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RESUMO 

Esta monografia trata das condicoes de producao presentes no Discurso de Posse da 
Presidenta Dilma Rousseff. A Analise do Discurso de linha francesa foi a teoria-base deste 
trabalho. Alguns conceitos-pivo serviram de ancoragem, a fim de entender como as condicoes 
de producao se materializam nesse discurso. O corpus analisado foi o Discurso de Posse da 
Presidenta Dilma Rousseff. Seu acesso ocorreu via internet. Este trabalho teve como metodos 
a inducao e o estruturalismo e como tecnica, a documentacao indireta, pois o documento ja 
existia. Os passos seguidos foram: leitura do material, delimitacao do corpus, analise de 
corpus e possiveis consideracoes finais. Os objetivos deste trabalho foram: identificar as 
estrategias do discurso politico presentes no discurso em pauta; perceber no discurso politico 
o reflexo de uma atividade elaborada e consciente que prima por evitar possiveis 
contratempos; reconhecer a garantia dos propositos de comunicacao por parte dos atores 
politicos; apreender as formacoes imaginarias inerentes ao discurso em analise; identificar o 
contexto socio, historico, cultural e ideologico. A pretensao deste trabalho foi mostrar que o 
sujeito politico nao enuncia tudo o que deseja. Os condicionamentos marcam seu dizer, os 
quais tendem a amenizar os perigos subjacentes ao discurso. Ainda que a Presidenta Dilma 
Rousseff quisesse proferir determinados dizeres para o povo brasileiro; a formacao 
ideologica, a formacao discursiva e as condicoes de producao impediram-na de dizer a 
verdade em toda a sua extensao. Antes de a Presidenta enunciar, Dilma Rousseff formulou 
imagens de si mesma, do povo brasileiro e de seu discurso. Essa antecipacao funciona como 
um filtro e tende a favorecer a boa convivencia entre os interlocutores. Por mais que a 
Presidencia seja uma funcao de destaque, o dizer da Presidenta e resultado do assujeitamento 
ao Partido dos Trabalhadores, aqueles que lhe apoiaram e nela confiaram. Sua liberdade e 
restrita. Assim, o seu dizer constitui uma representacao que tern de se adequar a enunciacao. 
Enquanto cidada, suas concepcoes nao coincidem com aquilo que ela profere enquanto 
integrante da instancia politica. Dai, em varios momentos do seu discurso, a Presidenta 
enuncia em nome da Nacao brasileira. Ela evita assumir sozinha a responsabilidade de seu 
dizer. 

PALAVRAS-CHAVE: Condicoes de Producao. Discurso Politico. Formacao Ideologica. 



ABSTRACT 

This monograph deals with the conditions of production present in the Possession Speech of 
President Dilma Rousseff. The Speech Analysis of French line was the theory basis of this 
work. Some main concepts served anchor, in order to understand how the conditions of 
production materialize in this discourse. The corpus analyzed was the Possession Speech of 
President Dilma Rousseff. Your access was via internet. This study adopted the induction 
method and structuralism method and how technical documentation indirect because the 
document already existed. The steps followed were: reading material, delimitation of the 
corpus, analysis of corpus and possible closing remarks. The objectives of this study were to 
identify the strategies of political speech in the present discourse in question; to realize in 
political speech the reflection of an conscious and elaborated activity that avoids possible 
setbacks; to recognize the assurance of the purposes of communication by the political actors; 
to apprehend the imaginary formations inherent to the analyzed speech, to identify the social, 
historical, cultural and ideological context. The intention of this work was to show that the 
political subject does not state anything she wishes. The conditionings mark him say, which 
tend to the dangers the underlying speech. Even i f President Dilma Rousseff wanted to say 
certain sayings to the Brazilian people, the ideological formation, the discursive formation 
and the conditions of production prevent throughout its length. Before any announcement, 
President, Dilma Rousseff formulated pictures of herself, the Brazilian people and of her 
speech. This anticipation acts as a filter and tends to favor the good coexistence between the 
interlocutors. As much as the presidency is a function of prominence, saying the President is a 
result of subjection to the PT, those who supported and relied on her. Her freedom is limited. 
Thus, her saying constitutes a representation that must suit the enunciation. As a citizen, her 
views do not match what she speaks as a member of the political instance. Thence, in several 
moments of her speech, the President states in the name of the Brazilian nation. She avoids 
taking responsibility for her own statement. 

KEYWORDS: Production Conditions. Political Speech. Ideological Formation. 
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INTRODUCAO 

O presente trabalho se insere na area de Ciencias Humanas. Trata-se do tema discurso 

politico. Seu respaldo teorico esta pautado na Teoria da Analise do Discurso (doravante AD) 

de linha francesa. Esta fornecera os conceitos de sujeito, sentido, discurso, condicoes de 

producao, formacao discursiva e formacao ideologica, interdiscurso e memoria discursiva. 

Conforme a AD, quern diz o faz a partir de um lugar social. Seu dizer esta condicionado por 

fatores externos e internos, ou seja, nao basta querer dizer, e preciso estar autorizado a faze-lo. 

Afora isso, o sujeito deve ter consciencia de que ele nao e o criador do seu discurso, pois o 

seu dizer resulta de outros dizeres. Consequentemente, o sujeito pode ser livre e, 

principalmente, assujeitado. Livre porque ha muitos momentos em que ele se rebela e age de 

acordo com a sua liberdade, sem estar, necessariamente atrelado a uma formacao discursiva e 

a uma formacao ideologica. E assujeitado, uma vez que ao se inscrever numa formacao 

discursiva e ideologica, o sujeito tern sua liberdade cerceada pelos dizeres destas, de modo 

que ha discursos, crencas e/ou valores com os quais ele concorda ou discorda; entretanto, nao 

pode assumir um posicionamento particular. 

Na verdade, ha outros conceitos-pivo da Analise do Discurso, no entanto, demos 

prioridade aos conceitos acima citados por entendermos que sao necessarios e coerentes com 

a proposta deste trabalho. Portanto, foi desnecessario determo-nos aos demais, visto que nao 

foram utilizados na analise do corpus. Os conceitos trabalhados sao comuns a muitos 

discursos, inclusive ao discurso politico. 

Por sua vez, a opcao por analisar um texto pertencente ao dominio discursivo politico 

deve-se ao fato de que, cientificamente, este leva o pesquisador a conhecer o que, de fato, e o 

discurso politico, suas condicoes de producao, suas estrategias e as tecnicas de manipulacao 

da palavra recorrentes nesse discurso. Alem disso, e inconcebivel que se analise um discurso 

politico sem antes ter conhecimento a respeito de sua fundamentacao. Assim sendo, os 

contornos teoricos que embasaram este trabalho tiveram por base os autores como: Eni P. 

Orlandi, Michel Foucault, Helena Brandao, Mussalim & Bentes, Patrick Charaudeau, entre 

outros. 

Transpondo para a pratica, o objetivo geral deste e analisar as condicoes de producao 

que permeiam o discurso de posse da Presidenta, Dilma Rousseff, no sentido de perceber a 

maneira como tais condicoes se materializam nesse discurso. Sera que essas condicoes seriam 

as mesmas, caso o discurso da Presidenta fosse proferido por outro agente politico? Que 
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imagens da Presidenta sao formatadas a partir do seu dizer por parte das instancias midiatica, 

adversaria, da governanca e cidada? 

Como se percebe, a questao diz respeito a: Que condicoes de producao sao inerentes 

ao discurso de posse da Presidenta Dilma Rousseff ? Dentre as condicoes de producao foram 

focalizadas, principalmente, as formacoes imaginarias. Esses questionamentos foram 

respondidos ao longo do trabalho, a partir da leitura dos teoricos e da analise do corpus, 

respectivamente. 

A operacionalizacao deste trabalho deu-se com base na execucao dos seguintes 

objetivos especificos: 

• Identificar as estrategias do discurso politico presentes no discurso em pauta, a fim de 

assegurar o convencimento e a persuasao do publico; 

• Perceber no discurso politico o reflexo de uma atividade elaborada e consciente que 

prima pela nao ocorrencia de possiveis contratempos; 

• Reconhecer a importancia dos dizeres no que concerne a garantia dos propositos de 

comunicacao por parte dos atores politicos; 

• Apreender as formacoes imaginarias inerentes ao discurso em analise; 

• Identificar o contexto socio, histarico, cultural e ideologico, no qual o discurso da 

presidenta ocorre. 

Como se percebe, os objetivos propostos dizem respeito a natureza do discurso 

politico, a sua finalidade, a sua especificidade e a maneira como este esta estruturado. 

Contempla tambem o contexto em que esse discurso e produzido, alem das formacoes 

imaginarias presentes durante a sua execucao. Nao e possivel convencer a alguem em relacao 

ao que se diz, quando o conteudo desse dizer sao palavras aleatorias, sem 

planejamento/organizacao. E o discurso politico nao esta isento dessa necessidade. Ha um 

ritual a ser seguido, a fim de que as chances de convencimento possam ser asseguradas. Tao 

importante quanta as articulacoes, em relacao a materialidade do discurso, sao as imagens 

formuladas por quern o pro fere. As formacoes imaginarias revelam as pretensoes de quern diz 

em relacao ao interlocutor. 

Em decorrencia disso, o politico e tao importante quanta os discursos cientifico, 

religioso, jornalistico ou publicitario. No entanto, o que ocorre e que, cada vez mais, as 

pessoas estao dando menos importancia a ele. E isso e perceptivel atraves de atitudes como a 

resistencia do eleitorado em assistir a pronunciamentos, debates, entrevistas e comicios, cujos 

protagonistas sao integrantes da politica partidaria. Assim, para que suas propostas sejam 

zM»m******** 
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conhecidas, superficialmente, os politicos investem na realizacao, nas cores, na propria 

imagem, como tambem no discurso. Discurso esse que deve englobar a todos, sem 

discriminacao e imitar a verdade, sem se-la. 

Por outro lado, e perfeitamente compreensivel essa atitude da maioria do eleitorado, visto 

que a politica brasileira nem sempre foi encarada com seriedade pelos sujeitos politicos. As 

constantes denuncias ou atitudes corruptas tern motivado o povo a reagir ao discurso politico 

com indiferenca e desdem. Apesar disso, e necessario estar atento a esse tipo de discurso; uma 

vez que antes de votar, o eleitor necessita tomar conhecimento das propostas dos candidatos 

disponiveis a sua escolha, conhece-los melhor. De modo que, e inconcebivel que o eleitor, 

embora detestando politica, nao reflita, nem avalie antes de votar. Um voto aleatorio tende a 

contribuir para que qualquer candidato seja eleito e, consequentemente, se elejam pessoas 

pouco comprometidas com os interesses da maioria. 

Optar pelo discurso politico, e nao por outro, e uma forma de chamar a atencao para a 

importancia deste, uma vez que o Brasil e um pais democratico e os seus representantes sao 

eleitos atraves do voto direto, popular. Diante disso, a opcao por este ou aquele agente 

politico requer algum conhecimento a respeito dele: quern e o candidato, que funcoes sele ja 

assumiu, como foi seu desempenho e quais pretensoes em relacao a politica. E o discurso e 

uma oportunidade de o eleitor conhecer/desconhecer os candidatos disponiveis a sua escolha. 

A opcao pelo termo "desconhecer" deve-se ao fato de que o discurso nao e transparente. Pode 

ocorrer de o politico dissimular tanto de modo a construir para si uma imagem que nao condiz 

com a que ele tern, com os valores nos quais acredita ou defende. 

A escolha desse discurso reside no fato de que e um discurso inicial do mais recente 

cargo assumido pela Presidenta Dilma Rousseff. Ate entao, ela assumira funcoes tecnicas a 

nivel municipal, estadual e nacional. Alem disso, este discurso representa parte da Historia do 

Brasil, visto ser a primeira vez que uma mulher assume a Presidencia da Republica. Ao 

mesmo tempo em que representa a continuidade do projeto administrativo do ex-presidente, 

Luiz Inacio Lula da Silva e do Partido dos Trabalhadores, tambem se singulariza por seu 

carater inovador. E um discurso proferido por alguem que participou ativamente da Historia 

do Brasil num dos momentos mais conturbados - a ditadura militar. Alguem que vivenciou e 

acompanhou o desenrolar de nossa historia, arriscando a propria vida em funcao de uma causa 

coletiva. Ela traz consigo uma ideologia, uma historia que se materializam em seu dizer. 

Escolher essa tematica esta relacionado a ideia de que, por ser uma area que desperta 

pouco interesse de poucos eleitores se comparado a comunidade em geral, talvez nao haja 

tantas producoes a respeito do tema, em particular sobre as condicoes de producao. Nessa 
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perspectiva, este trabalho se propoe a despertar o interesse por esse tipo de discurso e, ao 

mesmo tempo, servir de estimulo para outros trabalhos nessa area. Desse modo, pode-se 

contribuir para que mais eleitores despertem para a cidadania, ao refletir sobre os discursos 

que ouvem em seu cotidiano, nao so o discurso politico, buscando apreender as intencoes, 

omissoes e perigos embutidos nos dizeres circulantes na sociedade. 

Portanto, querer nos aprofundar no discurso politico implica estar diante de um 

discurso que permeia o cotidiano de cada cidadao. Com isso, os reflexos deste ultrapassam o 

periodo eleitoral. Dai a importancia da reflexao em relacao aos discursos politicos, a fim de 

que se faca a escolha do candidato "certo". 

Contudo, o discurso de campanha nao e o suficiente para se conhecer um candidato, 

uma vez que, segundo Charaudeau (2006, p. 101), "ele nao e a verdade, porem esta no 

verdadeiro." Muitas vezes, grande parte daquilo que o candidato profere, nada mais e que a 

"mentira" na cena politica. Mentira que, por estar bem articulada, confunde-se com a verdade. 

Nesse caso, o objetivo - fim do discurso politico e dos demais nao e comunicar verdades, mas 

atender as necessidades de quern o profere ou produz. Nessa perspectiva, o discurso politico 

tern necessariamente de englobar a todos, sem discriminacao, a fim de conquistar o maior 

numero de adeptos possivel. Com isso, aquilo que representa a verdade para um grupo ou uma 

classe social pode nao se-lo para outro(s) e vice-versa. 

Diante disso, acreditamos que a relevancia de nosso trabalho esta em auxiliar o leitor 

na compreensao da constituicao do discurso politico, uma vez que este, na maioria das vezes, 

e um texto elaborado e produzido segundo tecnicas ou recursos que tendem a persuadir e 

convencer a respeito do que se diz, ainda que isso represente uma armadilha. Se o discurso 

politico e fabricado previamente, e necessario refletir e analisa-lo antes de acreditar nele. Dai 

a importancia de se utilizar da razao e da emocao no ato de votar. Por mais que o eleitor 

imagine que o seu voto nao faz efeito em meio a tantos outros, ele nao pode exercer sua 

cidadania de qualquer forma, pensando apenas em si, pois em algumas situacoes, um voto e o 

fator decisivo para decidir o processo eleitoral. Assim, uma decisao mal tomada tende a 

repercutir no sentido de favorecer ou prejudicar, nao um cidadao isoladamente, senao toda 

uma coletividade. 

No que diz respeito aos procedimentos metodologicos, esta pesquisa foi desenvolvida 

com base na analise do discurso de posse da Presidenta da Republica Federativa do Brasil, 

Senhora Dilma Rousseff, eleita a primeira mulher a exercer esse cargo em nosso pais e 

proferido no dia primeiro de Janeiro de dois mil e onze. Esse discurso foi proferido no 

Congresso Nacional, sito na cidade de Brasilia, capital do Brasil, na presenca de autoridades e 
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representantes de autoridades brasileiras e internacionais. A pesquisa esta pautada na Teoria 

da Analise de Discurso de linha francesa (AD). E um discurso de uma tecnica que assume os 

destinos do Brasil, governado ao longo de dois mandatos por um membro do partido ao qual 

ela e filiada. 

Nosso corpus e constituido de um so discurso - Discurso de Posse da Presidenta 

Dilma Rousseff. O acesso ao mesmo foi via internet1. 

A analise foi feita de todo o discurso, observando mais precisamente as condicoes de 

producao nele subjacentes: qual e o contexto social, historico, ideologico no qual o discurso 

analisado se insere, as formacoes imaginarias que contribuiram para a sua elaboracao. 

Optamos por esse discurso por conter propostas daquilo que sera implantado no Brasil 

ao longo do mandato da Presidenta Dilma. Afora isso, e um discurso proferido por uma 

mulher que assume essa funcao pela primeira vez em nosso pais. Portanto, atraves desse 

discurso, os brasileiros tern a oportunidade de saber quais metas a Presidenta pretende 

priorizar, ate que ponto o seu dizer e coerente com a historia e ideologia de seu partido. 

Inicialmente fizemos a leitura dos teoricos da Analise do Discurso de linha francesa, 

como tambem leituras relacionadas ao discurso politico. Em seguida, fizemos a leitura e 

analise do corpus. 

Ao seguir este percurso metodologico, buscamos identificar as condicoes de producao 

desse discurso, de que forma elas se fazem presentes nele, quais sao elas, qual a influencia 

dessas condic5es, no que concerne ao efeito argumentative do corpus em analise. Os 

resultados constaram da seguinte forma: um capitulo introdutorio esclarecendo os propositos 

da pesquisa para a producao de mais um trabalho no ambito do discurso politico, em 

detrimento de outros discursos. 

O segundo capitulo tratou da Analise de Discurso a passagem da frase ao discurso, 

alguns conceitos-pivo da AD, a constituicao e veiculacao do discurso. Ou seja, nesse capitulo, 

abordamos o embasamento teorico, referente a Analise do Discurso. 

No terceiro capitulo tratamos do discurso politico quanto a sua natureza, suas 

condicoes, contratos e estrategias. Quern ouve tal discurso nao se da conta da 

verossimilhanca, quando da constituicao desse discurso. Ha toda uma articulacao de ideias, 

justamente para que o discurso politico atinja o seu proposito. 

Por sua vez, no quarto capitulo, procedemos a analise do corpus tentando relacionar a 

teoria a problematizacao sugerida; buscamos apreender as condicSes de producao que 

1 Disponivel em http://www.joildo.net/noticias. UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORE 
BlBLIOTECA SETORIAl 

' F I R M PARA'-- ' 

http://www.joildo.net/noticias
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constituem o discurso da Presidenta Dilma Rousseff, fazendo com que ele se materializasse 

de uma forma e nao de outra. Por fim, elaboramos as consideracoes finais a respeito do 

conteudo tratado. 

No que concerne a natureza, esta pesquisa se enquadra em resumo de assunto, uma vez 

que analisamos e interpretamos um corpus a luz de uma teoria. Alem disso, existem outros 

trabalhos ja publicados a respeito de condicoes de producao do discurso politico, logo, este 

nao foi um trabalho cientifico original. Nesse sentido, do ponto de vista dos objetivos, a 

pesquisa foi exploratoria e descritiva. 

Quanto aos metodos, a abordagem foi feita com base na inducao atraves do qual a 

interpretacao do corpus resultou em conclusoes generalizadas a respeito do discurso politico. 

Por sua vez, a tecnica utilizada foi a documentacao indireta, uma vez que houve levantamento 

de documento escrito contemporaneo (discurso de posse proferido no dia 1° de Janeiro de 

2011), que foi pesquisado na internet, nos sites que disponibilizam o mesmo. 

Em relacao aos metodos de procedimento, adotamos a vertente metodologica 

estruturalista por concordarmos com Andrade (1991, apud Lakatos e Marconi, 2002) quando 

afirma que: 

O metodo estruturalista, [...], parte da investigacao de um fenomeno 
concreto, atinge o nivel abstrato, mediante a constituicao de um modelo que 
represente o objeto de estudo, retornando ao concreto, dessa vez como 
realidade estruturada e relacionada com a experiencia do sujeito social. 
(ANDRADE, 1991, p.28 apud LAKATOS e MARCONI, 2002, p. 81-86) 

Essa escolha justifica-se pelo fato de estarmos trabalhando com um discurso concreto 

que, para ser analisado faz-se necessario apreender o seu contexto, as mudancas imaginarias, 

a formacao discursiva, a formacao ideologica, entre outros. Portanto, a analise desse corpus 

passa pelo crivo da abstracao, ao tempo em que retorna ao discurso trabalhado, visto ser ele 

uma estrutura que se relaciona com o meio social por ser produzido por um sujeito enquanto 

tal gracas a presenca do Outro. 

Ainda concernente aos metodos, a metodologia e a tecnica utilizadas, acreditamos que 

se fazem presentes ao longo de todo o trabalho, embora estejam mais voltados para a analise. 

No que diz respeito ao trabalho de analise, Orlandi, 2002 esclarece: 

Inicia-se o trabalho de analise pela configuracao do corpws,delineando-se 
seus limites, fazendo recortes, na medida mesma em que se vai incidindo um 
primeiro trabalho de analise, retomando-se conceitos e nocoes, pois a 
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analise de discurso tern um procedimento de ir-e-vir constante entre teoria, 
consulta ao corpus e analise. Esse procedimento da-se ao longo de todo o 
trabalho. (ORLANDI, 2002, p. 66-67) 

Quando pensamos e decidimos sobre qual tema e sua respectiva delimitacao e sobre 

qual corpus utilizar e em qual vies analisa-lo, consequentemente, imaginamos quais 

procedimentos metodologicos hao de ser utilizados. O processo de selecao/escolha tambem 

ocorre ao produzirmos o arcabouco teorico e incluirmos apenas os conceitos que serao 

utilizados efetivamente na analise em vez de se reportar a teoria como um todo. Ao 

procedermos a analise de corpus e confrontarmos o discurso em analise com outros possiveis 

de existirem, automaticamente, esta-se fazendo um recorte. No decorrer da analise e comum 

recorrer constantemente a teoria e ao corpus, a fim de se chegar a possiveis conclusoes. 

Em suma, a finalidade de se fazer esta pesquisa residiu em conhecer as condicoes de 

producao que norteiam a constituicao do discurso investigado, as quais, certamente, diferem 

de outros discursos ja proferidos ou que hao de ser ditos. Por fim, se ao tomar conhecimento 

das ideias desta producao, o cidadao for instigado a refletir, avaliar o discurso de um agente 

politico e, posteriormente, tomar uma decisao consciente, desprovida de paixoes ou atitudes 

subservientes, sem duvida, a missao a que se presta este trabalho estara cumprida. 



