Sgo Paulo, 1997, p. 19

J
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IJ Em todos os castes, estgo em causa a magia da palavra, o mist6-

C rio do signs, o esclarecimento do conceito, o deslumbramento da me-

C [ifora. Estio em causa os contrapontos lingua e sociedade, realidade e

S representagao, mimesis, explicagao e ficgao, imaginagao e mitificagao,

C tanto quando exorcismo e sublimagao, fantasia e avasio ou raz8o e da-

nagao.dP.. 3

C S8o muitas as narratives empenhadas em povoar a nebulosa, o

C mundi real ou imaginario com figuras e figurag6es por meir das quais
C a sociedade tanto se reconhece como se estranha. A major parte das nar-

C rativas,]itergrias, cienLificas e filos6ficas, empenha-se em compreender,

C explicar, subjimar ou exorcizar a realidade. O estilo da narrativa pode

C ser reaJista ou expressionista, monografico ou ensaistico, mas em gerd

C este em causa a reinvengao de judo o que parece ser a realidade.

\"' ii Jorge Luis Borges, "A Prosa de Silvina Ocampo", Fo//2cz de S. jazz/o, S5o Paulo,
C' 27 de abril de 1986, p. 112
r- lz Samuel Taylor Colerigde, Bi'ographia Z.frerar;a. cap- 16 em Se/eared Poerpy a/d
:: Prose of Coleridge, ed. Donald A. Stauffer, Random House. Nova York. 1951. pp.
t 276-7. CiLado por Edward W. Said. Orlenraffsrnlo(0 0rientc coma Invengao do
( Ocidenle), trad. de Tomas Rosa Buena, Companhia das Letras, S5o Paulo, 1990, p

C
C

C
C
(

C
C

C

C
C

C
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'Como o Deus do primeiro versfculo da Biblia, dada escritor cria
um mundo. Essa criagao, diferente da divina, nio 6 exnihilo; sur-

ge da mem6ria, do esquecimento que 6 parte da mem6ria, da lite-
ratura anterior, dos hfbitos de uma lingua e, essencialmente, da

imaginagao e da paixao:

'A linguagem 6 o arsenal da monte humana; e cont6m ao mesmo
tempo os trofeus do seu passado e as armas das suas futuras con-

quistas'' . ' '
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Sim, Gabe reconhecer que a realidade social ngo 6 evidente;J
muito menos transparente. Em gerd, revela-se intrincada, contradit6- -J

ria, opaca ou mesmo infinita, dadas as mtiltiplas e complexas articula- -J

gees e hierarquias de nexos socio-cujturais, politico-econamicos e psi- '"/

co-sociais que a constituem. '
Dianne da compjexidade e da envergadura dos desafios postos I)

pda realidade social ao pensamento, este 6 levado a desenvolver vfrias -J

formas de taquigrafa-la. A malaria das narrativas, litergrias, cientificas J

e filos6ficas, este empregnada de figuras e figurag6es de linguagem, -J

muitas das quaid empenhadas em taquigrafar a complexidade, o con- -F

tradit6rio, a opacidade ou o infinito do que parece ser a realidade, u
Dentre essas figuras e figurag6es, destacam-se as metfforas e as alego- J

das, tanto quando os conceitos e as categorias. -J

Hf uma "figura '' de linguagem que tem estado presents em -J

muitas narratives. compreendendo as litergrias, cientificas e filos6fi- I)

cas. Trata-se de ''personagens" nascidos aparentemente ao acaso da J

reflexio e imaginagao do narrador, mas que aos poucos adquire os -J
contornos de emblemas, tipos ou figuras maid ou menos marcantes. -''

Alguns terminam por constituir-se como verdadeiros mites, como se -J
sintetizassem, sublimassem e exorcizassem muito do que sio as inqui- -a

etag6es, os dilemas, as aflig6es e as ilus6es de individuos e coletivida- -;

des. Esse pode ser o significado predominante de Ulysses, Prometeu, -J

Hamlet, Dom Quixote, Fausto, Mefistofeles, Madame Bovary, Josef :)
K., O Homed Sem Qualidades, Godot e outros. Em termos diferentes, -J

trabalhando muito mats o concerto, a categoria ou a explicagao, as ci6n- J

das sociais e a filosofia tamb6m constroem tipos maid ou menos em- -/

blemfticos: o Principe, o Bom Selvagem, Zaratustra, o Operfrio e o !

Burgu6s, o Escravo e o Senhor, o Colonizado e o Colonizador, o Bo- :)

3
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L- napartismo, a Renascenga, a llustragaa, a Revolugao, a Modernidade,

C a P6s-Modernidade. Esse e outros sio typos ou milos, into 6, tipolo-
\- gias, povoando a cultura e o imaginario dos tempos modemos. Sio
C figuras e figurag6es, [ipos, milos ou tipo]ogias, por meir dos quads as

\''" narrativas taquigrafam a realidade, a despeito de intrincada, complexa,

C contradit6ria, diffci], opaca e infinita.

r-. ''Robinson Crusoe alinha-se naturalmente com os brandes matos

;: da civilizagao ocidental, com Fausto, dom Juan e dom Quixote.
'- Todos des procuram obstinadamente concretizar um dos desejos
C' caracterfsticos do homem ocidental. Cada um encarna uma arefe

C e uma /zubrfs -- um valor excepcional e um excesso vicioso -- em

C esferas de aWaD particularmente importantes em nossa cultura.
r. Dom Quixote tem a impetuosa generosidade e a obsessio restri

,. tiva do idealismo cavaleiresco; dom Juan procura e ao mesmo
\'" tempo se atormenta com a id6ia da ilimitada experi6ncia com as
C mulheres; Fausto, o grande sfbio, jamais satisfaz sua curiosidade
C e por ipso 6 condenado. Naturalmente Crusoe negaria sua afini-

C dade com tats personagens; estas sio criaturas excepcionais, en
1-- quanto qualquer um faria o que ele fez nas circunstfncias dadas.

.. Contudo Crusoe tamb6m possui um valor excepcional: 6 auto
L- suficiente, E tem um excesso: o egocentrismo exagerado conde-
C na o a solidao, onde quer que estqa. Pods-se argumentar que ele
C 6 obrigado a ser egocantrico, pois se v6 abandonado numa ilha

C Mas tamb6m dove-se admitir que aida procurando seu destiny e
#.... que a ilha Ihe proporciona a oportunidade 6nica de concretizar o
'' grande anseio da civilizagao modema: a absoluta liberdade eco-
C. n6mica, social e intelecLual do induviduo".i3

C 13 lan Watt, A Ascensdo da Romance(Estudos sabre Defoe, Richard so e Fielding),

(' trad. de Hildegard Foist, Companhia das Letras, Sio Paulo, 1990, p. 77. Consultar
tamb6m: lan Watt, .&/i/os do /ndfvlducz/fsnto JWoder/za (Fausto, Dom Quixote, Dom

C
C

C

C

(

C

(

(
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Vale a pena refletir sobre as metamorfoses, as sublimag6es e os :!

exorcismo que povoam o mundi da cultura e alimentam as narrativas,
'~.../

,'''\
impi egnando a realidade, a experi6ncia e a imaginagao. '<

Hf todd uma hama de aniculag6es e desdobramentos nos quaid :
se inserem as metamorfose do que pods ser a realidade socio-cultural, :f

compreendendo a palavra, a linguagem e a narrativa, em suas muitas :l(

modulag6es. E af que se cream e movimentam, dissolvem e reapare- =

cem, permanecem e transfiguram os signos, simbolos e emblemas, l<

categorias, tipos e tipologias. :l;

"0 planeta 6 um mundi imaginfrio inventado por uma seita se- :)
Greta que age homo um escritor cojetivo".i4 :)

Juan, Robinson Crusoe), trad. de Mario Pontes, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, ll\

'' Beatriz Sarlo, Borges, Un Escriror en /as Orfllas, Ariel, Buenos Aires, 1995, p- I)

)

D
D
)
D
)
)
)
D
)
J
D
)

)
)
)
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L 3- METAh10RFOSES DA LINGUA

C De quando em quando, na hist6ria e na linda dos povos e civili-

C zag6es, embaralham-se as Ifnguas e as linguagens, os signos, os sfm-
C bolts e os emblemas. os concertos e as metfforas. Confundem-se as

C estag6es, os dias e as noises, o futuro e o passado, a utopia e a nostal-

L- gia. Quando se abalam os quadros sociais e mentais de refer6ncia, em
C baralham-se os territ6rios e as fronteiras, as nag6es e as nacionalida-

C des, as Ifnguas e as religi6es, as cultural e as civilizag6es. Esse o climb

C em que se torna necessfrio e urgente dar-se conga de que a linguagem
C 6 um momento essential da cujtura e da subjimagao.

C Babel pods ser tanto a alegoria que institut a multiplicidade das

C Ifnguas coma tamb6m e simultaneamente a multiplicidade das civili-

C zag6es. Uma alegoria primordial e seminal, na qual se escondem e re-
C velam as lingual de cada uma e today as civi]izag6es. E coma se Babe]

C fosse o primeiro e inico livro, do qual todos derivam, coma fragmen

\ tos, complementos, excursos, ap6ndices, esclarecimentos e obscure-
C cimentos. Desde Babel constroi-se a imensa biblioteca que constitui a

C mundo do pensamento e da fantasia, da realidade e imaginagao, da

l:i compreensao e explicagao, da utopia, nostalgia e escatologia, como
\'" arte. ci6ncia e filosofia

C No principio, todos viviam em comunidade e solidariedade. Es-

C tavam tio integrados, mobilizados e organizados, que decidiram

C const,uir a Torre de Babel. Queriam desenvolver ainda mats a comu-

C nhio e a comunicagao, realizando a utopia da transpar6ncia, integran-

C do singularidade e universalidade. O c6u, ou Deus, era a metgfora da
C unive.salidade escondida em carla um e todos. De-repente, judo se

t" confunde, todos se desentendem. Embaralham-se as estag6es, os dias e

C
C

C
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as noites, o dito e a desdita. O trabalho n5o se concretiza em emanci- '"/

pagao. '

Sim, o laos bab61ico parece estar sempre a espreita, escondido -J

por dentro da utopia de Babel. De permeio is lingual e aos dialetos, -/

aos c6digos estabelecidos e aos emergentes, is li.nguas nacionais e is -'/

mundiais, palpitam tens6es, incompreens6es, anacronismo, estranha- :?

mentos e inovag6es. Questionam-se os c6digos que pareciam estabele- ./

cidos, as li.nguas nacionais sio recobertas pdas mundiais, os dialetos -/

sgo remobilizados para conquistar cidadania nacional, conceitos e -J
metfforas embaralham-se. o noms das coisas se desvanece sob os J

muitos names e outros idiomas, confundem-se o ditz e a desdita, aba- I)

lam-se as bases sociais e mentais de refer6ncia de uns e outros, em -/

dodo mundo. -/

Esse o cenfrio no qual proliferam as linguagens de todos os ti- -J

pos, tanto as que se havia iniciado com Gutenberg como as que se ini- -J
dam com McLuhan. Em poucas d6cadas, desde meados do s6culo -/

vinte, as linguagens eletr6nicas, informgtica, intern6ticas, virtuais ou -J

p6s-modernas multiplicam-se e predominam. Em poucas d6cadas, to- -/

das as formas de literalidade e oralidade, compreendendo a aula, o =)

discurso do poder, a conversao, o entretenimento, a comunicagao, a -'l

informagao, a media, o livro, a revista, o jornal sgo desafiados pda -/

imagem, o video-clip, o hipertexto, o cibertexto, a multimedia. Em -'/
pouco tempo, a palavra, enquanto signo da modernidade, 6 recoberta "-/

pda imagem, enquanto signo da p6s-modernidade
..J
,...b

Esse 6 o clima no qual se multiplicam e generalizam as t6cnicas -/

baseadas na ejetranica, informftica e cibern6tica: o banco de dados I)

com capacidade muitissima maier do que tudo o que se havia alcanga- l!

do com os recursos baseados na imprensa; a tradugao automatica, -/

)
)
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compreendendo a maioria das Ifnguas e com possibilidades de se ex-

tender a today, vivas ou extintas; o museu eletr6nico, combinando in

formagao, sonoridade, colorido, forma e movimento de signos, si.m-

bolos, emblemas e mites de diferentes 6pocas e regimes, culturas e ci-

viliza96cs; a inteligencia artificial, compreendendo a possibilidade de

processamento de informag6es e elaboragao de proposta por parte do

computador mais ou menos sofisticado; a est6tica eletr6nica, com a

qual se abrem outras e novas possibilidades de criag6es plfsticas, so-

noras e de movimentos, impossi.vets ao comum dos mortais polos
meios produzidos com as linguagens da modernidade.

