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Resumta Neste trabalho procura-se analisar 
linguagem figurada, conceituando e 

'o as figuras mais freqiientemente 
O objetivo deste estudo e contribuir para a 
>s trabalhos de lexicologia, com enfoque nos 

vocabulario, e de semiotica, que procuram 
por varios meios, inclusive a analise das marcas 
estilisticas, c'esvendar as estruturas profundas e a visao 
de mundo im mente nos textos. 

aspectos dc r 
exemplificandi 
empregadas, 
elaboragao 
aspectos do 

oo. 

Abstrac 
figured langiu 
the more emi 

contribute to 
purpose is to 
works, in st 
analysis of 
structures a, 

Palavn s-chave: linguagem referencial / linguagem 
figurada / esiilistica / figuras / trabalhos academicos. 

t: This paper examines some aspects of 
age, by means of concepts and examples of 

iftloyedfigures. The objective of this study is to 
the development of lexicology works, whose 
analyse aspects of vocabulary, and semiotics 
arch of, by several means, inclusively the 
he stylistics devices, to disclose the deep 

the world vision immanent in the texts. >nd 

Key-words: referencial language/figured language/ 
stytilistics/fibres/ scientifics works. 

Sao varios os tipos de linguagem que um falante 
pode usar pira sua comunica9ao, porem, ao redigir os 
trabalhos academicos deve empregar, necessariamente, a 
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linguagem referencial. Trata-se de um tipo ie linguagem 
na qual cada vocabulo apresenta nitidamente uma 
significant) propria, sem margem para outras 
interpreta9oes ou ambigiiidades. Os tome os literarios, 
metaforas, imagens, comuns na linguagem literaria nao 
tem lugar na linguagem referencial, qu< persegue o 
maximo de objetividade possivel. Alem ia clareza, a 
objetividade, condi?ao fundamental dos escritos 
cientificos, e a razao pela qual se faz tal exigencia. O 
emprego de vocabulario especifico, portant 3, distingue a 
linguagem referencial da linguagem figurada. 

Ocorre que, nos trabalhos semioticos ; lingiiisticos, 
muitas vezes, torna-se necessario anal sar aspectos 
estilisticos ou da linguagem figurada, press nites em dado 
texto, seja nos estudos de lexicologia, quando se ocupam 
da analise dos aspectos do vocabulario, seja nos estudos 
semanticos, mormente quando um dos objetivos do 
trabalho e desvendar as estruturas profundas ou a visao de 
mundo subjacente, a axiologia profunda. Por esse motivo, 
prociira-se, neste trabalho, estudar aspectos da linguagem 
figurada, por meio da conceitua?ao e exer iplificafao de 
algumas figuras mais freqiientemente usadas. 

Linguagem figurada liga-se estreitamcnte as no96es 
de conotafao. Uma ideia pode ser expressa em linguagem 
usual, denotativa, referencial ou apresentar-se envolta em 
sentidos figurados, conotativos. Nao so a literatura em 
geral, mas tambem a propaganda, as letras das can?oes 
populares e ate mesmo a conversa^.o quotidiana 
empregam a linguagem figurada. Na retirica classica, 
havia a ideia de que todo texto, ou todo enuiciado poderia 
ser "traduzido" para a linguagem comun, pois so ha 
figura quando houver possibilidade de substituir o termo 
ausente pelo presente. Quando Belchior can a: 

"Na parede da memoria, 
a tua lembranga e o quadro que do i mats 
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na 

pelo 

prii 

qualquer pes 
memoria e un 
lembran^as, 
explica9ao en 
enfatica que 

Figura, 
pensou e o qu 
a linguagem \ 
esse hiato, 
figura. 

Ja na 
do ponto dc 
final idade 
sistematizar e 
discurso. No 
finalidade p 
argumentafao 
se transform 
como meios 1 
Dai a denomiji 
flores rhetor\ 
grandes tran 
como uma trz 
um movimer 
Com os rec 
conceito de 
estilistico-sen|i: 
apenas uma 
o resultado dsi 
em sua for^a 

As cau 
imaginafao, 
pressupoem c 
energia; clar 

soa compreende que, figuradamente, a 
a parede de onde pendem quadros ou velhas 
no caso, uma lembran9a dolorosa. A 
linguagem comum fica mais longa e menos 
forma de expressao figurada. 

portanto, e a distancia entre o que o artista 
escreveu. H& consciencia de um hiato entre 

irtual e a linguagem real. Restabelecendo-se 
pensamento, delimita-se o espa9o da 

/ Jitiguidade procurava-se compreender, nao 
vista gramatical, mas do estilistico, a 

itica das figuras. Os gregos procuraram 
classificar as figuras e suas finalidades no 
conceito traditional, as figuras tinham 

ijatica, constituiam parte da tecnica de 
no discurso. Com o tempo, esse conceito foi 
tido e as figuras passaram a ser utilizadas 
inguisticos, simples ornamentos do discurso. 
ia9ao classica das figurae rhetoricales como 
cales. Nesse sentido, a figura nao sofreu 

Lsforma9oes, conservando-se, de modo geral, 
di9ao fixa. Dos anos 60 em diante come90u 
to de recupera9§o do sentido traditional. 