17 

2 ANALISE DO DISCURSO - A FUSAO DO HISTORICO AO LINGUISTICO 

ATRAVES DO DISCURSO 

2.1 Analise do discurso - a incompletude da frase 

O surgimento da Analise do Discurso esta relacionado, ate certo ponto, a necessidade 

de se estudar enunciados mais extensos e complexos, portanto, de se estudar o discurso. Ate o 

inicio da decada de 50 do seculo passado, os estudiosos da Hnguagem detinham-se a estudar 

estruturas simples, individualizadas, porem perceberam que essas eram limitadas e incapazes 

de explicar a complexidade da Hnguagem. 

Pode-se afirmar com Brandao (1994, p. 15) que, antes de os linguistas demonstrarem 

interesse pelo estudo do texto, houve quern se preocupasse com o estudo do enunciado, mais 

especificamente, a relacao entre enunciados. Era o metodo de analise transfrastica criado por 

Harris, atraves do qual era possivel estudar o proprio enunciado e suas respectivas ligacoes, 

fazendo uso de conectivos. Afora a analise transfrastica, tambem dessa epoca, e o gerativismo 

criado por Noam Chomsky que defendia a criacao de um grande numero de sentencas 

formuladas a partir de um numero limitado de regras internalizadas pelo falante. Qualquer 

falante de uma lingua de posse das regras tera condicoes de produzir sentencas. Para a sua 

epoca, o gerativismo criado por Chomsky foi um grande avanco para os estudos linguisticos, 

uma vez que anterior a ele, estava em voga o estruturalismo, bem mais limitados. A 

continuidade dos estudos linguisticos revelou que era possivel avancar. Assim, surgiram os 

estudos da enunciacao e, posteriormente, os estudos do discurso. 

Mussalim & Bentes (2001) fazem referenda a importancia de Noam Chomsky em 

relacao aos estudos linguisticos, ao estabelecerem uma ponte entre o gerativismo e a analise 

de discurso: 

Numa analogia com o postulado de que o sistema de regras e responsavel 
pela geracao das sentencas, propoe-se a nocao de condic5es de producao, 
responsavel pela geracao dos discursos. Esse conceito de condicoes de 
producao e, [...] basico para a AD, [...]. (MUSSALIM & BENTES, 2001, 
p.116-117) 

O que se depreende dessa afirmacao e que Noam Chomsky exerceu uma importancia 

impar nos estudos linguisticos, os quais resultaram na Analise de Discurso. 
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O discurso e bem mais completo que a frase. Ele e um todo que ultrapassa os limites 

do papel. O discurso ritualiza dizeres, induz a uma resposta; a frase encerra-se nela mesma. Ja 

nao era possivel, numa sociedade pos-guerra, comunicar-se de forma superficial e limitada. 

Em relacao a enunciacao, Brandao (1998, p. 15) faz mencao aos estudos de Benveniste 

para quern o locutor, ao se apropriar da lingua, enuncia a partir do lugar social que ele ocupa. 

Assim, o seu dizer e marcado pelas condicoes socio-historicas, que estao a interpela-lo. Ou 

seja, os enunciadores nao sao livres para proclamarem o que quiserem, onde quer que se 

encontrem da forma como desejam, porque as suas posicoes de locutores forcam-lhes a 

controlarem seus dizeres. Tal postura revela o papel do sujeito no processo de enunciacao, 

como tambem da enfase a importancia do fator historico em relacao ao linguistico. 

Em se tratando do enunciado Foucault (2002, p. 101) afirma que o fato dele 

ultrapassar o limite da estrutura faz com que o enunciado nao tenha a mesma relacao que o 

nome mantem com o que designa ou significa, ou seja, com o seu referente. Essa relacao entre 

nome e referente deve-se a convencao, ao fato de o homem ter atribuido nomes as coisas, 

pessoas, animais e esses nomes serem recorrentes todas as vezes que queremos fazer mencao 

a tais coisas. Portanto, um vocabulo se constitui, enquanto tal, quando e efetivamente usado 

pelos falantes. Enquanto isso, o enunciado existe, mesmo quando se descarta a possibilidade 

de recorrencia. Isso nao significa afirmar que ele jamais se repita: dois enunciados podem ter 

as mesmas palavras e, praticamente, os mesmos constituintes, o que os torna identicos ou 

repetiveis. Entretanto, cada enunciado e o resultado de um acontecimento unico, que e a sua 

enunciacao. Assim, o enunciado repete-se ate certo ponto (nivel linguistico) e torna-se 

irrepetivel quando se considera seu acontecimento. Na politica, certamente, seus agentes 

tambem proferem dizeres ja ditos, no entanto, aquilo que e repetido nao tern o mesmo efeito 

todas as vezes que reaparece. O impacto do dizer e variavel. Depende das circunstancias, de 

quern diz e como diz. 

Pode-se afirmar com Maingueneau (1996) ao se reportar aos estudos de Benveniste, 

que o enunciado e o produto e a enunciacao e o processo. E os dois sao interdependentes, pois 

o enunciado caracteriza-se enquanto tal, porque existem aspectos fisiologicos fazendo com 

que ele seja evocado. Existe um contexto material e social, onde ele e produzido, alem de 

motivacoes psicologicas. Caso contrario, ele seria uma simples frase ou proposicao. Por outro 

lado, a enunciacao por si so nao existe, sem que haja algo a ser dito ou escrito, ou seja, sem 

enunciado. 

Ao enunciar, o sujeito demonstra vestigios da apropriacao da lingua. E o caso da 

tematizacao e da explicitacao do sujeito. O sujeito e designado atraves de um elemento 
UNIVERSIOAnc cpncr> -



19 

gramatical, o pronome pessoal eu, no entanto, nem sempre esse pronome refere-se ao locutor, 

assim sendo evoca o conhecimento extralinguistico. Nesse caso, coloca-se em discussao a 

ideia de que nem sempre o sujeito do enunciado coincide com o autor da formulacao. Isso e 

evidente no texto literario, porem, tambem ocorre em outros tipos de enunciados. 

Comprovando essa ideia, Foucault (2002) defende: 

[...] essa ruptura nao esta limitada apenas a literatura. E absolutamente geral 
na medida em que o sujeito do enunciado e uma funcao determinada, mas 
nao forcosamente a mesma de um enunciado a outro; na medida em que e 
uma funcao vazia, podendo ser exercida por individuos, ate certo ponto, 
indiferentes, quando chegam a formular o enunciado; e na medida em que 
um unico e mesmo individuo pode ocupar, altemadamente, [...] diferentes 
posicoes e assumir o papel de diferentes sujeitos. (FOUCAULT, 2002, p. 
107) 

Ainda em relacao a constituicao da Analise do Discurso, a passagem da sentenca para 

o texto e o discurso sedimentou mais uma tendencia da Lingufstica, surgida na Franca, na 

decada de 1960 - a Analise do Discurso - que nasceu a partir da convergencia de areas do 

conhecimento bastante diferenciadas - a Linguistica, a Psicanalise e o Marxismo. E isso a 

torna uma abordagem transdisciplinar. A Linguistica por si so e limitada e nao explica o 

discurso, quanto a sua constituicao e producao de sentido. Quando mencionamos a 

Linguistica, queremos fazer referenda ao estruturalismo de vertente saussuriana, para quern a 

lingua era um sistema estruturado, previsivel e controlado pelo falante, enquanto a fala nao 

era considerada objeto de estudo por fugir desse controle que se exercia em relacao aquela 

Enquanto a Linguistica limita-se a lingua, a AD une o linguistico e o historico, atraves do 

discurso, por isso, esta ultima e mais abrangente. 

2.2 As limitacoes do binomio lingua/fala e as possibilidades do discurso 

Considerando que a AD concentra-se no discurso e nao na dicotomia lingua/fala ou 

apenas na fala; e possivel compreender que ela nao se apoia na concepcao de Hnguagem como 

instrumento de comunicacao. Se assim o fosse teriamos um circulo de comunicacao baseado 

em elementos ja existentes, fixos e imutaveis, constituido de emissor, receptor, codigo, 

referente e mensagem. Nesse sentido, a comunicacao restringe-se a transmissao de 

informacoes, que ocorre conforme fora previsto, sem nenhuma interferencia da parte dos 

sujeitos envolvidos. Enfim, ela funciona a partir do binomio estimulo/resposta, em que tudo 
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ocorre dentro do previsivel. Essa previsibilidade, porem nao ocorre com o discurso, pois 

conforme Orlandi (2002, p. 49), "os sujeitos e os sentidos sao afetados pela lingua e pela 

historia." Ser afetado pela lingua e pela historia e ser diferente dos demais, imprevisivel; da 

mesma forma, os sentidos que esse sujeito atribui aos enunciados nao sao estaveis. Dai que "o 

discurso mais do que transmissao de informacao e efeito de sentidos entre locutores". 

Pecheux, (1969 apud Orlandi, 2002, p. 21). 

Enquanto isso, Foucault (1969, apud Brandao 1998 p. 28) concebe o discurso como 

uma "dispersao". Ao assumir essa condicao esta se afirmando que ele se desloca, e movel, 

principalmente com relacao ao sentido e a sua constituicao. Descreve-los e possivel, desde 

que se apreendam as "regras de formacao", que possibilitam a determinacao dos elementos 

que os constituem. As regras de formacao determinam a que "formacao discursiva" pertence o 

discurso. A partir do momento em que se apreende a formacao discursiva, o discurso passa da 

dispersao para o campo da regularidade. Partindo desse pressuposto e que Brandao (1998, p. 

28) traz a tona a definicao de discurso formulada por Foucault (1969) "como um conjunto de 

enunciados que tern seus principios de regularidade em uma mesma formacao discursiva". 

Assim, quando os enunciados possuem elementos em comum, considera-se que eles 

pertencem a mesma formacao discursiva, a qual funciona como um controle dos dizeres. 

Alguem pode sentir-se instado a dizer algo, numa dada circunstancia; entretanto, se a sua 

formacao discursiva nao permite, ele (a) evita dize-lo. 

2.3 Saber, poder e disciplina - a trilogia foucaultiana na construcao do discurso 

Com base nas ideias de Foucault, Brandao (1998, p. 31) define o discurso como "o 

espaco em que saber e poder se articulam", uma vez que quern fala, o faz a partir de um lugar 

social, de um direito reconhecido institucionalmente. Assim, o que e dito e tido como 

verdadeiro, logo veicula um saber que gera o poder. Na otica de Foucault (2004, p. 14), o 

poder esta disseminado em todos os lugares de forma a atingir a tudo e a todos. Nesse caso, se 

ele e comum aos seres em geral, existem os dominadores e os dominados, ou seja, qualquer 

pessoa pode, em algum momento da vida, vir a exerce-lo. O poder nao tern comeco, nem fim. 

Tambem nao esta ancorado num grupo, por isso e movel. Tal mobilidade faz com que o poder 

seja exercido e nao controlado. Ao inves de existir o poder, existem relacoes de poder. A 

respeito do que e o poder e suas implicacoes, Machado (2004, apud Foucault, 2004) afirma: 
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[...] O poder nao e algo que se detem como uma coisa, como uma 
propriedade, que se possui ou nao. Nao existem de um lado os que tern o 
poder e de outro aqueles que se encontram dele alijados. Rigorosamente, [...] 
o poder nao existe, existem sim praticas ou relac5es de poder. [...] e algo que 
se exerce, que se efetua, que funciona. (MACHADO, 2004, p. 14 apud 
FOUCAULT, 2004) 

No caso especifico do discurso politico, a crenca que a maioria da populacao tern e a 

de que o poder e uma realidade e esta centrado nas maos dos politicos. Nao se enxerga o 

poder como relacoes de poder as quais sao suscetiveis de mudanca, em vez da perpetuacao ou 

antigas praticas coronelistas. Como consequencia dessa falta de esclarecimento, temos os 

grupos ou familias assumindo funcoes publicas em municipios ou estados ao longo de 

geracoes. 

Apesar desse comodismo, o poder implica em resistencia, pois ninguem almeja ser 

dominado. Ainda que o ser humano nao consiga inverter a situacao de dominacao. Em algum 

lugar, ha alguem que se manifesta resistindo as relacoes de poder. Da mesma forma e o poder: 

suscita dominacao, como tambem resistencia. Por isso, Machado (2004, apud Foucault, 

2004), confessa: 

Qualquer luta e sempre resistencia dentro da propria sede de poder, teia que 
se alastra por toda a sociedade e a que ninguem pode escapar [...]. Onde ha 
poder, nao existe propriamente o lugar da resistencia, mas pontos moveis e 
transitorios [...]. Ele e luta, afrontamento, relacao de forca [...]. E nao e uma 
relacao univoca, unilateral. Nessa disputa ou se ganha ou se perde. 
(MACHADO, 2004, p. 14 apud FOUCAULT, 2004) 

Isso e perceptivel quando a sociedade se organiza em forma de paralisacoes, greves, 

impeachment ou revolucoes. Ou seja, e o dominado resistindo a um "poder" supostamente 

unilateral. A propria historia tem revelado que a mudanca e resultado de mobilizacoes. 

Nessa perspectiva, poder e relacao de forcas, isto e, uma dimensao constitutiva de 

qualquer relacao social ou discursiva. Os parceiros, nesse jogo, estao em constante 

movimento de equilibracao dessas forcas. Tanto que o lugar da resistencia exerce pressao 

sempre movel sobre o lugar do dominio. 

Quando a maioria da populacao desenvolve um consideravel nivel de criticidade, 

consequentemente, ela detem o saber, automaticamente passa a exercer o poder. Obviamente 

que para atingir esse estagio nao seriam necessario revolucoes, mas organizacao, participacao 

efetiva na vida comunitaria. Paralelamente, quern esta em posicao de saber legitimado tem 



22 

mais chance de ser ouvido, tem mais credibilidade e oportunidade para disseminar o saber de 

que e possuidor. Concernente as relacoes de poder/saber, Foucault (2004, p. 21) comenta: 

"[ . . . ] saber e poder se implicam mutuamente: nao ha relacao de poder sem constituicao de um 

campo de saber. Constitui novas relac5es de poder. Todo ponto de exercicio do poder e, ao 

mesmo tempo, um lugar de formacao do saber". 

E esse saber nao se relaciona apenas com o poder, mas com a politica, com as 

condicoes socio-economicas e culturais, visto que o saber produzido parte de um sujeito que 

vive em sociedade, faz escolhas, atua e age. Todavia, esse agir sobre o poder esta 

condicionado a fatores da natureza economica, a exemplo das pesquisas cientificas que 

necessitam de financiamento. Tambem esta condicionado a questao etica, aos valores 

defendidos pelo possuidor de tal saber. Independente de qual seja o saber produzido, positivo 

ou negativo, ele sera manipulado sob a forma de poder, a fim de beneficiar esta(s) ou 

aquela(s) pessoa(s). Quando uma empresa, instituicao, entidade ou agente politico decide 

apoiar determinado projeto ou pesquisa, esta revelando que tipo de saber e a favor ou contra. 

O apoio por si so e uma decisao politica, que afeta positiva ou negativamente a vida de outros 

sujeitos. Assim ao opinar sobre a relacao saber/politica. Machado (2004, apud Foucault 2004) 

defende: 

Todo conhecimento [...] so pode existir a partir de condicoes politicas que se 
formem tanto o sujeito quanto o dominio do saber [...]. Todo o saber e 
politico. E isso nao porque cai nas malhas do Estado [...] mas porque todo o 
saber tem sua genese em relacoes de poder. (MACHADO, 2004, p. 21 apud 
FOUCAULT, 2004) 

Quern possui o saber, tem-lhe assegurado o poder e quern exerce este, esta mais 

proximo daquele. Com isso, percebe-se o porque de se valorizar o saber, quando cada vez 

mais sao criadas as especialidades relativas as diversas areas do conhecimento. E aumentam 

as exigencias em relacao ao mundo do trabalho. Quern tem a pratica, porem nao tem o 

"canudo", nao esta legitimado para assumir sua funcao, pois a condicao para chegar ao poder 

e possuir o saber institucionalizado pela sociedade. Em sintese, as relacoes de saber/poder que 

se manifestam em nossa sociedade sao veiculadas atraves do discurso. 

2.4 Os rituais e as estrategias inerentes a constituicao e a veiculacao do discurso 

Conforme Foucault (2004), a producao e a veiculacao do discurso nao advem de 

qualquer sujeito, senao de uma instituicao reconhecida socialmente. Logo, nao e qualquer 
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sujeito que esta autorizado a falar o que quiser. Nesse caso, o mais provavel e que seu 

discurso nao seja ouvido ou considerado loucura. De fato, os discursos autorizados a 

circularem sao aqueles que as instituicoes elegeram como tais. Sao discursos ritualizados cuja 

aparicao se da atraves de rituais, os quais o sujeito deve realizar. Quanto ao poder desse 

discurso, nao advem exatamente dele, mas da instituicao que o sujeito representa. Como se 

percebe, o sujeito nao e o criador daquilo que profere, apenas representa o discurso. Por sua 

vez, a sociedade controla a producao de discurso, de modo que se diminuam as divergencias, 

concentrando o publico numa unica direcao. Ou seja, fazendo com que as pessoas apoiem o 

discurso, sem que fiquem revoltadas. Esse controle e exercido atraves de varios 

procedimentos. A respeito dos quais, Foucault (2004) afirma: 

[...] em toda sociedade a producao do discurso e ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuida por certo numero de 
procedimentos que tem por funcao conjurar seus poderes e perigos, dominar 
seu acontecimento aleatorio, esquivar sua pesada e temivel materialidade. 
(FOUCAULT, 2004, p. 8-9) 

Com base nesses procedimentos, a sociedade controla o discurso dos sujeitos. Atraves 

da interdicao, a sociedade precisa o que o sujeito deve dizer, a quern dizer, como e em que 

circunstancia faze-lo. Nesse caso, ha assuntos que podem ser ditos; outros terminantemente 

proibidos, sem que haja uma explicacao plausivel para tal proibicao. Se um discurso e 

proibido, certamente existe nele algo temivel. Foucault (2004, p. 10) confessa que o discurso 

esta relacionado ao poder e ao desejo. Dai, o interesse em saber nao reside exatamente naquilo 

que o discurso manifesta ou oculta, mas naquilo que designa o objeto de desejo. E confirma: 

"[ . . . ] o discurso nao e simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominacao, 

mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar." Foucault 

(2004, p. 10). 

Ainda discorrendo sobre o discurso, Foucault (2004, p. 15) chama a atencao para a 

separacao entre o discurso verdadeiro e o discurso falso. O discurso verdadeiro era proferido 

"por quern de direito e conforme o ritual exigido". A enfase, nesse caso, estava na pessoa que 

proferia o discurso: o rei, o papa e no que esse discurso era/fazia. Posteriormente, passou-se a 

dar atencao aquilo que o discurso dizia. Esse deslocamento revela-se em solenidades oficiais 

quando ha quebra de protocolo, a fim de dar enfase a algo que nao seria proferido, caso o 

ritual fosse rigorosamente cumprido. 
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Muitas vezes, aquilo que o sujeito diz e uma verdade, entretanto, por infringir as 

expectativas da instituicao a que pertence, seu dizer e menosprezado, porque a verdade nao e 

o bastante. O que importa e estar "no verdadeiro". E essa concepcao advem da instituicao e 

nao do sujeito. A fim de dizer algo, o sujeito necessita cumprir o ritual exigido pela ocasiao. 

Nao basta dizer. E preciso saber como faze-lo. Segundo Foucault (2004, p. 39), o ritual 

"define os gestos, os comportamentos, as circunstancias, e todo o conjunto de signos que 

devem acompanhar o discurso; fixa, enfim, a eficacia [...] das palavras, seu efeito sobre 

aqueles aos quais se dirigem os limites de seu valor de coercao". 

Por outro lado, estar "no verdadeiro" nao representa a verdade em toda a sua extensao, 

ao mesmo tempo em que nao e de todo mentira, logo, diz respeito a verossimilhanca. E 

comum a instituicao preve quais comportamentos ou atitudes o sujeito tende a seguir; 

entretanto, podem ocorrer distanciamentos. O fato de existirem tais deslizamentos por outras 

formacoes discursivas nao significa que o seu discurso seja falso, mas pode indicar a intencao 

de obter do destinatario um efeito de sentido. 

Finalmente, o que se percebe, com base nos procedimentos aqui expostos, e que o 

discurso une, separa, inclui, exclui, educa ou torna rebelde o individuo. A eficacia dos 

procedimentos esta justamente em eliminar todas as ameacas em relacao ao objeto de desejo e 

poder presentes no discurso. 

2.5 O papel da ideologia na (in) eficacia do discurso 

A partir do momento em que a Linguistica se deteve a estudar o discurso, ela tambem 

passou a estudar a ideologia, como parte constitutiva daquele. Assim, atraves do discurso, 

pode-se depreender que ideologia ela defende ou se manifesta contraria. 

De acordo com Althusser (1970 apud Mussalim, 2001, p. 103), "as ideologias tem 

existencia material, ou seja, devem ser estudadas nao como ideias, mas como um conjunto de 

praticas materials que reproduzem as relacoes de producao". Portanto e a Hnguagem e por 

extensao, o discurso que conferem materialidade a ideologia, tornando-a perceptivel. 

Fazendo uma releitura do materialismo historico marxista, Althusser (1970 apud 

Mussalim & Bentes, 2001, p, 104) concorda com a metafora do "edificio social" em que a 

ideia da infra-estrutura determina a superestrutura. Com isso, ele quis afirmar que o fator 

economico direciona o funcionamento das instancias politico-juridicas e ideologicas. A posse 

de bens materials garante o dominio do poder em relacao a outras pessoas, no que concerne a 

politica, a lingua, a cultura, a moda, enfim, e um poder extensivo a todos os aspectos da 
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sociedade. E uma forma de o dominante castrar a identidade dos dominados, desvirtuando-os. 

