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Resumo

Uteratura e cinema devem ser entendidos como mfdias, dentro de urn
sistema midiatico bastante amplo, que inclui a tradi~ao oral, a can~ao popular,
o radio, a imprensa escrita, a televisao, as artes visuais, a internete, 0 videogame
etc. 0 estudo das rela~oes dentro desse sistema configura 0 campo da intermidi
alidade. Como a teoria da mfdia, os estudos de intermidialidade se abrem para 0

amplo espectro das questoes que envolvem mfdia e realidade, mfdia e historia,
mfdia e politica, mfdia e tecnologia, mfdia e corpo.
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Absctract

Literature and cinema should be understood as media, inside a me
diatic system, that includes orality, pop song, radio, press, television, internet,
games, etc. The researches inside this system define the field of intermediality. As
media theory, the intermediality studies are opened to questions such as the rela
tions between media and reality, media and history, media and politics, media
and technology, media and body.
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Tratamos de compreender aqui urn campo de investiga~ao comum
aos estudos litecirios e aos estudos de cinema, 0 dos estudos de mfdia e de
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intermidialidade. 0 objetivo nao e OUtro senao 0 de apontar para a importancia que os
estudos de midia vern tendo dentro do ambito dos departamentos de Letras, e tambem 0

de melhor instrumentalizar conceitualmente pesquisas nesse dominio transdisciplinar.
Partimos de uma observa~o filol6gica : 0 termo midia e usado correntemente em dois
sentidos no Brasil: 1) sempre no singular, na acep~ao de meios de comunica~ao de mas
sa (televisiio, jornais, radio); 2) no singular ou plural, no sentido de suporte fisico para
grava~ao e transmissao (sobretudo de som e imagem, e, mais recentemente, de arquivos
digitais). Tal distin~o, entre "meio" e "suporte", encontra-se no ceme do debate da
teoria da midia, sobretudo nos dominios de lingua alema, onde os termos empregados
(Medium/Medien) apresentam ace~6es urn tanto quanto diferenciadas do portugues.
Em primeiro lugar, 0 termo Medium pOOe significar medium, meio ou midia. Jei Medien
pode ser tanto 0 plural de midia (na acep~ao 2) quanto a ace~o 1. Essa ressalva e im
portante na medida em que se deve observar que nemsempre se entende Medium por
"meio de comunica~ao" (cf. LUHMANN, 2005). Alias, a palavra comunica~o em alemao
pode ser expressa porMitteilung (composta por "Mit-", meio, e "teilen", dividir) ou por
Kommunikation (esta usada no sentido tecnico-academico).

Todas essa digressao filol6gica me leva acrer que nem sempre midia e sinon
imo de comunic~ao, e muito menos de comunica~ao de massa. Uma teoria da midia
pode se constituir a partir de objetos de investiga~ao muito diversos, tais como are~ao
entre a tradi~ao oral dos aedos na grecia e as epopeias homericas (FAULSTICH, 1998);
o impacto do surgimento dos livros na cultura e na sociedade ocidental e 0 declinio
da cultura oral (MC LURAN, 1972); 0 estudo dos artefatos que provocam velocidade
e acelera~o (c£ VIRIUO, 1996); os processos cognitivos de constru~ da realidade
(SCHMIDT, 2000) ou ainda a rela~o entre 0 teclado da maquina de escrever e 0 pen
samento fil0s6fico mOOemo (KI'ITLER, 1986).

