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ASPECTOS DO ITALIANO CONTEMPORANEO 

NOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS1 

DENISE DURANTE 

Durante 0 seculo XX, sobretudo apos 1945, com 0 fim da Segun
da Guerra Mundial, a Itulia vivellciou urn processo de inlensa e veloz 
transforma<;ao, com a afirma<;ao de uma sociedade altamellte industria
Iizada, a qual, como as demais sociedades ocidentais, sob 0 impulso do 
desenvolvimento tecnologico, pas sou a ter como pilar economico a pro
du<;ao em massa de produtos comerciais. 

Nesse mesmo perfodo, a lingua italiana, enquanto cxpressao 
sociocultural, modificou-se, e de forma talvez tao acelerada quanta a 
ordem social. Nos nossos dias, a partir da observa<;:ao da trajetoria histo
rica do italiano, alguns te6ricos afirmam que, em nenhum outro perfodo, 
essa lingua, nas suas modalidades escrita e oral, sofreu altera<;oes tao 
profundas e nipidas quanta aquelas que se aprescntaram nas ultimas 
cinco decadas. Observam-se como importantes caracteristicas desse 
movimento de transforma9aO da lingua italiana: a consolida<;:ao de vari
edades regionais e a inclusao de termos dessas variedades no lexico ita
liano; a intensifica9ao no surgimento de neologismos; a incorporar,:ao de 
termos oriundos das chamadas Ifnguas especiais; a pcnetrar,:ao de 
estrangeirismos, em sua maioria provenicntes da Ifngua inglesa; 0 dec! inio 
do emprego, principalmente na lfngua falada, de alguns tempos verbais, 
como, pOl' exemplo, 0 presente do modo subjuntivo; 0 usa de estruturas 
morfossintaticas simplificadas. 

Esse movimento se deve, em grande parte, ao novo papel assllmi
do pelo italiano: permanecendo durante seculos lfngua de elite, vincula
do a tradi9ao literaria, no seculo XX, 0 italiano conquista 0 lugal' de 
Ungua de comunicarao. Como se sabe, houve, na tradi<;ao lingiifstica 
italiana, uma sec<;50 entre a Ungua do povo, os dialetos locais que atel1
diam as necessidades de comunica<;:ao oral nas cidadcs c regioes, e a 
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lingua literaria, que "nao deveria" ser contaminada pcla fala popular. 
Em decorrencia dessa distin9ao, estabelecer-se-ia uma lfngua italiana 
que, somente no ultimo seculo, tornar-sc-ia efetivamente lingua falada 
italiana popular. 

No momento em que 0 italiano se imp6e como lingua de comuni
cQ);ao de uma grande massa de falantes, passam a exercer papel funda
mental algumas das referidas Hnguas especiais (e 0 caso da Ifngua da 
polftica, da burocracia, dos jornais etc.) que, difundidas atraves dos meios 
de comunica<;:ao de massa, conseguem interagir com a lfngua, enrique
cendo-a. Dentre as diversas Ifnguas especiais, a "lingua" da pubJicidade, 
participante cotidiana da dinamica da sociedade de consumo, age como 
importante reflexo e catalisador das altera90es caracterfsticas do italia
no contemporaneo. Veicu lada atraves dos meios de comunica<;ao de massa, 
os quais passam a se constituir, principalmente nos ultimos cinqiienta 
anos, como novos instrumentos de condicionamento dos usos Iingiifsticos, 
a publicidade interage com a Ifngua e, muitas vezes, sem sentiI' 0 freio da 
tradi<;:ao, aljando-se, assim, afala popular. 

Diante da singularidade que se estabelece na intera<;:ao entre a 

publicidade e a Ifngua italiana, apresentamos, em nosso estudo, uma 

amostra de como a lingua veiculada nos anuncios publicados em rcvistas 

de grande tiragem na Italia atualmente, tais como Panorama e [/Espresso, 

se apresenta em rela<;ao a alguns tra~os do citado processo de mudan9as 

manifesto pelo italiano. Discutimos a simplifica<;ao das estruturas sinUi

ticas no Italiano hodierno a partir da analise da difusao do estilo nomi

nal, do uso de variedade reduzida de conjun<;:oes e do emprego de ora<;:oes 

coordenadas nos textos e Wulos dos anuncios. 

Observamos tambem a incidencia, nos anuncios, de aspectos ca

racterfsticos do chamado italiano de uso medio, descrito por Francesco 

Sabatini e considerado, pOI' esse lingiiista, como urn dos fen6menos mais 

importantes do italiano contemporaneo. 0 italiano de uso medio 


' 	corresponderia a variedade da Ifngua nacional, cujos tra~os, utilizados 
pOl' falantes de todas as classes sociais e de todos os nfveis de instru<;:ao, 
manifestam-se tanto na lingua escrita quanta na fala espontanea, em si
tua<;:6es de nfvel medio de formalidade ou informais. Trata-se de varieda
de da Ifngua italiana distinta do italiano padrao (referendado pclos meios 
institucionalizados, tais como gramaticas prescritivas e dicionarios) e 
das variedades regionais, ainda que tra<;:os comuns ao italiano de uso 
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media fac;:am parle do italiano regional e dos dialetos, variedades essas 
de caniter predominantemente oral. 