Da mesma forma que o fator economico determina a ideologia, esta tambem consolida a base 

economica que a sustenta. E para manter a supremacia, o dominante age utilizando-se de 

atitudes repressoras e violentas. A fim de corroborar com essa ideia, pode-se concordar com 

Althusser (1970, apud Mussalim & Bentes, 2001) quando faz mencao a respeito do conceito 

de "aparelhos ideologicos", afirmando que: 

[...] o que tradicionalmente se chama de Estado e um aparelho repressivo de 
Estado, que funciona "pela violencia" e cuja acao e complementada pela escola, 
pela religiao, que funcionam pela ideologia e sao denominados aparelhos 
ideologicos de Estado. Pela maneira como se estruturam e agem esses aparelhos 
ideologicos e que se pode depreender como funciona a ideologia. 
(ALTHUSSER, 1970, apud MUSSALIM & BENTES 2001, p. 14) 

Estabelecendo uma diferenca entre a Linguistica e as ideias de Althusser, percebe-se 

que ha uma estreita relacao entre elas, pois e a hnguagem que corporifica a ideologia, uma 

vez que esta perde sua eficacia, caso nao seja propagada. E isso so e possivel gracas a 

Hnguagem. Todavia a ideologia inexiste por si mesma, visto que se depreendem as ideias de 

um sujeito a partir de seus atos, ou seja, estes correspondem aquelas. 

Partindo dessa correlacao, Althusser (1970) defende que as ideias deixam de existir no 

ambito espiritual e passam a existir materialmente, manifestando-se nos Aparelhos 

Ideologicos de Estado e, mais especificamente, nas atitudes do sujeito. Ao mesmo tempo em 

que a ideologia se materializa nos atos concretos, estes sao moldados por aquela. Por isso 

Althusser (1970, apud Brandao, 1998, p. 23) chega a afirmar "que a pratica so existe numa 

ideologia e atraves de uma ideologia". 

Ainda, conforme Brandao (1998, p. 23), "a funcao da ideologia e constituir os 

individuos concretos em sujeitos." Nao e o individuo que pensa ou age apenas em beneficio 

proprio, mas e o ser que realiza tais acoes em nome de uma instituicao. Logo, ele nao e ele 

mesmo, perde a individualidade, tornando-se semelhante aos demais atraves da interpelacao. 

Uma ideologia tende a se perpetuar quando o grupo faz algo para propaga-la. Dai, 

Ricouer (1977, apud Brandao, 1998, p. 24) defende que a vitalidade do ato fundador, deve ser 

mantida e levada adiante do periodo de efervescencia. Essa perpetuacao depende da forma 

como se propaga a ideologia. Dai ela e simplificadora e esquematica, pois sistematiza atraves 

de mensagens curtas e resumidas, porem fortes a exemplo das maximas, ditados populares, 

slogans e proverbios. Portanto, o poder da mensagem esta no efeito que as palavras podem 

provocar, no receptor da mesma. Esses recursos por apresentarem mensagens atemporais e 
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generalizadas toma a ideologia globalizante. Ela nao existe para o grupo, mas para o conjunto. 

Por ser ampla a ideologia evita que o sujeito pense ou reflita sobre ela, mas pense a partir 

dela. Logo, afirma-se que ela e operante e nao tematica; ela resulta em acao e nao em 

reflexao. Apesar desses tracos a ideologia nao se baseia apenas no tradicional. Embora se 

apoiando numa base estavel, a ideologia acrescenta a esta, inovacoes. Contudo, e prudente em 

admitir inovacoes porque o "novo", provoca resistencia e divergencia, e adota-lo com 

exclusividade pode representar um perigo. Com relacao a isso, Brandao (1998) afirma: 

[...] ideologia e conservacao e resistencia as modificacoes. O novo poe em 
perigo as bases estabelecidas pela ideologia. Ele representa um perigo ao 
grupo cujos membros devem se reconhecer e reencontrar na comunhao das 
mesmas ideias e praticas sociais. (BRANDAO, 1998, p. 25) 

E comum existirem divergencias, discordancias quando se tem uma ideia, habito ou 

projeto novo. O novo assusta, provoca receio nos conservadores ate que se adapte a nova 

realidade. Tambem pode ocorrer de alguns membros se adaptarem mais rapidamente ao novo; 

enquanto outros permanecerem incredulos, por algum tempo, as modificacoes. 

2.6 A identidade do eu depende do outro 

Alem do estruturalismo e do materialismo historico, outra abordagem que constitui a 

AD e a psicanalise lacaniana. Ela e baseada nos escritos de Freud e se detem sobre os 

conceitos de consciente, inconsciente, sujeito centro e criterio do lugar vazio. Conforme 

Lacan (apud Mussalim & Bentes 2001, p. 107) o inconsciente e o conceito base da 

psicanalise, pois ao falar, o sujeito acredita que esta sendo ele mesmo e seu discurso e 

original, porem aquilo que ele enuncia nada mais e que um reflexo do seu discurso somado a 

outros discursos localizados no inconsciente. Esses outros discursos provem de direcoes 

variadas. E o discurso do pai, da familia, da escola, da religiao, do sindicato, etc., que fundem 

numa unica ideia, emergem e fazem vir a tona o sujeito. Esses discursos constituem o Outro 

(com O maiusculo). Quando o sujeito acredita ser o protagonista daquilo que fala, esta nada 

mais que vivendo a ilusao do sujeito centro, pois se os discursos provem do inconsciente, 

regiao cerebral inacessivel, consequentemente, ele nao tem dominio sobre si mesmo, em se 

tratando de Hnguagem. Portanto, o sujeito e visto como uma representacao, ja que com base 

no discurso do Outro, ele se define e ganha identidade. A presenca do Outro e uma presenca 
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dominante, visto que representa discursos que e anterior e exterior ao sujeito, existem antes 

dele e fora dele. 

De forma que o sujeito nao esta no consciente onde e procurado, mas no inconsciente, 

onde nao se tem acesso, e aonde ele nao se encontra. Dai se dizer que o sujeito e descentrado, 

como tambem clivado por estar dividido entre o consciente e o inconsciente. Assim, de 

acordo com Mussalim & Bentes (2001, p. 109), o sujeito nao e nada mais "que um 

significante do Outro". Em outras palavras, o sujeito e um ser dependente do Outro para se 

constituir enquanto tal. 

Como se ve, Lacan estabelece o conceito de sujeito a partir da relacao que este 

mantem com o inconsciente e com o Outro, atraves da Hnguagem. E a Hnguagem e a forca 

motriz dessa relacao. Ainda sobre o sujeito, Mussalim & Bentes, (2001) confessa: 

O sujeito por definir-se atraves da palavra do Outro, nada mais e que um 
significante do Outro. Mas por ser um sujeito clivado, dividido entre o 
consciente e o inconsciente inscreve-se na estrutura caracteristicamente 
definida por relacoes binarias entre seus elementos, como uma 
descontinuidade, pois emerge no intervalo existente entre dois significantes, 
emerge sob as palavras, sob o discurso. (MUSSALIM & BENTES, 2001, p. 
109) 

Retomando a ideia de sujeito descentrado, ele e um sujeito essencialmente historico, 

visto que enuncia a partir de um lugar social e de um tempo. A nocao de sujeito determinado 

pela historia alia-se a nocao de sujeito ideologico. Este nao enuncia qualquer coisa, mas 

apenas aquilo que melhor lhe convem na ocasiao, ou seja, o sujeito ajusta o seu dizer ao dizer 

do outro. Consequentemente, o sujeito e um individuo assujeitado e jamais senhor do seu 

dizer. Dai a ideia de sujeito centro ser uma ilusao. Ao mesmo tempo em que ele e assujeitado 

ao seu destinatario, tambem o e em relacao a discursos ja existentes ou historicamente 

constituidos. 

Baseando-se na ilusao discursiva do sujeito, pode-se afirmar com Brandao (1998, p. 

53) que ao produzir ou ler um texto, o sujeito esta diante de enunciados que nao estao 

isolados, uma vez que normalmente, existem discursos com os quais ele pode dialogar, visto 

que nao estao acabados, mas sujeitos ao contra-discurso. De modo que "a constituicao do 

discurso se da na atmosfera do "ja-dito" e e regulado pela possivel replica do nosso 

alocutorio". Em decorrencia disso, Bahktin (1975, p. 103 apud Brandao 1998, p. 53) afirma 

que falamos basicamente aquilo que desejamos saber como resposta do que dissemos, dai 
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solicitamos e prevemos o que o outro deveria dizer e, ao mesmo tempo, solicitamos e 

prevemos o que nao foi dito. Concernente a esse contra-discurso, Brandao (1998, p. 53) 

reforca: "Ao enunciar o locutor instaura um dialogo com o discurso do receptor na medida em 

que o concebe nao como mero decodificador, mas como um elemento ativo atribuindo-lhe a 

imagem de um contra-discurso". 

O discurso caracteriza-se pela sua natureza dialogica. Ele nao e uma via de mao unica, 

visto que seus sentidos nao sao rigorosamente previsiveis, nem sao unicos. Dada essa 

possibilidade que tem os discursos de significarem, diz-se que eles sao heterogeneos. 

Entretanto, os discursos sao, de certa forma, controlados, sendo os sentidos deles demarcados 

pela formacao ideologica que os governa. De modo que, o sujeito nao enuncia tudo o que lhe 

vem a mente, pois ele esta inserido numa classe social, pertence a uma instituicao (familia, 

escola, sindicato, igreja, etc) e, automaticamente, e assujeitado a formacao discursiva e 

ideologica. Logo, o seu "dizer" sera considerado legalizado se estiver em sintonia com os 

sentidos admitidos por esse tipo de formacao no interior do espaco interdiscursivo. Na 

realidade, existe um encadeamento: os sentidos que o sujeito atribui podem ser miiltiplos e, ao 

mesmo tempo, ja demarcados. Miiltiplos porque a formacao discursiva o permite e 

demarcados porque esta e controlada pela formacao ideologica. Entao, para a Analise do 

Discurso, o que e preponderante nao e o sujeito em si, mas o lugar ideologico que ele ocupa. 

Concernente a relacao entre a formacao discursiva e ideologica, Mussalim & Bentes, (2001) 

explicita: 

Uma formacao discursiva, apesar de heterogenea, sofre as coercoes da 
formacao ideologica em que esta inserida. Sendo assim, as seqiiencias 
lingiiisticas possiveis de serem enunciadas por um sujeito ja estao previstos, 
porque o espaco interdiscursivo se caracteriza pela defasagem entre uma e 
outra formacao discursiva. (MUSSALIM & BENTES, 200, p. 131) 

O que se pode depreender e que os sentidos sao previamente demarcados. Eles nao 

podem ser qualquer um. Contudo, eles so existem a partir da constituicao do discurso. Logo, 

nao ha sentido exterior ao discurso. Ele e construido a medida que se le e se procede as 

relac5es necessarias a sua construcao, a exemplo da utilizacao dos conhecimentos previos e 

de mundo, conhecimento do genero textual, do contexto e da lingua, alem de estrategias de 

leitura e do acionamento das possibilidades permitidas pela formacao ideologica. Pecheux 

(1975, apud Brandao 1998) esclarece: 
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O s e n t i d o de u m a p a l a v r a , e x p r e s s a o , p r o p o s i c a o n a o e x i s t e e m si m e s m o , 

[ . . .] , m a s e d e t e r m i n a d o p e l a s p o s i c o e s i d e o l o g i c a s c o l o c a d a s e m j o g o n o 

p r o c e s s o s o c i o - h i s t o r i c o e m que as p a l a v r a s , e x p r e s s o e s , p r o p o s i c o e s s a o 

p r o d u z i d a s [...]. (PECHEUX, 1975, p. 144 a p u d BRANDAO 1998, p. 62) 

O sujeito pode ate ter um entendimento a respeito de um assunto/ideia especificos, 

entretanto, o seu enquadramento numa formacao ideologica, determina que ideias ele deve 

defender, como deve agir. A fim de sintetizar o que e o sentido na AD, Mussalim & Bentes 

(2001, p. 132) afirma: "o sentido nao e linico, ja que se da num espaco de heterogeneidade, 

mas e necessariamente demarcado". 

Levando em conta a Analise do Discurso, percebe-se que os discursos sao miiltiplos. 

Sempre ha diferencas entre um e outro. Contudo, ao mesmo tempo, em que eles sao unicos, 

tambem sao semelhantes. Assim, o reconhecimento da especificidade de um discurso so e 

possivel quando se coloca o discurso em questao em relacao com outros discursos. Esse 

espaco de interseccao e denominado interdiscurso. 

Aquilo que supomos ser uma inovacao, certamente, existe ou ja existiu em algum 

lugar, momento ou circunstancia. Logo, a suposta inovacao nao ultrapassa o nivel do ja-dito, 

do pre-construido. Provavelmente, deva existir algo novo no que dizemos, principalmente, na 

forma como esse discurso reaparece. Foucault (2004) intitula esse reaparecimento de nocao de 

comentario. 

Seguindo Orlandi (2002, p. 31), o interdiscurso: "E o que chamamos de memoria 

discursiva: o saber discursivo que torna possivel todo dizer e que retorna sob a forma do pre-

construido, o ja-dito que esta na base do dizivel, sustentando cada tomada da palavra". 

Todavia, Orlandi (2006, p. 21) exp5e uma particularidade da memoria discursiva 

afirmando que "ao enunciarmos ocorre uma estratificacao de formulacoes ja feitas que preside 

nossa formulacao e formam o eixo de constituicao do nosso dizer. Mas sao formulacoes ja 

feitas e esquecidas". Nesse sentido, quando evocamos uma palavra, certamente, outras 

pessoas a mencionaram antes, em circunstancias as mais variadas possiveis, o que resultou em 

significacoes diferentes. Talvez, nos mesmos fizemos mencao a essa palavra e nao temos 

lembranca do que ela significou naquela ocasiao. Dai, na concepcao de Orlandi (2002, p. 22), 

essa palavra "significa nao apenas o que temos intencao de dizer, mas tambem pela memoria 

de que ela esta impregnada e que desconhecemos". 

Nesse caso, o conhecimento do dizer inicial contribui para reatualizacao da memoria 

discursiva. Nao e possivel, compreender com facilidade o que a Presidenta Dilma Rousseff 
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comunica em seu discurso, se voce desconhece sua historicidade e nao tem informacao 

alguma a respeito dela. 

2.7 Formacoes imaginarias - de que forma se materializam no discurso 

Na concepcao de Orlandi (2002, p. 39), nao ha discurso isolado, que nao se relacione 

com outros discursos. "Os sentidos resultam de relacoes: um discurso aponta para outros que 

o sustentam, assim como para dizeres futuros." Nesse sentido, nao ha discurso com duracao 

pre-estabelecida, visto que ele pode se relacionar com dizeres realizados, imaginados ou 

possiveis. Se o sentido a ser atribuido ao discurso pressupoe relacoes com os discursos 

anteriores ou previstos, isto evidencia que os falantes estao aptos a manipularem as palavras, 

no intuito de faze-las ter um sentido e nao outro. A esse mecanismo da-se o nome de 

antecipacao. Relativo a ele, Orlandi (2002, p. 39) explicita: "[ . . . ] todo sujeito tem a 

capacidade de experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que seu interlocutor 

"ouve" suas palavras. Ele antecipa-se assim a seu interlocutor quanto ao sentido que suas 

palavras produzem". 

O mecanismo de antecipacao funciona como uma autodefesa, pois o sujeito deseja 

assegurar que as palavras adquiram o efeito de sentido que melhor lhe favoreca. No entanto, a 

antecipacao nao se manifesta de uma maneira uniforme, visto que dependendo de quern seja o 

interlocutor, o falante utilizar-se-a desse artificio de modo diverso. Logo, o interlocutor e a 

peca fundamental desse jogo. Essa preocupacao a que o falante esta sujeito revela outra 

questao - a relacao de forcas existentes entre os falantes. Cada posicao ocupada requer um 

dizer especifico que, nas entrelinhas, revela relac5es movidas pelo poder. Logo, ha dizeres 

que valem mais que outros, contudo, de um modo geral, todos passam pelo crivo das 

formacoes imaginarias. Nesse jogo imaginario, esta envolvida a imagem do sujeito locutor, a 

imagem do interlocutor e do objeto do discurso. Esse jogo inclui ainda: "[ . . . ] a imagem que o 

locutor faz da imagem que seu interlocutor faz dele, a imagem que o interlocutor faz da 

imagem que ele faz do objeto do discurso." Orlandi (2002, p. 40). 

Na verdade, o que constitui as diferentes posicoes sao as imagens. Um sujeito pode 

enunciar de varias posicoes e, a cada uma, o interlocutor evocar imagens diferentes a respeito 

dele. Nao importa quern fala, mas a posicao discursiva defendida, que faz com que seu dizer 

signifique de um modo determinado. A respeito disso, Orlandi, (2002) reforca: 
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[...] E preciso referir o sentido as suas condicoes de producao, estabelecer as 
relac5es que ele mantem com sua memoria e tambem remete-lo a uma formacao 
discursiva [...] para compreendermos o processo discursivo [...]. Os sentidos nao 
estao nas palavras elas mesmas. Estao aquem e alem delas. (ORLANDI, 2002, 
p. 42) 

Muitas vezes, nao se compreende a mudanca de posicionamento de determinada 

pessoa ao assumir algumas funcoes/cargos. Contudo, essa mudanca e previsivel na Analise do 

Discurso, uma vez que o sujeito fala a partir do lugar que ele esta ocupando no presente. Os 

discursos do sindicalista e do prefeito sao diferentes, mesmo proferidos pelo mesmo sujeito. 

A cada posicao ocupada socialmente, o sujeito vai enunciar aquilo que a formacao discursiva 

e a formacao ideologica permitem-no. 

2.8 Sujeito - entre a liberdade e o assujeitamento 

Ainda conforme Brandao (1998, p. 64) atraves da "interpelacao ideologica", o sujeito, 

pressupondo ser livre, e levado a ocupar um lugar nos grupos ou classe de uma dada formacao 

social. As instituicoes tratam de reproduzir e manter as relacoes entre as classes. Relacoes 

essas que num momento ou noutro podem se confrontar, fazer aliancas ou dominar. Para 

Brandao (1998, p. 38) esse conceito envolve "um conjunto complexo de atitudes e de 

representacoes," e denominada de formacao ideologica. Por sua vez, e a formacao ideologica 

que governa as formacSes discursivas, pois ao fazer parte de uma formacao social, o sujeito 

profere aquilo que sua formacao admite, nao sendo "livre" para veicular outras informacoes. 

Dai Orlandi (2002, p. 43) defini-la como: "[. . .] aquilo que numa formacao ideologica dada 

[...] determina o que pode e deve ser dito." 

Nessa perspectiva, Pecheux (1975 apud Orlandi 2002, p. 44) assegura que os sentidos 

das palavras nao estao nelas mesmas, nem depende apenas da lingua. O sentido literal nao e 

exclusividade, visto que ele e substituido por outro sentido. Essa transferencia e/ou 

substituicao resulta na metafora. Consequentmente, a formacao discursiva e um lugar mais ou 

menos provisorio. Dai se justifica o fato de uma mesma palavra assumir significacoes 

diferentes dependendo de quern a emprega. 
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2.9 Condicoes de producao 

As condicoes de producao incluem os sujeitos, o interdiscurso, a memoria discursiva, 

a situacao e a dupla ilusao do sujeito. Com relacao ao sujeito, conforme ja expusemos, neste 

trabalho, e um ser dividido entre o consciente e o inconsciente e vive a movimentar-se entre 

esses dois polos. O sujeito toma ciencia de que nao e possivel optar por apenas um desses 

polos. Essa condicao instavel tambem o leva a concluir que ele nao e senhor do seu dizer. O 

eu perde a centralidade, por isso se diz que o sujeito e descentrado. Contudo, o sujeito nao e 

necessariamente assujeitado. Ha momentos em que suas atitudes evidenciam a condicao de 

liberdade, a exemplo de quando ele, tendo consciencia da formacao social na qual seu grupo 

se insere, rebela-se ao defender discursos nao permitidos pelo grupo. Ou ainda, quando 

atraves da antecipacao e do jogo de imagens, o sujeito vislumbra o lugar onde o interlocutor 

esta e o que ele gostaria de ouvir. 

Isso e possivel porque o sujeito fala a partir da posicao que ele ocupa e das projecoes 

que faz ao enunciar. Dai ele deixa de ser apenas humano e passa a ser representacao dos 

lugares que ocupa na estrutura de uma formacao social. De acordo com Brandao, (1998): 

[...] No discurso, as relacoes entre esses lugares [...], acham-se representadas 
por uma serie de "formacoes imaginarias" que designam o lugar que 
destinador e destinatario atribuem a si mesmo e ao outro, a imagem que eles 
fazem de seu proprio lugar e do lugar do outro. [...], em todo processo 
discursivo, o emissor pode antecipar as representacoes do receptor e, de 
acordo com essa ante-visao do "imaginario" do outro, fundar estrategias de 
discurso. (BRANDAO, 1998, p. 36) 

Antes de prosseguir com as formacoes imaginarias, faremos mencao a outro 

constituinte das condicoes de producao - a situacao. E o contexto imediato em que ocorre a 

enunciacao: o lugar, o tempo, os sujeitos, os enunciados. Tambem faz parte da situacao, o 

contexto socio-historico, ideologico. A partir deste, pode-se antever como a lingua e a historia 

se articulam atraves do discurso, tornando-o portador de sentidos, como mncionam as 

relacoes de saber/poder nas instituicoes de que o sujeito participa. Ou seja, a situacao envolve 

o momento da enunciacao e as possiveis relacoes desta com epocas anteriores. 