Dentro desse processo, literatura e cinema devem ser entendidos como midi
as que se interrelacionam de mOOos diversos, dentro de urn universo midieitico bastante
amplo, que inclui midias diversas como a tradi~ oral, a can~ao popular, 0 radio, a im
prensa escrita, a televisao, as artes visuais, a intemete, 0 videogame etc. 0 estudo dessas
interrela~6es configura 0 campo da intermidialidade. Esse termo nao deve ser confundi
do com certos campos te6ricos, dos quais ele se alimenta, como 0 da intertextualidade,
ou 0 campo dos estudos interartes. Em rela~ao a esses ultimos, deve-se observar que os
estudos de intermidialidade, assim como os de teoria da midia, nao sao necessariamente
estudos de estetica. 0 conceito flusseriano de imagem tecnica (FLUSSER, 1998), ou 0 de
velocidade (VlRIUO, 1996), ou ainda 0 de Aufscbreibsysteme ou "sistemas discursivos"
(KITIlER, 1986), por exemplo, tao importantes para a defini~o da intermidialidade,
nao se originam de considera~6es artisticas. No que conceme 0 dominio da intertextu
alidade, a diferen~ dos estudos de intermidialidade estci, a meu ver, relacionado a uma
mudan~ de paradigma importante nos ultimos anos. 0 conceito de intertextualidade
parece-me estar ligado a uma vertente de pensamento, sobretudo frances, derivado da
Lingiiistica saussureana, onde 0 paradigma central e a rela~o de significa~ao, e os ter
mos essenciais sao 0 signo, 0 discurso, 0 texto. Trata-se, a meu ver, de urn paradigma
essencialmente ligado aquest6es de linguagem, quando nao acultura do livro. Ora, para
a teoria da midia, 0 livro - e conseqiientemente tudo 0 que a ele se relaciona, inclusive
a literatura - e apenas uma etapa na hist6ria das midias. Dentro desse paradigma, nem 0

livro, e, 0 que e mais, nem a linguagem {nem 0 linguistic turn da filosofia de Heidegger
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ou de Wittgenstein), ocupam urn lugar central.
Assim como a teoria da midia, os estudos de intermidialidade se abrem para

o amplo espectro das quest6es que envolvem midia e realidade, midia e Historia, midia
e politica, midia e industria, midia e corpo. Dentro delas, a literatura e 0 cinema inte
ressam como midias que ocuparam urn lugar de dominancia na sociedade (tal como
ocorre hoje com as midias digitais). Tanto para os estudos de literatura quanto para os
de cinema, interessa compreender os processos de muta~iio, transforma~iio, transferen
cia, tradu~iio, adapta~iio, cita~iio, hibrida~iio entre as duas midias, e ainda em rela~iio

a outras midias. Entender de que modo ambas (literatura e cinema) representam (ou
deixam de representar) a realidade, ou se auto-representam, a partir de suas rela~6es,

tal e uma das facetas dos estudos de intermedialidade. Como exemplo, poderia citar os
processos de adapta~iio da narrativa realista do seculo XIX em filmes, ou a utiliza~iio do
melodrama no cinema, que envolve teatro, literatura e cinema conjuntamente. Mas tam·
bern se poderia falar aqui de processos inversos (do cinema em dire~iio aliteratura) e
pouco abordados, como 0 da influencia dos espetaculos de fantasmagoria (parte do que
se chama "pre-cinema") na literatura gotica, ou da utiliza~iio do conceito cinematogci
fico de montagem na poesia modernista.

Os estudos de intermidialidade se abrem, enfim, para a complexidade car
acteristica do cinema. Andre Gaudreault (1999) demonstrou que 0 primeiro cinema
utiliza tecnicas de varias artes e meios de expressiio, constituindo-se, desde 0 inicio,
como urn processo intermidiaticoper se. 0 cinema realiza desde seu imcio, e quase que
involuntariamente, a ambi~iio wagneriana da Gesamtkunstwerk, uma obra de arte total
ou completa, capaz de sintetizar todas as outras, e de modificar 0 proprio conceito de
Estetica, como mostrou Benjamin em seu celebre ensaio sobre a reprodutibilidade tec
nica, que pode tambem ser lido como urn dos primeiros tratados de intermidialiadade
(BENJAMIN, 1993).

