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RESUMO 

0 presente estudo tem o objetivo de desenvolver uma investigacao sobre os sentidos da 
velhice construidos pelo discurso da publicidade. De modo especifico, objetivamos analisar 
alguns discursos dos textos publicitarios voltados para a divulgacao de produtos de beleza 
indicados para o rejuvenescimento, para identificar se tais discursos constroem e movimentam 
sentidos sobre a velhice e em quais formacoes discursivas e ideologicas eles se inserem. 
Almejamos ainda, observar se ha indicios de construcao de uma identidade para a velhice. 
Sabemos que nenhum discurso e neutro, gratuito, ele reflete a maneira como a linguagem 
materializa a ideologia, e como a ideologia se manifesta na lingua. Dessa forma pretendemos 
analisar no discurso publicitario, a representacao da velhice que se forma no interior deste 
discurso e sua relacao com a exterioridade, a partir dos fundamentos da Analise de Discurso 
de orientacao francesa. 

PALAVRAS-CHAVE: Discurso. Texto publicitario. Velhice. Identidade. 



ABSTRACT 

The present study aims to develop a research on the meanings of aging constructed by the 
discourse of advertising. Specifically, we aimed to analyze some advertising texts aimed at 
the dissemination of beauty products indicated for rejuvenation, to identify whether such texts 
construct and move about aging and ways in which discursive and ideological formations they 
fall. We aim to also see if there is evidence of building an identity for old age. We know that 
no discourse is neutral, free, it reflects the way language embodies the ideology and how 
ideology manifests itself in the language. Thus we intend to analyze the advertising discourse, 
the representation of old age that is formed within this discourse and its relationship with the 
exterior, from the basics of Discourse Analysis French orientated. 

KEYWORDS: Speech. Text advertising. Aging. Identity. 
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1INTRODUCAO 

O primeiro passo a ser considerado num curso de pos-graduacao e a escolha sobre o 
tema da pesquisa a ser empreendida. No nosso caso a decisao foi por investigar o discurso 
publicitario sobre a velhice, de como neste texto e construido e movimentado os sentidos da 
velhice e em quais formacoes discursivas e ideologicas eles se inserem. Almejamos ainda, 
observar se ha indicios de construcao de uma identidade para a velhice. Esse desejo se deu 
pelo contato de outras obras sobre a velhice, como por exemplo, o trabalho do professor Dr. 
Jose Wanderley Alves de Sousa, que fez um trabalho belissimo com os velhos de Sao Jose da 
Lagoa Tapada, levando em consideracao a memoria de velhos. A leitura que fiz do livro "A 
Velhice", de Simone de Beauvoir, cedido pela professora Mestra Neidinha, tambem teve um 
peso significativo, pois me deixou ainda mais encantada pelo tema. 

O fato se deu pelo desejo de explorar como o velho e visto ou nao na sociedade 
contemporanea, se o velho tern alguma evidencia nessa "onda de beleza" que se cultua tao 
narcisicamente. Do tema escolhido as seguintes questoes afloraram, delineando os percursos 
da pesquisa, a saber: como o velho e tratado pela atual sociedade? Existe um espaco onde suas 
vozes ecoem? Numa sociedade de estereotipos tao marcados sera que e facil assumir a 
identidade na perspectiva da velhice? De que forma os textos publicitarios tramam a relacao 
juventude/velhice versus beleza? Essas questoes problematizam o nosso objeto de 
investigacao e, por recorte, debrucamo-nos sobre tal proposta. 

A base teorica analitica assumida nesta investigacao e a Analise do discurso de 
orientacao francesa (AD), entendendo como Orlandi (1999, p. 15), que a AD nao trata da 
lingua, nao trata da gramatica, ela trata do discurso. 

Sabemos que nenhum discurso e neutro, gratuito, ele reflete a maneira como a 
linguagem materializa a ideologia, e como a ideologia se manifesta na lingua. Segundo o 
Pecheux (1975), nao ha discurso sem sujeitos e nao ha sujeito sem ideologia: o individuo e 
interpelado em sujeito pela ideologia e e assim que a lingua faz sentido. 

Dessa forma, pretendemos analisar no discurso publicitario a representacao da velhice 
e sua relacao com a exterioridade que configura as representacoes de juventude e beleza. 

Para tanto, estruturamos o presente trabalho em quatro segmentos. 
O primeiro segmento e esta justificativa que apresentamos para a pesquisa. 
O segundo aborda as bases teoricas da Analise do Discurso de orientacao francesa. 
No terceiro estabelecemos pontos e contrapontos entre as concepcoes de velhice e 

sociedade 
U N i v . 
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No quarto segmento analisamos o corpus da pesquisa, a partir do discurso publicitario 
de produtos de beleza de marcas brasileiras com bastante aceitacao no mercado brasileiro de 
cosmeticos. 

Por fim, apresentamos as nossas conclusoes. 

DE CAMPINA GRANDE 
COmO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

6IBU0TEC A SETORIAL 
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2 ESBOCO HISTORICO DA ANALISE DE DISCURSO FRANCESA (AD) 

Diversos estudos tern se preocupado em delinear as epocas constitutivas da Analise de 
Discurso de orientacao francesa (doravante AD). Segundo Fernandes (2008) a construcao 
teorica da Analise do Discurso, iniciada na Franca na decada de 1960, e marcada por 
deslocamentos. Existem tres epocas que se distinguem conforme o projeto de Michel 
Pecheux, atraves de elaborates desse campo disciplinar, que se caracteriza por revisoes e 
mudancas. 