:< ntes estudos linguisticos de semantica, o 
figura passou de puramente ornamental a 
lantico. Desse ponto de vista, a figura nao e 
irma diferente de expressar uma ideia, porem 
procura de uma significa9ao plena, baseada 

ixpressiva. 
l ias geradoras da linguagem figurada sao a 

intelecto ou a paixao. Tais causas 
omo efeitos nobreza e dignidade; concisao e 
dade e for9a; interesse e encanto. Muitas 
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vezes, as palavras devem assumir sentido 
expressar de maneira eficaz sentimentos e 
isso, valem-se das imagens. 

Definir imagem torna-se muito core 
palavra comporta varios sentidos. Muito;: 
apresentado definifoes, mais ou menos 
Wellek (1971:234-235) lembra que a imag 
tanto a psicologia quanto aos estudos 
primeiro caso, significa uma reprod 
recorda<?ao de uma experiencia, sensorial 
nao necessariamente visual. De representan 
sensa9oes, assume, no segundo caso, imp 
analogia e a comparacao. 

Carreter (1953:185) afirma que 
signiftcado muito vago. Muitas vezes, 
erroneamente, com a metafora. Damaso Alt > 
o sentido do termo como "a rela9&o poetic 
entre elementos reais e irreais, quando u 
acham expressos (os denies eram pequenin 

Para Ullmann (1973:206-238), o te 
mais geral, uma figura de linguagem que e 
semelhan9a ou analogia, abrangendo a 
simile. Em casos mais raros, tambem a 
constituir imagem, embora nao tenha a 
expressiva da metafora. Nao se pode, por 
campo das imagens a expressao de 
analogias. Toda imagem poetica e, de 
metaf6rica. Por outro lado, se a imens 
imagens e metaforica, ha muitas metaforas 
que nao poderiam ser classificadas com* 
varios criterios para distinguir as ima§ 
expressoes de semelhan9a e analogia: 

1. Uma compara9£io entre dois fenom 
por mais aguda e iluminadora que seja 

figurado para 
ideias e, para 

plexo, pois a 
autores tem 

convergentes. 
istica pertence 
literarios. No 
i9ao mental, 
ou perceptual, 

tes residuais de 
lica9oes com a 

mi 

5 termo tem 
identificado, 

inso concretiza 
:a estabelecida 

ihs e outros se 
perolas)". 

:|mo imagem e 
jcprime alguma 
metafora e o 
letonimia pode 
mesma for9a 
, restringir o 

;emelhan9as e 
certa forma, 

a maioria das 
e compara9oes 
) imagens. Ha 
ens de outras 

enos abstratos, 
nao constituira 

cm 
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uma imagem heal. Nao cabe falar de imagem, a menos que 
a semelhan9£ expressa tenha uma qualidade concreta e 
sensivel. Exemplo: 

"Em voo torto, abrindo sol e jogando sol para os 
lados, passou um gaviao-pinhe." (Rosa, 1973:180). 

2. Terli 
inesperado; h i 
a descoberta 
experiencias, 

que haver algo de surpreendente e 
de produzir um efeito de assombro, devido 
de algum elemento comum em duas 

aparentemente dispares. Exemplo: 

"Desembainhava um 
compritlo." (Assis, 1962:523). 

3. Outro 
frescor e novi 
toda imagem 
repeti?ao, pei 
uma frase fei 
infundindo-1 

lan i 
no, 
dc, 
a; 

A imag:: 
porem, com 
renovada e cc 

Existen 
metafora, 
binaria, em 
elementos ei 
grande passo 

pois 

r i 

olhar afiado e 

he 

tra9o distintivo da imagem genuina e certo 
idade. Nem e preciso dizer que, essencial a 

6 ser original. Mas se ela, por causa da 
sua for?a expressiva, cristalizando-se em 

ou cliche, o escritor tera de rejuvenesce-la, 
nova vida. Exemplo: 

r deu 
ta 

reva da noite, 
osa capa 

s ombros curvos 
<s altos montes 

<£lomerados." (Meireles, 1967:547). 

m da noite como manto ou capa nao e nova, 
alguns pormenores acrescentados, ficou 

m grande efeito de visualidade. 
contudo, tra90s comuns entre o simile e a 
ambas as figuras se baseiam em rela9ao 

associa9aio entre dois termos que tem 
comum. Segundo Ullmann (1973), um 

no desenvolvimento do estudo das imagens 
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par 

foi dado quando Richards sugeriu que ne 
nomes especiais para designar os termos 
propos teor {designation, real, comparado) 
que se esta falando e veiculo (imagi|ni 
comparante) para aquele com o qual se 
compara9ao; fundamento (analogo, tertium c 
e a designa?ao para os trafos comuns. 
mesmo reconhecendo ser impossivel uma 
rigorosa, reune as imagens em tres grupos 

cessitamos de 
<;m questao e 

a a coisa de 
ario, irreal, 
estabelece a 

•jmparationis) 
Bally (1955), 
classifica?ao 

a. Imagens concretas. Os elementos 
sao facilmente perceptiveis a imagina^ao. E> 

"O mar lanqa com suas ondas beijc s a praia." 
(Tavj res, 1981:368). 