Do ponto de visla ideol6gico, detectamos na publicidade italiana 
impressa a extrema valorizw;ao da facilidade e do imediatismo. Tudo e 
facil, simples c, par conseguinte, rlipido: "A nossa ideia emprcsarial e 
simples - tornar a sua vida 0 mais simples passive!. A palavra chave e 
simplicidade.", afirma urn anuncio da marca Ericsson, publicado em 
Panorama (07.10.1999). 0 usa simplificado da Ifngua nos andncios 
parece representar a influencia sobre a lingua italiana da nova dinamica 
social instaurada na Italia, a partir dos ultimos cinqiienta anos. As soci
edades modemas, como 6 a sociedade italiana atual, sao marcadas, como 
sabemos, pelo ritmo veloz dos acontccimentos, sendo caracterfsticas ne
las a rapidcz na transmissao das informa~5es propiciada pelo desenvol
vimento tecnol6gico, 0 imediatismo do deslocamcnto espacial permi lida 
hoje pelos meios de transporte de alta velocidade, a necessidadc de exe
cutar tarefas divcrsas ao mesmo tempo etc., futores esses que, dentre 
outros, nos envolvem ern urn mundo caracterizado pela sllpervalorizac;:ao 
do tempo_ A J(ngua, parte e expressao de nossa cultum, acompanha, 
como demonstram muitos dos exemplos de tftulos e textos italianos cita
dos em 110SS0 estudo, esse ritmo veloz. 

o uso que se faz da lingua 110S anuncios publicitarios demonstra 
que 0 Italiano de nossos dias is uma lingua adap\ada plcnamcntc acomu

cotidiana, na qual, mesmo 0 registro escrito, como sc observa 
nos anuncios impressos, absorve aspectos tfpicos da oralidade, rompen
do definitivamente com a distancia, marcantc nos seculos anleriorcs, cntre 
o italiano escrito, baseado na tradi~ao Iitcniria, prescrilo pelas gramati
cas normativas, e a comunica~ao oral cotidiana. 
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JOAO GUIMARAES ROSA, VIATOR' 

ANA LUIZA COSTA 

o que Joao Guimaraes Rosa escreveu ao 10ngo dos dez anos que 
separam Sagarano (1946) de Corpo de baile e Grande sertiio: veredas, 
lan<;ados juntos em 19567 Como se deu 0 processo de elaborac;:ao desses 
dois livros e quais os seus principais temas de reflcxao? 

Na ampla bibliografia sobre a vida e a obra do escritor nao ha 
nenhum trabalho que se detenha, especificamente, nesse perfodo. 0 que 
parece estranho, pois Guimaraes Rosa publicou nada menos que 23 es
critos em peri6dicos do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, entre 1947

e ate mesmo urn pequeno livro, Com 0 vaqueiro Mariano, em 1952. 
A maior parte desses escritos -- pequenos contos, relatos de viagens, 
notas de diario, descri<;5es de animais, etc. - somente foi republicada, e 
com algumas aIterac;:5es, nos livros p6stumos Estas estorias (1969) e 

palavra (1970). No entanto, tais publica<;5es nunca foram analisa
em conjunto e a luz da epoca em que foram concebidas. 

o mesmo pode ser dito em relaqao ao grande numero de documen
tos ineditos produzidos entre Sagarana e os livros de 56. Esse IS urn 
perfodo chave para 0 Arquivo Guimaraes Rosa, do Inslituto de Estudos 
Brasileiros (USP), onde se conccntram alguns de seus documentos mais 
bern elaborados: as cadernetas da viagem pelo sertao de Minas Gerais 
(1952) e pe\a Franr;a e Italia (1949-50); 0 di:irio em Paris (1948-51); 0 

caderno de lehUl'a de Homero (1950); e os cadernos de estudo de relatos 
de viajantes naturalistas que descreveram 0 sertao do Brasil no seculo 
XIX, como Saint-Hilaire e Spix e Martius. 

A partir de entrevistas com amigos, familiares e estudiosos da 
obra de Rosa, e de um longo trabalho de pesquisa em Arquivos e 
otecas, procur~ reparar esta lacuna na bibliografia, descrevendo e anali
sando tais documentos ineditos e os exercfcios narrativos concebidos a 

deles: alguns textos deixados inacabados e aquelas publicac;:6es 
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