A primeira epoca da Analise do Discurso foi pensada como uma investigacao 
metodologica para uma nocao de maquinaria discursiva. Essa nocao e resultante da posicao 
pos-saussuriana estruturalista e e entendida como um bloco de discursos elaborados em um 
momento especifico. Tais discursos, por exemplo, os elaborados em uma determinada esfera, 
um discurso de um professor ou de um comunista, eram tidos como homogeneos e fechados 
em si. Resulta dai a nocao de maquinaria discursiva, autodeterminada e encerrada em si. 

Nesse primeiro momento da Analise do Discurso, para Gregolin (2004), o sujeito e 
tratado como assujeitado, porem com a ilusao de ser a fonte do discurso. Atraves das leituras 
das teses de Althusser, Pecheux formulou essa nocao de sujeito, entendendo que "A lingua 
natural seria uma base invariante sobre a qual se desdobra os processos discursivos". 
Vinculados as nocoes de sujeito e de lingua, Pecheux (2008, p. 87) recusou a tese do inatismo 
e do sujeito intencional como fonte enunciadora de seu discurso. 

Pecheux se preocupava com o politico e com o historico, e provavel admitir que ele 
nao concebesse um sujeito abstraido do mundo, porque o seu projeto tem origem em uma 
conjuntura historica que se preocupava com a transformacao social. 

Pecheux no decurso que elaborou para referir-se ao sujeito mostra seu entendimento 
por meio de uma postura que procurava descobrir um meio de escapar do mecanicismo, quis 
demarcar diferencas entre o lugar social do sujeito determinado na estrutura social e sua 
representacao nos processos discursivos por meio das formacoes imaginarias. Vejamos o que 
ele mesmo nos diz: 

"Seria ingenuo supor que o lugar como feixe de tracos objetivos funciona como tal no 
interior do processo discursivo; ele se encontra ai representado, isto e, presente, mas 
transformado; em outros termos, o que funciona nos processos discursivos e uma serie de 
formacoes imaginarias que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a 
imagem que eles se fazem de seu proprio lugar e do outro." (Pecheux, 1997a, p.82). 
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Esse imaginario e uma construcao historico-social, porque as representacoes estao 
ligadas a producao dos seres humanos. Desta maneira, o sujeito nao e um individuo que opera 
unicamente com ideias, abstrato, distante das relacoes socio-historicas, nem um sujeito 
linguistico ou um falante ouvinte ideal. (Isso referindo-se a teoria chomskiana que 
compreende o falante ouvinte ideal abstraido das relacoes sociais e de problemas que possam 
interferir no seu dizer). 

Ainda nesse primeiro momento da AD, o discurso era considerado como resultante de 
condicoes de producao homogeneas e estaveis, considerado tambem homogeneo. Para esta 
proposta, o trabalho de analise centrava-se em cada sequencia linguistica como um pre
requisite para o corpus ser analisado. Eram consideradas neutras as sequencias linguisticas. A 
sintaxe tambem era dada uma neutralidade, o que significa dizer que nao se interrogava quern 
ou onde. Sendo assim, as maquinas discursivas eram consideradas como unidades justapostas, 
por um procedimento que tern comeco e fim preestabelecidos. 

Na segunda epoca da AD surge a nocao de formacao discursiva. Esse conceito, 
segundo Pecheux (1990b, p. 314), "[...] comeca a fazer explodir a nocao de maquinaria 
estrutural fechada uma vez que o dispositivo da formacao discursiva esta em relacao 
paradoxal com seu exterior". Entende-se, por essa linha de pensamento, que uma formacao 
discursiva e elaborada por outras formacoes discursivas, por elementos que vem de seu 
exterior, denominado por Pecheux de pre-construido. 

Nessa fase de formulacoes teoricas, tambem surge dentro das reflexoes a nocao de 
interdiscurso, indicando o exterior de uma formacao discursiva. A nocao de sujeito 
discursivo, contudo, continua como efeito de assujeitamento a formacao discursiva com a 
qual ele se reconhece. 

Os procedimentos metodologicos de analise nao mudam, continuam sendo os mesmos 
usados desde o primeiro momento da AD, o que muda e a constituicao dos corpora que serao 
postos em relacao a fim de centralizar a desigualdade em suas influencias internas, que 
ultrapassam as do nivel da justaposicao. 

Na terceira epoca da Analise do Discurso, da-se a quebra da nocao de maquinaria 
discursiva fechada. E nesse periodo que Michel Pecheux mostra interrogacoes acerca do 
trabalho que desenvolve: sao diregoes referiveis em um trabalho de interrogagdo-negagao-
desconstrugao das nogoes postas em jogo na AD (Pecheux, 1990b, p. 315). 