Ainda se deve acrescentar que tanto os estudos de midia quanto os de in
temidialidade abandonam 0 paradigma hermeneutico caracteristico dos estudos de
estetica. Ou ainda: abandonam tanto 0 paradigma hermeneutico quanto 0 paradigma
sociologico, segundo 0 qual as artes (e as midias) seriam reflexo (Wiederspigelung) dos
meios de produ~iio. Como observa Kittler, os conceitos fundamentais da hermeneutica
e da leitura sociologica siio "Sentido" e "Trabalho", mas entre eles se esquece a propria
media~iio tecnica: "Os literatos siio cegos em rela~iio as midias, os filosofos em rela~iio

as tecnicas" (KITTLER, 1986, p. 145), lembrando-se que a tecnica em Kittler inclui 0

conhecimento da rela~iio, observada ja por Nietzsche, entre urn artefato industrial como
a maquina de escrever e 0 pensamento filosofico.

As pesquisas que vimos desenvolvendd se encaminham para a intermidiali
dade, e tocam assuntos bern diversos, como a questiio da teatralidade no cinema em
Glauber Rocha (Adeilton Lima), da ambigiiidade na narrativa literciria e cinematogcifica
(Rogerio Lima), ou a figura do narrador machadiano em suas adapta~6es para 0 cinema
(Rosangela Nuto), 0 que demonstra que os pesquisadores das Letras estiio preparados
para contribuir para 0 enriquecimento dos estudos de cinema e intermidialidade. Por

1 No Programa de P6s·Gradua~iio em Literatura da Universidade de Brasilia, na linha de pesquisa Uteratura e OUtras

areas do conhecimento.
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outro lado, ao trabalhar com conceitos transdisciplinares como genero e hibridismo,
tais abordagens enriquecem as priticas de pesquisa nos estudos literarios, ao passo que
mostram que os literatos nao so podem como devem abrir-se aos estudos de midia.

Uma pedra de toque para entender essa abertura dos estudos literirios em
relal;ao aos estudos de midia pode ser encontrada num artigo de 1990, do pesquisador
e teorico alemao Siegfried]. Schmidt: "Why literature is not enough, or: literary studies
as media studies" (SCHMIDT, 1990). Nele, Schmidt considera relevante 0 fato de que,
com 0 pos-estruturalismo, os estudos literanos passaram por uma sequencia de trans
formal;oes que entram em choque com a tradil;ao filologica e hermeneutica, tais como
a emergencia dos estudas feministas e socia.historicas, a discussaa sabre a canone e a
sobre a literatura trivial. Alem disso, "a transformal;ao dos estudos literirios em estudos
textuais juntamente com uma expansao de fenomenos tematicos de textos literirios
em direl;ao a outros produtos midiadicos (filmes, videos, comerciais de teve, videocli
pes, etc.) transformou os estudos literarios em urn tipo especmco de estudos de midia"
(SCHMIDT, 1990, p. 9).

Em geral, os estudos sobre literatura e cinema se restringiram ate bern reo
centemente, em grande parte, aquestio da adapta~o, questio hoje bastante desacredi
tada ou vista com cecta desconfianl;a. Aquestao da adaptal;ao nao e, em si, uma questao
irrelevante. Ela se torna irrelevante quando e tratada de modo superficial. Em geral, os
trabalhos sabre adapta~o no ambito dos estudos literirios partem de urn presuposto
errado e chegam a uma conclusao pouco produtiva: 0 presuposto errado - na verdade
urn preconceito - e 0 de que e preciso conhecer antes de tudo a obra literiria, e que a
adaptal;ao, por melhor que seja, sempre vai ser inferior ao texto literano. Aconclusao
pouco produtiva vern da falta de preparo dos literatos para com a coisa cinematogcifica.
Em geral, faltam aos literatos, mesmo quando cinefilos, conhecimentos mais aprofunda·
dos da tecnica cinematogrmca e da realidade dos meios de comunical;ao de massa.