Dentre os vfrios e fundamentais problemas colocados polo flo-
rescimento e generalizagao das linguagens virtuais propiciadas pda

eletr6nica informftica e cibern&tica, logo sobressaio dilema: pods o

computador pensar? Sgo muitos os que est5o engajados nesse dilema,

sqa porque formulam resposta, sda porque formulam outras e novas

interrogag6es. Esse 6 um dilema que continuarf em aberto, como
muitos outros que se colocam na tonga hist6ria do contraponto pen-

samento e linguagem, em seus m61tiplos sentidos.

Cabs ressaltar, no entanto, o argumento de que 6 a monte huma-

na que formula e modifica o signo, sfmbolo ou emblema. O conte6do

e o significado, a denotagao e. a conotagao, a figura e a figuragao orga-

nizam-se e alteram-se conforms o engenho da monte. O pensamento

tanto cria e recria coma modifica e transfigura semAntica e sintatica-

mente a linguagem

'Uma regra tfpica de computador determinarf que quando uma

mfquina esb em cerro estado e tem um certo sfmbolo em seu
programa, entio realizarf certas operag6es, tais como apagar o

23



simbolo ou escrever outro... Mas os s(mbolos nio t6m nenhum -J

significado, nio tim nenhum conte6do semantics, n3o se referem :)
a nada... Ter uma monte 6 also mats do que ter processo fomiais :)

ou sintgticos. Nossos estados mentais internos tem, por define- )
gao, certos tipos de conte6dos... A raz5o pda qual um programa l;
de computador nio pods jamais ser uma monte 6 simplesmente '-'/
que um programa de computador 6 somente sintftico e as mendes :)

sio mats do que sintfticas. As mendes sio semanticas, no sentido :)

de que t6m algo maid do que uma estrutura formal: t6m um con- :)
te6do ' ' . ' ' 'l

Esse arguments involve aspectos importantes e diff.ceis dos :<

contrapontos linguagem e pensamento, ci6ncia e t6cnica, criagao e re- li=

produgao. Sio dilemas com implicag6es epistemo16gicas evidentes, ,.<

diante dos quais continuam a formular-se explicag6es e interrogag6es. ,;

'Os computadores podem ser ajtamente vantalosos para canalizar :)
uma grande quantidade de informagao atrav6s de programas ci- I)

entfficos e t6cnicos. Mas, mesmo nesse casa, devemos ter em :)
monte que ha id6ia fundamentals de lipo ngo matematico(pods- ,I
mos champ-las de insights ou, talvez, de artigo de f6) que giver- l:'

nam todd o pensamento cientifico... Quash toda ci6ncia moderna J
foi desenvojvida a parter de uma s6rie de id6ias metafisicas e es- :)
t6ticas coma: o universe consists de materia em movimento :)

(Descartes); a naLureza 6 governada por ]eis universals (Newton); :)
conhecimento 6 poder(Bacon). Nenhuma dessas id6ias 6 uma ,x
conclusgo adquirida atrav6s de pesquisas cientffica; nenhuma -'/
delay 6 o resultado de processamento de informag6es. Peso con- :)

trario, sio premissas que tornam possfvela pesquisa cientffica e :l)

John Searle. /genres, Cerebros y Ciencfa, trad. de Luis Valdes, Ediciones Catedra, J

Madrid, 1985, pp. 36=37. Citagao do cap. 2: "Puedcn los Computadorcs Penal?", :)
PP.33-48. ')

)
)

)

)
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)
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conduzem a descoberta de dados seguros. Novamente, sio id6ias-

mestras sobre o mundo, e, enquanto tais, transcendem a infor-

magao. Eras emergem de uma outra dimensio da monte, de uma
capacidade para fnifg/z/s que talvez tenha afinidade com o poder
ani.stico e inspiragao religiosa'

Em larga medida, as linguagens eletr6nicas, informfticas e ci-

bern6ticas sio linguagens t6cnicas, instrumentais, pregmaticas. T6m

sido mobilizadas no fmbito de organizag6es p6blicas e privadas, naci-

onais, regionais e mundiais, de modo a propiciar a operagao, expansao

e gestao de empreendimentos econ6micos, financeiros, militares, po '

lilticos, culturais e outros. Tamb6m igrejas e organizag6es religiosas
tornaram-se eletr6nicas, informfticas e cibern6ticas, da mesma forma

que universidades, bibliotecas, museus, editoras, ag6ncias governa-

mentais, organizag6es multilaterais e corporag6es transnaclonais.

Esse pods ser o cenhio no qual se instala e difunde a crisp da

palavra. Juntamente com a transformagao dos quadros sociais e men-
tais de refer6ncia, no imbito da vasta ruptura hist6rica em curso no

s6culo vinte, instala-se e generaliza-se a arise da palavra. Em poucas

d6cadas, predominam a realidade virtual, o video-clip, o hipertexto, o

ciberespago, a intelig6ncia artificial, a est6tica eletr6nica e outras rea-

lizag6es eletr6nicas, informitica e cibem6ticas.

A linguagens da empresa 6 por definigao uma linguagem pura '
monte comunicativa: os 'lugares' onde 6 produzida sio aqueles

onde a ci6ncia 6 'aplicada ', into 6, lugares do pragmatismo puro

ris. 1987
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Os t6cnicos usam entry si um jargio especiajizado, 6 clara, mas :)
puma fungal estritamente, rigidamente comunicativa. O padrao I)

lingufstico que vigora de/afro da ffbrica tends a se expandir tam- :)

b6m para fora; 6 claro que aqueles que produzem querem manger :)
com aqueles que consomem uma relagao de neg6cios absoluta- ~:.
ments clara. Exists apenas um caso de expressividade -- mas de -"/

expressividade aberrante na linguagem puramente comunicati- :)
va da indlistria: 6 o caso do i/oga/z. De fate, para impressionar e :)

convencer, o s/oga/z dove ser expressive. Mas sua expressividade :)
6 monstruosa porque se torna imediatamente estereotipada e se -.\
axa numb rigidez que 6 o contrfrio da expressividade, que 6 ll:
etemamente mutfvele se oferece a uma interpretagao infinita. A I)
falsa expressividade do s/oga/z 6 assim o panto extreme da lingua :)

t6cnica que substituia lingua humanista. E o simbolo da vida lin- :l)

gtiistica do futuro. into 6, de um mundi inexpressivo, sem parti- I)
cularismos nem diversidade de cultural, perfeitamente padroni- ,...\
zado e aculturado (...) Nenhum centrajismo fascista conseguiu ''
fazed o que fez o ccntrajismo da sociedade de consume... Por :)

meir da televisao, o Centro assimilou o pals inteiro, que era :)
historicamente tgo diferenciado e rico em cultural originais. Co- :)

megou uma obra de padronizag5o destruldora de qualquer auden :)
ticidade e concretude. Ou deja, imp6s os sous modelos: os mo- :.
delos desejados pda nova industrializagao, que n&o mais se con- '-'/
renta com 'um homem que consuma '. mas pretends ainda que se )
tomem inconcebiveis outras ideologies que n8o as do consumo".'7 1)

Quando se abalam os quadros sociais e mentais de referfncia, )
colno ocorre com a vasta ruptura his[6ria em curse no s6culo vince, )

entram em declfnio as linguagens da modernidade e difundem-se as da )

17 Pier Paolo Pasolini. Os Jovefn //zle/lees (Antologia de Ensfios Consgrios), organi- I)
zagao de Michel Lahud, de Michel Lahud e Maria Betinia Amoroso, Editora Brasi- l:)
liense, Sio Paulo, 1990,pp. 45-46 e 57-58. -\
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1ll p6s-modernidade. De par-em-par com a ruptura hist6rica, inclusive

s'' com a sua progressao espasm6dica, desenvolve-se uma ampla e pro-

C fonda ruptura epislemo]6gica, ressoando variavejmente no imbito de

C today as linguagens herdadas da modernidade: literatura, arles plgsti-
\-" cas, cinema, media, filosofia e ci6ncias socials.

C "Cada vez mats, significados e atitudes sio transmitidos e grava
[ dos na mem6ria por associagao auricular os.ffg/ei, os 6f e df

( dos an6ncios modernos e polo meir pict6rico dos cartazes da
A televisio. A fuse lida bale em retirada perante a fotografia, a
t"' imagem da televisao, os alfabetos ilustrados das revistas em qua-

\J drinhos e das cartilhas de aprendizado. Cada vez mais, o homem

\l, m6dio 16 /egelzdas de vgrios g6neros de material grffico. A pala-
{' vra 6 mora escrava do choque sens6rio. lsto, conforms McLuhan

.J- assinalou. modificarf hgbitos essenciais de percepgao humana
J. Televisio tridimensional em cores, capaz de comunicar aconte-
t' cimentos de uma parte do mundi para outra com efeito dramfti-

i'u co instantaneo, nio s6 irf desgastar ainda maid o que resta do si-

#\, 16ncio privado, coma educar a imaginagao para uma passividade

iC fvida. Nosso poderes de absorgao nervosa poderao aumentar,
J"" nossa tolerincia ao impacto visual e auditivo podera crescer; mas

f- o potencial recriativo que nos possibilita construir uma imagem
{" coerente de lugar e agro a partir do simples signo da palavra si-
(, lenciosa diminuira, coma um mtisculo sem uso". '8

J Sob muitos aspectos, no entanto, a linguagem continua a partici-

t, par decisivamente da constituigao das coisas, gentes e id6ias. Revela-

(I, se produto e condigao das formal de sociabijidade e dos jogos das for-

o gas sociais, constituindo se coma components essencial das configu-

{ li George Steiner. Lfngaagem e Si/?ncio (Ensfios sabre a Crisp da Palavra), trad.
p... deGilda Stuart e Felipe Rayabally. Companhia das letras. Sio Paulo, 1988, pp. 329.
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C

C

£
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C
C
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rag6es hist6rico-sociais de vida, trabalho e cultura. A linguagem si- :.(
multaneamente taquigrafa e constitui as relag6es, os processos e as lr
estruturas da vida social em gerd, tanto quanto as produg6es e cria- l:'f

gees que conformam a sociedade, em fmbito local, nacional, regional :r

e mundial. As 6pocas e ciclos da hist6ria, em todos os nfveis, assim -/

como as formas das culturas e civilizag6es, tudo se expressa, articula, l?

movimenta, tensiona, transforma, floresce ou declina em signos, sfm- l:'

bolos, emblemas, conceitos, metfforas, explicag6es e mites. 'f

Sob muitos aspectos, a magia da linguagem transborda dos li- :/

mites habitualmente estabelecidos pdas taxonomias, formalizag6es ou Ja
teorias.