Nesse terceiro momento, a nocao de maquinaria discursiva e tomada ao maximo e 
cria-se o primado teorico do outro acerca do mesmo. E abandonada por completo a ideia de 
homogeneidade imputada a nocao de condicoes de producao. E, tambem, excluida a ideia de 

DE CAMPINA GRANui 
C6WTRO DE FORMACAO DE PROFESSOR 
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estabilidade em prol do reconhecimento da desestabilizacao das garantias socio-historicas. 
Da -se o reconhecimento da importancia da sintaxe, entendendo que ela nao e neutra como se 
acreditava. Passa, entao, a ser abordada a nocao de enunciacao e as reflexoes acerca da 
heterogeneidade enunciativa induzem a discussao sobre o discurso-outro. Sao postos, 
finalmente, muitos questionamentos sobre o sujeito do discurso, do espaco e da memoria, e 
acerca da Analise do Discurso em si, enquanto procedimentos de analise, e tambem a respeito 
da tentativa ou possibilidade de redefinicao de uma politica da Analise do Discurso. 

Pode-se dizer tomando o pensamento de Maingueneau (1976) que foram os 
formalistas russos que deram caminho para o inicio na area dos estudos linguisticos do que se 
denominaria posteriormente de discurso. Os estruturalistas propuseram como metas estudar a 
estrutura do texto "nele mesmo e por ele mesmo", e limitando-se a uma abordagem imanente 
do texto, deixando de fora toda reflexao acerca de sua exterioridade. 

Para Brandao (1998) a Analise do Discurso se constitui a partir dos anos 50 como 
disciplina. Surge, entao, o trabalho de Harris (Discourse Analysis, 1952), que evidencia a 
possibilidade de transpor as analises limitadas apenas a frase, alcancando os procedimentos da 
linguistica distribucional americana aos enunciados (chamados discursos), e, de outro lado, os 
trabalhos de Roman Jakobson e Emile Benveniste sobre a enunciacao. 

Esses trabalhos ja apontam para a divergencia de perspectivas que ira marcar uma 
postura teorica de uma analise do discurso de linha mais americana, de outra mais europeia. 

A obra de Harris apesar de ser considerado o marco inicial da AD, e apenas uma 
extensao da linguistica imanente de forma, que transfere e aplica procedimentos de analise de 
unidades da lingua aos enunciados, deixando-os excluidos de toda reflexao acerca da 
significa9ao e consideracoes socio-historicas de produ9ao, que vao diferenciar e delimiter 
posteriormente a Analise do Discurso. 

Benveniste, numa dire9ao diversa, afirma que "o locutor se aproxima do aparelho 
formal da lingua e enuncia sua posi9ao de locutor por indices especificos", da importancia ao 
papel do sujeito falante no processo da enuncia9ao e tenta expor como funciona a inscri9ao 
desse sujeito nos enunciados que emite. Quando fala em "posi9ao do locutor", ele suscita a 
questao da rela9ao que se cria entre o locutor, seu enunciado e o mundo, essa rela9ao ficara no 
amago das reflexoes da Analise do Discurso em que a evidencia da posi9ao socio-historica 
dos enunciados ocupa um lugar essencial. 

Para Orlandi (1986), a teoria do discurso atraves dessas duas dire9oes vai evidenciar 
duas formas diversas de ser pensada: uma que a entende como uma extensao da Linguistica 
(perspectiva americana) e a outra que considera o caminho para a vertente do discurso, o 

U l l i , i 
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indicio de uma crise interna da Linguistica, especialmente na area da Semantica (perspectiva 
europeia). 

De acordo com essa visao, o conceito de teoria do discurso, como extensao da 
linguistica aplicada a perspectiva teorica americana, o texto e visto de maneira restringida, 
sem a preocupacao com as formas de instituicao do sentido, mas com as formas de 
organizacao dos elementos que o constituem. 

Nesse contexto, a gramatica apesar de se enriquecer e ganhar nova orientacao com 
questoes abordadas pela Pragmatica e pela Sociologia, nao constata uma quebra essencial, 
pois a questao do sentido permanece sendo tratado, primordialmente, no interior linguistico. 

A contribuicao da Sociolinguistica, nesse sentido, e a de que se deve observar o uso 
atual da linguagem; e a da Pragmatica e a de que a linguagem em uso deve ser estudada em 
termos dos atos de fala. Embora essas questoes indiquem certa mudanca em relacao a 
dominancia dos estudos da gramatica, nao produzem um rompimento maior com esta 
dominacao, mas apenas o de se acrescentar um outro componente a gramatica. O discurso 
caracteriza-se como o que vem a mais, o que vem depois, o que se acrescenta. (ORLANDI, 
1986, p. 108). 

Orlandi (1986) numa perspectiva contraria a dessa concepcao da Analise do Discurso 
como extensao da Linguistica, indica uma tendencia europeia, partindo de "uma relacao 
necessaria entre o dizer e as condicoes de producao desse dizer, coloca a exterioridade como 
marca primordial". Esse pressuposto exige um deslocamento teorico, de carater conflitante, 
que vai recorrer a conceitos e ao dominio de uma Linguistica imanente para dar conta da 
analise de unidades mais complexas da linguagem. Assim, na AD, dois conceitos tornam-se 
centrais: o de ideologia e o de discurso. 

Nesse cerne conceitual da AD duas vertentes irao influenciar a corrente francesa, os 
conceitos de Althusser, do lado da ideologia, as ideias de Foucault, do lado do discurso. E e 
essa corrente de orientacao francesa, que relaciona o dizer com as suas condicoes de 
producao. 