"E falamos - sobre porcos, e preqoi 
formigas, formigueiros, formicidas - ate o 
enerossar." (Rosa, 1973:194). 

b. Imagens abstratas ou mortas. E 
nao ha imagem evocadora, nem substratos 
mas uma opera?ao mental ou intelectual. Ex 

"O dolar baixou." (Tavares, 1981:: 

Na linguagem quotidiana, ha o empr ;go abundante 
desse tipo de imagem, sem que o falante ten ha consciencia 

>ersonificados 
emplos: 

, e toucinhos, e 
escuro entrar e 

a Dstra<;ao pura, 
de afetividade, 
:mplo: 

68). 

disso. E o caso das expressoes comuns na 
cortar a conversa, quebrar o silencio, m 

fala coloquial: 
itar o tempo, 

morreu o assunto, a boca da caverna, os ramos da ciencia. 

c. Imagens afetivas. Ha um elemen 
subsiste da imagem concreta. A imagem afip 
no sentimento, o que nao significa que 
apresentam valor afetivo. Exemplos: 

:o afetivo que 
itiva e calcada 
as outras nao 
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"E 
trap i 
eti 

o medico veio de chevrole 
endo um prognostico 

<|)da a minha infancia nos olhos. " 
(Andrade, Oswald,1972:39). 

Na lingifi 
de imagens a: 
(sentir grande 
um sorriso a 
calor da discuh 

A image 
em oposiipao 
apreendida pe 
a morta, por u: 

Tavares 
aspectos, na aiti 

a 
realidade, 
imagem. 

b. 
estetica 
clara (<• 
Contem, 
e a r n 
similaridi 
preocup 3fi 
imagem, 
Middletc 
imagem 
Carlos 
sinommo. 

a ha-de me pagar", isto e, hei de vingar-me. 
(Tavares, 1981:368). 

agem comum, observa-se o uso frequente 
ietivas, como nas frases feitas: ver estrelas 
dor); cair das nuvens (ficar espantado); dar 

qiarelo (ficar sem jeito) lagos de amizade, 
sao. 
m concreta e a afetiva sao imagens vivas, 
a imagem morta. A imagem concreta e 
a imaginafao; a afetiva, pelo sentimento; e 

ina opera^ao intelectual. 
(1981:367) considera a imagem sob dois 
e literaria: 

Sentido amplo: reprodugao verbal da 
sendo, portanto, a rigor, toda ficqao uma 

Sentido restrito: representagdo verbal e 
de uma realidade que se faz por analogia 

'(ompara9aqj ou subentendida fmetaforaj. 
destarte, a imagem implicitamente o simile 
:tafora, sendo o tropo fundamental de 
'ade. Muitos autores, por isso, nao se 
m em estabelecer distinqao entre a 
o simile ou comparafao e a metafora John 

Murry afirma simplesmente que a n 
abrange os conceitos de metafora e simile; 
Bousono considera tais palavras 
's que so se diferenciam empiricamente. 

como 
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Tarefa das mais dificeis e 
caracteristicas das imagens, figuras e trope 
amplo, a metafora pode ser considerada 
generico, pois e elemento onipresente 
porem, desse ponto de vista, confunde-se 
No dizer de Wellek (1971:243), tern si 
tentativas de reduzir as figuras a duas ou tres 

na 
coi 

•e n 

"Muitas tern sido as tentativas party 
ou tres categorias todas as figuras, tao 
subdivididas (cerca de duzentas e cinqiii 
de acordo com as mais ambiciosas list A. 
categorias e constituida por <esquemas 
divisao entre <figuras de som> e <figur,i 
Outra escola separa as figuras de <fala 
verbais>, das <figuras de pensamen< 
dicotomias possuem, porem, o defeito de 
estrutura externa, ou mais exterior, que 
expressiva." 

reduzir a duas 
ninuciosamente 
ta subdivisoes, 

s). Uma dessas 
> e <tropos> -
ts de sentido> . 
>. Ou <figuras 

ip>. Ambas as 
sugerirem uma 
\rece de fungao ca 

Realmente, mais importante que 
classificafpao das imagens, figuras e tropos 
expressiva. Para Kayser (1970:186), o qqe 
efeito emotivo: 

"O verdadeiro significado das im. 
e e este o resultado que mais longe nos I 
na sua visualidade, mas sim no seu conte 
sugestivo." 

A classificafao e mais didatica que 
assim como ocorre a simultaneidade de 
mesma imagem, pode itambem ocorrer qi 
apresentem diferentes figuras e tropos, 
constru^oes com sinestesias (palavras am; 
mel), hiperboles (rios de dinheiro, 
personificagdes (nos dias que correm. 

iistinguir as 
s. Em sentido 
o tropo mais 

linguagem, 
m a imagem. 

do inuteis as 
categorias: 

estrutura ou 
e sua fungao 
importa e o 

c gens poeticas -
iva - nao reside 
ido emocional e 

luncional, pois, 
figuras numa 

ue as imagens 
pois admitem 

atgas, labios de 
im(ar de lama), 

o vento que 
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murmura), sinedoques (velas retornam da pesca, nao tem 
um teto). 

A conc< 
nem sempre 
importancia p< 
um texto. 