E 6bvio que a ]ingtifstica, a filosofia da linguagem, a sociolin- !
gufstica, a etnolingufstica, a semi6tica e a deconstrugao contribuem .u
muito para o esclarecimento da linguagem, sob todos os sous aspectos. l:)

A clareza e o rigor do estruturalismo e da hermen6utica, entry outras l:!..

metodologias de an5.life, contribuem para estabelecer os parametros :l(

indispensaveis a exegese dos significados e das articulag6es signos, i:fl
si.mbolos e emblemas, tanto quanto de figuras e figurag6es que cons- l!'

tituem semfntica e sintaticamente a linguagem, o texts, o discurso, a .J

narrativa. O giro lingua.stico em curso no s6culo vinte abre outras e l?
novas possibilidades de reflex8o e descoberta sobre os mais diversos :{

Poucas vezes, no entanto, as taxonomias, formalizag6es ou teo- t'

das desvendam a magma da linguagem. O mist6rio da palavra, a magia ::!

da linguagem ou a aura da narrativa, seja asta literaria, cientffica ou Ja

filos6fica, em gerd esconde-se a16m das classificag6es. No original, a :<
narrativa literaria, cientifica ou filos6fica revela sempre algo mais do JP

que se traduz em anflise lingufstica, de filosofia da linguagem, socio- :(

)
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lingufstica, etnolingufstica, semi6tica ou deconstrutiva. E principal-

mente no original que se esconde o conteado, o significado ou a se-
mantica, compreendendo a metffora e a alegoria, o conceito e a cate-

goria, a sublimagao e o exorcismo, o estilo e o mito a utopia e a nos-

talgia.

Este pods ser o principal desafio para uns e outros, em suas pro-

dug6es, criag6es e transfigurag6es. Trata-se de realizAr a metamorfose

da palavra, linguagem ou narrativa em aventura da imaginagao, fasci-

nio do incognito, desespero do inexorfve], esclarecimento da realida-
de, antinomia da reflexio ou deslumbramento est6tico. Pods ser que

nessa misteriosa metamorfose se esconde o segredo do estilo de pen-

samento, quando ressoa a vibragao africa, a tensio dramftica ou o pa-
thos 6pico.

Sio muitos os exemplos de narrativas que desafiam continua ou

ciclicamente os interpretes de todas as orientag6es. Sem esquecer que

cada interprets, ]eitor ou ouvinte situa-se com suas convicg6es, inter-

rogag6es e inquietag6es, 6 inegfvel que hf narrativas que reiteram de-

safios e guardam segredos, persistindo em seu fascinio, desespero ou

deslumbramento. Pods haver algo na narrativa, na 6poca ou em am-

boy, que faz com que metamorfose sega, no ]imite, indecifrfve], de tal

modo que se mant6m o mist6rio primordial.

Um memento exceptional dessa busca do mist6rio primordial,

desvenda-se no diflogo imaginfrio estabelecido por Jakobson com

Maiakovski. A nostalgia de um dialoga com a utopia do outro. Ao de-

brugar-se sobre a poesia de Maiakovski, Jakobson desvenda a configu

ragao hist6rica na qual se conforma. Trata-se de um memento excep-

cional da hist6ria do s6culo vinte. Ai., o presents se revela fugaz, o

passado remoto e o futuro inalcangavel.
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;N6s nos have.amos comprometido com demasiado impeto e avi-

dez com o futuro, para que restasse argo do passado. Rompera-se
a conexio dos tempos. Viviamos demasiado o futuro, pensando
nell, acreditando nile. Para n6s, nio havia atualidade autosufici-

ente. Haviamos perdido o sentido de presents. Eramos testemu-

nhos e participantes de grande cataclismos sociais, cienti.ficos e
outros.(...) Mas o futuro tampouco nos pertence. Em poucas d6-
cadas estaremos marcados como produtos do mi16nio anterior.

Tudo que tinhamos era urgentes cang6es do futuro; e de-repente
estes cantos ja nio formam parte de dinfmica da hist6ria, pois
que se transformaram em dados hist6rico-literfrios. Quando se
matam os cantores e as suas cang6es sio arrastadas aos museus e

cravadas na parade do passado, a geragao que representam per-
manece ainda maid desolada, 6rf& e perdida; empobrecida no

sentido real da palavra'
19

Sob muitos aspectos, o s6culo vinte pods ser visto nio s6 como

o s6culo do ''giro linguistico", mas tamb6m como o de uma vasta,

complicada e infindfvel controv6rsia sobre a linguagem, em todos os

sous aspectos. Discutem-se as li.nguas nacionais, internacionais e
mundiais. Todos sio desafiados a refletir sobre pensamento e lingua-

gem, lingua.stica, filosofia da linguagem eletr6nica, intelig6ncia artifi-

cial, satanizagao do logos, semi6tica, deconstrugao, modernidade e
p6s-modernidade.

De par-em-par com as inquietag6es, multiplicam-se os esclare-
cimentos mas tamb6m as interrogag6es. Rebuscam-se a literalidade e a

.J
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9 Roman Jakobson, C/lza Ge/zerazfo/ze Che Hcz D/ssfpa/o / Sizoi Poe/f (ll Problema
Maiakovski), trad. de Vittorio Strada, Giulio Einaudi Editori, Torino, 1975, p 42
Roman Jakobson, .4rre Verbal, Sfglzo Vel"bcz/, rle/zz/20 Verbal, trad. de M6nica Man-
sour. Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1992, p. 181; citagao de ''Dc Una Ge-
neraci6n Que Desperdici6 A Sus Poetas", pp.153-18 1 .
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oralidade, a identidade e a diversidade, a hist6ria e a tradigEio, a me-

m6ria e o esquecimento, o oriental e o ocidenta], o africano e o indi-
gena, o nacional e o mundial, sempre tendo em conta os novos desafi-

os que se poem a comunicagao, informagao e criagao, envolvendo o
entendimento e o desentendimento, a polifonia e a cacofonia.

Esse pods ser o clima em que se volta e revolta a falar da torre

de Babel, homo alegoria, mito ou ilusio. A nostalgia do passado re-

moto, perdido nos confins dos tempos, tanto resgata a comunidade

transparente imaginando a torre, como a sociedade ca6tica, na qual se

torna impossfvel prosseguir sua construgao. Sim, porque Babel, em
seu sentido primordial, significa ''porta do c6u '', logo transfigurando-

se popularmente em "confusao '', como castigo ou danagao.

Sio muitos os que se debatem por fora e por dentro da torre de

Babel, em busca do mist6rio ou da revelagao. No s6culo vinte, sio

muitas as alus6es, parafrases ou recriag6es dessa narrativa imaginfria

de um momento original e seminal, com o qual indivfduos e coletivi-

dades sio desafiados a esclarecer os contrapontos e as antinomias que

subsistem na atividade e no imaginfrio de uns e outros, em todo o

mundo: pensamento e linguagem, oralidade e literalidade, tradugao e

transculturagao, entendimento e desentendimento, dito e desdita, poli-
fonia e cacofonia 20

Kafka

'No initio tddo estava numa ordem razofvel na construgao da

torre de Babel; talvez a ordem fosse at6 excessiva, pensava-se

zo George Steiner, Despufs de Babel. trad.de Adolfo Castanom, Fonda de Cultura
Economica. Mexico. 1980. Umberto Eco. la Nicer(a Der/a Z.ingua Pederra bella
Cu/lara f'uropea, Editors Laterza, Roma-Bad, 1996.
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demais em sinalizag6es, interpretes, alojamentos de trabalhado- -''J
res e vids de comunicag5o, como se ifrente houvesse s6culos de :)

livres possibilidades de trabalho... O essential do empreendi- :l:>

menlo todd 6 a id6ia de construir uma torre que alcancc o c6u. )
Ao lada dela tudo o maid 6 secundfrio. Uma vez apreendida nail..
sua grandeza essa id6ia nio pods maid desaparecer; enquanto :
existirem homens, existirg tamb6m o forte desejo de construir a :)
torre at6 o fim... Cada nacionalidade queria ser o alolamento 3*
maid bonito, resultaram daf disputas que evoluiram at6 lutas san- I)
grentas. Essas lutas nio cessaram mais... As pessoas por6m nio -\

ocupavam o tempo apenas com batalhas, nos intervalos embeleza- ,;.
va-se a cidade, o que entretanto provocava nova inveja e novas lu- .!T
tas... A ipso se acrescentou que ja a segunda ou terceira geragao re- -/
conheceu o sem-sentido da construgao da torre do c6u, mas ja es- :l)

[avam todos muito ligados entry si para abandonarem a cidade".'' .:]

Borges: --}

'0 planets havia side dividido em distintos parses, cada um provi- =)

do de lealdades de estimadas mem6rias, de um passado sem dlivida :)

her6ico, de direitos, de ofensas, de uma mitologia peculiar. de pr6- =)
ceres de bronze, de aniversarios, de demagogos e de si.mbolos. ,i

Essa divisao, cara aos cart6trafos, auspiciava as guerras"." l:

Talvez se possa afirmar que as diversas disciplinas e teorias em- :)

penhadas em e]ucidar os segredos da ]inguagem buscam, em 6]tima :)

instancia, decifrar o mist6rio de Babel, como alegoria, mito, ilus5o ou J

a[ucinagao. Babe] este sempre a espreita, em judo o que se diz e escre- ]

z' Franz Kafka, "0 Brasil da Cidade", trad. de Modesto Carone, FoZha de S.Paula, :)
Sio Paulo, 2 de Janeiro de 1993, p. 5. --\
zz Jorge Luis Borges, Ob/"as Co/zzp/eras, 3' tomo, Emec6 Editores, Buenos Aires, ''J
1994, p. 500; citagao de "Juan Lopez y John Ward", do livro Zos CoQ/urados, pp. J)
453-507. -'h
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ve, pensa e imagina, compreende e explica, sonha e fantasia. Impregna

maid ou ments profundamente as formas de sociabilidade e os jogos

das forgas sociais, ou sda, as configurag6es hist6rico-sociais de vida,

trabalho e cultura, Daf a multiplicidade de narrativas sabre os mats

diversos aspectos da linguagem, nas quais se empenham a linguistica,

a peoria literfria, a filosofia da linguagem, a sociolingurstica, a etno-

lingui.utica, a semi6tica e a deconstrugao. Em todos os casos este em

causa o esclarecimento, a compreensao, a revelagao ou encantamento,

talvez essenciais a exist6ncia e a imaginagao de uns e outros, em dodo

mundo.
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4. ESTILOS DE PENSAMENTO

Se falamos de linguagem e tempos modernos, estamos falando

de modernidade e p6s modernidade. Seriam duas formas de pensar,

sentir, agar, imaginar e narrar que se expressam de modo particular-
mente diverso e nftido em texto de escritores, cientista sociais e fi16so-

fos. Doin ''estilos de pensamento" expressos em duas modalidades is
vezes radicalmente distintas de narrativas.