Ao se reportar sobre as condicoes de producao, mais precisamente sobre as formacoes 

imaginarias, Osakabe (2002, p. 53) afirma concordar com Pecheux quando ele substituiu a 

palavra mensagem pela palavra discurso, visto que aquela nao abarca o "efeito de discurso" 

(Pecheux 1969, p. 17), nem a relacao de intersubjetividade, todavia, o autor confessa 
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discordar de Pecheux com relacao aos termos destinador e destinatario por se definirem 

"como representantes de um lugar em uma formacao social". Osakabe ressalta o acrescimo 

feito por Pecheux (1969/1990) ao quadro de questoes que formulara anteriormente. Desta 

feita incluindo questoes relativas aos pontos de vista de A e de B sobre o referente. Nesse 

caso, nao se quer saber qual e a imagem que A e B fazem de si e do outro, mas "o que A 

pretende falando de uma forma e de nao de outra". Em sintese, Osakabe e favoravel a 

inclusao dos atos de Hnguagem: perlocucionarios e ilocucionarios, nas condicoes de producao. 

Os atos de Hnguagem sugerem a seguinte questao: Que pretendo do ouvinte para lhe falar 

dessa forma? Os atos perlocucionarios correspondem aos efeitos que o dizer comunica ao 

destinatario, a exemplo de convencer, persuadir. Por sua vez, os atos ilocucionarios 

correspondem as acoes contidas no dizer. A respeito das questoes formuladas pelos 

interlocutores, reproduzimos o quadro formulado por Pecheux (1969/1990, apud Mussalim & 

Bentes, 2001, p. 136). 

Expressao que designa as 
formacoes imaginarias 

Significacao da expressao Questao implicita cuja 
"resposta"subentende a 
formacao imaginaria 
correspondente 

A 
< 

' U ( A ) 
Imagem do lugar de A para o 
sujeito colocado em A 

"Quern sou eu para lhe falar 
assim? 

A 
< 

U(B) 
Imagem do lugar de B para o 
sujeito colocado em A 

"Quern e ele para que eu lhe 
fale assim? 

\ 

B " 

IB (B) 
Imagem do lugar de B para o 
sujeito colocado em B 

"Quern sou eu para que ele 
me fale assim?" 

\ 

B " < 

IB (A) 
Imagem do lugar de A para o 
sujeito colocado em B 

"Quern e ele para que me fale 
assim?" 

A I A(R) "Ponto de vista" de A sobre 
B 

"De que lhe falo assim?" 

B I B(R) "Ponto de vista" de B sobre 
R 

"De que ele me fala assim?" 

Fonte: Pecheux. 1969/1990. 

Uma interacao pressupoe enunciadores: destinador e destinatario, nao exatamente 

seres que assumem papeis fixos, mas que se revezam nessa funcao. Com excecao do 

monologo, as demais formas de interacao sempre requerem a presenca de mais de uma 

pessoa. A medida que ocorre a interacao, percebe-se a maior ou menor participacao do locutor 
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e do ouvinte. Se o locutor esta com a palavra, logo se supoe que ele seja o agenciador do 

discurso. Relativo disso, Osakabe (2002, p. 59) afirma o seguinte: "Se num primeiro nivel de 

analise e o locutor que se coloca em evidencia, num nivel mais profundo, e possivel observar 

que o ouvinte e um agente indireto do discurso na medida em que e nele que se justifica o 

proprio discurso". 

O tipo de acao a ser definido depende dos resultados que se quer imprimir no ouvinte. 

Assim um enunciado contendo o verbo pedir repercute diferente de um enunciado que contem 

o verbo mandar. Os resultados nao sao os mesmos nos dois enunciados, pois a significacao de 

cada um mobiliza a acao a ser empreendida. Por outro lado, Osakabe (2002, p. 59-60) afirma 

que nenhum discurso por si so revela o tipo de acao a ser realizada (convencer, esclarecer, 

etc), "sem que se levem em conta as caracteristicas fundamentals da situacao e das relacoes 

entre os interlocutores". Nesse sentido, pode-se afirmar que nao e possivel precisar o ato-fim 

de um discurso, antes de sua enunciacao. Sem contar que, num discurso nao ha um linico ato 

de hnguagem, senao iniimeros deles. O que ocorre e que o discurso seleciona o ato que o 

caracteriza, ou seja, o ato que domina em relacao aos demais. 

Osakabe (2002) chama a atencao para a necessidade de um discurso simples e 

compreensivel. A partir da reacao do ouvinte, e possivel o locutor reformular, reelabora-lo. 

Lembrando Pecheux, Osakabe, (2002) reafirma: 

[...] o locutor para produzir um discurso, tem como base um conjunto de 
imagens, que sao interpretadas [...] como significacoes, que ele pressupoe 
existirem no locutor, bem como tem como base outro conjunto de imagens 
ou significacoes que pressupoe que o locutor pressuponha existirem nele. 
(OSAKABE, 2002, p. 69) 

Dentre as imagens formuladas pelo locutor em relacao ao ouvinte, esta a imagem da 

dominacao. Enquanto enuncia, o locutor tem a posse da palavra e esse poder lhe permite 

manipular as coordenadas de um discurso, de maneira a dar o formato que ele desejar, uma 

vez que, do ponto de vista funcional, o ouvinte e um simples espectador, porem nao o e "do 

ponto de vista do fornecimento de um ponto de partida necessario ao desenvolvimento do 

discurso" Osakabe (2002, p. 71). A priori, o ouvinte e um ser inerte, contudo nao permanece 

nessa situacao durante toda a enunciacao, pois ele tambem formula uma imagem do locutor. 

No caso do discurso politico, a imagem que o ouvinte formula do locutor nao se relaciona 

com a pessoa do politico, em si, mas com a funcao politica ou funcao publica que ele assume 

ou se propoe a faze-lo. Nesse sentido, a fim de que o locutor satisfaca a(s) imagem (ns) do 

ouvinte, faz-se necessario ao locutor tentar apreende-las e nao apenas isso; mas ajustar-se a 

elas. A respeito disso, Osakabe (2002) sugere: UNIVERSIDADE FEDERA1 
DE CAMPINA GRANDE 
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[...] parece que a melhor forma de se saber qual a imagem que o locutor 
pensa que o ouvinte faz dele e a de tentar saber a quais imagens enquanto 
candidato, o locutor insiste em atender. (...) e na insistencia em atender a 
essa imagem que se pode explicitar essa propria imagem. (OSAKABE, 
2002, p. 82) 

Portanto, as relacoes discursivas entre os sujeitos estao permeadas pelas formacoes 

imaginarias. Essa formulacao e automatica, a medida que enunciamos. 
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3 DISCURSO P O L I T I C O - NATUREZA, E S T R A T E G I A S E FINALIDADES 

3.1 Discurso e politica - aproximacoes e distanciamentos 

Para muitos integrantes da sociedade civil, falar em discurso e fazer mencao ao 

discurso politico, portanto, a um discurso que provem da autoridade. Entretanto, sabe-se que 

todo falante produz discursos, os quais dependendo das intencoes e situacoes de ocorrencia 

adquirem natureza diferente, tornando-se especificos. Assim, o discurso politico se diferencia 

do discurso religioso, cientifico e demais discursos. 

Talvez, a dependencia do povo em relacao aos politicos tenha corroborado com a 

crenca de que o discurso politico e restrito ao dominio politico e que qualquer necessidade 

popular tem de ser solucionada somente pelos politicos. Ou seja, durante decadas, o povo foi 

subserviente aos coroneis, pois nao tinha atentado para a possibilidade de ser protagonista de 

sua historia. 

Na pratica, e mais facil depararmo-nos com eleitores que creditam seus votos no 

candidato que investe no marketing do que naquele que defende ideias mais coerentes e 

sensatas, ou seja, as pessoas sao imediatistas e valorizam bastante o aspecto exterior. Ha casos 

em que a escolha popular recai sobre os candidatos jovens, com boa aparencia. A jovialidade 

se constitui num criterio para a escolha de um politico. Ser jovem e ser capaz de administrar 

bem. 

Conforme mencionamos, o discurso esta associado a politica, porem um discurso 

aparentemente politico pode efetivamente nao ter intencoes politicas. De modo diverso, um 

discurso supostamente ingenuo pode configurar-se num ato politico, desde que a situacao o 

autorize. Com isso, percebe-se a mobilidade existente entre os termos discurso e politica. A 

respeito disso, Charaudeau (2006, p. 40) afirma que: "Nao e, portanto, o discurso que e 

politico, mas a situacao de comunicacao que assim o torna. Nao e o conteiido do discurso que 

assim o faz, mas e a situacao que o politiza." De forma que o discurso politico nao provem 

necessariamente da autoridade politica. O discurso politico como sistema de pensamento diz 

respeito aos ideais politicos de cada partido, e que se constituem na identidade deste e o 

diferencia de outros partidos. Logo, pertencer a um determinado partido e estar apto/disposto 

a ser fiel as ideias dele, embora pessoalmente o filiado discorde delas em alguns momentos. 

Essa fidelidade e uma atitude potencial, uma vez que ela deve existir, porem, nem sempre e 

vivenciada pelos integrantes dos partidos, pois, na maioria das vezes, os interesses pessoais 

superam o compromisso com o partido. Dai ocorrerem as trocas constantes de partidos. 
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Alias, a politica tem demonstrado que a filiacao nao e levada a serio. Muitas vezes, o 

que importa e a quantidade de pessoas filiadas ao partido, em vez do tipo de membros 

pertencentes a ele. Assim, ha filiados que desconhecem a historia e os ideais de sua 

agremiacao partidaria. De modo que o partido acolhe a todos, sem estabelecer criterios mais 

rigorosos. 

Enquanto isso, o discurso politico como ato de comunicacao diz respeito aos atores 

que participam da cena politica, cujo desafio e conquistar o publico, adquirindo sua confianca. 

Essa intencao efetiva-se em eventos como: comicios, passeatas, visitas, aparicao nos meios de 

comunicacao de massa. 

Finalmente temos outro lugar de fabricacao do discurso politico - o discurso como 

comentario. Este discurso nao evoca a acao em si, mas uma opiniao, vinda do cidadao comum 

ou de um jornalista que comenta a conjuntura politica. Ao caracterizar o discurso como 

comentario, Charaudeau (2006) defende a ideia de que: 

Ele pode ser revelador da opiniao do sujeito que comenta, mas sem que se 
saiba necessariamente qual e seu grau de engajamento em relacao aquela. E 
o que explica porque muitas discussoes podem descambar para outra coisa, 
parar ou azedar os humores que se consiga fixar uma opiniao ou tomar uma 
posicao. (CHARAUDEAU, 2002, p. 41) 

De forma que, o discurso politico apresenta restricoes que devem ser respeitadas pelos 

sujeitos. Nesse momento, efetiva-se um contrato de comunicacao politica entre os sujeitos 

enunciadores. Dai, Bourdieu (apud Charaudeau 2006, p. 52) afirma que, "todo discurso se 

constroi na interseccao entre um campo de acao, lugar de trocas simbolicas, organizado 

segundo relacoes de forca, e um campo de enunciacao, lugar dos mecanismos de encenacao 

da hnguagem". 

As relacoes de forca definem a existencia de instancias tais seja: instancia politica, 

adversaria, cidada e midiatica. Na instancia politica os atores tem o poder de decidir, agir e 

manipular. E o politico quern veta, vota contra ou a favor de um projeto a ser executado na 

sociedade; como tambem e ele que controla a maneira de pensar de um povo, atraves de 

argumentos veridicos ou nao. Por outro lado, a instancia politica nao pode agir 

explicitamente, no que se refere a intencao de ocupar um cargo, uma vez que essa instancia 

depende da adesao e apoio da instancia cidada. Logo, a instancia politica propoe programas 

politicos quando se trata de candidatar-se aos sufragios eleitorais, justifica a viabilidade de 

suas propostas, critica as ideias dos adversarios e convoca a populacao a prestar-lhe apoio. 
U N I V E K M O A U C fh.JcKA. 
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Enfim, embora a instancia politica seja o lugar da governanca, esse poder nao e 

imediatamente concedido a essa instancia, pois a instancia politica precisa convencer a 

instancia cidada (sociedade civil e cidada), enfrentar a instancia adversaria e passar pelo crivo 

da instancia midiatica. Ao definir a instancia politica, Charaudeau (2006) argumenta: 

E o lugar da governanca. [...] a instancia que os reiine esta em busca de 
legitimidade para ascender a este lugar de autoridade e de credibilidade, para 
poder geri-lo e nele se manter. No entanto, a instancia politica nao pode 
afirmar [...] que e movida pelo desejo de ocupar o lugar do poder e nele se 
manter [...]. (CHARAUDEAU, 2006, p. 56) 

E a manutencao no poder justifica-se pela propria situacao de poder. Concretamente o 

ator politico atuara no sentido de propor debates a sociedade a respeito de questoes sociais, 

propor programas, criticar o adversario a fim de revela-lo sua posicao, conclamar o povo a 

concordar com as suas ideias, consequentemente persuadi-lo, ganhar-lhe a confianca e 

garantir a sua permanencia. Esse e o ritual seguido em periodos (pre) eleitorais. Alias, quando 

alguem propoe debates ou demonstra estar preocupado com o povo, normalmente, essa pessoa 

nao esta agindo por bondade, mas visando conquistar a massa, assumir um lugar na instancia 

politica, assegurar seus interesses pessoais. Tambem e comum nesse periodo, aparecerem 

pretensos candidatos oferecendo solucoes para problemas sociais, principalmente em epocas 

de catastrofes. 

Todavia, os participantes da instancia politica nao agem livremente sem que haja 

interferencia. Ao lado desta, tem-se a instancia adversaria que tambem ocupa o lugar da 

governanca, uma vez que possui as mesmas aspiracoes que a instancia politica, no sentido de 

querer assumir o poder. A instancia adversaria se diferencia da instancia politica, visto estar 

sempre a propor um projeto de uma sociedade ideal, com propostas e solucoes para os 

problemas sociais. Alem de propor, esta instancia tenta persuadir a populacao da legitimidade 

de seu projeto. E a certeza se o projeto apresentado e, de fato, eficaz ou nao, so tornar-se-a 

possivel caso o candidato adversario seja eleito. Charaudeau (2006) atesta a respeito dessa 

instancia: 

A unica diferenca em relacao a instancia precedente reside no fato de que, 
estando ela na oposicao, isto e, despojada de poder, mas representando uma 
parcela da opiniao cidada, e levada a produzir um discurso sistematico de 
critica ao poder vigente, que lhe e sistematicamente retribuido. 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 58) 
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Na verdade, as estrategias discursivas utilizadas na instancia adversaria sao as mesmas 

da instancia politica e, uma vez chegando ao poder, a atuacao tambem e semelhante, visto que 

assumir o poder e assumir as incumbencias e turbulencias de que ele esta impregnado. 

Enquanto isso, a instancia cidada e aquela que nao pretende assumir o lugar da 

governanca, mas o lugar da opiniao, do julgamento. Segundo Charaudeau (2006, p. 58), a 

instancia cidada "e o lugar no qual os atores buscam um saber para poder julgar os problemas 

que lhes sao impostos e para escolher ou criticar os politicos que lhe serao mandantes". 

A fim de assumir esse poder evidente, Charaudeau (2006) a instancia cidada produz 

discursos que contribuam para sua atuacao. Sao discursos de reivindicacao, de interpelacao e 

de sancao. Ou seja, essa instancia atua como uma especie de termometro, no que concerne a 

necessidade de mudar, reivindicar, exigir explicacoes ou castigar os atores politicos, 

entretanto, integra muitos personagens, com interesses variados e homogeneos. Por isso, 

subdivide-se em dois tipos: a sociedade civil e a sociedade cidada. Esta e, sem duvida, a 

parcela mais atuante e que defende as causas coletivas. Por seu turno, a sociedade civil existe 

em torno de interesses individuais, o que facilita a manipulacao por parte da instancia politica. 

Infelizmente, ha casos em que integrantes da sociedade cidada tem a sua atuacao 

limitada/suspeita por declarar apoio aos integrantes da instancia politica. Assim, aqueles 

valem-se da credibilidade perante a sociedade, a fim de favorecer a si e ao agente politico. 

Ainda e comum, nessa parcela da sociedade, o fato de os integrantes da instancia politica 

permanecer na funcao por varios mandatos, como se suas fossem funcoes vitalicias. 

Semelhante a instancia cidada, a instancia midiatica encontra-se fora da governanca. 

Ao mesmo tempo em que se assemelha aquela, a instancia midiatica estabelece a ligacao entre 

as instancias politica e cidada. Ao se reportar sobre a instancia midiatica, Charaudeau (2006) 

explicita: 

E o elo que se vale de diferentes modos de mediacao [...] para unir a 
instancia politica a cidada. Seus atores [...] estao legitimados de antemao em 
seu papel de [...] informantes, mas estao em busca da credibilidade dos 
cidadaos [...] e de captacao do maior numero de adeptos, dada a sua situacao 
de concorrencia com outros orgaos de informacao [...]. Assim e construido 
um olhar de espectador especifico. (CHARAUDEAU, 2006, p. 62) 

A instancia midiatica goza de uma relativa independencia. E independente quando 

estabelece a ligacao entre as duas instancias e deixa de se-lo, quando e controlada pelo poder 

politico ou por grupos ligados a partidos ou a candidatos. Nesse caso, o discurso validado por 
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esses atores e aquele que os favorece. O discurso oposto e criticado, por ser o discurso que 

provem da instancia adversaria. Alias, o controle da imprensa e uma pratica comum em nossa 

sociedade quando emissoras de radio e canais de televisao sao dirigidas por uma determinada 

pessoa ou grupo que segue uma orientacao politica especifica. Nao dao espaco para outras 

ideias e, por mais que se proclamem a imparcialidade, a atuacao desses orgaos e 

comprometedora e nao suscita confianca no povo. 

Logo, a situacao das instancias nao depende apenas delas mesmas, mas relaciona-se 

com condicoes exteriores. O sujeito politico e legitimado a assumir o poder desde que tenha 

sido eleito pelo voto do povo; no entanto, essa legitimacao e provisoria, pois ao termino do 

mandato, o politico deve deixar o cargo, a nao ser que este tenha sido reeleito. Nesse caso, 

reassumira o cargo ou assumira outra funcao. A legitimidade tambem e provisoria quando o 

politico, ao cometer irregularidades, fere-a e e condenado a abandonar o cargo publico, 

atraves da cassacao. Portanto, ao mesmo tempo em que o sujeito e legitimado, e assegurado a 

ele um direito e, uma vez concedido esse beneficio, o politico deve manter uma postura etica 

correspondente ao direito concedido, a fim de nao desagradar o alvo de seu discurso, a 

instancia cidada. 

Na verdade, o exercicio do poder conferido pela legitimidade e uma forma de 

confirmar a soberania de um povo. De acordo com Charaudeau (2006): 

A soberania esta relacionada a representacao: quando representamos, 
falamos (ou agimos) em nome de uma entidade que nos supera e que nos 
delegou [...] esse poder de falar em seu nome. Nao somos essa entidade, 
somos apenas indicados por ela, mas ao mesmo tempo, nos confundimos 
com ela ao nos fazermos portadores dos valores que constituem seu poder. 
[...] O soberano e sempre portador de uma voz cuja onipotencia resulta de 
ela nao se encontrar aqui, mas em um alem inacessivel, e ele nao agiria a nao 
ser guiado por uma especie de "M?o invisivel" [...]. (CHARAUDEAU, 
2006, p. 69) 

Na politica, fala-se muito em soberania. Todo politico se diz comprometido em 

garantir a soberania do pais, no entanto, muitos deles agem de forma vergonhosa, cometendo 

atos de corrupcao, de modo a envergonhar o pais perante outras nacoes. Nesta oportunidade, 

temos dado enfase a corrupcao como uma realidade presente na politica; entretanto, ela 

tambem se faz presente noutros paises do mundo, a corrupcao ja existiu noutros momentos da 

historia e e praticada por qualquer cidadao. Noutros setores da sociedade tambem ha bastante 

corrupcao que, muitas vezes, passa despercebida. 
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3.2 A legitimidade no discurso politico e o uso de estrategias 

O politico pode ter a sua legitimidade assegurada por formacao. E ela que possibilita 

ao cidadao conhecimento e credibilidade para agir com discernimento perante os problemas. 

Esse tipo de pessoa e indicado para assumir as funcoes tecnicas na administracao que exigem 

um conhecimento especifico. Entretanto, em certas ocasioes, o governante prefere indicacoes 

que venham a favorecer a convivencia com seus aliados e ate com os adversarios. 

Acerca do que vimos discorrendo, Charaudeau (2006, p. 73) a legitimidade por 

mandato diz respeito a um poder que e do povo, porem concedido aos dirigentes politicos 

eleitos por aquele, a fim de bem representa-lo. Ou seja, o povo delega um poder que e seu aos 

representantes, para que estes facam jus ao beneficio concedido. Nesse caso, tornam-se 

mandatados e nao mandatarios. Existem grupos e movimentos na sociedade que estao 

mobilizados e tem consciencia de seu papel e da possibilidade de transformacao social. 

Contudo, tal consciencia, poucos a tem, se comparado a grande massa. 

Dentre as muitas estrategias utilizadas no discurso politico, existem as estrategias do 

parecer. Nesse caso, o politico possui uma dupla identidade discursiva. A primeira diz 

respeito ao conceito politico, a forma como os homens vivem em sociedade. A outra 

corresponde a pratica politica e define a posicao do sujeito no processo comunicativo. Na 

tentativa de conciliar as duas identidades, o politico faz uso de uma identidade singular-

coletiva. Singular porque, segundo Charaudeau (2006, p. 80) "ele e linico sujeito na sua voz 

do todo e coletivo porque se dirige a todos como se fossem apenas porta-vozes de um terceiro 

enunciador de um ideal social". De modo que o discurso politico funde os porta-vozes, a voz 

do terceiro, a voz do EU e a voz do TU-todos, dando origem ao NOS que desempenha o papel 

de guia. Dai que o discurso politico esta recheado de NOS para reforcar a fusao dos 

interlocutores que o compoe. 

Na verdade as estrategias sao utilizadas para fins diversos, no sentido de que elas 

dependem de varios fatores. Segundo Charaudeau (2006, p. 82) dependem: "[. . . ] de sua 

propria identidade social, da maneira como ele percebe a opiniao piiblica e do caminho que 

ele faz para chegar ate ela, da posicao dos outros atores politicos, quer sejam parceiros ou 

adversarios, enfim do que ele julgar necessario defender ou atacar". 