< itua?ao de metafora, metonimia e sinedoque, 
muito clara ou distintiva, tem grande 

ara o levantamento das marcas estilisticas de 

Metafora, m 'tonimia, sinedoque 

A meta 
por Aristoteles 

im por ass, 
para urts 
devido a 

bra era considerada "a rainha das figuras' 
, que assim a definia: 

"A metafora consiste no transportar para uma 
coisa o tome de outra, ou do genero para a especie, ou 
da espec ie para o genero, ou da especie de uma para a 
especie outra, ou por analogia. " (1966:92) 

Dumarslais (Traite des tropes) insiste na 
transposifao de significado: 

metafora e uma figura pela qual se transfere, 
dizer, a significagao propria duma palavra 

ia outra significagao que apenas Ihe convem 
uma comparaqao que existe no espirito." 

Dubois (1974:151) enfoca a metafora do ponto de 
vista do conteudo semantico: 

Metafora nao e propriamente uma substituigao 
de sentido, mas uma modificaqao de conteudo semantico 
de um te 'mo. 

Castro (1977:16 e 21) refere-se a Porzig, para quem 
metafora "coi siste no emprego de uma palavra fora do seu 
ambito propr o, com a consciencia de que a palavra foi 
transladada <le onde o foi". Como se ve, alem da 
transposi^ao, o autor inclui no processo a "consciencia" 
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dessa transposi9ao. Ja Coseriu, tambem citado por Castro, 
entende a metafora como "expressao unitaria espontanea e 
imediata de uma visao momentanea de objetc s distintos' 

Essas e outras definifSes deixam claro que a 
imagem sempre esta implicita na metafora. IS a estrutura da 
metifora, ha um elemento real (A) que se trmspoe para o 
imaginario ou irreal (B). A formula mais simples de 
met&fora e representada pela estrutura A 6 Bj Exemplos: 

"O tempo 
E uma ave de rapina 
Cai como areia fina 
Escapa em minhas maos. 

O tempo 
E um elefante congelado 
Com suas presas de marfim 
Apontadas para mim..." (Marcelo Alvarez, aluno 
do Curso de Jornalismo da Faculdade de 
Comunica9ao Casper Libero) 
"O sol i um rolo de serpentinas de 
Oar iumpunhado de confetes azu 
o dia i um palhago cheio de risos 
1955:134, IV) 

"O amor e um grande laqo, 
um passo pr'uma armadilha.." (Djfvan) 

<1 

Quando o poeta diz: o tempo e uma 
ou o tempo e um elefante, nSo esta apen^ 
imagens, mas tambem transpondo um 
comparado - A - (tempo) para outro irre; 
comparante - B- (ave de rapina); A (tempo) 
(elefante) comparante que, fora desse conte: 
mesma significa9ao. Alem desta, h£ outras 
as quais se constroem as metaforas: 

uz 
'IS, 

(G. Almeida, 

ave de rapina 
s construindo 

Elemento real, 
imaginario, 

comparado; B 
:to, nao teria a 
istruturas com 
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A, B: "Tua memoria. pasto de poesia, 
tua 
"N 

poesia. pasto dos vulsares, " (CDA, 1973:235) 
lite sem lug, concha sem perola ". 

(Rosa, 1973:189) 

"E a tarde, quando o sol - condor sansrento -
no Ocidente se aninha sonolento 
corfjo a abelha na flor..." 

(Castro Alves apud Tavares, 1981:3 50) 

A <̂ e B: "Estala, coracao de vidro pintado. " 
(Pessoa, 1974:391) 

lapitu, apesar daqueles olhos que o diabo Ihe 
deu... Voce ja reparou nos olhos dela? Sao assim de 
cigana olliqua e dissimulada. " (Assis, 1962:745) 

"A ' tristes! Acordaram com o olhar do Palha em 
cima dele s, um olho de onqa brava. " (Assis, 1962:689) 

B, 
Sarzento 

A ou B de A: "Ao lado, rente, um cao de fila. o 
Hermeneeildo:' (Palmerio, 1966:323) 

Ha 
elementc B: 

co, 
"I 

filho a 
entretantfy, 
ninguem 

"Encostei-me a janela da vida, com os olhos no 
rio que :orria embaixo, o no do tempo..." 

(Assis, 1962:1019) 

"N as relaqoes morais dos homens possuia somente 
o troco n iudo da polidez: a moeda de ouro dos srandes 
afetos nu, tea Ihe entrara nas areas do coracao. " 

(Assis, 1962:400). 

, ainda, a possibilidade de existir so o 

ma perola! Dizia Valeria quando insinuou ao 
nveniencia de casar com Eulalia. A perola, 

nao parecia ansiosa de ornar a fronte de 
"(Assis, 1962:312). 
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"Mas a grande distinqao daquele r< 
mais prendia os olhos, eram os olhos; 
esmeraldas nadando em leite. " (Assis, 1 

•< )sto, aquilo que 
maginem duas 
2:30). 9'y 

"nao falando dos naturais holofytes que todos 
trazemos na cara. " (Assis, 1962:615). 

"Passou ainda uma borboletc de paeinas 
ilustradas, oscilando no voo puladinho e entrecortado 
das borboletas. " (Rosa, 1973: 247). 

O elemento anterior (borboleta) permite decodificar 
paginas ilustradas como asas coloridas\ mesmo sem 
referenda explicita as asas. 