DE CAMPtNA GRANDfc. 
CfiWTRO DE FORMACAO DE PROFESSORt 

BtB UOTEC A SETORI At 

2.1 SOBRE O CONCEITO DE ENUNCIADO CAWtmM PARABA 

O termo enunciado e polissemico, quando utilizado pelas correntes diferentes dos 
estudos linguisticos que o tomam como objeto de analise. Nao existe um conceito fixo para 
enunciado, e se considerarmos a nocao de palavra dada por Bakhtin: a palavra esta sempre 
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carregada de um conteiido ideologico ou vivencial, a posicao ocupada por aqueles que a 
pronunciam e que lhe da significado. 

Como nos lembra Braith e Meio (2008, p.64-65): 
Alem do trabalho desenvolvido pelas diferentes pragmaticas, tambem outros estudos 

considerados transfrasticos, de diversas procedencias, procuram explicar a natureza do enunciado, 
apresentando-o em geral, como uma especie de texto. Outras propostas teoricas, entretanto, vao opor 
enunciado a texto, como e o caso da Linguistica Textual. Tambem nas diferentes Analises do 
Discurso, especialmente as de vertente francesa, o conceito de enunciado vai aparecer, em geral, em 
oposicao a discurso. Nao se pode deixar de mencionar que, por vezes, o enunciado e tido como o 
produto de um processo, isto e, a enunciacao e o processo que produz e nele deixa marcas da 
subjetividade, da intersubjetividade, da alteridade que caracterizam a linguagem em uso, o que 
diferencia de enunciado para ser entendido como discurso. 

Toda enunciacao pressupoe dialogo entre interlocutores, o que nos permite entender o 
enunciado como o resultado e produto materializado da interacao verbal, ou seja: "O 
enunciado concreto [...] nasce, vive e morre no processo da interacao social entre os 
participantes da enunciacao. Sua forma e significado sao determinados basicamente pela 
forma e carater desta interacao". (VOLOSHINOV apud BRAITH & MELO, 2005, p. 68). 
Assim, todo enunciado pressupoe interacao entre individuos que estao organizados 
socialmente. Outra caracteristica intrinseca ao enunciado e o elo que existe com o que ja foi 
enunciado e com o que ainda vai ser enunciado. O enunciado e, desse modo, concebido como 
um elo na cadeia textual quando da formacao de redes de memoria e da evolucao das formas 
linguisticas, ou seja: 

Todo enunciado - desde a breve replica (monolexematica) ate o romance ou 
o natado cientifico comporta um comeco absoluto e um fim absoluto: antes 
de seu inicio ha o enunciado dos outros, depois de seu fim, ha os 
enunciados-respostas dos outros (ainda que seja como uma compreensao 
responsiva ativa muda ou como um ato resposta baseado em determinada 
compreensao). (BAKHTIN apud BRAITH & MELO, 2005, p. 61). 

Na perspectiva bakhtiniana toda enunciacao, mesmo na forma imobilizada da escrita, e 
uma resposta a alguma coisa e e construida como tal, isto e, pressupoe outras enunciacoes que 
a constituem, e ainda diz que: "[...] Toda inscricao prolonga aquelas que a precederam, trava 
uma polemica com elas, contra as reacoes ativas da compreensao, antecipa-as." (BAKHTIN, 
1981, p. 98). O enunciado - produto material da interacao verbal e nao repetivel - implica, 
entao, atualidade e memoria numa teia de sentidos que esta em permanente evolucao. Mesmo 
sendo constituido a partir de uma memoria (numa acao responsiva) o tema do enunciado e 
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garantido pelas enunciacoes da enunciacao e pelos interlocutores que estao envolvidos, isto e, 
existe univocidade historica do enunciado, e nao pode ser dito novamente, reiterado, porque 
toda enunciacao envolve um contexto de interacao verbal diferenciado e produz um unico 
enunciado. 

Para Foucault, no que concerne a enunciado: 

"Pode-se [...] ter dois enunciados perfeitamente distintos que se referem a 
agrupainentos discursivos bem diferentes, onde nao se encontra mais de uma 
proposicao, suscetivel de um unico e mesmo valor, obedecendo a um unico e 
mesmo conjunto de leis de construcao e admitindo as mesmas possibilidades 
de utilizacao". (FOUCAULT, 2008, p. 91). 

Em outros termos, a mesma proposicao, em sua forma material, pode conter mais de 
um significado e caracterizar diferentes enunciados no que diz respeito a funcao enunciativa 
desempenhada. Foucault (2008) define a materialidade como propriedade do enunciado e nao 
como o enunciado da interacao verbal. Nega, portanto, a unidade do enunciado, ao conceber 
que: 

"[...] Nao e preciso procurar no enunciado uma unidade longa ou breve, forte 
ou debilmente estruturada, mas tomada como as outras em um nexo logico, 
gramatical ou locutorio. Mais que um elemento entre outros, mais que um 
recorte demarcavel em certo nivel de analise, trata-se, antes de uma funcao 
que se exerce verticalmente, em relacao as diversas unidades, e que 
permitem dizer, a proposito de uma serie de signos, se elas estao ai ou nao." 
(FOUCAULT, 2008, p. 98). 

