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Resumo

Este artigo constitui uma aproximac;ao da fronteira entre literatura e
outras artes. Desse modo, representa a busca de uma leitura auxiliar para com·
preender caracteristicas dualistas do texto hoffmanniano, sobretudo concernen·
tes arelac;ao entre musica e literatura.
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Abstract

This article links literature with other artistic fields. Doing so, it repre
sents a search for understanding some ambiguous characteristics of Hoffmann's
text, mainly concerning the music and literature relationship.
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Proponho uma discussao que pretende constituir uma analise dos
processos de transformac;ao do texto litecirio. Malgrado as exigencias puristas de
fidelidade ao original, as vers6es desestabilizam. Isso acontece tanto na versao
de uma lingua para outra, como tambem, com certeza, numa versao do texto
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litecirio para 0 musical, para 0 drama, para a opera etc.
Observo, por exemplo, a constelac;ao de personagens do conto "Das Fraulein

von Scuderi" (A Senhorita de Scudery), escrito em 1820 pelo escritor alemao E. T. A.
Hoffmann (1776-1822) e penso numa outra, que foi composta por urn artista do seculo
XX, a partir do mesmo texto e que prioriza a problematica do artista. Trata-se da opera
"Cardillac", de 1926, do compositor alemao Paul Hindemith, segundo alguns criticos urn
dos mais importantes entre os compositores modernos.

No irucio dos anos 20 do seculo passado, apos a grande repercussao e 0

exito das operas "Marder, Hoffnung der Frauen" (Assassinos, Esperan~a das Mulheres),
"Das Nusch-Nuschi" e "Sancta Susanna", 0 jovem Hindemith interessou-se pelo tema do
conto "Das Fraulein von Scuderi", de Hoffmann, e decidiu transforma-Io em opera. Para
escrever 0 libreto, ele convidou Ferdinand lion. No final dos anos 50, 0 libretista pu
blicou urn artigo na revista liteciria AKZENTE!, no qual confessou os conflitos esteticos
e as dificuldades que enfrentou na elaborac;ao do texto, fundamento para a musica de
Hindemith:

"Da figura do ourives Cardillac, eu queria fuzer um heroi da Ob
jetividade. Era 0 momento em que, como dizia 0 titulo de uma
revista berlinense, a 'Nova Objetividade'2 estava no ar. 0 proprio
Hindemith, com sua personalidade concisa, rigorosa, dedicada
ao mundo da musica e ao seu valor intrinseco acima de quais
quer sentimentalidades, indicava uma orienta~ao que Cardillac
poderia incorporar, na medida em que se tratava de urn person
agem que amava sua obra artistica mais que as criaturas huma
nas." (Lion, 1957, p. 128)

Mas 0 destino do personagem estava fadado a ser urn caso romantico-pa
tologico de uma alma atormentada por motivos misteriosos. No conto, a noite desem
penha urn papel fundamental, sendo possivel fazer a analogia da ambienta~ao da Paris
noturna, local dos crimes, com a disposic;ao interior de Cardillac. Na adaptac;ao musical,
essa caracteristica do cenario parece ter sido inevitivel tambem, porque tanto 0 1°. como
03°. atos do libreto se passam anoite. Ea "Objetividade", por outro lado, gaba-se de ser
essencialmente diurna.

Aac;ao, mais concisa na dramaturgia musical do que no texto litecirio, im
plicou necessariamente em concess6es e altera~6es: a protagonista Scudery, figura cen
tral no conto, desapareceu e cedeu a posic;ao ao ourives Cardillac, que assassinava os
compradores das joias que confeccionava. 0 amante da filha de Cardillac tornou-se urn
oficial e a trama situa-se durante uma visita que 0 Rei Luis XIV faz ao atelie do artista,