Este 6 o tipo de metafora in absentiip 
pura, na qual a significa9ao 6 depreendida 
pois apresenta apenas o elemento B - irreal 
um caso de substitui9ao pura e simples: du 
nadando em leite e outros exemplos 
decodificados pelo contexto. Os antigos corj: 
essa era a verdadeira metafora, o enigma 
falava Aristoteles e nao a metafora 
praesentia. A metafora in praesentia apn 
termos, A e B, real e irreal, em variadas 
como se viu. Dubois (1974:159) diz que 
metaforas in praesentia apresenta sempfli 
gramatical que introduz rela?oes de cc 
equivalencia, de similitude, de identidai 
derivadas. 

Depreende-se que a metafora, alem 
imagem, no caso da modalidade in praes 
tambem rela9des com a compara9ao, con 
fato ocorre porque essas figuras vizinhas 
agrupam pela natureza da associa9ao. 
classificada como um tipo ou variante da m 

ou metafora 
pelo contexto, 
imaginario. E 

as esmeraldas 
o podem ser 
sideravam que 
velado de que 

impura ou in 
• ;senta os dois 

combina95es, 
estrutura das 

e uma forma 
mpara9ao, de 

d|e ou rela9oes 

de conter uma 
kntia evidencia 

o simile. Tal 
ia metafora se 
Cada qual e 
etafora. Ainda 

46 



que todas 
similaridade, 
sua vez, as di 

Metdfo 
introduzida 
no9ao de 
especificador 
grau, empr 
compara9ao: 

'a e comparagao. A compara9ao canonica e 
por um como ou equivalentes e implica uma 

aprecia9ao quantitativa. Outro tra90 
da compa.ra9ao e representar a categoria de 
jgando os elementos gramaticais da 

IT ais + nome + que (do que) 
rr enos + nome + que (do que) 
t? o + nome + como (quanto) 
tc nto + nome + como (quanto) 

Exemp 

genuina 
outra te; 

sejam baseadas nas associa9oes por 
ha entre elas pequenas diferen9as que, por 
ierenciam da metafora. 

os: 

" 'Jm dia de chuva e tao belo como um dia de 
sol. " (P :ssoa, 1974:238). 

rO metodoj E como a eloqiiencia, que ha uma 
e vibrante, de uma arte natural e feiticeira, e 

ia, engomada e chocha. " (Assis, 1962:62). 

9 meu amor sozinho 
assim como um jardim sem jlor. 

(Carlos Lyra e Vinicius de Moraes). 

'E viuvas espiam das janelas, que se diriam 
jaulas.' (CDA, 1973: 50). 

Papai Noel entroupelaporta dos fundos (...) 
•i luteloso que nem marido depois da farra." 

(CDA, 973:68). 
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"O Tejo e mais belo que o rio que corre pela 
minha aldeia " (Pessoa, 1974:215). 

"Da minha aldeia vejo quanto da te\ra se pode ver 
no universo... 

Por isso a minha aldeia e tao gratide como outra 
terra qualquer " 

(Pessoa, 1974:208). 

"Tudo o que se ve nao e 
igual ao que a gente viu ha um segu %do. 
(Lulu Santos e Nelson Motta, "Comj> uma onda"). 

Observa-se que o processo da compar 
com elementos da mesma natureza. Quando 
forte como seu pai, ha uma comparafao 
mesma especie; mas em Joao e forte como 
uma comparafSo metaforica, entre seres 
distinta, que recebe o nome de simile. 

ajao realiza-se 
je diz: Joao e 
tre seres da 

um touro, ha 
de natureza 

en 

Metafora e simile. Simile, e a com 
seres ou coisas de natureza diferente. Dai 
metaf6rico, que o distingue da compara^ 
(1974:83) diz: 

"A propria palavra comparagab oferece um 
instrumento pouco comodo e a sua ambigiiidade 
perturba por vezes o gramdtico. Segundo a terminologia 
gramatical substitui duas palavras latinos que 
correspondem a noqdes completamenfy distintas, a 
comparatio e a similitudo. 

A comparafao pode ou nao encerrar 
por6m o simile a traz sempre implicita 
compara<?ao expressa apreciafao quantitati 
estabelece rela^ao qualitativa. A diferen9 
entre simile e metafora e que no simile 
conserva seu sentido proprio, sem a 

?ara9ao entre 
seu carater 

o. Le Guera 

uma imagem, 
Enquanto a 

va, o simile 
fundamental 

D comparante 
transferencia, 
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caracteristica 
(1973:213), 
essencialmentf 
explicita, ou, 
entre imagem 
identificafao 
acrescenta 
metafora em c 
se formulem e 
mesma intui9 
mesma analog 
por similes q 
ser empregac 
(1976:13): 

especifica da metafora. Para Ullmann 
distin?ao entre simile e metafora e 
a que existe entre imagem implicita e 

como diz Paul Elouard, citado por Ullmann: 
por analogia (A 6 como B) e imagem por 
A e B). Por6m, pouco adiante, o autor 

seria equivocado manter o simile e a 
jmpartimentos estanques. As imagens, quer 
xplicitamente ou implicitamente, brotam da 

da mesma observa?ao de afinidades. A 
a pode ser expressa, no mesmo texto, tanto 

ito por metaforas. Na mesma frase podem 
los simile e metafora, como faz Rosa 

qu: 

£0 

u m 

"A U, o caminho esfola em espiral uma laranja: ou 
e a trilha escalando contornadamente o morro, como um 
laqo jogado em animal. 