O que se percebe com isso sao a fluidez e a mobilidade do discurso. Diante de uma 

opiniao piiblica favoravel ou incerta, o discurso assume outra configuracao. Um candidato 

adversario, cujo alvo, sao as massas ou elites, suscitam discursos diferenciados. Ou seja, o 
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42 

politico precisa saber usar as palavras no momento certo para a pessoa certa, pois qualquer 

deslize incorre numa consequencia maior. 

Ao ajustar ou nao sua palavra ao publico, ambiente, ideias e circunstancias, o politico 

vivencia um processo de construcao de sua imagem. Sua eficacia e imprevisivel. Pode agradar 

a uns e nao a outros, numa circunstancia e nao nas demais ou se consolidar em momentos de 

crise ou o contrario. Na visao de Charaudeau (2006, p. 87) existe suposta correspondencia 

entre a imagem feita pelos governantes e a expectativa dos governados. Com efeito, existiria 

algo em comum entre as duas instancias: tanto uma quanto a outra projetaram a mesma 

imagem e/ou crenca. A medida que os governados formularam uma imagem dos governantes, 

estes ja a tinham apreendido. 

Portanto, a imagem e uma especie de "faca de dois gumes". De acordo com 

Charaudeau (2006, p. 88), se o politico age de forma inteligente ou astuta, pode ser acusado 

de hipocrisia. Se se acomoda, pode ser visto como um medroso, que se rendeu a toa. O 

interessante e que ele saiba "conjugar os contrarios sendo, ao mesmo tempo, diplomata e 

enganador, protetor e dinamico, distante e proximo". Efetivamente, o politico torna-se refem 

das demais instancias, porem e a instancia cidada a quern ele deve agradar mais, visto que 

dado o carater fragil das imagens, um politico que e bem visto num determinado momento 

pode ter sua imagem desconstruida em pouco tempo. 

3.3 O formato do discurso politico 

Por mais que existam diferencas entre os sujeitos politicos, ha um ponto em comum 

entre eles. Charaudeau (2006, p. 91) propoe um roteiro do discurso politico que contempla 

tres ideias: a desordem social, a origem do mal e a solucao salvadora. O politico se apoia num 

problema social, demonstrando estar a par de toda a situacao. Posteriormente, ele cria uma 

expectativa exagerada no publico, de modo que "ambos" sintam-se obrigados a buscar uma 

solucao para o problema. Finalmente, ele propoe o que deve ser feito para a extincao do mal. 

Quando quern profere o discurso e um politico oposicionista, a nao solucao do problema 

resulta de um descompromisso do politico situacionista. Quando quern critica e o politico 

a d v e r s a r i o , e comum ressaltar a i r r e s p o n s a b i l i d a d e do gestor atual, por nao ter solucionado 

determinados problemas; ao mesmo tempo em que o candidato se constitui opositor se 

constitui no S a l v a d o r da patria. 

Ao criticar o adversario, ocorre a desqualificacao deste. Na maioria das vezes ela e feita 

no segundo momento do discurso - a estigmatizacao do mal. Se o mal existe e preciso 



43 

combate-lo, obviamente alguem e culpado por ele. E esse culpado pode ser o politico 

adversario, situacionista ou antecessor, de modo que e preciso desqualifica-lo atraves de 

procedimentos discursivos. Entretanto, nao basta utilizar estrategias de desqualificacao, mas e 

preciso saber utiliza-las, pois de acordo com Charaudeau (2006, p. 93) "uma argumentacao 

muito pesada, complexa e sutil corre o risco de nao ser compreendida pela massa dos 

cidadaos". Enfim, um discurso combativo pode ser visto de forma positiva por uns e negativa 

por outros. Ha candidatos que nao apresentam complicacoes em sua vida publica, entretanto 

nao e eleito, justamente porque seu discurso tende a criticar os demais o tempo todo, mesmo 

quando o teor do seu discurso e verdadeiro. Em vez de conquistar os eleitores, afastam-se de 

tais candidatos. 

A partir do momento em que alguem se propoe a concorrer a uma vaga em cargos 

publicos, mais precisamente na politica; deve estar ciente das exigencias e das atitudes que 

esse desafio requer. A imagem e uma dessas exigencias. E atraves dela que o eleitor da 

credibilidade, concorda com o candidato ou discorda dele. O que esta em jogo e a imagem do 

sujeito politico e nao do cidadao civil, embora a imagem deste possa repercutir na construcao 

da imagem daquele. E mister frisar a relacao entre discurso e imagem. A imagem pode ser 

anterior ao discurso; contudo, com base nele, os interlocutores podem reformular ou desfazer 

a imagem outrora feita ou ate confirma-la. Dependendo da circunstancia a que se propoe o 

discurso, o locutor pode a partir dele, formular imagens diferentes. Se o sujeito esta 

disputando uma eleicao, na condicao de candidato, ele tende "a se ajustar a uma imagem [...] 

de homem publico que pressupoe no ouvinte. Essa imagem funda-se, entre outros valores, na 

propria legalidade, na ordem". Osakabe (2002, p. 84). Entao, a imagem formulada esta 

diretamente relacionada com a funcao de homem publico, que assume a individualidade, ao 

defender um projeto que se diz legal, ao mesmo tempo em que critica o projeto dos candidatos 

adversarios. 

Essa postura, todavia, nao e comum a todos os discursos. Havera momentos em que o 

sujeito, inves de assumir a imagem, individual de homem publico, assumira uma posicao mais 

generalizada e difusa, evitando aparecer e evidenciando o Governo. Consequentemente, 

aquilo que nao deu certo ou nao ocorreu conforme o previsto ha um culpado "que se 

caracteriza como diretamente ligado a um interesse mais amplo, mais abstrato e mais geral 

ainda: a Nacao", Osakabe (2002, p. 86). 

Concernente a imagem sobre o referente, Osakabe (2002) aponta o traco distintivo 

entre a imagem que o locutor tem do referente para falar de uma forma especifica e nao de 

outra e a imagem que o locutor pensa que o ouvinte tem do referente. Trata-se da quantidade e 
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da diferenca. Nesse aspecto, nao importa a quantidade de informacao veiculada entre ambos, 

mas os valores diferentes que provem de seus dizeres. Saberes que, uma vez diferentes, 

evidenciam a nao-unilateralidade entre os interlocutores; ao contrario, confirma a importancia 

que tem o ouvinte nessa relacao. E a imagem proveniente do ouvinte "quern fornece a medida 

e a justificativa para a producao do discurso e a medida que so a partir dela e que se pode 

pensar na singularidade da imagem que o locutor tem do referente". Osakabe (2002, p. 90-

91). 

Diferente da imagem do referente, na apreensao dos atos de Hnguagem, a imagem feita 

pelo ouvinte nao tem tanta valia, uma vez que o locutor havera de considerar sua propria 

pretensao. Em relacao a isso, Osakabe, (2002, p. 93) defende que: "O ato de argumentar 

constitui uma especie de operacao que visa fazer com que o ouvinte nao apenas se inteire da 

imagem que o locutor faz do referente, mas, principalmente, que o ouvinte aceite essa 

imagem". 

Apoiando-se em Perelman (1970, p. 83), Osakabe (2002, p. 94-95) menciona a 

importancia da temporalidade em relacao a argumentacao. Essa influencia do tempo esta 

relacionada aos sujeitos e a situacao. Quanto aos sujeitos, a medida que fala e/ou escreve, o 

locutor vai adequando seu raciocinio conforme a reacao do ouvinte. No que diz respeito a 

situacao, o locutor vale-se de argumentos mais fortes ou nao, de modo a adequa-los a situacao 

em que e pronunciado o discurso. Isso equivale a afirmar que um argumento nao se enquadra 

em toda e qualquer situacao. Logo, o locutor deve estar atento em relacao ao que diz, a fim de 

que antes de ser interpretado pelo ouvinte em relacao ao que foi dito, o locutor tenha a 

habilidade "nao apenas rebater a critica e a argumentacao do adversario, mas tambem reforcar 

o proprio argumento e a propria posicao assumida". Osakabe (2002, p. 97). 

Um discurso convincente precisa saber apresentar os valores que se defende e as 

condicoes para essa apresentacao sao a simplicidade e a argumentacao. A simplicidade diz 

respeito a contencao de ideias (singularizacao) e a condensacao de uma ideia 

(essencializacao). A uniao dos dois procedimentos resulta em formulas. Dai Charaudeau 

(2006, p. 99) afirmar: "[ . . . ] Quanto mais uma formula e concisa e carregada semanticamente 

mais ela tera poder de atracao". Concernente a utilizacao de formulas no discurso politico, 

Charaudeau (2006) acrescenta que: 

O discurso politico muniu-se de procedimentos na esperanca de causar 
impacto no publico. Empregam-se palavras que, desligadas de seu contexto 
original, passam a ser empregadas de maneira absoluta, sem quern se saiba 
quern as utilizou inicialmente, as quais atores estao relacionadas, nem a 
proposito do que foram empregadas. (CHARAUDEAU, 2006, p. 99) 
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Essas formulas compoem-se de alguns recursos como: sintagmas cristalizados, frases 

elfpticas, definicionais, frases exclamativas e slogans. 

3.4 Veracidade, verdade e mentira no discurso politico 

Em relacao as condicoes de argumentacao, Charaudeau (2006) afirma que elas se 

inscrevem no principio da veracidade e nao da verdade. Assim, o discurso politico nao tem 

um compromisso com a verdade, pois o que importa sao os efeitos que os argumentos 

provocam no sentido de convencer os interlocutores. Os argumentos sao mais os variados 

possiveis - argumentos pela forca das crencas partilhadas, pelo peso das circunstancias, pela 

vontade de agir, pelo risco, pela desqualificacao, pela analogia. 

Nao ha discurso desprovido de elaboracao, ainda que forma inconsciente. Dependendo 

do teor do discurso e de como se diz, o locutor pode conquistar o interlocutor e manter a 

audiencia do mesmo. Concernente a isso, Osakabe (2002) discute a existencia de tres atos 

distintos: promover, envolver e engajar. A promocao ocorre quando o cidadao e parte 

integrante das decisoes politicas. Nesse sentido, o interlocutor sente-se valorizado e as arestas 

que nutria em relacao aquele locutor sao desfeitas. Ao simpatizar com o candidato, o eleitor 

nao tem motivos para critica-lo. Desse modo, ele encontra-se envolvido com o projeto politico 

em questao. Quando o locutor desiste de opor-se ao politico, ele encontra-se na fase de 

engajamento, ou seja, concorda com seu discurso e tomada de decisao. 

E nessa perspectiva da veracidade e nao da verdade que existe a mentira na cena 

politica, como algo permitido no discurso politico que se manifesta atraves de estrategias: da 

imprecisao, do silencio, da razao suprema e da denegacao. Ao utiliza-las, o politico causa a 

impressao de estar dizendo a verdade, sem estar a faze-lo. Dai Charaudeau (2006) defender 

que: 

Todo politico sabe que lhe e impossivel dizer tudo a todo o momento e dizer 
todas as coisas exatamente como ele as pensa ou as percebe [...]. A acao 
politica desenvolve-se no tempo e no momento em que o politico pronuncia 
suas promessas ou seus compromissos, ele nao sabe de quais meios dispora 
nem quais serao os obstaculos que se oporao a sua acao, [...] E preciso jogar 
com as estrategias discursivas que nao sejam muito explicitas e que nao 
parecam vagas, mas nao vagas a ponto de fazer com que ele perca sua 
credibilidade. (CHARAUDEAU, 2006, p. 105-106) 
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Levando em consideracao que a mentira e uma atitude licita no cenario politico, pode-

se afirmar que se torna dificil distinguir o politico que fala a verdade daquele que profere 

inverdades. Alguem pode dizer inverdades, mas por ter facilidade em lidar com a palavra, 

consegue convencer e persuadir quern o ouve. Dai se justifica o fato de certos politicos, uma 

vez tendo cometido atitudes ilicitas, ainda continuarem tendo a credibilidade do eleitorado. 

Ou seja, essa imprecisao dificulta apreendermos o grau de verdade ou veracidade. Na 

realidade, essa forma de agir nao vai alem da manipulacao da palavra, visto que o locutor nao 

se sente na obrigacao de defender argumentos verdadeiros, mas na necessidade de impo-los. E 

nesse sentido que Breton (1999, p. 20) defende: "Ha manipulacao porque ha fabricacao de 

uma mensagem que, por vez, advem de uma estrategia da mentira". 

Ser possuidor do objeto de desejo significa possuir o poder, nao pela posse em si; mas 

por ter em maos algo que provoca necessidade nos outros. Consequentemente, aquele que 

propaga o objeto de desejo/poder exerce autoridade. Esse poder de que o sujeito esta investido 

o diferencia de outros, pois entre ele e os demais dar-se-a mais credibilidade aquele. Por outro 

lado, exercer a autoridade nao significa ter a melhor ideia, nem apresentar o melhor produto, 

senao pressionar o publico a acreditar na mensagem veiculada, a fim de que ela se torne 

aceitavel e desejavel. 

Nessa perspectiva, o vocabulario ambiguo auxilia na adequacao da hnguagem ao 

auditorio. Se assim nao o fosse, nao atingiria tantos publicos. O que assegura a manipulacao 

nao e exatamente o dito, mas os sentidos que esse dizer evoca. 

Outra forma de manipular e atraves da clareza, a qual e breve. Na atualidade, um 

discurso longo nao detem a atencao do publico o tempo todo, que logo se dispersa. Baseado 

em situacoes reais, (Breton, 1999, p. 69) aponta que "o formato breve tornou-se hoje um 

padrao para toda mensagem que se pretenda persuasiva". 

Semelhante a clareza, nao pelo carater breve, senao pela objetividade, tem-se a 

estetizacao da mensagem. E um procedimento manipulatorio que ocorre a partir da 

acumulacao afirmativa. Sao evidencias e certezas insistentemente repetidas, as quais nao se 

relacionam com o estabelecimento de um saber, nem a conquista de um pensamento. A ideia 

consiste apenas em declarar uma verdade adquirida e disponivel. 

Por fim, o amalgama afetivo consiste em resgatar do publico um elemento de 

conotacao agradavel e prazerosa ou que evoca medo e associa-lo a mensagem principal, no 

intuito de que os sentimentos provocados anteriormente possam repercutir no presente de 

modo a ampliar a mensagem. 
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4 DISCUSSAO E ANALISE DO CORPUS 

Neste capitulo, analisamos as condicoes de producao presentes no discurso de posse, 

da Presidenta Dilma Rousseff. Dentro das condicoes de producao, demos enfase ao sujeito 

envolvido, ao contexto, as formacoes imaginarias; ao discurso politico, seus contratos e 

estrategias. Com isso, verificamos a que instancia pertence o nosso corpus, em que consiste 

sua legitimidade e em quais estrategias funda-se esse discurso, a fim de que possa convencer 

o publico eleitor. A discussao e analise do corpus serao feitas com base nas discussoes 

teoricas anteriormente apresentadas. De modo que, antes de procedermos a analise do corpus, 

apresentamos o sujeito que proferiu o discurso em questao - Dilma Rousseff. 

4.1 O sujeito e sua historicidade - quern e Dilma Rousseff? 

Conforme Amaral (2011), Dilma Vana Rousseff nasceu no dia 14 de dezembro de 

1947 na cidade de Belo Horizonte. Seu nome e uma homenagem a mae e a tia. Filha de mae 

brasileira e pai biilgaro. Teve uma infancia semelhante a infancia de outras criancas de sua 

epoca. 

Aos cinco anos, foi matriculada no Instituto, Izabela Hendrix, onde estudou o Jardim. 

Aos sete anos, aprendeu a ler no Colegio Sion. Dali em diante, Dilma lia colecoes completas, 

classico infantil e juvenil, autores brasileiros e internacionais. 

Quando tinha doze anos, seu pai, Pedro Rousseff, lhe deu para leitura Germinal de 

Emile Zola, Humilhados e ofendidos de Dostoievski, O Iirio do vale, O pai de Goriot de 

Honore de Balzac, obras de cunho social. 

Alem do acesso e do gosto pela leitura, Dilma teve a oportunidade de praticar esporte, 

viajar, ouvir musica classica e ter aulas de piano. A acao social era assumida por Dilma e suas 

colegas do Colegio Sion, quando todos os domingos iam ao Morro do Papagaio orientar as 

pessoas a ferverem a agua, a terem mais higiene, entretanto, Dilma sentia-se incomodada por 

acreditar que aquela acao era insignificante para resolver os problemas sociais de seu tempo. 

Para ela, a resolucao dos problemas sociais passava pelo crivo da formacao politica da 

comunidade, no entanto, essa tematica nao constava na pauta de trabalho daqueles 

adolescentes dos Colegios Sion e Loyola. Essa inquietacao vivenciada por Dilma demonstra 

sua inclinacao para a politica. Era o principio de um caminho a ser trilhado ao participar de 

grupos de formacao politica, exercer cargos administrativos, culminando com o cargo de 

Presidenta da Republica. 
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Prestes a completar quinze anos, Dilma Rousseff perdeu o pai, o que representou uma 

grande perda.Todavia, Dilma prosseguiu com suas leituras e participacao nas atividades 

culturais, a exemplo do cinema. Depois do Sion, Dilma estudou no Colegio Santa Doroteia. 

Em 1965, comecou a namorar Claudio Galeno, integrante de uma organizacao 

politica. No ano anterior, Dilma mudou-se para o Colegio Estadual, espaco propicio para a 

formacao e exercicio politico de adolescentes e de jovens. La, ouviam-se musicas engajadas 

de Vinicius de Morais e de Carlos Lyra. Comentava-se o Cinema Novo e a poesia de Joao 

Cabral de Melo Neto e Geir Campos. Essas ideias eram disseminadas pelo Centro Popular de 

Cultura (CPC) e pela Organizacao Revolucionana Marxista-Politica Operaria (ORM- Polop). 

Atraves da Polop, Dilma teve contato com O capital de Karl Marx, cujo entendimento nao foi 

possivel naquele momento. Conviver com os integrantes das duas organizacoes foi uma 

oportunidade para prosseguir suas leituras de literatura e filosofia. Em 1951, Dilma passou a 

fazer parte do Centro de Estudos Cinematograficos (CEC), um grupo que discutia cinema, 

politica e revolucao. Nesse grupo, ampliou sua visao a respeito do cinema, alem de ter tido 

contato com a obra de Guimaraes Rosa e com artigos sobre critica cinematografica de uma 

revista francesa. 

Ate 1966, a Polop publicava revistas que circulavam clandestinamente, alem de terem 

produzido um filme dirigido por Dilma, o qual nao foi publicado, nem concluido. O grupo ja 

demonstrava sua rebeldia ao pichar muros em Belo Horizonte, com palavras de ordem. A fim 

de se manter, a Polop extraia renda de atividades comerciais. Dilma era a tesoureira da 

organizacao e vendedora. No ano de 1967, a jovem comecou o curso de Ciencias Economicas 

pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Ao passar por momentos de enfraquecimento, a Polop desmembrou-se em duas 

organizacoes: Vanguarda Popular Revolucionana (VPR) e Comandos de Libertacao Nacional 

(Colina). Dilma e Galeno participavam da Colina. Nesse interim, grupos foram organizados, 

no Brasil e no exterior. Dilma aprendeu a montar e a desmontar fuzis, porem nunca atirou. 

No final de 1968, periodo mais critico da ditadura militar, Dilma foi morar com uma 

tia e Claudio Galeno, na casa de um amigo. Artistas, compositores foram presos e exilados. A 

mudanca de endereco passou a fazer parte da vida do casal, visto que o apartamento onde 

residia era ponto de encontro dos integrantes da Colina. Alem disso, o casal era articulador do 

grupo. 

Em deconencia das atividades do grupo, Dilma e Galeno tiveram de viver em estados 

diferentes. Nesse intervalo, ela conheceu Carlos Araiijo com quern passou a conviver. 
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Organizacoes como a Colina, a VPR e outras organizacoes sobreviviam a custa de 

acoes ilicitas, como assaltos a bancos. Por outro lado, a policia estava constantemente a 

procura-los. Enquanto isso, Dilma foi a Sao Paulo reorganizar a Vanguarda Armada 

Revolucionaria - Palmares (VAR-Palmares). 

Tentando despistar a policia, Dilma foi presa em 16 de Janeiro de 1970, numa casa 

comercial. Foi levada a um presidio da ditadura, ficou sob o poder da policia durante dois 

anos e dez meses. 

Enquanto esteve presa, Dilma vivenciou varias torturas: palmatoria, pau-de-arara 

(nudez, choque e hemorragia), falta de comida, frio. Apesar disso, ela nao entregou Carlos 

Araujo nem Breno. Nao revelou seu endereco. Para evitar a prisao, Dilma apresentou carteira 

de identidade e carteira de estudante com nomes falsos. A noticia da prisao de Dilma foi 

veiculada pelo jornal Folha de Sao Paulo. 

Na prisao, as mulheres viviam na parte superior - a Torre das Donzelas - local frio, 

com mofo, cheio de goteiras. Depois de algum tempo de prisao, Dilma passou a receber 

visitas da mae, da tia e da irma cacula. A fim de ocupar o tempo livre, Dilma e suas 

companheiras se envolviam em atividades variadas. 

Na prisao, Dilma e Carlos Araujo se encontraram. Foram julgados e responderam 

processo por serem integrantes da VAR. Em Juiz de Fora, foi condenada ha um ano pelo 

artigo 36 (constituir, filiar-se ou manter organizacao de tipo militar com finalidade 

combativa). No Rio de Janeiro, foi condenada ha um ano e um mes. Em Sao Paulo, a 

condenacao foi a pena maxima - quatro anos. O juiz a chamou de papisa da subversao. Em 

novembro de 1972, o Superior Tribunal Militar (STM) fixou a pena em dois anos e um mes. 

Depois de sair da prisao, em 1973, foi morar com os sogros. Carlos Araujo estava num 

presidio localizado numa ilha no meio do Guaiba, em Porto Alegre. Ela sobreviveu um ano 

como clandestina, tres anos de carcere e vinte e dois dias de tortura. 