E o que se torna particujarmente evidence se confrontarmos as

narrativas de Maquiavel e Shakespeare, ou Rousseau e Goethe, por um

lada, e as narrativas de Wittgenstein, Kafka, Benjamim e Beckett por

outro. Independentemente das peculiaridades e originalidades narrati-

vas de dada um, pods-se afirmar que correspondem a estilos de pen-
samento diversos. Podem ser indicativos de vis6es de mundi distintas.

Expressam, sintetizam e constiruem possibilidades diferentes de com-

preender, explicar ou imaginar as articulag6es e os movimentos posse '

veis das coisas, gentes e id6ias.
No fmbito da nzclderrzfdade, a linguagem desempenha um paper

especial. Confers noms, qualifica, quantifica, enfatiza, compreende,

interpreta, reproduz e traduz o significado das realidades, prosaicas ou

excepcionais, visa.veil, ou imaginfrias, presented, pret6ritas ou futuras.
Em todos os cases, a linguagem da modernidade sup6e a representa-

gao, a mimesis, em termos que podem ser clfssicos, romfnticos, rea-

listas, naturalistas, simbolistas ou expressionistas. Mas sempre este em

causa album compromisso com a representagao da realidade prosaica

ou imaginfria, em termos literfrios, cienti.ficos ou filos6ficos.

No fmbito da p6s-nader/zidade, que se desenvolve cada vez

maid desde fins do s6culo dezenove, intensificando-se e generalizan-
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(" do-se no curso do s6culo vinte, a linguagem como que se descola do

4' real, liberia-se da id6ia ou ilusio da representagao, abandonando a
{"" mimesis. Essa 6 a 6poca em que se inicia, intensifica e generaliza o

\ "gird ]ingUfstico". Apartir do Biro ]fnguistico, a ] inguagem parece tor-

\'" na-se independents, revelando-se eletr6nica, informftica, cibern6tica;

'' ou estrutural, sist6mica, semi6tica.

\J E possfvel reconhecer que /rzodernldade e p6s nader/zldade sia

C dais estilos de pensamento e narrativa. Simbolizar e narrar. Est8o pre-

C. sentes na maioila das narrativas literarias, de ciCncias socials e filos6-

! ficas. E clare que essas modalidades de narrar divergem entry si;

c' mesmo porque a literatura prioriza figuras e figurag6es, ou metoni-
! mias, metfforas e alegorias, ou a compreensao; ao passo que as ci6nci-

. as sociais priorizam conceitos e leis, relag6es, processos e estruturas,

€l neEDs e tens6es, ou a explicagao. Algo semelhante pods ser dino da

\ filosofia, na qual predominam caLegorias de pensamento, quest6es de

\ll apistemologia, 16gica e metafrsica. Mas 6 possivel reconhecer que as

,. narrag6es literfrias, cientfficas e filos6ficas construidas no espirito da
} modernidade guardam algum compromisso com a representaga.o ou

\l mimesis. Ao passo que no espi.rita da p6s-modernidade as narrag6es

€l. soltam-se no gmbito dos signos, s(mbolos, figures e figurag6es ]in-

)ll gufsticos, ou estruturais, semi6ticos, deconstrutivos, alheios a repro '

''. sentagao ou mimesis, soros na imaginagao

}l. If provavel que o modo de pensar e narrar proprio da moderni-

c. dade seja principalmente o ''estilo romfntico ''. Desde os sous prim6r-

E dios, com Maquiavel e Shakespeare, ou Bacon e Cervantes, o que este

. em causa 6 uma visio maid ou ments romfntica do mundo. Em escala

. crescente, uns e outros acreditam ou intuem que o mundi pods ser co-

) nhecido; a realidade pods ser explicada; a razio tends a governar o

C
C
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indivi.duo; o p6blico se distingue do privado, assim homo a polftica e a:<

religiao; o esclarecimento em gerd 6 possfvel e a emancipagao 6 reali:

zfvel; o progresso, a evolugao e a modernizagao seriam realizag6es da

modernidade, abertas a humanidade. Algumas dQvidas sabre essay..(

possibilidades, conquistas ou ideais desafiam e perturbam as convic-

g6es, mas ajudam a enriquecer e desenvolver o modo rom8ntico del

ser, pensar, sentir, agir, explicar, compreender, imaginar e narrar.

E o que se pods observar nos escritos de Rousseau, Herder el

Goethe, entre muitos outros. Tanto Fausto como Mefistofeles s5o figuras,:'

e flgurag6es da nustragao, simbolizando muito do que tem side a model-~

nidade. Daf para diante entram em cdna Spencer, Ricardo, Comte, Marx,

Balzac, Manzoni, Dickens, Poe, Durkheim, Ronan, Tolstoi, Sarmiento e

outros. iE claro que esse romantismo lava de permeio realismo e natura-l

pismo, coma simbolismo e expressionismo; mas subsiste a convicgao,I

ilusgo ou o ceticismo referidos 5.s possibilidades da emancipagao.

]

)

;0 homem moderns e a civilizagao contemporanea sio inconce- )

bi.veis sem o ingredients rom&ntico. O tipo clfssico -- de acordo
com Goethe, ele pr6prio um romfntico involunthio -- contenta-
va-se com alcangar a antecfmara da verdade sagrada; o homem

moderno, por outro lado, sante fnsia obcecante por autoexpres-j:'
sio aut6ntica e uma necessidade faustiana de penetrar no coragao
do maid rec6ndito mist6rio de tudo e do dodo. lgualmente roman- )

ticas na origem sio a etema rebeldia do descontente e do resi-
gnado, e a afetuosa auto-identificagao dos espfritos prometeicos
com a alma coletiva do universo, da natureza, da hist6ria, da na- l:

gao, da lgreja, da classy e da revolugao ''." ''

:; J. L. Talmon, Ro/VEanrfsmo e Repo/ra (Europa 1815-1848), trad. de Tomb Santos :)

Junior, Editorial Verbo, Lisboa, 1967, p. 1 65. -)
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\l E possivel dizer que o modo de pensar e narrar no clima da p6s-

%" modernidade tem fido impressionista, expressionista, dadaista, futu

s" rista, surrealista. Em diferentes gradag6es, a maioria das narrativas e

\'" outras criag6es da p6s-modernidade levam consigo algo de paroxfsti-

\ co, fragmentfrio, descontinuo, desenraizado, deslerritoriajizado, Ten

y de para deslocamento, a isengao, o virtual, o simulacro, a deconstru-
}l gao. Pods haver ressonfncias do que syria a realidade, mas homo alu-
\''" sacs ir6nicas, carnavalizadas; ou como reminisc6ncias do inconscien-

\-' te. Muitas vezes, o 16gos 6 satanizado, com base na razio.

\- O romintico pods ser ]frico, dramftico ou fpico. Sio modalida-

\'" des de narrativas construidas com base na intuigao, ci6ncia ou impli-

y cacao de que a representagao ou mimesis 6 possfvel, realizgvel. S8o
'' diferentes caminhos da travessia caracteri.stica da maioria das narrati-

\ll vas, em busca do esclarecimento, compreensao, explicagao, articula-

E gao, emancipagao. Hf sempre algo de realista na narrativa romfntica

:l pr6pria dos tempos modernos.
\- iE muito sintomftico que uma parte importante das narrativas ca-

': racterrsticas da p6s-modernidade nio tem qualquer compromisso com
\" continuidade ou descontinuidade, parte ou todd, passado ou presence,

y. pr6ximo ou remoto. ''Narra-se '' de modo aforfstico, epigramatico,

rl fragment£rio ou errftico. Carrega-se na montagem, colagem, mixa-

:.I gem, bricolagem, deconstrugao, simulacro, virtual. O que jf havia side

). esbogado em escritos de Nietzsche, parece generalizar-se no s6culo

\"",. vinte em escritos de Wittgenstein, Karl Kraus, Kafka, Bataille, Joyce,

:l Pound. Music, Beckett e outros.

\"' Talvez se possa afirmar que a 6poca da transigao da modernida-

> de a p6s-modernidade sqa, simultaneamente, a 6poca do decli.nio do

)ll estilo romintico de pensamento. Se podemos admitir que a moderni-
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dade implica no compromisso com a raz5o e a emancipagao, compre":
endendo formas de sociabilidade, jogos de forgas sociais, configura-l:

gees hist6rico-socials de vida, trabalho e cultura, entio cape reconhei

cer que o esLilo romfntico predominance na filosofia, ci&ncias sociais e.(

artes intra em crisp. Alteram-se as condig6es e as possibilidades dose:'

indivi.duos e das coletividades, no que se refers aos contrapontos eco:

nomia, Estado e sociedade civil, trabalho e capital, politica e religiao,,:

democracia e tirania, liberdade e igualdade, piiblico e privado, sobera-lJ

nia e hegemonia, cultura e mentalidade, identidade e alteridade, diver:

sidade e desigualdade, indivfduo e humanidade. As pr6prias utopias da '

modernidade entram em crime, ou s8o esquecidas: liberdade, igualdade:r

e fraternidade; governo do povo, para o povo e polo povo; revolugao el

redengao; trabalho e desalienagao; solidariedade e humanidade. Se

aceitamos que estes sio signos, si.mbolos e emblemas, ou figuras e fi-

gurag6es, da modernidade, envolvendo o estilo de pensamento e vidal

idealizado polo romantismo, entio sim, pods-se afirmar que o mundo,(
romintico este em declinio. E toda uma visio do mundo que cede es-

pagos cada vez maid amplos ao pragmatismo, a organizagao sist6mica,

a razio instrumental, que tamb6m nasceram com a modernidade,:{

quando predominou a id6ia de razio critica
24../
' ,-x

E clara que alguns, ou muitos, elementos da modernidade sub-;<.

sistem na linguagem da p6s-modernidade. A transigao tends a ser::
contradit6ria, desigual, abrupta ou lenta. A16m do mais, hf os des- -''

'''\

:' Jurgen Habermas. fl Dfscuria F//osciHcp de /a Modernldad. trad. de Manuel Ji-~:)
menez Redondo, Taurus, Madrid, 1989; David Harvey, Co/zdffdo 'P6s-A/oderna, )
trad. de Adail U. Sobral e Maria S. Gongalves, Edig6es Loyola, S5o Paulo, 1992;.:;.
Marschall Berlipe Mois6s e Ana Maria L. loriatti, Companhia das Letras, S.Paulo,'-''
1986; Jean-Francois Lyotard, O Pdx-Moderns, trad. de Ricardo Corr6a Barbosa, )
Jose olympia Editora, Rio de Janeiro, 1986. -\
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Lcompassos das gerag6es. Inclusive ha sempre os nostajgicos. A nio-

contemporaneidade continua a ser um components dinfmico e obvia-

mente surpreendente dos movimentos da hist6ria.