A negacao de Foucault sobre a unidade do enunciado mostra a preocupacao do autor 
em nao definir uma unidade que poderia ser sujeita a recortes para analise, sendo que o 
processo analitico deveria levar em conta aquilo que e exterior e constitutive da funcao 
enunciativa. Afirma ser o enunciado uma funcao de existencia que pertence ao signo, uma 
materialidade especifica, mas nao o entende como um produto materializado ou como um elo 
na producao textual, senao como uma funcao enunciativa que precisa ser descrita, tendo em 
consideracao seu exercicio, suas condicoes de existencia, as regras que a controlam e o campo 
em que se realiza. 
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que este se refere, exclusivamente, a pronunciamentos politicos; a textos estilisticamente bem 
construidos; a uma oracao pronunciada eloquentemente em diferentes situacoes sociais. 

De inicio, podemos afirmar que o discurso, objeto da Analise do Discurso, nao e 
lingua, nem a fala, nem texto, mas precisa de elementos linguisticos para ter existencia 
material. Isso quer dizer que discurso necessariamente implica uma exterioridade a lingua, 
que se encontra no social e envolve questoes de natureza nao necessariamente linguistica. 
Estamos falando dos aspectos ideologicos e sociais, que impregnam as palavras ao serem 
pronunciadas. Podemos observar no nosso dia-a-dia, que as colocacoes indicam aspectos 
socioideologicos dos sujeitos envolvidos. A linguagem e, entao tomada, como a forma 
material de expressar esses lugares. "Vemos, portanto, que o discurso nao e a lingua (gem) em 
si, mas precisa dela para ter existencia material e/ou real." (FERNANDES, 2008, p. 13). 

As escolhas lexicais e seu uso efetivo mostram a presenca de ideologias que sao 
antagonicas, revelando a presenca de discursos diferentes, que por sua vez, revelam a posicao 
de grupos de sujeitos diante de um mesmo assunto. A nocao de discurso e, tomada, entao 
como parte integrante da nocao de sentido, entendida como um efeito de sentido entre sujeitos 
em interlocucao, que se manifestam atraves do uso da linguagem. "Esses sentidos, e nao o 
significado da palavra apenas sao produzidos em decorrencia da ideologia dos sujeitos em 
questao, da forma como compreendem a realidade politica e social na qua! estao inseridos". 
(FERNANDES, 2008, p. 14). 

Para falar de discurso, de forma mais efetiva, e necessario levar em conta os elementos 
que existem no social, as ideologias, a Historia. Sendo assim, podemos dizer que os discursos 
nao sao fixos, estao em constante movimentacao, passam por mudancas e acompanham as 
transformacoes sociais e politicas de toda ordem que fazem parte da vida humana. 

2.2.1 Formacao Discursiva e Formacao Ideologica: fios de uma raesma trama 

As formacoes discursivas (FDs) se constituem na linha tenue entre a regularidade e a 
instabilidade dos sentidos no discurso. Para Brandao (1998, p.38) sao as formacoes 
discursivas que, em uma formacao ideologica especifica e levando em conta uma relacao de 
classe, determinam "o que pode e deve ser dito", a partir de uma posicao dada em uma 
conjuntura dada. 

Formalmente a nocao de FD envolve dois tipos de funcionamento: a parafrase e o 
pre-construido. No primeiro, os enunciados sao retomados e reformulados na busca da 
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preservacao de sua identidade. Ja o segundo designa aquilo que remete a uma construcao 
anterior e exterior, por oposicao ao que e construido pelo enunciado. 

Uma FD revela formacoes ideologicas que a integram. Quando tomamos um lexema, a 
exemplo de velhice, como um enunciado que integra uma formacao discursiva, perceberemos 
que seu uso envolve sujeitos de origem de diferentes contextos de significacao. Existe nessa 
heterogeneidade, o embate de discursos diferentes e formacoes ideologicas constituindo uma 
formacao discursiva que, por sua vez constitui-se pela defesa/aceitacao do lexema velhice, no 
seu estrito sentido. Dai Fernandes (2008) considerar que: 

Formacao discursiva: refere-se ao que se pode dizer somente em 
determinada epoca e espaco social, ao que tern lugar e realizacao a partir de 
condicoes de producao especificas, historicamente definidas; trata-se da 
possibilidade de explicitar como cada enunciado tern o seu e sua regra de 
aparicao, e como as estrategias que o engendram derivam de um mesmo jogo 
de relacoes, como um dizer tern espaco em um lugar e em uma epoca 
especifica. 

E porque sao instaveis as formulacoes teoricas sobre as FDs e fundamental entender 
dois pontos que sao clareiam os postulados da teoria e analise do discurso em Pecheux: 

a) A relacao entre FD e interdiscurso: "o proprio de toda FD e dissimular, na 
transparencia do sentido que ai se forma (...) o fato de que isso "fala' sempre, antes, fora, ou 
independentemente (...)" (PECHEUX, 1988, p. 147). No interior das FDs, os sentidos estao 
sob a dependencia do interdiscurso. Ou seja, o interdiscurso e o lugar em que se constituent, 
para um sujeito que produz uma sequencia discursiva dominada por uma FD determinada, os 
objetos de que esse enunciador se apropria para fazer deles objetos de seu discurso, assim 
como as art iculates entre esses objetos, por meio das quais o sujeito enunciador dara 
coerencia a seu proposito no interior do intra-discurso; 

b) A relacao entre intradiscurso e interdiscurso: e na relacao entre o sistema da 
lingua (base comum de processos discursivos diferenciados) e a FD (aquilo que determina o 
que pode e deve ser dito, em uma determinada formacao ideologica, a partir de uma posicao 
dada em uma conjuntura dada determinada pelo estado da luta de classes) que se realizam as 
praticas discursivas, os processos discursivos diferenciados, por meio dos quais os sujeitos 
produzem e reconhecem os sentidos na historia. 