Tanto o 
uma rela^ao b 
tem alguma 
apresenta um;i 
simile. No r 
introduzido pi 
modo, assim. 

"O 
al 
on 

simile quanto a metafora se baseiam em 
naria: uma associafao entre dois termos que 
coisa em comum. A metafora, porem, 

fun9ao nominativa, que nao aparece no 
ikivel da expressao, pode o simile ser 
K:1O como ou equivalentes: tal, igual, desse 

xemplos: 

"Q meu olhar e nitido como um girassol" 
(Pessoa: 1974:204). 

rio ora lembrava 
ingua mansa de um cao, 

o ventre triste de um cao, " 
(MeloNeto, 1967:223). 

Meu amor me ensinou a ser simples 
co no um largo de igreja. " 

(Andrade, Oswald, 1972, 42). 
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"Rua mesmo, uma so: comeganty 
acabando no cemiterio, tal e qual a vidink 
mora la. " (Palmerio, 1960:23). 

"Ha no seu olhar algo que me ilud ? 
como o cintilar da bola de gude 
parece confer as nuvens do ceu. " (djilberto Gil). 

"Drao 
O amor da gente e como um grao, 
uma semente de ilusao ... "(Gilbeirto 

Alem dos casos referidos, ha outras 
Ullmann (1973:214) fala de metafora maxiih 
condensada e eliptica, praticada por Vitor F 
na justaposi9£lo abrupta de dois termos, o 
equivalente metaforico do segundo; pastor 
abutre fatalidade; oceano pensamento. Bal 
metaforas mortas. Trata-se de metaforas 
modo insistente, que passaram ao dominio 
da lingua, como correr um grande perigo, 
Esse tipo de metafora, ehamada morta ou 
nao causa a surpresa, o "ar estranho", o 
identifica9§o dos contrarios, marcas da metE 
catacrese, baseada na etimologia, tambem c 
de metaforas mortas: asa do nariz, bico do 
no trem, enterrar agulha no dedo, barriga 
de limao, sabatina. Alguns auto 
seguidamente as mesmas metaforas. 
exemplo, no primeiro livro da Iliada, USE 
aurora de roseos dedos", o que se pod 
metafora fixa. 

Metafora e metonimia. Littre, ap\id Le Guern 
(1974:30) apresenta a seguinte defini9ao: 

o na igreja e 
a do povo que 

Gil). 

< specifica9oes. 
a, uma forma 
ugo. Consiste 

primeiro e um 
promontdrio, 

y faz alusao a 
repetidas de 

do lexico geral 
j rio de rachar. 

fossilizada, ja 
imprevisto da 

dfora "viva". A 
onfigura casos 

qule, embarcar 
da perna, cha 
es recorrem 
-lomero, por 
27 vezes "a 

e chamar de 
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Metonimia, s. f . termo de retorica. Figura pela 
qual se coloca uma palavra no lugar de outra que faz 
compret nder a sua significagao. Neste sentido geral a 
metonin ia seria um nome comum a todos os tropos; mas 
limitam se aos empregos seguintes: (1) a causa pelo 
efeito; 2) o efeito pela causa; (3) o continente pelo 
conteud (4) o nome do lugar onde a coisa se realiza 
pela propria coisa; (5) o signo pela coisa significada; 
(6)o sutstantivo abstrato pelo concreto; (7) as partes do 
corpo, consideradas com o local dos sentimentos e das 
paixoes, pelas paixdes e os sentimentos; (8) o nome do 
dono a a casa pela casa; (9) o antecedente pelo 
consequ ente." 

co 

Ja se 
diferensas er 
classificadas 
por associa 
metafora e a 
representada; 
consiste na 
semanticos 
elementos 
Jakobson 
dois tropos, 
(metafora) 
(metonimia) 

O des 
perceptivel 
desvio e 
imagem 
especiais 
nao 
metafora. 

ma 

U 
apreseni 

1 ESNAULT, C 
Paris, 1925, p. 

disse, no topico anterior, que ha sutis 
tre as figuras e tropos; contudo, podem ser 
em dois grandes grupos: as que se realizam 

ioes de similaridade, representadas pela 
s que utilizam associa9oes de contigiiidade, 

pela metonimia. De fato, se a metafora 
associafao entre termos de dois campos 
distintos, a metonimia opera com dois 

pertencentes ao mesmo campo semantico. 
isidera, nas distin9oes intrinsecas entre os 
que a rela9ao por similaridade e interna 

a rela9ao de contigiiidade e externa 
[Apud LeGuern, 1974:32). 
/io produzido pela metonimia nao 6 tao 
omo o da metafora. No caso da metafora, o 
s facilmente detectavel porque introduz uma 
metonimia so produz imagens em casos 
lmann (1973:210) afirma que a metonimia 
a a origirialidade e a for9a expressiva da 
recorre a Esnault1 para esclarecer que "a 

. Imagination populaire, metaphor es occidentales, 
>1. 
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metonimia nao abre caminhos como a intui^ 
mas queimando as etapas de caminhos de 
conhecidos, corta as distancias para facil 
intuisao de coisas ja conhecidas." Isto, 
significa que a metonimia nao tenha for?a 
absoluto, e que nao possa gerar imagens gem 

Entre varios casos de metonimia 
cores, citam-se dois interessantes 
Correspondances de Baudelaire e o sone 
Voyelles, de Rimbaud, que adotam no 
constru?ao uma seqiiencia de imagens me 
precisamente, metaforas sinestesicas. Ullmji 
porern, que se trata de metonimia, pois 
mais atenta evidenciara que a conexao e 
nome e metonimica, como no titulo dc 
Sthendal Le rouge et le noir (O vermelho e 
conhecimento geral que o vermelho simbolizi 
o negro, o clero, configurando-se, se 
exemplos de metonimia. Exemplos: 

:tO 

r tre 

3 gum 

"Uma roca nao governa como uma espada. 
(Queiros, 1966:800). 