1 AKZENTE era uma revista que, assirn como KURSBUCH editada por Hans Magnus Enzensberger, foi de grande irn
portancia na veicula~iio das principais tendencias artisticas da A1emanha dos anos 60, inclusive da Teoria Critica, pois
contou com a colabora~iio de Adorno, Marcuse etc.
Neue Sacblicbkeit (Nova Objetividade), conceito cunhado para referir-se atendencia artistica que se desenvolveu
na A1emanha dos anos 20, postulando uma representa~iio objetiva e precisa da realidade. 0 relevo e 0 forte acento
da concretitude, atraves da elimina~iio de luz e sombras em virias obras, proporcionam freqiientemente urn efeito
magico (0 chamado magico realismo). Arepresenta~iio realista lOi uma rejei~iio artistica da subjetividade do Expres
sionismo. As possibilidades dessa tendencia eram tanto a concep~iio cubista e monumental como a critica social
engajada. Alguns nomes importantes: (0. Dix, G. Rosz, na pintura; E. Piscator, no teatro; W. Ruttmann, R. Siodmak,
no cinema; L. Feuchtwanger, Alfred Diiblin, Anna Seghers, na Iiteratura; B. Brecht, na dramaturgia). Meyers Grosses
Tascben Lexikon. Marmheirn: B. I. Taschenbuch Verlag. Volume 15. P. 221.
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acompanhado de uma comitiva (mais tarde, Hindemith refez varios trabalhos, inclusive
a 6pera no seu conjunto: na versiio de 1956, a figura do amante passa a ser um aprendiz
ambicioso, alem disso, a cena da visita real desaparece, desvinculando a a~iio do seculo
XVII).

Durante os trabalhos de versiio do texto e composi~iio musical do conto, em
1926, faltava arepresenta~iio do suspense suscitado pelos crimes notumos um motivo
de salva~iio para 0 artista Cardillac: "como poderia um mortal obcecado e criminoso
inspirar compreensiio e empatia, talvez ate mesmo simpatia e perdiio?", perguntavam
se Hindemith e Lion (Lion, 1957, p. 128). No final do 30. ato, Cardillac acaba sendo
linchado pela massa impiedosa, como no teatro doutrimirio de Bertol Brecht.

Para quem se pretendia "objetivo", conforme 0 libretista Lion, foi uma con
fissiio de impotencia 0 resultado do empreendimento de compor uma 6pera para ex
pressar as alegrias e tristezas pr6prias de um artista, nas quais eles - Hindemith e Lion
- se reconheciam.3 Niio obstante 0 som do saxofone, que incluiram na tentativa de
imprimir a neutralidade caracteristica do instrumento ao conjunto da pe~a.

osaxofone surge em No.2 Szene mit Chor, entonando pela primeira vez em
solo, como 0 acontecimento musical mais importante da 6pera. No drama, trata-se do
momento em que Cardillac caminha silenciosamente no meio da massa hostil e ame
drontada. 0 saxofone, a partir dessa expressiva introdu~iio que altera todo 0 contexto
musical, passa a identificar 0 leitmotiv sonoro que conduz 0 protagonista.

Embora eu niio pretenda realizar um estudo sobre musica, refiro-me a6pera
de Hindemith a fim de considerar uma possibilidade cancreta de versiio intermidial do
canto de Hoffmann, e introduzir assim os conceitos de "intermidialidade" e "intertextu
alidade". Procuro principalmente formular indaga~6es sobre 0 tema e tambem demon
strar a atualidade do texto de Hoffmann.

Apos discorrer sobre essa ilustra~iio especifica de uma adapta~iio intermidial
do texto literario a6pera, proponho-me a desenvolver a distin~iio entre os termos in
termidialidade e intertextualidade, com base em alguns dos estudos te6ricos que se
tomaram referencias imprescindiveis dentro da Comunica~iio Social e da Semiotica.