Na historia conceitual da FD, essa distincao entre lingua e processos discursivos e 
determinante para o trajeto em direcao a heterogeneidade: os processos discursivos 
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constituem a fonte da producao dos efeitos de sentido no discurso e a lingua, pensada como 
"relativamente autonoma", e o lugar material no qual se realizam esses efeitos de sentido. 

Ja as Formacoes Ideologicas (FIs) podem ser compreendidas como constituidas a 
partir de um "conjunto complexo de atitudes e representacoes que nao sao nem individuals, 
nem universais", mas se relacionam mais ou menos diretamente as posicoes de classe em 
conflito umas com as outras. (PECHEUX & FUCHS, 1990, p 166). As FIs, entao, perpassam 
todo o discurso e alicercam todo o dizer, sendo-lhes essencial e contendo, como um de seus 
elementos, uma ou mais FDs. Buscar as FIs significa buscar o modo como o discurso e 
construido, quais lugares sao possiveis de serem assumidos pelos sujeitos e quais sentidos 
configuram-se como hegemonicos. 

2.2.2 O papel da memoria para a constituicao dos discursos 

A decada de 60 foi fecunda para as pesquisas na area das Ciencias Sociais, 
principalmente a partir do pensamento de Michel Pecheux sobre a Teoria do Discurso. 

Adotada, entao, a Analise do Discurso de orientacao francesa, como base de 
construcao teorica para tais investigacoes, proficuas discussoes se desencadearam em torno de 
questoes envolvendo "o sentido". Alem das nocoes de sujeito e de sentido, o conceito de 
memoria discursiva tambem se constituiu como um dos aspectos centrais analisados por esse 
teorico. 

Para Pecheux, todo discurso se constitui a partir de uma memoria e do esquecimento 
de outro. Os sentidos vao se construindo no embate com outros sentidos. Assim, quando nao 
conseguimos recuperar a memoria que sustenta aquele sentido, temos o nonsense. Ainda que 
o falante nao tome consciencia desse movimento discursivo, ele flui naturalmente. A memoria 
discursiva, tambem enfatizada por Pecheux como interdiscurso, de outro modo, e um saber 
que possibility que nossas palavras facam sentido. Esse saber corresponde a algo falado 
anteriotmente, em outro lugar, a algo "ja dito", entretanto ainda continua alinhavando os 
nossos discursos. Nesse sentido, Orlandi (2006) escreve e explica que conceito de 
interdiscurso de Pecheux nos mobiliza para compreender que as pessoas estao ligadas a esse 
saber discursivo que nao se aprende, mas que produz seus efeitos atraves da ideologia e do 
inconsciente. Ainda para essa autora, o interdiscurso esta articulado ao complexo de 
formacoes ideologicas. O "sentido", tao explorado por Pecheux, "e sempre uma palavra por 
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outra, ele existe em relacoes de (transferencia) que se dao nas formacoes discursivas que sao 
seu lugar historico provisorio" 

No Dicionario de Analise do Discurso (Charaudeau & Maingueneau, 2004) o verbete 
sobre memoria discursiva enfatiza que o discurso esta atrelado a memoria de maneira 
constitutiva, focando dois pianos importantes: o da textualidade e o da historia. Para esses 
autores, o discurso vai tecendo progressivamente uma memoria intratextual. Ao produzir um 
enunciado, podemos nos lancar a um enunciado ja dito. 

No jogo discursivo, segundo Pecheux, os enunciados produzidos em outro momento 
da historia podem ser ressignificados no novo discurso ou rejeitado mais tarde em novos 
contextos discursivos. Com a memoria discursiva, alvo maior desta investigacao, os 
enunciados pre-construidos podem ser operados na formacao discursiva de cada sujeito que 
ao produzir novos discursos estabelece relacoes com tudo o que ja foi dito, com o 
interdiscurso, com sua memoria discursiva. 

Cabe ressaltar aqui que ao entendermos o conceito de pre-construido, e base para 
compreendermos o conceito de memoria discursiva, e esta por sua vez, passa a se constituir 
como a "materia prima" da formacao discursiva, outro conceito chave na construcao teorica 
de Pecheux. 

A partir destes postulados teoricos e possivel entendermos que determinados discursos 
que circulam na midia contemporanea produzem uma rede simbolica que forja identidades a 
partir de uma "estetica de si" (FOUCAULT, 1994; 1995). Sao praticas discursivas que 
constituem verdadeiros dispositivos identitarios e produzem subjetividades como 
singularidades historicas a partir do agenciamento de trajetos e redes de memorias. 

O arquivo de um momento historico se constitui em "horizontes de expectativas" e um 
acontecimento discursivo realiza algumas das suas possibilidades tematicas. O que torna 
possivel a compreensao desses feixes de sentidos e a existencia de trajetos temdticos, isto e, 
um conjunto de configuracoes textuais que, de um acontecimento a outro, articula os temas e 
opera o "novo na repeticao". 