"Eu vi o meu semblante numafont 
Dos anos ainda nao esta cortado; 
Os pastores que habitam este mon 
Respeitam o poder do meu caiado. 

(G 

"fDuduJ ... e um resto de pess > 
roupa, um resto de nome. Sabera ler? 
sempre analfabeta. " (Mendes, 1968:34) 

"A praca inteira esta cantando, tr mendo. 

io metaforica, 
;:nasiadamente 
itar a rapida 

porem, nao 
oxpressiva em 
i linas. 
:omi nomes de 
exemplos: as 

das vogais, 
processo de 

:l|aforicas, mais 
inn considera, 
ia observa?ao 

a cor e o 
romance de 

o negro). E do 
:a o exercito e 
do Ullmann, 

ie, 

w.aga, 1989:5). 

ia, um resto de 
Nao, a fome e 

(Machado, A libal, 1984:138). 
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Na ling 
metonimia, 
Exemplos: 

lagem comum, usa-se frequentemente a 
itas vezes sem que se perceba o fato. mil 

ganhar o 

as c3s sa 

sou aler§ i< 

ler Canu 

beber 

pSo (alimento) com o suor do rosto 
(efeito pela causa) 

3 dignas de respeito 
(efeito pela causa) 

ico a cigarro/ vivo do meu trabalho 
(causa pelo efeito) 

• um 

comprar 

fui ao te 
(<j 

ela e me 

sao muito ter 
fronteiras ben 

>es 
(autor pela obra) 

porto, fumar um havana, comer um peru 
(lugar pelo produto) 

um Ford / usar gilete 
fabricante pelo produto) 
egrafo /comi um prato de macarrao 
ontinente pelo conteudo) 
ibra90 direito/ 
concrete pelo abstrato) 

Sinedoq le. Os limites entre metonimia e sinedoque 
ues, podendo-se afirmar que nao existem 
delimitadas entre as duas figuras. Wellek 

(1971:244) dis que na sinedoque "as r e d o e s entre as 
figuras e seus -eferentes sao internas. Da-nos uma amostra 
de alguma coi »a, uma parte com que pretende representar-
se um todo, ima especie que representa um genero, a 
materia assumindo a fun9ao a que se aplica". Assim, 
emprega-se una parte do corpo pela pessoa; teto por lar, 
vela por embarca9ao, reptil por serpente, peixe por carpa, 
passaro por canario; arvore por pinheiro, bronze por sino, 
ferro por espada. 

Carreter (1953:305) assim define sinedoque: 
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"Tropo que corresponde ao 
pro totum' ou 'totum pro parte'. Prodi1, 
emprega uma palavra por outra, estandt) 
respectivos em relagao de: a) genero 
vice-versa: os mortals = os homens; b) c 
ou vice-versa: dez cabecas = dez reses; 
pelo plural ou vice-versa: o espanhol 
espanhdis sao valentes... etc." (Tradueao 

esquetya logico 'pars 
iz-se quando se 

seus conceitos 
pela especie ou 

parte pelo todo 
(...) c) singular 
e valente = os 

Sobre este assunto nao ha consenso e 
alguns, como Jota (1981:307), incluem, 
conteudo e continente como rela9ao de part 

ltre os autores; 
por exemplo, 
pelo todo: 

rei h "Sinedoque - s. f . Extensao ou 
da palavra, por nexo de contiguidade. 
metonimia o nexo e de causalidade. ' 
sinedoque: 1- o emprego da parte pe 
versa. Muitas velas cortavam a baia. H& muitos ianeiros 
ele 

(pa-i 
nao avarece. Aqui esta implicito 

continente (o todo) pelo conteudo 
recebeu como a um heroi. Bebeu vario 
2-o emprego da materia pela obra : Re 
da igreia. 3 - o emprego do singular 
carioca e expansivo.'''' 

Metonimia. O mesmo autor, ao de 
(p. 207) especifica: (1) causa pelo efeito 
sol [calor] me sufoca); (2) lugar do prodijt 
(um conhaque); (3) descobridor pela desc: 
um ampere); (4) simbolo pela coi 
(altar/religiao; cruz/cristianismo); (5) auto 
Camoes, comprar um Portinari); (6) abstr;: t 
e vice-versa (cerebro /inteligencia; juve 
(7) a coisa pelo lugar (esteve na editora) 
especie ou vice-versa (pao por alime 
Camoes). 

livre) 

ugao no sentido 
Note-se que na 

'ao exemplos de 
o todo ou vice-

o emprego do 
te). A cidade o 
copos de vinho. 

ebicam os bronzes 
pelo plural : O 

finir metonimia 
ou vice-versa (o 

o pelo produto 
Dberta (um volt, 
;a simbolizada 
>r pela obra (ler 
to pelo concreto 

ide/os jovens); 
(8) genero pela 

nto; poeta por 

ritu 
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Muitas vezes, a classifica9ao depende dos referentes 
ou da interpi eta9ao pessoal. Por exemplo: Fulano e um 
cerebro privilegiado: tanto pode ser o concreto (cerebro) 
pelo abstrat) (inteligencia), como pode ser a parte 
(cerebro) pelo todo (o individuo). 