O curso de Economia (UFMG) que cursara durante dois anos de nada valeu, pois a 

universidade jubilou alunos considerados subversivos conforme Decreto-lei 477 da ditadura. 

Dilma passou no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Fez 

estagio na Fundacao de Economia e Estatistica (FEE) do Governo do Rio Grande do Sul (RS). 

Nesse periodo, participou do Setor Jovem do Movimento Democratico Brasileiro (MDB), 

partido de Ulysses Guimaraes. 

Em 1975, Dilma ficou gravida de Paula. Participou nos bastidores do Movimento 

Feminino pela Anistia. Dilma contribuia escrevendo artigos anonimos para jornais. Em 1977, 

foi demitida por pressao da ditadura. Paula nasceu em 27/03/1976. A casa de Dilma e Carlos, 
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no bairro Assuncao, era centro de atividades permanentes. Dilma ficou um tempo em 

Campinas para cursar Mestrado em Economia na Unicamp, mas nao defendeu a dissertacao. 

Na decada de 1980, Dilma assumiu Secretaria da Fazenda de Porto Alegre. Por volta de 1990, 

assumiu a Presidencia da FEE, no Governo Alceu Collares em Porto Alegre. No final de 

1993, foi promovida Secretaria de Energia, Minas e Comunicacao. 

Em 1994, Dilma e Carlos Araujo se separaram. Dois anos depois, ela voltou a 

trabalhar como economista na FEE. Retomou os estudos na Unicamp, ao cursar o Doutorado 

em Economia Monetaria e Fiscal, curso que interrompeu em 1999 e nao defendeu a tese. 

Assumiu novamente a Secretaria de Energia no Governo de Olivio Dutra (RS). Em 20 de 

novembro de 2002, foi nomeada por Lula, Ministra das Minas e Energia. Com a crise do 

mensalao, assumiu a Casa Civil. 

Em fevereiro de 2010, o partido dos trabalhadores (PT) a lancou candidata a 

Presidencia da Republica. Ate entao, ela coordenava o Programa de Aceleracao do 

Crescimento (PAC). Ao longo da campanha, tentaram encontrar algo negativo que a atingisse 

diretamente. Num dos debates acusaram-na de ser a favor do aborto. No final do primeiro 

turno, Dilma perdeu votos. A eleicao foi decidida no segundo turno. Desta feita obteve 

55.752.529 votos e tornou-se a primeira Presidenta do Brasil. 

4.2 O uso da linguagem como diminuicao das asperezas do discurso 

No discurso em analise, a Presidenta Dilma Rousseff embora nao utilize o verbo 

"prometer", compromete-se com a realizacao de acoes, a exemplo do combate a 

discriminacao, a corrupcao e a concessao de privilegios. E o que ela afirma: 

[...] Nao havera de minha parte e do meu governo discriminacao, privilegios 
ou compadrio. [...] Serei rigida na defesa do interesse publico. Nao havera 
compromisso com o desvio e o malfeito. A corrupcao sera combatida 
permanentemente, e os orgaos de controle e investigacao terao todo o meu 
respaldo para aturem com firmeza e autonomia. (ROUSSEF, 2011, p. 13) 

Embora seja uma realidade constrangedora, a Presidenta menciona as posturas 

negativas de nosso pais: discriminacao, apadrinhamento e corrupcao. Ao mesmo tempo em 

que discorda de tais comportamentos, apresenta seu posicionamento em relacao a eles. 

E comum nesse discurso a presenca de verbos no presente e no futuro do presente do 

modo indicativo e tambem, em alguns momentos, de ora^oes subordinadas substantivas 
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subjetivas. Aquilo que a Presidenta se compromete em fazer e reforcado com o uso do tempo 

future 

Continuaremos fortalecendo nossas reservas externas para garantir o 
equilibrio das contas externas e bloquear, e impedir a vulnerabilidade 
externa. Atuaremos decididamente nos foruns multilaterais na defesa de 
politicas economicas saudaveis e equilibradas, protegendo o pais da 
concorrencia desleal e do fluxo indiscriminado de capitais especulativos. 
(ROUSSEFF,2011,p. 05) 

Sao a9oes que serao realizadas ao longo do seu mandato, logo, num tempo nao tao 

distante. Enquanto isso, o presente do indicativo tende a indicar a satisfacao da Presidenta por 

assumir tal funcao. "E sei que meu mandato deve incluir a traducao mais generosa desta 

ousadia do voto popular que, apos levar a presidencia um homem do povo, um trabalhador, 

decide convocar uma mulher para dirigir os destinos do pais", Roussef (2011, p. 01) 

Indica tambem homenagem em forma de agradecimento ao ex-presidente Lula e ao 

ex-vice-presidente Jose Alencar. Seria falta de modestia da Presidenta nao reconhecer a 

importancia dos dois em relacao a estabilidade brasileira. Sem contar que Dilma ate entao nao 

assumira nenhum cargo politico, apesar de ser militante politica desde a juventude. A respeito 

dessa homenagem, temos: 

Quero, neste momento, prestar minha homenagem a outro grande brasileiro, 
incansavel lutador, companheiro que esteve ao lado do Presidente Lula 
nesses oito anos: nosso querido vice-presidente Jose Alencar. Que exemplo 
de coragem e de amor a vida nos da este grande homem!! E que parceria 
fizeram o presidente Lula e o vice-presidente Jose Alencar, pelo Brasil e 
pelo nosso povo!!. (ROUSSEF, 2011, p. 02) 

Afora isso, o tempo presente do indicativo revela compromisso e/ou responsabilidade 

em prosseguir com o trabalho iniciado pelo ex-presidente Lula. E o que se percebe em: 

Venho para consolidar a obra transformadora do Presidente Luiz Inacio Lula 
da Silva, venho para consolidar a obra transformadora do Presidente Lula, 
com quern tive a mais vigorosa experiencia politica da minha vida e o 
privilegio de servir ao pais, ao seu lado, nestes ultimos anos. (ROUSSEF, 
2011, p. 02) 

Enquanto isso, as orafoes subordinadas substantivas subjetivas expressam aquilo que 

deve ser feito ao longo da administracao: "E preciso, antes de tudo, criar condi96es reais e 

efetivas capazes de aproveitar e potencializar, ainda mais e melhor, a imensa energia criativa 
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e produtiva do povo brasileiro", Roussef (2011, p. 04). Assim, destaca-se a capacidade do pais 

em se desenvolver. 

Ressaltando os pontos frageis que terao de ser corrigidos em tempo habil, relata que: 

[...] E preciso, sem diivida, melhorar e ampliar nossos aeroportos para a Copa e as 

Olimpiadas. Mas e mais que necessario melhora-los ja, para arcar com o crescente uso desse 

meio de transporte por parcelas cada vez mais amplas da populacao brasileira. Roussef (2011, 

p.06). 

O discurso em analise caracteriza-se por ser extenso constituido de varios paragrafos e 

paginas; entretanto, a sua extensao nao compromete o seu entendimento, uma vez que a 

linguagem e simples. Nao ha emprego de termos complexos ou dificeis. Qualquer leitor ao 

proceder a leitura desse discurso, nao tera dificuldade em compreende-lo. O discurso e 

enxuto, sem arrodeios, livre de excessos. Prima-se pela objetividade e isso permite que o 

discurso flua, sem que seja necessario interromper sua leitura, nem fazer retomadas para 

compreende-lo. E bastante comum, nesse discurso, a presenca de frases elipticas. "Quero 

convocar todos a participar do esforco de transformacao do nosso pais." Roussef (2011, p. 12). 

Nesse fragmento, assim como noutros, a Presidenta Dilma Rousseff nao se utiliza do 

pronome de primeira pessoa. Essa atitude e uma forma de diminuir o peso da responsabilidade 

que esta a assumir. 

A argumentacao e outro componente importante. A fim de demonstrar seu 

contentamento e o seu comprometimento em cumprir seu piano de governo, Dilma Rousseff 

se utiliza da argumentacao, demonstrando aquilo que foi realizado, o que precisa ser feito e o 

seu compromisso em realizar tais empreendimentos. Ela se vale da exemplificacao, ao citar 

aquilo que foi executado, e da argumentacao por autoridade, proveniente dela mesma, visto 

ter conhecimento na area economica e energetica. 

No primeiro paragrafo da segunda pagina, a Presidenta se reporta ao cargo que ora 

assume. Nesse momento, ela nao se coloca de forma individual, engrandecendo a si mesma, 

ao contrario, argumenta dizendo-se representante de toda uma coletividade, a iniciar pelas 

mulheres. "Nao venho para enaltecer a minha biografia; mas para glorificar a vida de cada 

mulher brasileira. Meu compromisso supremo - eu reitero - e honrar as mulheres, proteger os 

mais frageis e governar para todos!", Roussef (2011, p. 02). 

A intencao da Presidenta da Republica e a inclusao de todos os segmentos sociais. O 

mandato deve ser colocado a servico do povo. Alias, e isso que a populacao espera de seus 

governantes - ter uma relacao o menos conturbada possivel. 
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A fim de justificar sua vitoria, a Presidente Dilma Rousseff vale-se do argumento de 

que: "Um Governo se alicerca no acumulo de conquistas realizadas ao longo da historia. Ele 

sempre sera, ao seu tempo, mudanca e continuidade", Roussef (2011, p. 02). Ou seja, a 

mudanca esta relacionada a opcao do povo brasileiro em ter escolhido, por tres mandates, o 

Partido dos Trabalhadores, alem de ter escolhido, pela primeira vez, uma mulher para assumir 

o mais alto cargo da politica brasileira. Continuidade porque a Presidenta, ao pertencer ao 

mesmo partido do ex-presidente Lula, tende a prosseguir as obras por ele iniciadas. 

4.3 O Discurso de posse da Presidenta Dilma Rousseff - coercoes, antecipacoes, 

assujeitamento e condicoes de producao 

O objetivo deste trabalho concentra-se na apreensao das formacoes imaginarias. Nesse 

sentido, busca saber qual e a pretensao da Presidenta Dilma Rousseff ao enunciar em uma 

forma e nao de outra. 

No primeiro e segundo paragrafos apos a saudacao as autoridades, percebe-se que a 

Presidenta reconhece o valor do povo brasileiro ao usufruir do livre arbitrio e depositar seu 

voto numa mulher. Confianca essa que foi suficiente para conceder a ela um mandato, ao mais 

alto cargo politico do pais. "Pela decisao soberana do povo, hoje sera a primeira vez que a 

faixa presidencial cingira o ombro de uma mulher." "Sinto uma imensa honra por essa escolha 

do povo brasileiro e sei do significado historico desta decisao" Roussef (2011, p. 01). 

Alem desse reconhecimento, a Presidenta ressalta o contexto historico. Depois de 

cento e oitenta anos da Independencia do Brasil, o povo brasileiro opta por uma mulher na 

Presidencia. A opcao do povo nao se destinou apenas ao Partido dos Trabalhadores ou a 

sucessora do ex-presidente Lula, mas a uma mulher que, embora nao tivesse experiencia em 

cargo politico algum, colocou a sua vida, desde a juventude, a disposicao do Brasil. Ha anos, 

Presidenta tornou-se militante politica do Partido Democratico Brasileiro. Afora isso, assumiu 

cargo tecnico-administrativo, funcoes que possibilitaram-na demonstrar seu potencial, 

respeito e espirito de lideranca. 

No quarto paragrafo, a Presidenta convicta da grande responsabilidade que ora 

assume; demonstra sua confianca na mulher brasileira, no sentido de contar com o seu apoio. 

Ao mesmo tempo em que espera a colaboracao das mulheres; Dilma Rousseff, 

implicitamente, faz referenda a si mesma e as Donzelas da Torre, companheiras de prisao. 

Ela assume uma responsabilidade, no entanto, quer dividi-la com outras pessoas. E o que fica 

claro em: "Para assumi-la, tenho comigo a forca e o exemplo da mulher brasileira. Abro meu 



54 

coracao para receber, neste momento, uma centelha da sua imensa energia." Roussef (2011, p. 

01). 

No terceiro paragrafo da segunda pagina, Dilma Rousseff, faz uma antecipacao ao 

demonstrar explicitamente seu reconhecimento em relacao ao desempenho do Governo Lula, 

destacando a sua capacidade enquanto homem publico. Destaca tambem a oportunidade 

concedida a ela em participar da gestao do ex- presidente Lula, o que possibilitou a Dilma 

aprendizado e oportunidade para demonstrar suas habilidades. De modo que ela afirma: 

Venho para consolidar a obra transformadora do Presidente Luiz Inacio Lula 
da Silva, venho para consolidar a obra transformadora do Presidente Lula, 
com quern tive a mais vigorosa experiencia politica da minha vida e o 
privilegio de servir ao pais, ao seu lado, nestes ultimos anos. De um 
presidente que mudou a forma de governar e levou o povo brasileiro a 
confiar ainda mais em si mesmo e no futuro do pais. (ROUSSEF, 2011, p. 
02). 

Esse posicionamento da Presidenta Dilma Rousseff e uma forma de estar mais 

proxima do povo, evitando ser vista como prepotente ou orgulhosa, alem de deixar claro que o 

exercicio de um mandato nao depende apenas do gestor, mas da administracao daqueles que 

estao a frente dos ministerios e secretarias. Reconhecer a importancia do ex-presidente 

enquanto um cidadao, que tern a confianca da populacao e uma forma de manter acesa a 

empatia com o publico e leitor. 

No ultimo paragrafo da primeira pagina: "Venho para abrir portas para que muitas 

outras mulheres tambem possam, no futuro, serem presidentas; e para que - no dia de hoje -

todas as mulheres brasileiras sintam o orgulho e a alegria de ser mulher; Dilma Rousseff 

explicita sua satisfacao por essa conquista pessoal e coletiva, visto estar representando todas 

as mulheres. 

A Presidenta e autoridade suficiente para falar dessa forma; nao so pelo mandato, mas 

pela propria historia enquanto mulher. Certamente, outras mulheres ja assumem cargos 

publicos noutras esferas; contudo, essa e uma conquista recente porque ate entao a mulher era 

vitima de preconceito e discriminacao. A alegria e o orgulho de ser mulher cediam lugar a 

vergonha e ao desrespeito. Nem toda profissao era assumida pelas mulheres. A inclusao de 

uma mulher na Presidencia da Republica e um incentivo para que outras mulheres participem 

ativamente da politica partidaria, vindo a serem eleitas. Tornar-se Presidenta de um pais tao 

imenso e ser protagonista de uma historia de mais de quinhentos anos. 
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No quinto e sexto paragrafos, a Presidenta faz uso da intertextualidade com o livro do 

Exodo, quando afirma: "Sob a sua lideranca, o povo brasileiro fez a travessia para outra 

margem da nossa historia. Minha missao agora e de consolidar esta passagem e avancar no 

caminho de uma nacao geradora das mais amplas oportunidades", Roussef (2011, p. 02). 

A travessia para outra margem da nossa historia, liderada pelo ex-presidente Luiz 

Inacio Lula da Silva, lembra a travessia do Mar Vermelho, liderada por Moises. A travessia e 

um marco importante, divide a historia em dois momentos: o antes e o depois. Ou seja, o 

Brasil mudou com a gestao Lula e a Presidenta, diante de tamanha responsabilidade, 

compromete-se em assegurar a continuidade dessa nova historia. 

Em relacao a formacao discursiva, nota-se, ao longo do discurso, que Dilma Rousseff, 

embora tenha consciencia das inumeras necessidades do Brasil, evita fazer criticas ao governo 

Lula. Ate porque, tanto ela quanto ele pertencem a mesma orientacao politica. Alem disso, ela 

tambem participou do governo assumindo funcoes importantes. 

Seria um disparate se a Presidenta estivesse apontando os erros do governo petista. 

Logo, a sua postura e marcada por eufemismos. Nao se diz a realidade tal qual ela e, mas 

formata-se o discurso de modo a evitar quaisquer arestas. A fun de corroborar com esse torn 

de eufemismo, a Presidenta afirma: "[ . . . ] Por isso, ao saudar os extraordinarios avancos 

recentes, liderados pelo presidente Lula, e justo lembrar que muitos, a seu tempo e a seu 

modo, deram grandes contribuicoes as conquistas do Brasil de hoje", Roussef (2011, p. 02). 

No primeiro paragrafo da terceira pagina, a Presidenta ressalta o momento, positivo 

que o pais vive: 

Vivemos um dos melhores periodos da vida nacional: milhoes de empregos 
estao sendo criados; nossa taxa de crescimento mais que dobrou e 
encerramos um longo periodo de dependencia do Fundo Monetario 
Internacional, ao mesmo tempo em que superamos a nossa divida externa. 
(ROUSSEF, 2011, p. 03). 

Com base nessas afirmacoes, depreende-se que o trabalho realizado pela gestao do PT 

foi bem executado. No momento, tende-se a colher os frutos de tais empreendimentos. Por 

outro lado, depreende-se tambem que noutros momentos, quern assumiu a presidencia nao se 

esforcou ou nao teve a competencia o suficiente para colocar o Brasil num patamar tao 

privilegiado. No quarto paragrafo da terceira pagina, Dilma Rousseff reforca a ideia de que e 

Presidenta de todos os brasileiros. 
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Dai se reporta aos que ja ascenderam socialmente, como tambem aqueles que vivem 

submersos na miseria. Alias, o dizer da Presidenta seria utopico ou surreal, se ela nao 

incluisse os que estao na base da piramide social. 

No penultimo paragrafo na terceira pagina, a Presidenta coloca a necessidade de se 

fazer a reforma politica. Talvez, a Presidenta, ao longo da campanha, nao tenha evidenciado 

tal necessidade e, caso tenha se reportado a esse assunto, fez de maneira sutil. Isso se explica 

porque empreender uma reforma nao e uma tarefa simples. Implica ir de encontro aos 

interesses de muitos aliados, cuja consequencia e a perda de votos. Implicam em criticas, 

desacordos. Obviamente, a Presidenta e "livre" para realizar essa reforma. Ela tern o saber e o 

poder para faze-la. Entretanto, em detrimento dos motivos aqui expostos, passa a condicao de 

assujeitada. Certamente, outros presidentes vislumbraram que a reforma politica teria de ser 

feita, mas, a fim de evitar insatisfacoes, preferiram adia-la: 

Na politica e tarefa indeclinavel e urgente uma reforma com mudancas na 
legislacao para fazer avancar nossa jovem democracia, fortalecer o sentido 
programatico dos partidos e aperfeicoar as instituicoes, restaurando valores e 
dando mais transparencia ao conjunto da atividade publica. (ROUSSEF, 
2011, p. 03). 

Nessa ocasiao, a Presidenta evita expor os problemas ou pontos negativos que advirao 

com a reforma politica, visto que a sua formacao discursiva nao permite. Alem disso, o 

politico tern consciencia da verdade, porem nem sempre deve revela-la em toda sua extensao. 

No primeiro paragrafo da quarta pagina, a Presidenta menciona outra necessidade do 

pais - a modernizacao do sistema tributario. Da mesma forma que a reforma politica provoca 

divergencias, modificar o sistema tributario tambem gera discordancias. Por outro lado, se a 

Presidenta acredita que essa medida tern de ser implantada, nao ha porque duvidar; ate porque 

o conhecimento que ela tem em relacao a economia, sua area de formacao, e a experiencia 

adquirida ao assumir cargos publicos nessa area, faz dela uma autoridade no assunto. Logo, 

ela esta investida de um poder, concedido pelo voto popular; possui um saber especifico; 

contudo, nao deve utiliza-lo como quiser. Ha uma disciplina que regulamenta sua atuacao. As 

instancias politica, adversaria, cidada e midiatica estao a vigia-la. Ha sempre um olhar 

invisivel proveniente de varias direcoes. 

No decorrer do discurso, percebe-se que muitas das metas que a Presidenta Dilma 

Rousseff enunciou estao relacionadas a area economica. Isso se deve a motivos do tipo: e a 

area da qual ela tem conhecimento. Um pais que tem sua economia em expansao e 
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estabilizada e bem visto pela sua populacao e pelos outros paises e sinonimo de autoridades 

competentes. 

No segundo, terceiro e quarto paragrafos da quinta pagina, Dilma Rousseff se reporta 

a erradicacao da pobreza. Enquanto enuncia, a Presidenta tem consciencia de que esse e um 

problema social cronico, embora o ex-presidente Lula tenha empreendido acoes de combate a 

pobreza. Por sua vez, a Presidenta sabe, que a populacao brasileira das classes sociais menos 

favorecidas, espera dela acoes nesse sentido. 

No final do quarto paragrafo: "[ . . . ] O congracamento das familias se da no alimento, 

na paz e na alegria. [. . .]", Roussef (2011, p. 05), nota-se que a Presidenta afasta-se da sua 

formacao discursiva politica e se detem a formacao discursiva religiosa. Ou seja, quando se 

tem alimento para saciar a fome, automaticamente, tambem se tem paz e alegria. Quando 

ocorre o contrario, logo, sobrevem a desarmonia e a violencia em todas as suas facetas. 

Em diversos momentos do discurso, a Presidenta Dilma Rousseff faz mencao a 

problemas sociais e se compromete em resolve-los. Enquanto representante do mais alto cargo 

politico do pais, o eleitorado espera dela determinacao e espirito de lideranca no sentido de 

efetivar acoes que venham a colocar em xeque a autonomia do pais. E isto que esta posto em: 

"Nao faremos a menor concessao ao protecionismo dos paises ricos que sufoca qualquer 

possibilidade de superacao da pobreza de tantas nacoes pela via do esforco de producao. 

Faremos um trabalho permanente e continuado para melhorar a qualidade do gasto publico". 

Roussef (2011, p. 06). 

A expectativa das instancias e que o governante atue a fim de que o pais possa ser bem 

visto pela sua populacao e pelos demais paises. Antes que alguem faca tal exigencia, a 

Presidenta se antecipa e expoe suas pretensoes. Nesse caso, tem-se, na pratica, as formacoes 

imaginarias. 