(- Mas os significados dos signos, simbolos e emblemas, compre-

t-cndcndo figuras e figurag6es, da modernidade, podem ser totalmente

t-outros, se estiverem presentes nos tempos e nas linguagens da p6s-

\-modernidade. Continua-se a falar em democracia e cidadania, por

\lexemplo, mas em termos de mercado, individualismo possessive, es-
\-'colha racional, consume, cartio magn6tico, internet. A liberdade e a

igualdade, maid do que nunca, sgo faculdade de proprietario de capital,

Ltecno[ogia e forma de traba]ho, ou dos sous m6]tip]os arranjos em fm-

t-"bito nacional, regional e mundial. Sio faculdades de que disp6em os

\''-indivrduos para se manifestarem, circularem ou situarem no mercado

\-local, nacional, regional e mundial. A ''realidade virtual '' torna-se nio

\"s6 substituta ou sucedfnea da experi6ncia, mas crescentemente des-

cola-se da experiancia, de tal modo que indivfduos e coletividades ca-

\""recem de condig6es hist6rico-sociais para elaborar sua presenga e ati-

vidade no jogo das forgas socials. Sim, este 6 o paradoxo: no clima da

p6s-modernidade, de par-em-par com a descontinuidade, a fragmenta-

.gao e o pequeno relato presents em algumas linguagens, florence a teo-
\"ria sist6mica e a razio instrumental, articulando coisas, gentes e id6ias,

s'''cm escala local, nacional regional e mundial

No curio da complexa e tensa travessia da modernidade a p6s-

\"modernidade, modifica-se o sentido da lingua. A p6s-modernidade

!inaugura outras no96es sabre lingua e fda, sintaxe e semantica, sincro-

nia e diacronia, som e sentido, palavra e imagem, autor e leitor, texto e

contexto. Trata-se de uma travessia que acena para a terceira margem

\''do rio, envolvendo implicag6es onto16gicas e epistemo16gicas.

C
C
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Vale a pena reconhecer que o clima cultural e imagingrio da p6s;

modernidade propicia o reflorescimento da ''imagem''. asta 6 uma lin-:
guagem presents em toda hist6ria dos povos, impregnando ampla ,
monte as maid diversas criag6es culturais de uns e outros. Ela adquirel{

novos significados, quando a literatura, as ci6ncias sociais e a filosofiall(

sio alcangadas polo desafios da p6s-modernidade. No s6culo vinte, q

crescentemente no curse do seu desenvolvimento, a imagem adquirel<

presenga e proemin6ncia.

Alias, no que se refers a modernidade e a p6s-modernidade, cabal:

reconhecer que a imagem tem sido uma linguagem importante e,I
muitas vezes, essential, no que se refers a comunicagao, informagao ej=

entretenimento. Sob today as suas formal, a imagem adquire impor-,

tfncia crescente no mundo da cultura, a16m da que possum nas artes:;
plfsticas. O mundo do cinema, teatro, cultura de massa, ind6stria cul-j;

tural, mi.dia impressa e eletr6nica, visto em conjunto e em suas influ-l

6ncia rea.procas e mi31tiplas, esse 6 um mundo no qual sobressaia pro-

fusio caleidosc6pica da imagem. A medida que se desenvolve a im-:3

prensa, compreendendo jornais, revistas e livros, a palavra impressa 6,\

crescentemente acompanhada pda imagem. Sio desenhos, gravuras,,

litografias e pinturas ilustrando, ampliando, aprofundando ou facili-:i
tando a comunicagao, informaga.o e entretenimento. Esse 6 um proces-,-)

so que se intensifica com a fotografia e a cinematografia, a16m dos:)

desenvolvimentos das t6cnicas de impressao, nas quads se Incorporam:)

possibilidades cada vez maid sofisticadas de iluslragao. Trata-se de um:)

processo que adquire desenvolvimentos excepcionais na segunda me-l

tade do s6culo vinte, quando as tecnologias eletr6nicas, informfticas el

cibern6ticas sio sintetizadas e agilizadas na televisao, computador,.)

.J
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Cinternet e outras produg6es, transbordando para a media em gerd, ci-
K""nema, teatro, escola, igreja e outros espagos socio-culturais

C Em poucas d6cadas, no fim do s6culo vinte, muitos. em todd a
(mundo, sio levados a sentir, agir, pensar e fabular coma se a realidade

Crosse principalmente, ou exclusivamente, virtual. Aos poucos, muitos

parecem desligar-se da "experi6ncia'', como fundamento do modo de

Cher; e da "palavra", coma memo essential de comunicagao, informagao,

\-reflexao, compreensao, explicagao e fabulagao. Jogam-se e sio joga-
dos na ''realidade virtual '', como outra forma de experi6ncia ou um

mundo no qual se pods prescindir da experi6ncia. Ai. tudo pods ser

tjprincipalmente imagem, colorida, sonorizada, suave, impactante, fas-
(-cinante, brutal, horripilante e estetizante. Esse 6 o clima em que flo-

rescem a montagem, a colagem, a mixagem, a bricolagem, a decons-

t:truWao, o simulacro, a par6dia, a carnavalizagao. Em pouco tempo, a

C. est6tica" do video-clip transborda da televisio e do marketing, para
todos os outros meios de comunicagao, do cinema ao jornal, da escola

Sla igreja, do show de m6sica popular a copa do mundo, dos conflitos
sociais is guerras.

('- Em gerd, no entanto, a imagem predomina na cultura de massa,
Cna cultura transnacional-popular e na ind6stria cultural. Esse 6 o im-

Cbito da cultura no qual a palavra impressa e falada precisa disputar

\'"com a imagem, enquanto meio de comunicagao, informagao e entrete-

L-nimento; sem esquecer sous usos nos que se refers a compreensao, re-

Cflexio, introspecgao e fantasia. A]6m das diferengas maid ou menos

C6bvias entry a palavra e a imagem, coma emb]emas de ]inguagens di-

C ferentes. cabs reconhecer que as diferengas podem acentuar-se quando

C se grata de experi€ncia, existencia, formas de sociedade e jogos de for-

!jgas sociais, ou modos de ser, sentir, pensar, amir, compreender, expli-

C
C
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car e fabular. Sim, a imagem guarda uma relagao muito especial com (1)

que expressa, o que se lorna um pouch maid evidence quando se z?

compare com a palavra: Torre de Babel, Muralh da China, Biblia, Al=)

coral, O Principe, FausLO, Revolugao Sovi6tica, Realidade Virtual)
Aldeia Global, Desterritorializagao, Terra-Pftria.

A verdade 6 que tamb6m a p6s-modernidade depends de pala-

vra, lingua, discurso, texto, relato ou narrativa; inclusive no seu empt'-J

nho de redefinir ou, em alguns casos, negar a importancia do conceito?-J

categoria, explicagao ou peoria. Alias, vale a pena prestar atengao no '

empenho e sofisticagao de algumas narrativas p6s-modernas, nas quaid

se procura deconstruir nio s6 conceitos, categorias, explicag6es e teo-*

das, mas tamb6m ontologias e epistemologias criadas com a moderni.

dade. Todos passam pda palavra, lingua e narrativa, signo, simbolos e

emb[emas, figures e figurag6es de ]inguagem, mesmo quando se trata)

de reinventa-los ou, tamb6m, naga-los. -J
Sob o signo da p6s-modernidade, quando se desenvolve o ''Biro'

linguistics'', discutem-se e modificam-se mais ou menos radicalmenteJ

as formas de pensamento e narragao nascidas com a modernidade. Sgo-''i

postos em causa a filosofia da consci6ncia, o autor, o sujeito; ao mes--J

mo tempo que se reiteram e enfatizam dQvidas sabre as possibilidadesJ

de se conhecer o objeto, a reajidade, Muito do que pode ser a filosofi:l)
da consci6ncias e a ci6ncia social 6 visto como discurso, texto, sistema-/

de signos ou estrutura inconsciente, sonho, devaneio ou mito, pondol'-'l

se em causa o 16gos, a metaffsica, a epistemologia, a teoria, a explica=-J

gao, o relato ''especulativo '' e o relato de "emancipagao ''. Sio formas-J

de pensamento suscetfveis de hermen6utica, exegese, deconstrugao. :-/
Muito do que foi ou teria sido a modernidade, fundada na razao,

esclarecimento, ilustragao e especulagao, compreendendo as condig6es-/

)
)
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\'e as possibiiidades da consci6ncia, auto-consci6ncia, aWaD, organiza-

CQao, transformagao, revolugao ou emancipagao, tudo isso se questiona,

\leformula ou dissolve em arqueologias, epistemes, deconstrug6es, si-

Lxnulacros, bricolagens. Coloca-se em d6vida, ou simplesmente de

dado, toda e qualquer preocupagao com a origem, a formagao e a hist6-

Liia, ou a travessia de uma configuragao a outra. O que poderia ser con-

)lliguragao, nio 6 senio discurso, mais ou ments intrincado.

C; "G6nese, continuidade, totalizagao: eis os grander tomas da his-
t6ria das id6ias e por onde ela se liga a uma carta forma, hoje
tradicional, de anflise hist6rica... Ora, a descrigao arqueo16gica 6

precisamente abandono da hist6ria das id6ias, recusa sistemftica
\- de sous postulados e de sous procedimentos, tentativa de fazer

uma hist6ria inteiramente diferente daquilo que os homens disse-

C ram... A arqueologia busca definir nio os pensamentos, as repre-

r- sentag6es, as imagens, os tomas, as obsess6es que se ocultam ou
f-.. se manifestam nos discursos; mas os pr6prios discursos, en-
'' quanto prfticas que obedecem a regras... A arqueologia nio 6 or-
C cienada pda figure soberana da obra... A obra nio 6 para ela um
C recorte pertinente, mesmo se se tratasse de recoloca-la em seu

contexto global ou na rode causalidades que a sustentam. Ela de-

(- fine tipos e regras de praticas discursivas que atravessam outras
individuais, que, is vezes, as comandam inteiramente e as domi-

)I nam sem que nada shes escape; mas de que, is vezes tamb6m, s6
regem uma parte. A instfncia do sujeito criador, enquanto razio

C de ser uma okra e princfpio de sua unidade, 6 estranho a ela"."

r-. ''Eu definiria ZpfsfZm& como o dispositive estrat6gico que per-
mits escolher, entre os enunciados possiveis, aqueles que pode-

C
C

(

(

(gS Michel Foucault, ,4 ,4rqzteo/o.gfcz do Saber, trad. de Luiz Felipe Baeta Never, Edi
.tora Vozes, Petr6polis, 1972, pp. 170, 171 e172.
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rio ser aceitfveis no interior, nio digo de uma teoria cientffica;J
mas de um campo de cientificidade, e a respeito de que se podert.J
dizer: 6 fa]so, 6 verdadeiro. ]; o dispositivo que permits separa=)
nio o verdadeiro do falso, mas o inqualificavel cientificamentp")

do qualificfvel''.26 ,..)