Lembro-me aqui de duas anedotas que ilustram bern 0 caso do preconceito
sobre adaptal;ao. Uma e contado por Naremore (2000), a dos bodes que estavam co·
mendo, cada urn, urn liveo e urn rolo de filme. 0 primeiro pergunta ao segundo: "mas e
ai, 0 filme e born ?" Ao que 0 segundo bode responde: "e, mas 0 liveo e melhor". Aoutra
e de Tom Tykwer, a quem the perguntaram ironicamente como seria possivel adaptar 0

best-seller 0 perfume para as telas, sobretudo as belas descril;oes dos odores. Ao que ele
respondeu: mas para mim 0 romance de Patrick Susskind nao tern cheiro nenhum! 0
filme de Tykwer poderia ser urn modelo para se pensar nao apenas as relal;oes entre 0

texto verbal e a imagem, mas a propria tarefa de tradul;ao entre os sentidos, pois se trata,
no filme, a partir do romance, de passar do olfato para avisao. Aquilo que 0 protagonista
Jean-Pierre Gribouille cheira tern que se trasformar naquilo que nos vemos, ou seja, ha
uma relal;ao de sinestesia em jogo. Asinestesia, alias, essa velha figura de ret6rica, de
que os poetas simbolistas usaram e abusaram, poderia ser tomada como urn modelo
epsitemologico para se pensar as relal;oes entre literatura e cinema, ou entre 0 verbal e
o visual.

Os trabalhos que mencionarei partem de diversas perspectivas de pesquisa,
de diversos pressupostos conceituais. 0 trabalho de Aparecida Taboza2

, por exemplo,

2 Ver nola 1.
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aborda 0 filme Blow up, de Antonioni, a partir do conto de Julio Cortazar - ate aqui,
nada de novo, dir-se-ia. Mas, a partir do momenta em que reflete sobre a questao da
fotografia (no conto e no filme), amplia-se 0 leque de possibilidades, que vilo de uma
reflexao sobre a estetica da imagem aquestao da intermidialidade - pois assistir ao filme
de Antonioni implica em levar em considera~ao tanto aescrita, a literatura, quanto a ima
gem, a fotografia e 0 cinema. Desse modo, nao e tanto a adapta~ao da obra de Cortazar
que esta em jogo, mas sim 0 modo como essas midias representam a realidade, 0 modo
como elas se representam (ou seja, como a literatura e 0 cinema veem a fotografia), eo
modo como elas se auto-representam (como a literatura ve a literatura, 0 cinema, 0 cine
ma, etc.) Passamos entao de uma hermeneutica textual a uma reflexao sobre as midias,
e sobre 0 modo como elas constroem 0 que chamamos de realidade, tanto quanto sao
elas mesmas construtos e ao mesmo tempo uma realidade.

Dentre as diversas possibilidades de abordagem das rela~6es entre literatura
e cinema, pode-se ainda optar pela trilha aberta pelos estudos de genero. Primeiro,
tomando-se genero no sentido hist6rico-politico (gender), temos ai a vasta gama de
abordagens oriundas dos estudos culturais, com os quais se pode trabalhar concomi
tantemente a literatura eo cinema em tomo da questao da representa~ao (do feminino,
do homossexual, do negro, etc.) Segundo, tomando-se genero no sentido estetico-prag
matico (no sentido do ingles genre). Aqui, as peculiaridades dos generos literarios sao
abordadas em filmes, tais como 0 melodrama, 0 bildungsroman, a poesia, 0 romance
epistolar, a satira, e assim por diante. Em alguns casos, 0 genero adquire urn status bern
mais elevado e autonomo em rela~ao aliteratura, como e 0 caso da poesia, que pode ser
considerada uma arte verbal distinta da literatura, e cujas rela~6es com 0 cinema (e com
as demais artes) transcendem a questao da adapta~ao (pois e impossivel "adaptar urn
poema"). Assim, quando Pier Paolo Pasolini, para citar urn caso, fala em" cinema de po
esia", ele de maneira nenhuma quer dizer que se trata de urn cinema "inspirado" na po
esia, mas de uma cinema que toma da poesia a sua caracteristica mais intima e essencial :
o autoquestionamento, ou aquela "consciencia lirica" que a poesia desenvolve, e que a
aproxima mais do pensamento conceitual do que das formas narrativas. Por isso, 0 cine
ma de poesia nao e apenas urn cinema cheio de belas imagens (muito pelo contrario,
Pasolini cultuava 0 feio e 0 pobre), mas urn cinema em que as imagens "se pensam".
Pasolini ia mais longe, inclusive. Para ele, 0 cinema de poesia era apenas uma etapa para
uma poetiza~ao da pr6pria industria (e nao apenas a industria cinematogrcifica), que se
daria paripassu com a poetiza~ao da vida e das rela~6es sociais (MULLER, 2006).