No segundo e no terceiro paragrafos da sexta pagina, a Presidenta atribui ao Estado 

brasileiro a caracteristica de paternalista, visto que os servicos basicos e a previdencia social 

estao sob sua responsabilidade. Mediante essa realidade, Dilma promete mudancas, com o 

objetivo de descentralizar as acoes apenas em torno do Estado. Ela nao propoe privatizacao, 

uma vez que esta decisao e incoerente com a ideologia de seu partido e foi, por seus 

integrantes, bastante criticada. Ainda que a reforma na Previdencia cause protestos, a 

Presidenta se propoe a faze-la, pois o numero de pessoas idosas no Brasil tem crescido e, 

concomitante a isso, o numero de aposentados. Como o Estado brasileiro nao tem recursos 

suficientes para prover todos os servicos basicos, a alternativa a ser buscada sao os 

investimentos privados, as parcerias. 

!!!. 
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Ao fazer referenda aos investimentos previstos para a Copa do Mundo e para as 

Olimpiadas, Dilma Rousseff antecipa-se as possiveis imagens e/ou exigencias do publico 

eleitor. De modo que, sabedora de quao serao os gastos para a realizacao desses eventos e 

consciente dos problemas sociais do Brasil, ela faz questao de ressaltar que os investimentos 

serao permanentes no sentido de beneficiar a populacao das cidades que abrigarao tais 

eventos. Do contrario, restariam a Presidenta muitas criticas. 

Quando se detem aquilo que deve ser a prioridade na educacao, a Presidenta coloca a 

Pre-escola e o Ensino Medio Profissionalizante em primeiro piano. Priorizar o Ensino Medio 

Profissionalizante e uma forma de qualificar pessoas para atuarem nos setores economicos. 

Ter um curso tecnico significa estar apto para o trabalho, quer seja no servico publico ou nas 

empresas privadas. Na realidade, o pais oferece oportunidades de trabalho, no entanto, faltam 

pessoas capacitadas para assumirem tais vagas. Logo, o Brasil precisa capacitar pessoas, 

urgentemente. Alem disso, se a mao-de-obra nao e capacitada, a nacao pode ter prejuizos em 

relacao a sua producao. As demais nacoes, consideradas desenvolvidas, conseguiram chegar a 

esse patamar gracas aos investimentos em educacao. Por outro lado, as outras areas da 

educacao que nao sao tecnicas ficam excluidas de tais investimentos. 

No quarto e no oitavo paragrafos da oitava pagina, a Presidenta tambem faz uso da 

antecipacao. Se o pais foi escolhido para sediar dois eventos esportivos de nivel internacional, 

o que se espera e que os turistas ao chegarem nessas cidades tenham boa acolhida e 

receptividade, seguranca e infra-estrutura capaz de atender as suas necessidades. Afmal, uma 

boa imagem do pais depende daquilo que tem para oferecer aos turistas participantes desses 

eventos. 

No segundo paragrafo da nona pagina, Dilma coloca em evidencia as riquezas 

petroliferas do Brasil como a grande fonte de renda no futuro. Nesse caso, ela evita que 

este(s) ou aquele(s) estado(s) queira(m) ser privilegiado(s) em relacao a divisao de tais lucros 

ou ainda queira(m) receber logo sua parcela. 

No quinto paragrafo da nona pagina, Dilma Rousseff recorre ao escritor, Guimaraes 

Rosa "o que tem de ser, tem muita forga, tem uma forca enormeT'' Assim, ela utiliza um 

argumento de exemplificacao. Por ocasiao do ritual de posse, Dilma apresenta ao publico o 

Brasil atual e o Brasil do futuro com as acoes que pretende empreender. O verso de 

Guimaraes Rosa, citado pela Presidenta, lembra o determinismo do seculo XIX. Indica 

tambem assujeitamento. Se algo esta prestes a acontecer nao ha como evitar; logo, a solucao e 

conformar-se a nova situacao. 
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No quinto paragrafo, a Presidenta coloca o Brasil numa posicao de destaque quando 

relata que: "Pela primeira vez o Brasil se ve diante da oportunidade real de se tornar, de ser 

uma nacao desenvolvida. Uma nacao com a marca inerente tambem da cultura e do estilo 

brasileiros - o amor, a generosidade, a criatividade e a tolerancia." Roussef (2011, p. 09). 

Enquanto no sexto paragrafo, expoe: 

Uma nacao em que a preservacao das reservas naturais e das suas imensas 
florestas, associada a rica biodiversidade e a matriz energetica mais limpa do 
mundo, permitem um projeto inedito de pais desenvolvido com forte 
componente ambiental. (ROUSSEF, 2011, p. 09). 

Esse destaque se deve a biodiversidade e as fontes de energia limpa. Esses 

componentes constituem riquezas que nao existem noutros paises. Possui-las significa ser 

destaque perante o mundo. Quantos paises nos invejam por nao possuirem, em seu territorio, 

os atributos que possuimos. Aliar o potencial de que o pais dispoe a pesquisa cientifica e a 

tecnologia e o caminho a ser trilhado. E a Presidenta com o conhecimento na area energetica 

propoe um novo status ao Brasil. Em vez de pais emergente, o pais sera uma nacao 

desenvolvida. Esse desenvolvimento nao deve agredir ao meio ambiente. 

A Presidenta Dilma Rousseff se propoe a investir em cultura, principalmente, no que 

concerne a musica, ao cinema e a literatura. Todas as nacoes consideradas desenvolvidas 

investiram em educacao e, certamente, em cultura. Ao fazer esse tipo de investimento, 

aumentam-se o nivel cultural, vocabular e de consciencia politica de um povo. Quern le, tem 

mais facilidade para se expressar, redigir, compor, atuar, argumentar. A propria historia 

mundial confirma o Japao, hoje, desenvolvido, depois de bombardeado durante a Segunda 

Guerra Mundial, conseguiu erguer-se gracas aos investimentos educacionais. A qualidade dos 

bens culturais numa sociedade que atribui valor ao estudo e diferente de uma nacao que 

menospreza esse investimento. 

Investir em cultura no Brasil e uma forma de valorizar nossa producao, 

principalmente, o nosso cinema, que nao e tao conhecido no exterior e ate no Brasil, visto que 

aqui se assiste a muito filme estrangeiro. Quanto a musica e a literatura, estas tem encontrado 

um espaco no exterior, conquistando fas. Alguns escritores tem suas obras bem avaliadas pela 

critica literaria. 

No segundo paragrafo da decima primeira pagina, a presidenta ressalta o seu desejo de 

boa convivencia com os demais paises: 
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[...] Seguiremos aprofundando o relacionamento com nossos vizinhos sul-
americanos; com nossos irmaos da America Latina e do Caribe; com nossos 
irmaos africanos e com os povos do Oriente Medio e dos paises asiaticos. 
Preservaremos e aprofundaremos o relacionamento com os Estados Unidos e 
com a Uniao Europeia. (ROUSSEF, 2011, p.l 1) 

Embora sua historia pessoal seja marcada pela prisao, violencia fisica, moral e 

psicologica, Dilma Rousseff assegura que o seu agir enquanto Presidenta sera diferente do 

tratamento a ela dispensado. Levando em consideracao a historia da Presidenta, alguem 

poderia imaginar que a sua acao mediante acoes adversas por parte dos outros paises, fosse 

implacavel. Ao contrario das expectativas formuladas, ela se antecipa e as desconstroi. Sua 

gestao sera pautada pelo entendimento entre as nacoes de todos os continentes. Por outro lado, 

conviver pacificamente com outras nacoes nao significa ser submisso nem omisso. 

Pode-se ter uma convivencia amigavel com outros povos, sem abrir mao da 

autonomia. Sair do nivel de pais emergente para pais desenvolvido esta relacionada a 

participacao atuante do Brasil no Mercado Comum do Sul (Mercosul) e no Uniao das Nacoes 

Sul-Americanas (Unasul), alem da intervencao em foruns multilaterais. Ainda nessa 

perspectiva da cultura da paz, a Presidenta indica o posicionamento do Brasil em relacao a 

atos de violencia interna ou externa. O Brasil nao favoravel a violencia. Dai, em vez de 

protagonizar acirramentos, nosso pais opta pelo apaziguamento das asperezas. O Brasil aspira 

ao desenvolvimento e, para isso, e necessario conviver pacificamente, no intuito de ser 

respeitado e de poder contar com a colaboracao do restante do mundo. 

Ao se referir a liberdade, a Presidenta assegura que esse direito sera concedido a todos 

sem distincuo: 

Reafirmo meu compromisso inegociavel com a garantia plena das liberdades 
individuais; da liberdade de culto e de religiao; da liberdade de imprensa e 
de opiniao. Reafirmo que o que disse ao longo da campanha, que prefiro o 
barulho da imprensa livre ao silencio das ditaduras. Quem, como eu e tantos 
outros da minha geracao, lutamos contra o arbitrio, a censura e a ditadura, 
somos naturalmente amantes da mais plena democracia e da defesa 
intransigente dos direitos humanos, no nosso pais e como bandeira sagrada 
de todos os povos. (ROUSSEF, 2011, p. 12) 

A Presidenta faz questao de lembrar o seu passado, desta feita assumindo o 

compromisso de que todos os brasileiros serao livres. Se depender dela, a liberdade e uma 

certeza e a ditadura nao tera espaco no dia a dia do brasileiro. Ao contrario do que se podem 
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pensar, os sofrimentos decorrentes da ditadura tornaram-na mais tolerante e humana. 0 

regime ditatorial nao condiz com a realidade do governante, uma vez que ela assume um 

poder que nao lhe pertence, alem de limitado. Quern assume uma funcao cedera seu lugar a 

outra pessoa. E se o povo pressionar pode ser substituido. De modo que, o autoritarismo nao 

mais ecoa como uma atitude relacionada ao saber; ao contrario, e visto como algo 

abominavel. 

Ainda que a Presidenta queira empreender acoes mais energicas, ela evita transparecer 

tal necessidade a fim de se evitar o rotulo de autoritaria. A formacao discursiva na qual esta 

inscrita impede-a de agir dessa maneira. Ela pertence a um partido, cuja ideologia vai de 

encontro a tais comportamentos. 

No primeiro paragrafo da penultima pagina, Dilma Rousseff faz questao de ressaltar 

que criterios serao levados em consideracao na escolha dos ministros e demais funcionarios 

que comporao seu Governo. "Eu e meu vice-presidente Michel Temer fomos eleitos por uma 

ampla coligacao partidaria. Estamos construindo com eles um governo onde capacidade 

profissional, lideranca e a disposicao de servir ao pais serao os criterios fundamentais". 

Roussef(2011,p. 13) 

Em geral, na politica brasileira, ao ser eleito, o politico escolhe para assumir cargos 

comissionados, pessoas que financiaram a campanha, que sao cabos eleitorais ou pessoas as 

quais o politico deve favores. De modo que criterios como: o profissionalismo, a etica, a 

responsabilidade sao desconsiderados. Antes que alguem pudesse formular o quadro dos 

possiveis escolhidos, a Presidenta antecipa e desconstroi tal formacao, alem de confirmar sua 

intencao. Para ela, o governo deve ter a sua marca. Deve-se evitar repetir os moldes 

anteriores. 

No sexto e setimo paragrafo da penultima pagina a Presidenta faz mencao a propria 

historia, em torn de homenagem: 

Muitos da minha geracao, que tombaram pelo caminho, nao podem 
compartilhar a alegria deste momento. Divido com eles esta conquista, e 
rendo-lhes minha homenagem. Esta, as vezes dura, caminhada me fez 
valorizar e amar muito mais a vida e me deu, sobretudo coragem para 
enfrentar desafios ainda maiores [...]. (ROUSSEF, 2011, p. 13). 

Durante a juventude, Dilma conviveu com jovens que, como ela desejavam a mudanca 

do Brasil. Eram mocas e rapazes que discordavam do autoritarismo, da violencia e da 

repressao provenientes da ditadura. Por essa razao muitos foram presos, torturados e mortos. 

Amigos muito proximos da Presidenta tiveram suas vidas ceifadas. A propria Dilma tambem 
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foi vitima da ditadura. Esta homenagem nada mais e que um agradecimento aqueles que 

vivenciaram os tempos tenebrosos da historia do Brasil. As dificuldades daqueles momentos 

foram transformadas em coragem, determinacao e um imenso desejo de dedicar sua vida ao 

pais. Essas pessoas a quem a Presidenta homenageia ajudaram na sua formacao politica e 

contribuiram para que ela alimentasse esse sonho. Nesta ocasiao, a Presidenta apenas 

menciona as situacoes a ela impostas, sem manifestar indignacao. Os obstaculos superados 

naquela ocasiao ajudaram-na a superar momentos dificeis na vida pessoal, a exemplo de 

problema de saude. 

No ultimo paragrafo dessa pagina, Dilma Rousseff mostra a outra face da mulher - a 

sensibilidade. Ate entao ela expunha caracteristicas relacionadas ao genero masculino -

coragem, determinacao, austeridade. Caracteristicas que compoem a personalidade da 

presidenta. Ressaltar as caracteristicas femininas e, ao mesmo tempo, deixar claro que as 

conquistas pessoais dependem do apoio e dos valores provenientes da familia. Ela faz questao 

de afirmar a sua estima pelo neto. Isso e uma forma de afirmar que a sua formacao discursiva 

e condizente com a defesa da vida e nao o contrario conforme fora acusada ao longo da 

campanha. 

Mas mulher nao e so coragem. E carinho tambem. Carinho que dedico a 
minha fdha e ao meu neto. Carinho com que abraco a minha mae que me 
acompanha e me abencoa. E com esse imenso carinho que quero cuidar do 
meu povo, e a ele dedicar os proximos anos da minha vida. (ROUSSEFF, 
2011, p.13-14) 

Nesta oportunidade, a Presidenta evoca a formacao discursiva de ordem religiosa ao 

fazer mencao a familia como sustentaculo, espaco para a construcao de valores e em quem se 

apoiar nas dificuldades. 

Por fim, ela volta a mencionar o aspecto religioso atraves das frases optativas: "Que 

Deus abencoe o Brasil! Que Deus aben9oe a todos nos! E que tenhamos paz no mundo!'" 

Roussef (2011, p. 14). Ela se dirige a Deus por ser o Ser Supremo e evita direcionar sua fala 

para esta ou aquela entidade religiosa, uma vez que foi eleita Presidenta para exercer seu 

mandato para pessoas de todos os credos. Nesse sentido, espera-se dela uma conduta 

imparcial e de respeito a todas as crencas. Que a presidenta saiba apaziguar as situacoes 

conflituosas, sem fazer opcao por este ou aquele cidadao. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

O sujeito politico nao enuncia em nome proprio, mas em nome da instituicao da qual e 

membro. Dilma Rousseff profere o seu discurso em nome da instancia politica, mais 

precisamente do Partido dos Trabalhadores, de uma formacao ideologica e de uma formacao 

discursiva. Ou seja, ela e assujeitada a dizer aquilo que o seu partido admite. Dilma foi 

escolhida pelo povo e, nesta ocasiao, representa um discurso que nao advem exatamente dela. 

Na pratica, a Presidenta e um sujeito clivado, dividido e descentrado, visto que o seu dizer e 

uma sintese do Outro, constituido por instituicoes com que se relaciona. 

Nesse sentido antes de enunciar, a Presidenta Dilma realiza antecipacoes, a fim de 

avaliar o grau de perigo que o seu dizer pode apresentar. Dai, ela evita expor os aspectos 

negativos do seu antecessor, ou seja, a extincao do mal esta presente no seu discurso, porem 

sob a forma de eufemismo. As coercoes do discurso impedem-na de colocar para o publico 

eleitor, a realidade tal qual e e /ou como a Presidenta acredita ser. 

Mediante tais limitacoes, Dilma Rousseff se propoe a promover a solucao salvadora. 

Diante dos inumeros problemas sociais existentes no pais, a Presidenta apresenta meios de 

como supera-los. Alias, a populacao, vitima desses problemas, confiou e espera da Presidenta 

que algo seja feito. Afinal, se Dilma nao expusesse o lado obscuro do Brasil, certamente, 

perderia a confianca de parte do eleitorado. 

De modo que o discurso de posse da Presidenta ressume-se a duas palavras: 

contentamento e compromisso. Contentamento porque Dilma assume pela primeira vez um 

cargo na instancia politica, o qual e o mais elevado. Alem disso, e a primeira mulher a realizar 

tal facanha. Por sua vez, o compromisso diz respeito a solucao dos varios problemas que a 

Presidenta para resolver. A fim de destacar o potencial da mulher, a Presidenta divide a 

historia do Brasil em dois momentos, antes e depois de Lula; ao mesmo tempo em que se 

compromete com a continuidade e com a mudanca. 

Se ela se distanciar demais e quiser ser ela mesma, pode contribuir para gerar um 

sentimento de antipatia nas pessoas. Por outro lado, o Governo da Presidenta tem de 

representar a mudanca: primeiro, porque o gestor anterior nao resolveu todos os problemas 

que se propunha a solucionar; segundo porque o governo de Dilma precisa ter a sua marca. 

E necessario que ela mostre lideranca, capacidade de conduzir os destinos da Nacao 

brasileira, de conviver com integrantes das demais instancias. 

A partir do momento em que a populacao deposita sua confianca na Presidenta, 

elegendo-a, esta demonstrando que acredita nela; nao apenas por ser a candidata indicada pelo 
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ex-presidente Lula, mas por enxergar nela alguem que pode assumir bem essa funcao. Logo, a 

imagem formulada pelo povo e uma imagem positiva. Imagem que, fisicamente, teve de ser 

ajustada para criar esse clima de empatia. Antes da campanha, Dilma Rousseff mudou o 

cabelo, as lentes, o torn de voz teve de ser mais suave, o semblante mais ameno, Caso a 

Presidenta nao tivesse obtido a cura do cancer, obviamente a imagem que o povo formularia a 

respeito dela seria outra, marcada pela inseguranca. De modo que seria dificil eleger alguem 

quando nao se tinha certeza de que cumpriria todo o mandato ou estaria em condicoes de 

assumi-lo, Em contrapartida, a imagem formulada pela Presidenta em relacao ao povo e 

marcada pela esperanca, carencia e sofrimento. 

Mediante o exposto, espera-se que o presente trabalho possa contribuir com o ensino 

de Lingua Portuguesa, no sentido de que os conceitos utilizados na Analise do Discurso. 

Alem disso, todos nos proferimos discursos nas interacoes que mantemos a cada instante, 

principalmente, na atualidade, com o advento das redes sociais. E comum as pessoas exporem 

seus comentarios a respeito de determinados temas, ao tempo em que, tem suas opinioes 

avaliadas por outros interlocutores. 

Em relacao ao discurso politico, este trabalho assume sua importancia, visto que todos 

os cidadaos sao sujeitos politicos. Sao eles que escolhem os representantes da instancia 

politica ou castigam evitando elege-los. Afora isso, qualquer cidadao pode vir a assumir um 

mandato. Entretanto, independentemente ou nao dessas pretensoes, o cidadao precisa ter o 

minimo de conhecimento do dominio do discurso politico, a fim de fazer escolher, nas quais 

prevalecam a criticidade, o bom senso e a consciencia politica. E que a cultura da compra de 

voto possa ter menos adeptos. 
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Integra do discurso de posse da presidente Dilma Rousseff 

Publicado por: Joildo Santos 

"Senhor presidente do Congresso Nacional, senador Jose Sarney, 

Senhores chefes de Estado e de Governo que me honram com as suas presencas, 

Senhor vice-presidente da Republica, Michel Temer, 

Senhor presidente da Camara dos Deputados, deputado Marco Maia, 

Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Cezar Peluso, 

Senhoras e senhores chefes das missoes estrangeiras, 

Senhoras e senhores ministros de Estado, 

Senhoras e senhores governadores, 

Senhoras e senhores senadores, 

Senhoras e senhores deputados federals, 

Senhoras e senhores representantes da imprensa, 

Meus queridos brasileiros e brasileiras, 

Pela decisao soberana do povo, hoje sera a primeira vez que a faixa presidencial cingira o 

ombro de uma mulher. 

Sinto uma imensa honra por essa escolha do povo brasileiro e sei do significado historico 

desta decisao. 

Sei, tambem, como e aparente a suavidade da seda verde-amarela da faixa presidencial, pois 

ela traz consigo uma enorme responsabilidade perante a nacao. 

Para assumi-la, tenho comigo a forca e o exemplo da mulher brasileira. Abro meu coracao 

para receber, neste momento, uma centelha da sua imensa energia. 

E sei que meu mandato deve incluir a traducao mais generosa desta ousadia do voto popular 

que, apos levar a presidencia um homem do povo, um trabalhador, decide convocar uma 

mulher para dirigir os destinos do pais. 

Venho para abrir portas para que muitas outras mulheres tambem possam, no futuro, ser 

presidentas; e para que - no dia de hoje - todas as mulheres brasileiras sintam o orgulho e a 

alegria de ser mulher. 
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Nao venho para enaltecer a minha biografia; mas para glorificar a vida de cada mulher 

brasileira. Meu compromisso supremo - eu reitero - e honrar as mulheres, proteger os mais 

frageis e governar para todos! 

Venho, antes de tudo, para dar continuidade ao maior processo de afirmacao que este pais ja 

viveu nos tempos recentes. 

Venho para consolidar a obra transformadora do Presidente Luiz Inacio Lula da Silva, venho 

para consolidar a obra transformadora do Presidente Lula, com quem tive a mais vigorosa 

experiencia politica da minha vida e o privilegio de servir ao pais, ao seu lado, nestes ultimos 

anos. De um presidente que mudou a forma de governar e levou o povo brasileiro a confiar 

ainda mais em si mesmo e no futuro do pais. 

A maior homenagem que posso prestar a ele e ampliar e avancar as conquistas do seu 

governo. Reconhecer, acreditar e investir na forca do povo foi a maior licao que o presidente 

Lula deixa para todos nos. 

Sob a sua lideranca, o povo brasileiro fez a travessia para uma outra margem da nossa 

historia. 

Minha missao agora e de consolidar esta passagem e avancar no caminho de uma nacao 

geradora das mais amplas oportunidades. 