)

Vgrios elementos, e sua articulag6es, que pareciam importantes;Z

em termos de modernidade, sio questionados e abandonados. O disc!

curso 6 tomado como o sistema de signos a ser deslindado, sem refeil(

r6ncia a sujeito ou objeto, representagao, tema ou hist6ria. O desfio €1<
deconstruir o descurso, ad i/z$1lzfrum

J

J
)
)
)

;Efetivamente, o que parece maid sedutor nesta pesquisa critical)
de um novo estatuto(da atividade da bricolagem) 6 o abandon(=)

declarado de t6da refer6ncia a um ce/afro, a um sugelfo, a uma re:)
fer6ncia privilegiada, a uma origem ou a uma arquia absoluta".'' ,\

O ceticismo sobre as formas de saber e do saber alcangadas noJ

curso dos tempos modernos, ngo s6 p6e em causa o conceito, a expli:-/

cacao, a historicidade e a totalidade, mas tamb6m a pr6pria narrativa;-''
ou texts, discurso, em que se ejaboram aquejas e outras id6ias. O pen-J

samento e o saber, as tests e as teorias, as hip6teses e as explicag6eb-/

podem ser classificadas principalmente homo discurso, tomados em si;:<

sofia e ci6ncias sociais se classificam coma discurso, no sentido de-/

26 Michel Foucault, Mica(inca do Porter. organizagao e tradugao de Roberto Ma-:)
chado, Edig6es Gerd, Rio de Janeiro, 1979, p 247. . . :)

z' Jacques Dcrrida. A Escn'rlfra e a D€Herencfa, nad. de Maria Beatriz e Marques:)
Nizza da silva, Editora Perspectiva, S5o Paulo, 1971, p. 240. A prop6sito de de.-/
consnugao. consultar tamb6m: Jacques Derrida. A Farmdcza de Planrdo. trad. dcl)
Rog6rio Costa, 2'. Edigao, Editora lluminuras, S5o Paulo, 1997
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(que podem e devem ser vistas em si, descojados de outras refer6ncias,

Cdesenvolve-se o argumento de que o discurso pods estar prefigurado,

Cdelimitado por antecipagio, vigiado polos parametros em que se abriga

\-e obriga.

C "Suponho que em coda sociedade a produgao do discurso 6 ao
r- mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuida
/- por certo n6mero de procedimentos que t6m por fungao conjurar
\''" sous poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleat6rio, es-

C quivar sua pesada e temfvel materialidade. (. .) Ningu6m entrarf
(I na ordem do discurso se n2a satisfazer a certas exigancias ou se

C nio for, de infcio, qualificado para faze-lo. Maid precisamente
/- nem todas as regimes do discurso sio igualmente abertas e pene-

:: traveis; algumas sio altamente proibidas(diferenciadas e diff
L'r renciantes), enquanto outras parecem quase abertas a todos os

C centos e postal, sem restrigao pr6via. a disposigao de cada sujeito

C que fda".28

C Sob a p6s-modernidade, s2o freqiientes os disbursos nos quads se

C:lissolvem as narratives da modernidade, tanto de "especulagao" coma

(-le "emancipagao". Por memo de um uso muito especial da hemen&uti

C:a, da redugao fenomeno16gica, do estruturalismo e da semi6tica, dis-

Ciolvem-se concertos, categorias, teorias e explicag6es, simultanea-

C:nente aos contrapontos sujeito e objeto do conhecimento, palavra e

C
C

C

C

C:8 Michel Foucault, A Olde/n do I)fscurso, trad. de Laura F. de Almeida Sampaio,
/-Edig6es Loyola, Sgo Paulo, 1996, pp. 8-9 e 37
Cco 9u-sar lam"'m Jean-Francois Lyotard O Pds Afoderno, trad. De Ricardo Corr6a
CBarbosa, Jose 0lympio Editora, Rio de Janeiro, 1986; Haden White, Mara-HBf6rfa

(:rad. de Jose Laur8nio de Me]o, Edusp, S5o Pau]o, ]992; Gianni VaLLimo, O Ffm da
:.Modernfdade, trad. Maria de Fatima Boavida, Editorial Presenga, Lisboa, 1987
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coisa, racional e real. Privilegia-se o discurso ou texts, enquanto sis''/

tema de signos, tomado em sua singularidade e autonomia. -'l

'A linguagem pods tamar se aut6noma(no lugar da subjetividz:)
de) assuminda forma de destino epocal do ser, do delfrio dos si:)
gnificantes, da concorr6ncia de repressao dos discursos, ao pontct
de se diluirem na corrente de um events textual gerd(admin
nistrado indistinLamente por pensadores e poetas) as fronteira;)
entry o significado textuale metaf6rico, entry a 16gica e a ret6ri:)
ca, entry a fda syria e a ficticia; mas para ipso 6 preciso que todd)
as conotag6es da autoconsci6ncia, autodeterminagao e auto;--l
realizagao denham fido expulsas dos conceitos bfsicos da filoso=.
fia.(...) Esse movimento de pensamento anulou de tal modo os''
vestigios da subjetividade transcendental, a porto de arrasta..-)

com ela o sistema de refer6ncia com o mundi, de perspectives do
falantes e de pretens6es de validez inerentes a pr6pria comunica.-")
gao lingtii.stica. Ora, sem esse sistema de refer6ncias torna-se im,-\
posse.vel e, inclusive, sem sentido a distingao entry niveis difeyn
rentes de realidade, entre ficgao e realidade, entry pratica condi '-/

ana e experifncia extraordinaria, entre os correspondentes tips:)
de texton e generis. A pr6pria morada do ser 6 arrastada para (:)

torvelinho de uma tormenta de linguagem desordenadas"." :)

Uma das realizag6es das formas de pensamento da p6s;:;.
modernidade 6 transformar a filosofia e a ci6ncia em ''literatura'' ou:;

escrita". Assim, a linguagem empenhada na construgao de conceit(5
aparece como linguagem eivada de metgforas. Realiza-se a metamor:\

9 Jurgen Habermas, Pensamenlos Pds-A/ercWsico, trad. dc Flivio Bend SiebeneiT-l
chler, Edig6es Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1990, pp. 237 e 239-240. Consultarj:
tamb6m: Fredric Jameson. As Semenres do Tempo. trad. de Jose Rubens Siqueira})

Editors Atica, Sio Paulo, 1997; Paolo Rossi, Parago/ie Z)egli/ngegizf Maderni fll)
Posrmodernf, ll Mulino, Bologna, 1989
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ose da narrativa filos6fica, ou cientifica, em narrativa literaria, plena e

\vosforescente de imagens, figuras e figurag6es.

'Se a literatura proporciona o modelo para um texts universal,
nio superavel, no qual em 61tima instincia dissolvem-se todas as

diferengas de g6nero, nio pods ser possfvel distinguf-la de outros
cliscursos, coma domfnio aut6nomo de ficgao.(...) Na medida em
que a fungao po6tica, a fungao que tem a linguagem de abrir
mundi, adquire primazia e forma estruturalmente determinants, a
linguagem escapa is restrig6es estruturais e is fung6es comuni-
cativas da vida cotidiana. O espago de ficgao que se abre quando
as forma lingua.sticas de expressao se tomam reflexivas, 6 resul-
tado da neutralizagao da capacidade que os atos ilocut6rios pos-
suem de estabelecer vfnculos e da neutralizagao das idealizag6es

que tomam possfvel um uso da linguagem orientada ao entendi-
mento; e, assim, de uma coordenagao de pianos de agate centrada
no reconhecimento intersubjetivo de exig6ncias de validez sus-
ceti.weis de crftica' 30

(

Este em curso uma paradoxal estetizagao de linguagem, simul-

uneamente a dissolugao das formas de pensamento, de saber e do sa-

oer. Em lugar do conceito e da categoria, a metgfora e a alegoria. Em

(+ez da reflexio para construir o conceito e a explicagao, o discurso

'corientado para deconstruir e dissolver o concerto e a explicagao, into 6,

3) 16gos. Em substituigao ao desafio e mist6rio do ''objeto '' do conhe-

lcimento, o empenho em abandona-lo, como impossibilidade ou ilusio.

Pm lugar do privi16gio do ''sujeito '' do conhecimento, compreendendo

\-a filosofia da consciencia, o relato especulativo, a busca do esclareci-
(

' Jurgen Habermas, E/ Z)lscurso Fflosci/ico de fa Modernfdad, citado, pp. 241 e
46-247; O Disc rso Filosc8co da Modernfdade, trad. de Ana Maria Bernardo c

I,outros, Publicag6es Dom Quixote, Lisboa, 1990, pp.190 e 1 94
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curio, texts, sistema de signos; uma esp6cie de nebulosa, misteriosa,:(I

Um dos problemas mais difilceis, para os fi16sofos, 6 descer al)
mundo do pensamento ao mundo real. A realidade imediata d-]

pensamento 6 a /ing&fage/m. Assim como os fi16sofos proclamal;
ram a independ6ncia do pensamento, tiveram que proclamanP

tamb6m a linguagem como um rhino a parte e soberano. Nisto re-/

side o segredo da linguagem filos6fica, na qual os pensamentc
encerram, como palavras, um conte6do pr6prio. O problema d:l)

descer do mundo dos pensamentos ao mundo real convene-sc"-'>
assam, no problema de descer da linguagem a vida. Conforms sa;;
bemos, a substantivagao dos pensamentos e das id6ias 6 un:r
consequ6ncia da substantivagao das condig6es e das relag6e-..}
pessoais dos indivfduos. E sabemos, tamb6m, que o fato de qu
os ide61ogos e os fi16sofos se ocupam sistematicamente e de ur:l)
modo exclusivo destes pensamentos 6 uma conseqti6ncia da divil
sio do trabalho... Os fi16sofos nio teriam senio que reduzir su<

linguagem a linguagem corrente, da qual se abstraem, para
dar-sa

'1
conta e reconhecer que nem os pensamentos nem a linguagei.J

formam por si mesmos um rhino a parte, mas que sao, simplesj3
monte, express6es da vida real '

de Wenceslao Rocef"''>

Vale a pena observar que boa parte do pensamento p6s-modern(<

critica ou simplesmente naga o grande relato, o holismo metodo16gicd

ou a macroteoria, coma formal totalizantes e arbitririas de conheci5

menlo; expressi5es de um lagocentrismo pr6-estabelecido, deiimitad(13

3i Karl Marx e Frederick emgels, I,a /deoZogfa A/e/nana, trad
Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, 1958, pp. 506-507. )

)
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\u axfixiante. Essay seriam herangas ou influ6ncias negativas ou in6
\cuas da modernidade. Entretanto, o mesmo pensamenlo da p6s

.nodernidade acaba por afirmar-se e impor-se coma abrangente, gran

uc peoria globalizante.