Dubois et al. (1974:166), ao tratarem da metonimia, 
expoem os scguintes conceitos de Jakobson e Dumarsais. 
Para Jakobson, a metonimia 6 figura radicalmente oposta a 
metafora, po »i9ao que nao e endossada pelos autores da 
Retorica geral. A retorica antiga nao formula uma 
defini9ao saisfatoria de metonimia, contentando-se em 
enumerar si as especies. Entre os modernos que se 
ocuparam da materia, Ullmann (1973) diz que metonimia 
e "transferen :ia do nome, por contigiiidade dos sentidos", 
sendo que a contigiiidade pode ser causal, especial ou 
temporal, conceito que engloba metonimia e sinedoque. Ja 
Dumarsais a Irma que na metonimia a "rela9ao que existe 
entre os objctos e de tal ordem que o objeto do qual se 
toma o nome subsiste independentemente daquele do qual 
se extraiu a ideia e com ele nao forma um conjunto, ao 
passo que a sinedoque supoe que os objetos formem um 
conjunto como o todo e a parte. Assim, a maioria dos 
autores classifica como metonimia uma palavra que 
substitui a oi tra (trono ou coroa por realeza) e sinedoque o 
todo pela parte, o menos pelo mais. Exemplos de 
sinedoque: 

' E no patio, um turbilhao de asas e bicos 
revolutkctva e se embaralhava' 

(Rosa, 1973: 205). 

A mao de meu irmao desenha um jardim 
ele surge da pedra. Ha uma estrela no patio." 

(CDA, 1973:387). 
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"A mao que toca um violao 
se for preciso faz a guerra 
Mata o mundo 
Fere a terra 
A voz que canta uma cangao 
se for preciso canta um hino 
louva a morte 

O mesmo pe que danga um samba 
se for preciso vai a luta." 
(Marcos e Paulo Sergio Valle, "Viol(a enluarada"). 

Em Drummond, num mesmo poema, 
exemplos de metonimia e sinedoque, alem < 
comparafoes: 

"Musica 
Uma coisa triste no fundo da sal. 
Me disseram que era Chopin. 
A mulher de bragos redondos 

que nem coxas 
martelava na dentadura dura 
sob o lustre complacente. 
Eu considerei as contas que era preciso paga 
os passos que era preciso dar, 
as dificuldades... 
Enquadrei o Chopin na minha tristeza 
e na dentadura amarela e preta 
meus cuidados voaram como borboletas. 

i i 

Antonomdsia. Ha, ainda, um caso de 
alguns autores classificam como sinedoque 
ou antonomasia. Antonomasia consiste e 
qualidade pela pessoa: em vez de Tiradentes 
Independencia\ o genoves, por Colombo-, 
escravos, por Castro Alves, a virgem dos 
por Iracema de Alencar. A antonomasia, 
confiinde-se com epiteto. 

encontram-se 
e metaforas e 

metonimia 

* compara9ao 
—*• metdfora 
-»• catacrese 

sinedoque 

-*• metafora 
compara9So 

(|CDA, 1973:71) 
sinedoque que 

de individuo 
tomar uma 
o martir da 

o poeta dos 
abios de mel, 
muitas vezes, 
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Muito 
classificasao 
citado por V\ 
possui suas 
neoclassica 6 
epigrama e ar 
sao o paradi 
caracteriza 
Romantismo 
com base ro 
metonimia, 
funijao de esp 

Nota-se 
figura acha 
ideais estetic 
linguagem 
antropocultur t 
personalidade 
de se conhe 
melhor deser 
lexicologia e 
escritos cie 
linguagem re 

se tem discutido sobre figuras, sua 
e sua fun?ao estilistica. Para Jakobson, 
ellek (1971:248) o estilo de cada epoca 
figuras caracteristicas. Assim, a poesia 
caracterizada pelo simile, perifrase, epiteto, 
titese. As figuras caracteristicas do Barroco 
)xo, oximoro e catacrese. A metonimia 

Realismo, enquanto a metafora, o 
o Simbolismo. Le Guern (1974) acrescenta, 

estudos de textos firanceses, que nao a 
s a sinedoque caracteriza o Realismo, pela 

;cificar e nomear os detalhes da realidade. 
que a preferencia por determinado tipo de 
relacionada com a visao de mundo e os 

as de cada epoca literaria. Por meio da 
figurada pode-se identificar o contexto 

il, as tendencias de uma epoca ou a 
de um autor. Tal fato justifica a necessidade 
:er aspectos da linguagem figurada para 
volver trabalhos de analise no campo da 
da semiotica, mesmo sabendo-se que nos 

:iitificos emprega-se, obrigatoriamente, a 
erencial. 

os 
ma: 

so 
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