Em termos analiticos, o trajeto tematico permite visualizar, no interior da dispersao do 
arquivo, momentos de regularidade, de sistematicidades que - embora instaveis - permitem a 
inteligibilidade de certas escolhas tematicas num dado momento historico. Mais do que uma 
forma geral ou o "espirito de uma epoca", os trajetos tematicos sao feixes de relacoes e de 
deslocamentos. E o que procuraremos mostrar numa breve analise de discursos publicitarios 
sobre a "velhice" em contraponto com a "juventude". 
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3 VELHICE E SOCIEDADE: CONTRAPONTOS 

Sabemos que a condicao dos velhos nao e das melhores na nossa sociedade 
contemporanea. 

A velhice nao e encarada como um estado natural da evolucao humana, uma fase em 
que se tern maturidade e mais autodominio, mas sim vista e encarada como algo 
extremamente ruim, que precisa ser superado, e para isso as tecnologias estao ai para ajudar a 
retardar algo tao "ruim", que deve ser adiado ao maximo possivel. Reparemos que as idades 
entre adolescencia e maioridade sao bem demarcadas, ate os 18 sao considerados 
adolescentes, apos os 21 sao considerados jovens. Mas a velhice onde comeca? Na verdade, a 
velhice e mal defmida, variando de acordo com as epocas e os lugares. No Brasil considera-se 
como pessoa idosa, ou velha, a partir dos 60 anos. 

A velhice nao e algo esperado, assim com se espera que a menina se transforme em 
mulher, e ninguem se prepara ou fica ansioso para envelhecer, nada e mais imprevisto que a 
velhice. O que deveria ser esperado torna-se imprevisivel para os seres humanos. Os jovens 
quando falam a respeito do assunto interrompem a sua vida aos 60 anos no maximo, os 
adultos agem como se nunca fossem envelhecer. E as pessoas surpreendem-se quando chega a 
hora da aposentadoria. "Aos 20 anos, aos 40 anos, imaginar-me velha e imaginar-me outra. 
Ha algo de amedrontador em toda metamorfose". (Beauvoir, 1990, p. 11). Essa declaracao 
nos revela o quao dificil e admitir uma mudanca da passagem da vida adulta para a velhice, 
mas nao e silenciando ou fugindo que essa situacao e resolvida. Deve-se pensar em politicas 
publicas para a velhice, con forme defendemos mais adiante. 

Para Bosi (1983), alem de ser um destino do individuo, a velhice e uma categoria 
social e tern um estatuto incerto, pois cada sociedade vive de forma diversa o declinio 
biologico do ser humano. A sociedade industrial em nada e benefica a velhice. Nas 
civilizacoes mais tradicionais um octogenario poderia iniciar um trabalho, uma construclo de 
uma casa, ou uma plantacao, e seus filhos dariam continuidade ao trabalho. Com as crescentes 
mudancas historicas, a sociedade extrai sua energia da divisao de classes, qualquer sentimento 
de continuidade e excluido do nosso trabalho. O que construimos hoje sera destruido amanha. 
O filho nao mais reiniciara o trabalho do seu pai, e este tern consciencia disso. 

O velho e menosprezado pela sociedade. Ao perder sua forca de producao, ja nao tern 
tanto valor e nem prestigio. Quando o velho tern posses, propriedade defende-se com a 
acumulacao de bens. Suas riquezas o defendem da desvalorizacao de sua pessoa. Podemos 
parar para suscitar a seguinte interrogacao: e quando o velho nao tem bens e nem 
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propriedades para defende-lo de sua desvalorizacao? E algo a ser pensado seriamente, pois em 
sua grande maioria, os velhos vivem na pobreza e na miseria, falar em lazer seria quase um 
delirio, sendo-lhes negados os direitos mais elementares como moradia, alimentacao, saude. 

A velhice deveria ser considerada uma etapa natural da vida, mas a nossa sociedade e 
extremamente preconceituosa, e nao seria diferente para com os velhos. No transcorrer da 
vida existem momentos de busca de identidade. Os adolescentes tern as suas imagens 
transformadas, quebradas, mas vive um periodo de transicao e nao de declinio. Ja o velho 
sente-se inferiorizado e luta para continuar sendo homem. Bosi (1983) levanta a seguinte 
questao: Como deveria ser uma sociedade para que, na velhice, o homem permaneca homem? 
E a propria autora responde dizendo que as chamadas minorias como negros, mulheres, 
velhos, que sao classes discriminadas, tern lutado para que nenhuma forma de dignidade seja 
tirada da humanidade. Porem os velhos nao tern armas. 

Esperamos do velho uma tolerancia eterna, renuncia, perdao, uma dedicacao total a 
familia. Momentos de ira, nao lembrar o que aconteceu, lentidao sao fortemente cobrados aos 
velhos e isso pode significar a exclusao do convivio social. 