(; "Ainda que tenham formulado argumento para repudiar ativida-
fl des de teorizagao, ao mesmo tempo viram-se imersos, evidente-

f. monte, na teorizagao. Nio se pods negar que Foucault formulou
,- uma opiniao gerd sabre a natureza do conhecimento; que Wi-

sp ttgenstein nos deixou uma relagao abstrata do significado e o
{l, entendimento; que Feyerabend tem um m6todo preferido, quake
(, poperiano, para julgar as hip6teses cientfficas; e que Derrida

f pressup6e a possibilidade de construir interpretag6es quando nos
diz que nossa pr6xima tarefa dove ser a de deconstrui-las... De-

''' monstram encontrar-se entry os maiores te6ricos da atualidade,

("' para um espectro amplo de disciplinas socials".s2

/. ''A deconstrugao 6 te6rica. E, para ser exato, metateoria que pre-
'"'x tends uma pesquisa e uma crftica te6rica de todas as teorias do

\l significado e dos modelos de compreensao existentes".3s

C Vale a pena refletir um pouch sabre o contraponto rnodernidade

C: p6s-modernidade, tends-se em conte a negagio de uma modaJidade

Ce grande teoria, de modo a substitui-la por outra modalidade de gran-

..;le teoria. Sim, o discurso da p6s-modernidade naga e afirma-se coma

(.al. Trata-se de uma grande teoria diferente, alternativa, envolvendo

,alvez outras bases epistemo16gicas. Nesse sentido, o discurso da p6s-

C

'::z Quentin Skinner, f '/ Re/arno de /a Gra/z Teorfa en Zas Cie/zciczs Hu/nanczs, trad. de
.Consuelo Vazquez de Parga, Alianza Editorial, Madrid, 1988, p. 23
3 George Steiner, Presencfas Realms(Hay Alba en lo Que Decimos?), trad. de Juan

:Gabriel Lopez Guix, Ediciones Destino, Barcelona, 1991, p. 145.
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modernidade visa instituir um ''novo paradigma'', em substituigao a.;

da modernidade. Critica algumas categorias nucleares do paradigm--l

da modernidade, combatendo o que syria a sua perspectiva proj

estabelecida, a sua busca de articulag6es significativas, o seu caratbJ

abrangente ou globalizante, compreendendo a busca de esclarecimei.)

tos e as hip6teses de emancipagao. Simultaneamente, institui as sut.P

categorias nucleares de descontinuidade, fragmentagao, diferen(lid

6pist6ma, bricolagem, deconstrugao, 16gos, discurso e outras. Pared..z

levar as possibilidades da Fazio critica a limited desconhecidos, ao pt:?
roxismo, com o empenho deliberado de demonstrar o esgotament-i

dessa mesa razio crftica. Enquanto isso, a ''realidade '' que se negz.y

menospreza ou desconhece, parece organizar-se cada vez mais no.)
moldes da razgo instrumental. No mesmo clima em que o pensament\

da p6s-modernidade repudia a historicidade embutida na modcrnidade,,.d

sofistica-se a teoria e a pratica da organizagao sist6mica da sociedadev

enquanto visio a hist6rica do mundo.

Aqui, novamente, cabe reconhecer que uma parte importante dJ

contraponto modernidade e p6s-modernidade diz respeito a lingua-/

gem, compreendendo pensamento e linguagem, ou mellor, compreen

dendo, pensamento, linguagem e realidade, em suas maltiplas articu:

lag6esl Talvez bela por isso que modernidade e p6s-modernidade tanta..J

parecem polarizar-se como mesclar-se; simultaneamente distinguemJ
se e fundem-se. Seriam estilos de pensamentos e narragao distintos?

mas reciprocamente referidos, determinados, nos quais se expressan:

as inquietag6es de uns e outros, em todo o mundo, no sentido de
ta-/.'''\

quigrafar, codificar, esclarecer, compreender, explicar, imaginar Olt<
mitificar o que hg. de complexo, contradit6rio, opaco ou infinito nz--J

)
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Talvez se possa afirmar, em outra entonagao, que todd narrativa,

(..qa ela da modernidade ou p6s-modernidade, busca a possibilidade de
;omar-se n8o s6 metanarrativa, mas apresentar-se tamb6m como o

.primeiro e 6nico livro, primordia] e seminal, a partir do qual todos os

uutros, presences, futuros e passados, deveriam ser vistas apenas coma

!tdendos, pr6plogos, epis6dios, comentfrios, fragmentos.

(
(
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5. LINGUA E VISio DO MUNDO -'p

Vista em suas configurag6es sucessivas e simultanea, no a.mbitl#

das formal de sociabilidade e dos jogos das forgas sociais, ou das cole

figurag6es hist6rico-sociais de vida, trabalho e cultura, a. lingua corTli

freqU&ncia adquire contornos e movimentos de visio de mundi. Su!

gramftica e seu vocabul&io, bem homo as sua regras de sintaxe e se:
mantica, envo]vendo cfnones de narrativas ]iteraias, cientificas e file?

s6ficas, sem esquecer as disting6es entry o erudito e o popular, o jud::l

dico e o jornali.stico, o parlamentar e o demag6gico, todos esses sa!

parametros pelos quais se estabelece dada postura em face da realida::

de social, em sous diferentes aspectos. O conjunto dos signos, bimbo?

los e emblemas, bem como das figuras e figurag6es de linguagem, quell

se encontram maid ou menos codificados e aceitos, tudo ipso tende a

adquirir os contornos de uma concepgao da realidade, um modo d!!

perceber ou imaginar a sociedade. Sem esquecer que a virgo de mundi
delineada na lingua nio 6 isenta de tens6es, hiatus ou contradig6es, jli

que lava consigo argo ou muito do jogo das forgas sociais, compreen=

dendo disparidades e desigualdades. Em gerd, a visio de mundo pref

dominante em dada Ifngua e em dada 6poca pouco expressa do que SE!

pods considerar a perspectiva de grupos socials e classes sociais sub:<

sacs alternativas ou nao, precisam apropriar-se nio s6 das formas mas:

tamb6m dos segredos da linguagem dominante. ,:<.

'A linguagem deveria ser traLa coma uma concepgao do mundi:)
como a expressao de uma concepgao do mundo. O aperfeigoal)
mento t6cnico da expressao, sqa quantitativo (aquisigao de no-

vos meios de expressao) deja qualitative (aquisigao dos matizeS

)
)
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(J de sianificado e de uma ordem sintftica e estilfstica maid com-

C plexa) significa uma ampliagao e um aprofundamento das con
(' cepg6es do mundo e da sua hist6ria".34

C Quando vista principalmente em suds articulag6es estabelecidas,

Cn sus cinones mats ou ments oficia]izados, a ]fngua parece uma

(nrtografia, portulano, mapa ou, mais propriamente, atlas. Ai judo pa-

(-?ce situado, organizado e articulado, conforms uma concepgao funci-

Cnal, organica ou sist6mica. E o quc se registry no diciongrio, na gra-

(latica, na antologia e em outros livros destinados a [ransmitir c6digos

C cfnones de geragao a geragao, de uns a outros setores socials. Esse a
.nas no qual situam-se as coisas, as gentes e as id6ias, o c6u e a terra,

'eus e o diabo, o dominante e o subalterno, o presents, o passado e o

C"lturo, o permitido e o proibido, o dino e a desdita.

'E ''Mas tudo que vejo nas mas da cidade ja ocupa um lugar no mo-
c-" delo da informagao homogeneizada. Este mundo que vejo, este
C que costumamos reconhecer coma o mundi, se apresenta a meus
C olhos pele menos em grande parte -= ja definido, rotulado, ca-

C talogado. f um mundo ja conquistado, cojonizado por palavras.
r...b um mundo com uma posada crosta de discurso. Os fatos de nos-
\''" sas vidal jf estio classificados, julgados, comentados, antes
C mesmo de ocorrerem. Vivemos num mundi onde judo ja foijido,
C antes mesmo de existir".SS

C
C

C

C
C

Antonio Gramsci, Z.a Fornlaz;o/le De//'C/0/7zo, organizado por Giovani Urbani,

Cditori Riuniti, Roma, 1974, p. 515 Citagao de "Lingua Letteraria c Dialetti in Ita

C,'llalo Calvino. "A Palavra Escrita e a Nao-Escrita", em: Marieta de Morals Ferrei-
C\ e Janaina Amado(Organizadoras), Usps e Ab sos da H£s/6rfa O/af, Fundagao

r'''Tetulio Vargas, Rio de Janeiro, 1996, pp. 139-147; citagao da p. 143.
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"3\J'

Nio se trata, no entanto, de uma visio de mundo uniforme, 6ni:l

co. A16m das harmonias, ha diversidade, tens6es e estrid6ncias. N<

mesma medida que a li.ngua 6 um components constitutivo das formal

de sociabilidade e dos jogos das forgas socials, compondo configure:

gees hist6rico-sociais de vida, trabalho e cultura, ela se revels consti./'''\
tuida e constituinte das harmonias e desharmonias que conformam gl
transforma a sociedade.

'Coda 6poca e dada grupo social t6m seu repert6rio de formal d:)
discursos na comunicagao socio-ideo16gica. A cada grupo d.)

formas pertencentes ao mesmo g6nero, into 6, a cada forma d ''-
discurso social, correspondents um grupo de tomas. Entry aC
formal de comunicagio(por exemplo, relag6es entry colaborada(
res num contexto puramente t6cnico), a forma de enunciaga-,

("respostas curtas" na "linguagem de neg6cio") e fema, exists)
uma unidade organica que nada poderia destruir. Efs torque :)
cuss!$tcagaa das formal de enunciagao dove apoiar'se sobrp
a/na cfais{/icafdo das /or/nas da co/nu/zicaf o verbal. Estas $1:
timas sio inteiramente determinadas pdas relag6es de produga?

e pda estrutura s6cio-poll.tica... Todo signo, como sabemos, re
sulta de um consenso entry individuos socialmente organizadc.)

no decorrer de um processo de interagao. Razio pda qual al.)

formal do signo sdo condlcionadas tanto peta organizagdo sock)
al, de tats individuos caIRo petal condigaes em que a interagdi!\
econ/ece. Uma modificagio destas formal ocasiona uma modify-J

cacao do signo"." -/

16 Mikhail Bakhtin(Volochrnov), Marxismo e Fllaso$a da Linguagem, trad. de Mi '/
chul Lahud e Yalta Frateschi Vieira, 2'. Edigao, Editora Hucitec, Sgo Paulo, 198?jl)

pp. 43-44. Fuses sublinhadas conforms o original.

J
)

)

)
)
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C Cabs relembrar que linguagem 6 pensamento. Ambos se for-

q'ilham, conformam e transformam simultfnea e reciprocamente. En-

buanto produto e condigao do pensamento, a linguagem expressa a

(Ihultiplicidade das relag6es, processo e estruturas que constituem a

l;rganizagao e a dinfmica da vida socia], em Ladas as suas manifesta-

$6es. Tudo o que diz respeito a sociedade. Esb envolto e impregnado

(le cultura; sendo que a linguagem enquanto components essential da

SEultura, taquigrafa, expressa, compreende, explica, exorciza ou su-
iqtima o turbilhio hist6rico-social em que estio imersos indivfduos e
€lotetividades, grupos e classes sociais, nag6es e nacionalidades.