Quero, neste momento, prestar minha homenagem a outro grande brasileiro, incansavel 

lutador, companheiro que esteve ao lado do Presidente Lula nesses oito anos: nosso querido 

vice-presidente Jose Alencar. Que exemplo de coragem e de amor a vida nos da este grande 

homem!! E que parceria fizeram o presidente Lula e o vice-presidente Jose Alencar, pelo 

Brasil e pelo nosso povo!! 

Eu e o vice-presidente Michel Temer nos sentimos responsaveis por seguir no caminho 

iniciado por eles. 

Um governo se alicerca no acumulo de conquistas realizadas ao longo da historia. Ele sempre 

sera, ao seu tempo, mudanca e continuidade. Por isso, ao saudar os extraordinarios avancos 

recentes, liderados pelo presidente Lula, e justo lembrar que muitos, a seu tempo e a seu 

modo, deram grandes contribuicoes as conquistas do Brasil de hoje. 

Vivemos um dos melhores periodos da vida nacional: milhoes de empregos estao sendo 

criados; nossa taxa de crescimento mais que dobrou e encerramos um longo periodo de 

dependencia do Fundo Monetario Internacional, ao mesmo tempo em que superamos a nossa 

divida externa. 
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Reduzimos, sobretudo, a nossa divida social, a nossa historica divida social, resgatando 

milhoes de brasileiras da tragedia da miseria e ajudando outros milhoes a alcancarem a classe 

media. 

Mas, em um pais com a complexidade do nosso, e preciso sempre querer mais, descobrir 

mais, inovar nos caminhos e buscar sempre novas solucoes. 

So assim poderemos garantir, aos que melhoraram de vida, que eles podem alcancar mais; e 

provar, aos que ainda lutam para sair da miseria, que eles podem, com a ajuda do governo e 

de toda a sociedade, mudar de vida e de patamar. 

Que podemos ser, de fato, uma das nacoes mais desenvolvidas e menos desiguais do mundo -

um pais de classe media solida e empreendedora. 

Uma democracia vibrante e moderna, plena de compromisso social, liberdade politica e 

criatividade. 

Queridos brasileiras e queridas brasileiras, 

Para enfrentar estes grandes desafios e preciso manter os fundamentos que nos garantiram 

chegar ate aqui. 

Mas, igualmente, agregar novas ferramentas e novos valores. 

Na politica e tarefa indeclinavel e urgente uma reforma com mudancas na legislacao para 

fazer avancar nossa jovem democracia, fortalecer o sentido programatico dos partidos e 

aperfeiqioar as instituicoes, restaurando valores e dando mais transparencia ao conjunto da 

atividade publica. 

Para dar longevidade ao atual ciclo de crescimento e preciso garantir a estabilidade, 

especialmente a estabilidade de precos, e seguir eliminando as travas que ainda inibem o 

dinamismo da nossa economia, facilitando a producao e estimulando a capacidade 

empreendedora de nosso povo, da grande empresa ate os pequenos negocios locais, do 

agronegocio a agricultura familiar. 

E, portanto, inadiavel a implementacao de um conjunto de medidas que modernize o sistema 

tributario, orientado pelo principio da simplificacao e da racionalidade. O uso intensivo da 

tecnologia da informacao deve estar a servico de um sistema de progressiva eficiencia e 

elevado respeito ao contribuinte. 

Valorizar nosso parque industrial e ampliar sua forca exportadora sera meta permanente. A 

competitividade de nossa agricultura e da nossa pecuaria, que faz do Brasil grande exportador 

de produtos de qualidade para todos os continentes, merecera toda a nossa atencao. Nos 

setores mais produtivos a internacionalizacao de nossas empresas ja e uma realidade. 



0 apoio aos grandes exportadores nao e incompativel com o incentivo, o desenvolvimento e o 

apoio a agricultura familiar e ao microempreendedor. As pequenas empresas sao responsaveis 

pela maior parcela dos empregos permanentes em nosso pais. Merecerao politicas tributarias e 

de credito perenes. 

Valorizar o desenvolvimento regional e outro imperativo de um pais continental, sustentando 

a vibrante economia do Nordeste, preservando e respeitando a biodiversidade da Amazonia no 

Norte, dando condicoes a extraordinaria producao agricola do Centro-Oeste, a forca industrial 

do Sudeste e a pujanca e o espirito de pioneirismo do Sul. 

E preciso, antes de tudo, criar condicoes reais e efetivas capazes de aproveitar e potencializar, 

ainda mais e melhor, a imensa energia criativa e produtiva do povo brasileiro. 

No piano social, a inclusao so sera plenamente alcancada com a universalizacao e a 

qualificacao dos servicos essenciais. Este e um passo decisivo e irrevogavel, para consolidar e 

ampliar as grandes conquistas obtidas pela nossa populacao no periodo do governo do 

presidente Lula. 

E, portanto, tarefa indispensavel uma acao renovadora, efetiva e integrada dos governos 

federal, estaduais e municipals, em particular nas areas da saude, da educacao e da seguranca, 

o que e vontade expressa das familias e da populacao brasileira. 

Queridos brasileiros e brasileiras, 

A luta mais obstinada do meu governo sera pela erradicacao da pobreza extrema e a criacao 

de oportunidades para todos. 

Uma expressiva mobilidade social ocorreu nos dois mandatos do Presidente Lula. Mas ainda 

existe pobreza a envergonhar nosso pais e a impedir nossa afirmacao plena como povo 

desenvolvido. 

Nao vou descansar enquanto houver brasileiros sem alimentos na mesa, enquanto houver 

familias no desalento das ruas, enquanto houver crian9as pobres abandonadas a propria sorte. 

O congracamento das familias se da no alimento, na paz e na alegria. E este o sonho que vou 

perseguir! 

Esta nao e tarefa isolada de um governo, mas um compromisso a ser abracado por toda a 

nossa sociedade. Para isso peco com humildade o apoio das instituicoes piiblicas e privadas, 

de todos os partidos, das entidades empresariais e dos trabalhadores, das universidades, da 

juventude, de toda a imprensa e das pessoas de bem. 

A superacao da miseria exige prioridade na sustentacao de um longo ciclo de crescimento. E 

com crescimento que serao gerados os empregos necessarios para as atuais e as novas 

geracoes. 



E com crescimento, associado a fortes programas sociais, que venceremos a desigualdade de 

renda e do desenvolvimento regional. 

Isso significa - reitero - manter a estabilidade economica como valor. Ja faz parte, alias, da 

nossa cultura recente a conviccao de que a inflacao desorganiza a economia e degrada a renda 

do trabalhador. Nao permitiremos, sob nenhuma hipotese, que essa praga volte a corroer 

nosso tecido economico e a castigar as familias mais pobres. 

Continuaremos fortalecendo nossas reservas externas para garantir o equilibrio das contas 

externas e bloquear, e impedir a vulnerabilidade externa. Atuaremos decididamente nos 

foruns multilaterais na defesa de politicas economicas saudaveis e equilibradas, protegendo o 

pais da concorrencia desleal e do fluxo indiscriminado de capitals especulativos. 

Nao faremos a menor concessao ao protecionismo dos paises ricos que sufoca qualquer 

possibilidade de superacao da pobreza de tantas nacoes pela via do esforco de produ^ao. 

Faremos um trabalho permanente e continuado para melhorar a qualidade do gasto publico. 

O Brasil optou, ao longo de sua historia, por construir um Estado provedor de servicos 

basicos e de previdencia social publica. 

Isso significa custos elevados para toda a sociedade, mas significa tambem a garantia do 

alento da aposentadoria para todos e servicos de saude e educacao universais. Portanto, a 

melhoria dos services publicos e tambem um imperativo de qualificacao dos gastos 

governamentais. 

Outro fator importante da qualidade da despesa e o aumento dos niveis de investimento em 

relacao aos gastos de custeio. O investimento publico e essencial como indutor do 

investimento privado e como instrumento de desenvolvimento regional. 

Atraves do Programa de Aceleracao do Crescimento e do programa Minha Casa, Minha Vida, 

manteremos o investimento sob estrito e cuidadoso acompanhamento da Presidencia da 

Republica e dos ministerios. 

O PAC continuara sendo um instrumento de coesao da acao governamental e coordenacao 

voluntaria dos investimentos estruturais dos estados e municipios. Sera tambem vetor de 

incentivo ao investimento privado, valorizando todas as iniciativas de constituicao de fundos 

privados de longo prazo. 

Por sua vez, os investimentos previstos para a Copa do Mundo e para as Olimpiadas serao 

concebidos de maneira a dar ganhos permanentes de qualidade de vida, em todas as regioes 

envolvidas. 
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Esse princfpio vai reger tambem nossa politica de transporte aereo. E preciso, sem duvida, 

melhorar e ampliar nossos aeroportos para a Copa e as Olimpiadas. Mas e mais que 

necessario melhora-los ja, para arcar com o crescente uso desse meio de transporte por 

parcelas cada vez mais amplas da populacao brasileira. 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, 

Junto com a erradicacao da miseria, sera prioridade do meu governo a luta pela qualidade da 

educacao, da saude e da seguranca. 

Nas ultimas decadas, o Brasil universalizou o ensino fundamental. Porem e preciso melhorar 

sua qualidade e aumentar as vagas no ensino infantil e no ensino medio. 

Para isso, vamos ajudar decididamente os municipios a ampliar a oferta de creches e de pre-

escolas. 

No ensino medio, alem do aumento do investimento publico vamos estender a vitoriosa 

experiencia do ProUni para o ensino medio profissionalizante, acelerando a oferta de milhares 

de vagas para que nossos jovens recebam uma formacao educacional e profissional de 

qualidade. 

Mas so existira ensino de qualidade se o professor e a professora forem tratados como as 

verdadeiras autoridades da educacao, com formacao continuada, remuneracao adequada e 

solido compromisso dos professores e da sociedade com a educacao das criancas e dos jovens. 

Somente com avanco na qualidade de ensino poderemos formar jovens preparados, de fato, 

para nos conduzir a sociedade da tecnologia e do conhecimento. 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, 

Consolidar o Sistema Unico de Saude sera outra grande prioridade do meu governo. 

Para isso, vou acompanhar pessoalmente o desenvolvimento desse setor tao essencial para o 

povo brasileiro. 

O SUS deve ter como meta a solucao real do problema que atinge a pessoa que o procura, 

com uso de todos os instrumentos de diagnostico e tratamento disponiveis, tornando os 

medicamentos acessiveis a todos, alem de fortalecer as politicas de prevencao e promocao da 

saude. 

Vou usar, sim, a forca do governo federal para acompanhar a qualidade do servico prestado e 

o respeito ao usuario. 

Vamos estabelecer parcerias com o setor privado na area da saude, assegurando a 

reciprocidade quando da utilizacao dos servicos do SUS. 
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A formacao e a presenca de profissionais de saude adequadamente distribufdos em todas as 

regioes do pais sera outra meta essencial ao bom funcionamento do sistema. 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, 

A acao integrada de todos os niveis do governo e a participacao da sociedade e o caminho 

para a reducao da violencia que constrange a sociedade e as familias brasileiras. 

Meu governo fara um trabalho permanente para garantir a presenca do Estado em todas as 

regioes mais sensiveis a acao da criminalidade e das drogas, em forte parceria com estados e 

municipios. 

O estado do Rio de Janeiro mostrou o quanto e importante, na solucao dos conflitos, a acao 

coordenada das forcas de seguranca dos tres niveis de governo, incluindo - quando necessario 

- a participacao decisiva das Forcas Armadas. 

O exito dessa experiencia deve nos estimular a unir as for9as de seguranca no combate, sem 

treguas, ao crime organizado, que sofistica a cada dia seu poder de fogo e suas tecnicas de 

aliciamento dos jovens. 

Buscaremos tambem uma maior capacitacao federal na area de inteligencia e no controle das 

fronteiras, com o uso de modernas tecnologias e treinamento profissional permanente. 

Reitero meu compromisso de agir no combate as drogas, em especial ao avanco do crack, que 

desintegra nossa juventude e infelicita as nossas familias. 

O pre-sal e nosso passaporte para o futuro, mas so o sera plenamente, queridas brasileiras e 

queridos brasileiros, se produzir uma sintese equilibrada de avanco tecnologico, avanco social 

e cuidado ambiental. 

A sua propria descoberta e resultado do avanco tecnologico brasileiro e de uma moderna 

politica de investimentos em pesquisa e inovacao. Seu desenvolvimento sera fator de 

valorizacao da empresa nacional e seus investimentos serao geradores de milhares de novos 

empregos. 

O grande agente dessa politica foi e e a Petrobras, simbolo historico da soberania brasileira na 

producao energetica e do petroleo. 

O meu governo tera a responsabilidade de transformar a enorme riqueza obtida no pre-sal em 

poupanca de longo prazo, capaz de fornecer as atuais e as futuras geracoes a melhor parcela 

dessa riqueza, transformada, ao longo do tempo, em investimentos efetivos na qualidade dos 

servicos publicos, na reducao da pobreza e na valorizacao do meio ambiente. Recusaremos o 

gasto apressado, que reserva as futuras geracoes apenas as dividas e a desesperanca. 

Queridos e queridas brasileiras e brasileiros, 



Muita coisa melhorou no nosso pais, mas estamos vivendo apenas o inicio de uma nova era. O 

despertar de um novo Brasil. 

Recorro a um poeta da minha terra natal. Ele diz: "o que tem de ser, tem muita forca, tem uma 

forca enorme". 

Pela primeira vez o Brasil se ve diante da oportunidade real de se tornar, de ser, uma nacao 

desenvolvida. Uma nacao com a marca inerente tambem da cultura e do estilo brasileiros - o 

amor, a generosidade, a criatividade e a tolerancia. 

Uma nacao em que a preservacao das reservas naturais e das suas imensas florestas, associada 

a rica biodiversidade e a matriz energetica mais limpa do mundo, permitem um projeto inedito 

de pais desenvolvido com forte componente ambiental. 

O mundo vive em um ritmo cada vez mais acelerado de revolucao tecnologica. Ela se 

processa tanto na decifracao de codigos desvendadores da vida quanto na explosao da 

comunicacao e da informatica. 

Temos avancado na pesquisa e na tecnologia, mas precisamos avancar muito mais. Meu 

governo apoiara fortemente o desenvolvimento cientifico e tecnologico para o dominio do 

conhecimento e para a inovacao como instrumento fundamental de produtividade e 

competitividade do nosso pais. 

Mas o caminho para uma nacao desenvolvida nao esta somente no campo economico ou no 

campo do desenvolvimento economico pura e simplesmente. Ele pressupoe o avanco social e 

a valorizacao da nossa imensa diversidade cultural. A cultura e a alma de um povo, essentia 

de sua identidade. 

Vamos investir em cultura, ampliando a producao e o consumo em todas as regioes de nossos 

bens culturais e expandindo a exportacao de nossa musica, cinema e literatura, signos vivos 

de nossa presenca no mundo. 

Em suma: temos que combater a miseria, que e a forma mais tragica de atraso, e, ao mesmo 

tempo, avancar investindo fortemente nas areas mais modernas e sofisticadas da invencao 

tecnologica, da criacao intelectual e da producao artistica e cultural. 

Justica social, moralidade, conhecimento, invencao e criatividade devem ser, mais que nunca, 

conceitos vivos no dia a dia da nossa nacao. 

Queridas e queridos brasileiros e brasileiras, 

Considero uma missao sagrada do Brasil a de mostrar ao mundo que e possivel um pais 

crescer aceleradamente, sem destruir o meio ambiente. 
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Somos e seremos os campeoes mundiais de energia limpa, um pais que sempre sabera crescer 

de forma saudavel e equilibrada. 

O etanol e as fontes de energias hidricas terao grande incentivo, assim como as fontes 

alternativas: a biomassa, (incompreensivel) a eolica e a solar. O Brasil continuara tambem 

priorizando a preservacao das reservas naturais e de suas imensas florestas. 

Nossa politica ambiental favorecera nossa acao nos foruns multilaterais. Mas o Brasil nao 

condicionara sua acao ambiental ao sucesso e ao cumprimento, por terceiros, de acordos 

internacionais. 

Defender o equilibrio ambiental do planeta e um dos nossos compromissos nacionais mais 

universais. 

Meus queridos brasileiros e brasileiras, 

Nossa politica externa estara baseada nos valores classicos da tradicao diplomatica brasileira: 

promocao da paz, respeito ao principio de nao intervencao, defesa dos Direitos Humanos e 

fortalecimento do multilateralismo. 

O meu governo continuara engajado na luta contra a fome e a miseria no mundo. 

Seguiremos aprofundando o relacionamento com nossos vizinhos sul-americanos; com nossos 

irmaos da America Latina e do Caribe; com nossos irmaos africanos e com os povos do 

Oriente Medio e dos paises asiaticos. Preservaremos e aprofundaremos o relacionamento com 

os Estados Unidos e com a Uniao Europeia. 

Vamos dar grande atencao aos paises emergentes. 

O Brasil reitera, com veemencia e firmeza, a decisao de associar seu desenvolvimento 

economico, social e politico ao nosso continente. 

Podemos transformar nossa regiao em componente essencial do mundo multipolar que se 

anuncia, dando consistencia cada vez maior ao Mercosul e a Unasul. Vamos contribuir para a 

estabilidade fmanceira internacional, com uma intervencao qualificada nos foruns 

multilaterais. 

Nossa tradicao de defesa da paz nao nos permite qualquer indiferen9a frente a existencia de 

enormes arsenais atomicos, a prolifera?ao nuclear, ao terrorismo e ao crime organizado 

transnacional. 

Nossa a9ao politica externa continuara propugnando pela reforma dos organismos de 

governan9a mundial, em especial as Na9oes Unidas e seu Conselho de Seguran9a. 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, 



Disse, ao im'cio deste discurso, que eu governarei para todos os brasileiros e brasileiras. E vou 

faze-lo. 

Mas e importante lembrar que o destino de um pais nao se resume a acao de seu governo. Ele 

e o resultado do trabalho e da acao transformadora de todos os brasileiros e brasileiras. O 

Brasil do futuro sera exatamente do tamanho daquilo que, juntos, fizermos por ele hoje. Do 

tamanho da participacao de todos e de cada um: 

Dos movimentos sociais,dos que labutam no campo, 

dos profissionais liberals, 

dos trabalhadores e dos pequenos empreendedores, 

dos intelectuais, 

dos servidores publicos, 

dos empresarios, 

das mulheres, 

dos negros, dos indios, dos jovens, 

de todos aqueles que lutam para superar distintas formas de discriminacao. 

Quero estar ao lado dos que trabalham pelo bem do Brasil na solidao amazonica, no semiarido 

nordestino e em todos os seus rincoes, na imensidao do cerrado, na vastidao dos pampas. 

Quero estar ao lado dos que vivem nos aglomerados metropolitanos, na vastidao das florestas; 

no interior ou no litoral, nas capitals e nas fronteiras do Brasil. 

Quero convocar todos a participar do esforco de transformacao do nosso pais. 

Respeitada a autonomia dos poderes e o principio federativo, quero contar com o Legislativo 

e o Judiciario, e com a parceria de governadores e prefeitos para continuarmos desenvolvendo 

nosso pais, aperfeicoando nossas instituicoes e fortalecendo nossa democracia. 

Reafirmo meu compromisso inegociavel com a garantia plena das liberdades individuals; da 

liberdade de culto e de religiao; da liberdade de imprensa e de opiniao. 

Reafirmo que o que disse ao longo da campanha, que prefiro o barulho da imprensa livre ao 

silencio das ditaduras. Quem, como eu e tantos outros da minha geracao, lutamos contra o 

arbitrio, a censura e a ditadura, somos naturalmente amantes da mais plena democracia e da 

defesa intransigente dos direitos humanos, no nosso pais e como bandeira sagrada de todos os 

povos. 



O ser humano nao e so realizacao pratica, mas sonho; nao e so cautela racional, mas coragem, 

invencao e ousadia. E esses sao os elementos fundamentais para a afirmacao coletiva da nossa 

nacao. 

Eu e meu vice-presidente Michel Temer fomos eleitos por uma ampla coligacao partidaria. 

Estamos construindo com eles um governo onde capacidade profissional, lideranca e a 

disposicao de servir ao pais serao os criterios fundamentais. 

Mais uma vez estendo minha mao aos partidos de oposicao e as parcelas da sociedade que nao 

estiveram conosco na recente Jornada eleitoral. Nao havera de minha parte e do meu governo 

discriminacao, privilegios ou compadrio. 

A partir deste momento sou a presidenta de todos os brasileiros, sob a egide dos valores 

republicanos. 

Serei rigida na defesa do interesse publico. Nao havera compromisso com o desvio e o 

malfeito. A corrupcao sera combatida permanentemente, e os orgaos de controle e 

investigacao terao todo o meu respaldo para aturem com firmeza e autonomia. 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, 

Chegamos ao final deste longo discurso. Queria dizer a voces que eu dediquei toda a minha 

vida a causa do Brasil. Entreguei, como muitos aqui presentes, minha juventude ao sonho de 

um pais justo e democratico. Suportei as adversidades mais extremas infligidas a todos que 

ousamos enfrentar o arbitrio. Nao tenho qualquer arrependimento, tampouco nao tenho 

ressentimento ou rancor. 

Muitos da minha geracao, que tombaram pelo caminho, nao podem compartilhar a alegria 

deste momento. Divido com eles esta conquista, e rendo-lhes minha homenagem. 

Esta, as vezes dura, caminhada me fez valorizar e amar muito mais a vida e me deu sobretudo 

coragem para enfrentar desafios ainda maiores. Recorro mais uma vez ao poeta da minha 

terra: 

'O correr da vida - diz ele - embrulha tudo. A vida e assim: esquenta e esfria, aperta e dai 

afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente e coragem'. 

E com essa coragem que vou governar o Brasil. 

Mas mulher nao e so coragem. E carinho tambem. Carinho que dedico a minha filha e ao meu 

neto. Carinho com que abraco a minha mae que me acompanha e me abencoa. 

E com esse imenso carinho que quero cuidar do meu povo, e a ele dedicar os proximos anos 

da minha vida. 

Que Deus abencoe o Brasil! 



Que Deus abencoe a todos nos! 

E que tenhamos paz no mundo!" 

Fonte: www.google.com.br 
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