Da mesma forma que apoesia, 0 melodrama, como vern demonstando Ismail
Xavier (2003), eo genero dos generos na tradi~ao das artes do espetaculo, desde 0 final
do seculo XVIII. Apartir da 6tica do melodrama, Ismail Xavier revela que mas tradi~6es

cinematogr:ificas, do mainstream norte-americano ao cinema autoral de BuflUel ou de
Fassbinder, se mostram comprometidas de alguma forma com a "sedu~ao moral nego
ciada" que 0 melodrama oferece enquanto genero e forma de comunica~ao.

Apenas para citar outras abordagens possiveis, e preciso destacar as interes
santissimas pesquisas envolvendo rela~6es entre genero e canone, nas quais se estudam
sobretudo os generos menores ou malditos (como a literatura trivial ou a pomografia).
Estudos como os do grupo coordenado por Bemardette Lyra, em tomo do "cinema de
bordas", poderia inclusive tomar-se referencia ou dialogar de maneira proficua com os
estudos litecirios sobre 0 canone, inc1uindo-se ai as discuss6es te6ricas sobre a estetica
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da recepc;ao e sobre a materialidade da comunicac;ao.
Eno ambito dessas diversas abordagens que as relac;6es entre literatura e

cinema ganham interesse novamente, atualizando urn debate que parecia ate bern reo
centemente condenado ao esquecimento. Num recente e importante manual de estudos
de cinema, utilizado em diversas universidades alemas, Joachim Paech (PAESCH, 2003)
dedica urn texto capital sobre a intermidialidade, insistindo no fato de que esse conceito
permite fazer avanc;ar os estudos de cinema a partir de uma compreensao do modo
como a mldia·cinema se relaciona, visceralmente, com outras mldias, como a literatura
e a pintura. No outro lado do Reno, Franc;ois Jost3, na esteira de seu colega em diversos
trabalhos Andre Gaudreault, acentua 0 fato de que a intermidialidade pemite compren
der fenomenos complexos de comunicac;ao, que vao da literatura ao cinema, da arte de
vanguarda aos programas de tele·realidade.

A diversidade das midias pode, entio, ser pensada em dois mo·
dos: um, que e0 de J.·M. Schaeffer, que chamarei segregacionis
ta, se esforc;a em mostrar que cada midia possui uma especifici·
dade tal que imp6e conceitos nao-exportiveis, e 0 outro, aquele
que pus no papel sob 0 nome de narratologia comparada, que
chamarei beuristica, ja que ela consiste em fuzer variar em ex·
tensao e em compreensao conceitos pouco ou muito universais
(Gaudreault compartilha deste ponto de vista da mesma forma).

E, pouco adiante, ele arremata:

A intermidialidade tem, portanto, tres sentidos e tres usos in·
teressantes para 0 pesquisador: a relac;ao entre midias, a rela·
c;ao entre os meios de comunicac;ao, e a migrac;ao das artes para
os meios de comunicac;ao. Estes tres tipos de intermidialidade
obedecem, conforme mostrei, uma genealogia que leva do tex·
tual ao contextual, do abstrato ao concreto e que, nisto, se calca
sobre as evoluC;6es hist6ricas que conhecemos. Contudo, cada
etapa nao toma necessariamente ultrapassada a precedeme: ela
aengloba.

Do mesmo modo, acredito que as abordagens entre literatura e cinema de·
vern tornar·se englobantes, nao segregacionistas. Claro que, para quem pretende confi·
nar-se ao seu departamento, ao seu instituto, sob pretexto de uma melhor "definic;ao"
das areas de conhecimento, falar de literatura e cinema pode sec urn contra·senso, algo
digno tanto de desprezo quanto de indiferenc;a, que ao fim e ao cabo sao duas faces da
mesma moeda.
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