Reporto-me primeiramente a uma pesquisa do formalista russo Mikhail
Bakhtin. No estudo que realizou, principalmente com base na literatura de Fiodor Mi
chailovitsch Dostoievski (Moscou, 1821- Siio Petersburgo, 1881), Bakhtin afirma que a
hibrida~iio de generos era uma maneira de introduzir 0 discurso do outro no romance,
forma literana que, em sua opiniao, melhor exprimia a "polifonia". Cada nova manifes
ta~ao de genero se insere, se entrela~a e, numa sequencia de replicas, da continuidade
ao enredo, lembrando a etimologia dos verbos latinos enredare e tecere, que se mantem
no sentido literal de enredar e tecer.

Mas 0 principio dial6gico de Bakhtin nao se limitava as manifesta~6es verbais
(ou seja, manifesta~6es em diferentes linguas e formas lingiiisticas), como se depreende
do seguinte postulado:

"Por outro lado, eu gostaria de observar que uma acep~iio am
pliada da re1a~iio dia16gica tambem e possivel: entre fenomenos

3 Em 1934/5, Hindemith debru~a-se novamente sobre a tematica do artista, quando comp6e a opera "Mathis, der
Maler" (Mathis, 0 pintor).
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significativos de toda especie, desde que sejam expressos atraves
de aIgum signo. Rela~6es dial6gicas podem acontecer, por ex
emplo, entre obras de arte. Essas rela~6es situam-se certamente
alem das fronteiras da metalingiiistica." (Bakhtin, 1997, p. 106)

Ainda segundo Bakhtin, a imagem ou Uustra<;ao artistica de urn tema
implicaria numa rela<;ao interativa com as inten<;6es verbais, -ficando perpassada por es
sas inten<;6es verbais, numa especie de diillogo entre meios de expressao diferentes.

Na esteira do conceito formalista de "pollfonia" estudado por Bakhtin, sur·
gem outros estudos teoricos. Ilustra essa repercussao 0 trabalho de Julia Kristeva, que
uniu 0 principio dialogico atradi<;ao da semiotica francesa e criou 0 conceito de in
tertextualidade, segundo 0 qual todo texto constituiria uma "jun<;ao de v:irios textos
dos quais ele e, ao mesmo tempo, releitura, incremento, condensa<;ao, deslocamento e
profundidade" (Kristeva, In: Tadie, 2002, p. 230). 0 trabalho de Kristeva orienta-se pela
nova acep<;ao de texto divulgada na revista Tel Quel, fundada por Phillipe Sollers - da
qual participaram Rolland Barthes, Michel Foucault, Jacques Derrida e outros. No artigo
"Teoria do Conjunto", de 1968, 0 editor Sollers postula que "0 texto pertence a tados, a
ninguem, ele nao saberia ser urn produto acabado" (Sollers, In: Tadie, 2002, p. 230).

Kristeva concebia a intertextualidade como a "inter-a<;ao textual produzida
no interior de urn s6 texto. Aintertextualidade e uma no<;ao que sera indice da maneira
como urn texto Ie a historia e se insere nela" (Kristeva, In: Tadie, 2002, p. 230). Nessa
interpreta<;ao, ao colocar 0 "texto" como 0 sUjeito que Ie a historia, Kristeva transfere
para a literatura uma importante fun<;ao, antes atribuida ao autor.

Resgatando a reflexao inicial de Bakhtin sobre 0 dialogo entre meios de ex
pressao distintos, Kristeva amplia a ideia de ''passage d'un systeme de signes aun au
tre". Para sua pesquisa, a intertextualidade abrange tanto a reorgaruza<;ao textual que se
mantem dentro do mesmo "sistema de signos", como tambem a migra<;ao de uma obra
para outra de diferentes sistemas de signos. Suas teses de que os processos de signos e a
constitui<;ao de sentido seriam impensaveis sem a transforma<;ao de diferentes sistemas
significativos foram bastante relevantes para a Teoria Liteciria e a Teoria Narrativa (MUl
ler, 1996, p. 99).