A relagao entry o pensamento e a palavra nio 6 uma coisa mas

um.processo, um movimento conti.nuo de vai-vem entry a palavra
e o pensamento; nesse processo a relagao entry o pensamento e a

palavra sofre alterag6es que, tamb6m das, podem ser considera-
das como um desenvolvimento no sentido funcional. As palavras
nio se limitam a exprimir o pensamento: 6 por das que este ace-
de a exist6ncia... O pensamento e a palavra ngo sgo talhados no
mesmo modelo: em certo sentido ha mais diferengas do que se-

melhangas entry des. A estrutura da linguagem nio se limita a
refletir como num espelho a estrutura do pensamento; 6 por isso

que nio se pods vestir o pensamento com palavras, como se de
um omamento se tratasse. O pensamento sofre muitas alterag6es
ao transformar-se em fda. Nio se limita a encontrar expressao na

fda; encontra nela a sua realidade e a sua forma'

C

C

(

C

C

(

(

(

C

[

C

C
r

r

C' Sio muitas as situag6es nas quais o pensamento precisa recriar
.'lu romper as palavras guardadas no dicionfrio. Tamb6m sio muitas as
tN '

('7 Lev Semnovich Vygotsky, Pe/tscznze/zro e L;ngaczgem, trad. de M. Resende, Edi-
.+n6es Antidote, Lisboa, 1979, pp. 165-166.
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gua principal ou lingua franca; de permeio com diferentes modulag6..i

desse idioma, em Asia, Africa, Americas e Europas. Sio modulag6~

criadas e desenvolvidas com a transculturagao em curse, quando tata

b6m se modulam em novas entonag6es as outras, muitas e diferentJ

linguas." .J

Subsystem as Ifnguas nacionais. Inclusive das se recriam, forLJ

lecem ou mesmo expandem. Sem esquecer que subsistem e reafirma.J

outras linguas mundiais, ainda que de alcance manor que o ing16f

A]6m disso, os diversos setores da sociedade, em fmbito nacional.:$

mundial, apropriam-se diferencialmente das li.nguas mundiais, print.3

palmente do ing16s. Utilizam-se dessa lingua para conhecer os outros=

a si pr6prios, em termos de converg6ncias e antagonismos, identidado

e alteridades, diversidades e desigualdades, tens6es e contradig6e3

deja nacional ou mundial, a lingua pods ser uma "t6cnica"tanto de iiJ

tegraga.o e acomodagao homo de dominagao e alienagao; mas tamb6.i

de protesto e revolugao. . J

;Sim, ha palavras e palavras e palavras. As palavras podem el
primir servidao, as palavras podem gritar tamb6m revolta. UA
palavras que implicam obedi6ncia mas tamb6m ha palavras dg
protesto. Algumas palavras servem o conformismo, outras exo

primem ressentimento. Algumas palavras sio utilizadas pell.J
fracos e polos obedientes, outras por almas que se respeitam<:9
sio rebeldes'

43

q2 Alastair Pennyook, The Cultural Politico of English as arl Infernationa! Lange.
ge, Longman, Londres, 1994; Robert Phillipson, Ling fsffc /lnperfa/is/n, Oxford!
University Press, Oxford, 1992; Claude Truchot, L'Anglais dans le Monde Contend '
porain, Le Robert, Paris, 1990. $
43 Taslima Nasreen, "0 0pressor e os Oprimidos", Chris Miller(Chord.), A Pafav=$
Z)fss/de/zre, Difel, Miraflores, 1996, pp. 135-153; citagao da p. 145. ''

i"J
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Ocorre que f no fmbito da lingua que se articulam significati-

Vamente as formas e as possibilidades da consci6ncia. As mais diver-

Sis express6es da consci6ncia de individuos e coletividades, grupos e

biasses sociais, nag6es e nacionalidades, compreendendo identidades,

hteridades, diversidades, desigualdades, tens6es, acomodag6es e con-

hadig6es de g6nero, etnias, religi6es e outras, sempre se constituem na

bhguagem. Tanto 6 assim que a linguagem de uns e outros, em fmbito
nacional e mundial, distinguem-se por alguns signos, simbolos e em-

Vnemas, ou figuras e figurag6es, a despeito de que todos possam estar

btilizando a mesma lingua. Essa surpreendente e fundamental dia16tica

has consci6ncias ja se tornava evidente nos primeiros momentos dos

bmpos modernos, quando Caliban diz a Pr6spero: ''Voc6 me ensinou

} sua lingua e a minha vantagem 6 que agora sei coma amaldigoar"."

\-" Sob muitos aspectos, a ]inguagem 6 sempre essencial, para o es-

biarecimento e o encantamento. Ao mesmo tempo que taquigrafa a

}6alidade e o imaginario, entrando decisivamente na constituigao de

bnbos, propicia a compreensao, a explicagao, o exorcismo e a subli-

biagao. Ar nascem as teorias e as fantasias, povoando narrativas de

hodos os tipos, em diferentes 6pocas, em distintas culturas e civiliza-

\r Sio muitas as narrativas litergrias, filos6ficas e de ci6ncias soci-

.31s nas quaid se expressam vis6es de mundo mais ou menos nitidas.

blgumas sio bastante originais, ao passe que hf as que dialogam
Xberta ou implicitamente com outras, pr6ximas e distantes.

'Cues

C

(" William Shkespeare, A Te/7zpesrade (Edigao Bilingue), Relume Dumar6, Rio de
/aneiro, 1991, p. 46, do original em ing16s.

C
C
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Inclusive hf narrativas que se situam claramente em determinacl$

linhagem, dandy continuidade, retomando ou inovando, na direglg

que ja se havia institufdo anteriormente. Mas cabs ressaltar as narrai:#
-'\

vas que sio fundadoras, inaugurando uma virgo de mundo nova, retg

'Toda grande obra litergria ou artistica 6 expressed de uma vis:)
do mundo, um fen6meno de consci6ncia coletiva que alcan '")
seumgximo de clareza conceitual ou sensivel na consci6ncia dq

pensador ou do porta'
45

''O fato 6 que cada escritor crfa sous precursores. Seu labor mll)
difica nossa concepgao do passado, homo ha de modificar a (:)

futuro".":)

sio muitas as utopias imaginadas ou recriadas em todd o mul51i

do, desde os inilcios dos tempos modernos. Algumas sio 6nicas e lid\
pidas, ao passe que outras combinam-se com nostalgias. E ha mesm4

as que se inclinam para a escatologia. Sio muitas as express6es utili\
zadas em narrativas leterarias, cientfficas e filos6ficas nas quais ross(q

am fabulag6es sabre o presente, o passado e o futuro: Novo Mund(\
Indias Orientais, indias Ocidentais, Progresso, Evolugao, Modernizzi\

gao, Revolugao, Ocidentajismo, Orientalismo, Capitalismo, Comlj5

5 Lucien Goldmann. Dialfrica e Cu/aura, trad. de Luiz Fernando Cardoso Cmjr)
Nelson Coutinho e Giseh Vianna Konder, Paz e Terra, Rio de janeiro, 1967, p. 2.F
Consultar tamb6m: Wilhelm Dilthey,Teo/"fa das Co/zcepfdes do .ll/z£ndo, trad. (J
Artur ]vforao, Edig6es 70, Lisbon, 1992; Karl Mannheim, Essays o/z the Sociology C)

Know/edge, Routledge & Kogan Paul, Londres, 1952, cap. ll: "On the InterpretatiQi\
of Weltanschauung:
'6 Jorge Luis Borges, Orras /nq lslclones, Emecf Editores, Buenos Aires, 1960, =1)
148; citagao de ''Kafka y sus Precursores'
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psmo. Sintetizam reflex6es, interpretag6es e fabulag6es sabre a reali-

bide e o devir. Sio narrativas de todos os typos, nas quaid sempre se

bncontra a conotagao ut6pica, se nio simultaneamente nostflgica. Sim,

torque a utopia tends a exorcizar o presence, quando nio o sataniza,
lsqa recriando um passado idealizado, deja imaginando um futuro

ansparente.

Desde que se iniciaram os tempos modernos, quando se acentua

\l generaliza a convicgao e a ilusio da historicidade das formas de
bociabijidade, dos jogos das forgas sociais ou das configurag6es

h.ist6rico-sociais de vida, trabalho e cultura, desde elsa 6poca criam-

be e recriam-se utopias narradas em narradas em linguagens da mo-

Lernidade e da p6s-modernidade. Parecem secularizadas, racionais

ou mesmo cientfficas: liberdade, igualdade, fraternidade; governo do

novo, polo povo para o povo; democracia, cidadania, soberania, he-
kemonia; aldeia global, mundo sem fronteiras, sociedade informfti-
ba, era digital, terra-pftria, fim da hist6ria. Sio figuras e figurag6es

b1lfgicas, por meio das quais se busca metaforicamente o reencanta-
\nento do mundo.

Este continua a ser o grande dilema atravessando os tempos mo-

\lernos: sair da incerteza, inseguranga, pauperismo, alienagao, modo,

guerra, destruigao, barbaric. A despeito das inveng6es da ci6ncias e

B6cnica, da filosofia e arte, das formas de sociabilidade e dos jogos das

\prgas sociais, passando por democracia e tirania, nazifascismo e soci-

Bldemocracia, ou capitalismo e comunismo, reiteram-se as dissonfn-

bias entry as palavras e as coisas, o pensamento e o pensado, o ser e o

Devin. Continua e reiteradamente, o mundi parece recriar o caos bab6-

bco, ou naufragar na nebulosa primordiale seminal

C
C 63
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Em que lingua o livro do mundi este escrito? Na opiniao -l)
Galileu, na lingua da matemftica e da geometria, a lingua da l:)
cionalidade e da exatidio absoluta. E assim que devs ler o muni)

atual? Quem babe, talvez sim, mas somente no casa do mull
distance: galaxias, quasares, supernovas. Quando ao nosso munch

cotidiano, parece estar escrito mais num mosaico de lfnguzj$
como uma parade coberta de grafites, cheia de rabisco soba!?
postos, coma um palimpsesto cujo pergaminho foi raspado e i-/
escrito vfrias vezes, coma uma colagem de Scwitter, uma coma:)

nagao de alfabetos, citag6es heterogeneas, gfrias e impressos r:)

computador" '' .)

)

Maid uma vez, a lingua reaparece como salvagao. Desde que fi<

d6 noms ao laos, ou a nebulosa, tem-se a impressao de que se di,i4.

primeiro passe para o esclarecimento, a compreensao, a explicagao,,q

emancipagao ou redengao. .J

)

)
)
)

)
)
)
'1

S6 pda sensagao gloriosa da criagao lingurstica pode o Mun(ll>
fair do laos".4B ' :)

A mesma lingua que mimetiza e evade, taquigrafa e embaralh=)

exorciza e sublima, essa mesma lingua pods participar da reinvengljl)

do real e do imagingrio, do possivel e do impossfvel. :)

4' Italy Calving. "A Palavra Escrita e a Nao-Escrita", em: Marieta de Morals Feral::)

ra e Janaina Amado(Organizadoras), Usps & Ab sas da Hisr6rla Ora/, citado, :)

'8 Karl Kraus. "Pro Demo el Mundo". citado por Allan Janik e Stephen Toulmin, :)
yze/za de wlrrge/zs/efpz, trad. e Alvaro Cabral, Editora Campus, Rio de Janeirjl)

ip9i,p.67.1)
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\aassifica e domina, 6 tamb6m verdade que pods"

Gansfigurar ou revolucionar o name e a nomeada, a palavra e a coisa,
bdito e a desdita.
C

C "A linguagem 6 o arsenal da monte humana; e cont6m ao mesmo
CI tempo os troffus do seu passado e as armas das suas futures con

C
C
L

C
C

C

C
C

C
r'
C
C
C
C

/q Samuel Taylor Coleridge, "Biographia Literaria", cap. 16 em Se/eared PoerD ' a/zd

f
('cidcnte). trad. De Tomas Rosa Bucno. Companhia das Letras, Sdo Paulo. 1 990, p

rose of Calerfdge, ed. Donald A. Stauffer, Random House, Nova York, 1951, pp
/6-7. Citado por Edward W. Said, Orienra/£s/7zo (0 0riente homo Invengao do

C

C

C
(

Se 6 verdade que aquele que nomeia simultaneamente delimita,
" desnomear, alterar,

quistas.

C
C
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