Aimportincia do conceito de intertextualidade para a Teoria Liter:iria e a
Narratologia fora prevista e anunciada, por Mallarme, no seculo XIX, em variations sur
umsujet:

"plus ou moins, tous les Iivres, contiennent la fusion de quel
ques redites comptees : meme iI n'en serait qu'un - au monde,
sa loi, qui ne procedera pas de l'histoire, je dirais de la poesie
- bible comme la simulent des nations actuelles, avec Ie recueil
sous la main, par principe saufal'exporter vers les peuplades du
loin: la difference, d'une reuvre aI'autre, offrant autant de le
~ons proposees dans un immense concours pour Ie texte veridi
que, entre les ages dits civilises au, moins vulgairement, lettres."
(Mallarme, 1895).

Para 0 poeta frances, somente em estreita rela<;ao com outros textos pode-se
produzir ou ler textos liter:irios, que seriam amalgamas de outros. As ideias de Mallarme,
aliadas ao Principio Dialogico de Bakhtin, serviram de fundamento para v:irios estudos
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estruturalistas sobre os processos intertextuais.
Desejo ainda mencionar 0 estudo de Genette, Palimpsestos - literatura ao

segundo grau, no qual 0 autor enumera cinco tipos de re1a~6es transtextuais.
Jurgen E. Muller, professor da Universidade de Munster e autor do livro In

termedialitiit - Formen moderner kulturellerKommunikation (Intermidialidade - For
mas de Comunica~ao Cultural Modemas), considera 0 estudo de Genette aquem da
proposi~ao de Kristeva. 0 cntico argumenta que, apesar de todo 0 esfor~o de diferen
cia~ao de textos cientificos e de algumas alus6es as re1a~6es e transforma~6es midiais, a
classifica~ao de Genette ainda se reduz, como a ciencia tradicional, aos textos litecirios.
Devido a essa predominancia de orienta~ao pe1a lingua escrita, 0 trabalho de Genette,
ao contrario daquele empreendido por Kristeva, pouco auxiliaria na formula~ao do con
ceito "Intermidialidade".

Por outro lado, Kristeva, segundo Miiller, ja introduz no seu conceito de
"Intertextualidade" a transforma~ao entre diferentes sistemas de signos. Ela nao teria,
contudo, se aprofundado nas distin~6es dos componentes midiais desses processos de
transforma~ao. A Intermidialidade se direcionaria nao somente it transforma~ao, mas
aos dinimicos processos de "integra~ao" das diversas estruturas midiais (que Kristeva
chamou de "sistema de signos") dentro de uma obra, assim como as "intera~6es", "inter
ferencias" e "potenciais dimens6es dos seus efeitos".

Para efeito do seu trabalho de analise inter-midial, Miiller utiliza uma uni
dade narrativa que denomina "situa~ao". Definindo "situa~ao" a partir da vida real, e1e
a conduz, atraves de manifesta~6es do cotidiano, ate alguns aspectos de suas possiveis
fun~6es no "universo do texto". Ele analisa em close reading uma serie de exemplos de
rela~6es intermidiais, abrangendo a oralidade, a escrita, a te1evisao, 0 video, 0 cinema
etc.

Pesquisas dessa natureza sao cada vez mais importantes numa sociedade con
stituida pela multimidia, isto e, nao somente pe10 sistema de signos alfabeticos, mas
tambem pelos meios digitais, filmes, equipamentos de sons, tradi~6es orais etc., que
convivem e concorrem com os textos escritos.

Este artigo constitui uma aproxima~ao da fronteira entre literatura e outras
artes, e representa a busca de uma leitura auxiliar para compreender algumas caractens
ticas dualistas do texto hoffmanniano, sobretudo a rela~ao entre musica e literatura,
presente em seus textos.

Outro objetivo foi fomecer subsidios para a reflexao sobre urn processo in
termidial literano-operistico: que foi articulado, a partir do conto "Das Fraulein von
Scuderi", it opera "Cardillac", empreendido pelo compositor Hindemith.
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