Em outras civilizacSes, o velho e considerado um bem social, possui um lugar de 
destaque e a sua voz e de prestigio. Nos dias de hoje fala-se muito em criatividade. Mas onde 
estao os cantos, as dancas, as brincadeiras e jogos de antigamente? Nas memorias e 
lembrancas dos velhos surgem e nos admiramos por sua riqueza. E atraves da memoria dos 
velhos que podemos conhecer um mundo que possui uma riqueza e uma diversidade que 
sequer imaginamos. Ou seja: 

Momentos desse mundo perdido podem ser compreendidos por quern nao os 
viveu e ate humanizar o presente. A conversa evocativa de um velho e 
sempre uma experiencia profunda: repassada de nostalgia, revolta, 
resignacao pelo desfiguramento das paisagens caras, pela desaparicao de 
entes amados, e semelhante a uma obra de arte. (BOSI, 1983) 

O que assusta e que alem de condicionado ao afastamento completo da vida social, ha 
um declinio gradativo da vida social do velho, com pequenos intervalos, isso sendo 
acompanhado pelo velho com lucidez que o machuca. O proprio velho muitas vezes absorve a 
ideologia capitalista, que visa a eficacia e o lucro, e aceita que seja e velho, tern que dar lugar 
aos mocos, pois perdeu a sua serventia, e velho so da muito trabalho. Nega-se ao velho o 
direito de ser uma pessoa normal, um ser comum como qualquer outro, com defeitos e 
virtudes, momentos de descontrole e stress, enfim, uma pessoa que sente as mesmas emocoes 
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e necessidades que um ser humano, ou seja, negam ao velho o direito mais basico e 
elementar: o de ser homem... Mulher. 

3.1 POLITICAS PUBLICAS PARA A VELHICE NO BRASIL 

Em todo o mundo o numero de pessoas com a idade de sessenta anos acima tern 
aumentado aceleradamente. No final do seculo passado estimava-se 590 milhoes de pessoas 
com essa faixa etaria, sendo projetado para 2025 um bilhao e duzentos milhoes, atingindo 
dois bilhoes em 2050. Pela primeira vez na historia da humanidade os idosos superariam a 
idade de criancas de zero a catorze anos, segundo a World Health Organization (2002), esse 
fato aconteceu no final do seculo passado, no ano de 2000, em paises desenvolvidos como 
Alemanha, Japao e Espanha, conforme dados da Organizacao das Nacoes Unidas (2003). 

O Brasil e um pais que esta envelhecendo cada vez mais. No comeco do seculo XX 
um brasileiro tinha a media de vida de 33 anos, hoje se deu uma mudanca significativa, pois a 
sua media de vida hoje e de 68 anos. (VERAS, 2003). 

Em 1950, nos mostra esse autor, o numero de pessoas idosas passou de dois milhoes 
para seis milhoes em 1975, e para 15,4 milhoes em 2002, isso demonstra um aumento de 
700%. Para 2020, espera-se que esta populacao chegue aos 32 milhoes. 

Vale ressaltar que a populacao idosa esta envelhecendo em todo o mundo, aumentando 
dessa maneira a heterogeneidade dentro do proprio grupo etario. Conforme Camarano (2002) 
a populacao "mais idosa", ou seja, as de oitenta anos em diante, esta aumentando de forma 
acelerada, embora represente ainda um contingente pequeno. De 166 mil pessoas em 1940, o 
segmento "mais idoso" passou para quase 1,9 milhoes em 2000. 

Tal mudanca demografica deve-se a varios fatores, de acordo com (Minayo, 2000): 

• O controle de muitas doencas infectocontagiosas e potencialmente fatais, sobretudo a 
partir da descoberta dos antibioticos, dos imunobiologicos e das politicas de vacinacao 
em massa; 

• Diminuicao das taxas de fecundidade; queda da mortalidade infantil, gracas a 
ampliacao de redes de abastecimento de agua e esgoto e da cobertura da atencao 
basica a saude; acelerada urbanizacao e mudancas nos processos produtivos, de 
organizacao do trabalho e da vida. (Minayo, 2000). 
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Diversos fatores se entrecruzam dentro do contexto do envelhecimento populacional. 
Um deles, e de grande importancia sao os que estao associados a previdencia e a saude, que 
significa desafios para o Estado. O Banco Mundial, em 1994, considerando as implicacoes do 
envelhecimento para a sociedade, afirma, por meio de um documento, que o aumento da 
expectativa de vida nos paises que estao se desenvolvendo, um dos exemplos e o Brasil, 
estava provocando a "crise da velhice", traduzida por uma pressao nos sistemas de 
previdencia social, de forma de colocar em risco nao apenas a seguranca economica dos 
idosos, como tambem o desenvolvimento desses paises (Simoes, 1997). 

Nas sociedades industrializadas, Giddens (1999) destaca que o envelhecimento 
acarreta um problema por considerar a aposentadoria uma bomba-relogio. 

Veras (2003) ressalta que, no periodo entre 1999 e 2050, o coeficiente entre a 
populacao ativa e inativa, ou seja, o numero de pessoas de quinze e 64 anos de idade para 
cada pessoa de 65 anos ou mais caira em menos da metade nos locais desenvolvidos e em 
uma parte menor nas menos desenvolvidas. Dessa maneira, nas proximas decadas sera preciso 
uma nova reforma da previdencia, criando-se assim novas discussoes. 

A aposentadoria vale salientar, que mesmo tendo como proposicao a garantia de 
direitos e de inclusao da pessoa idosa numa sociedade brasileira democratica, seus valores, no 
angulo economico, nao atendem a assistencia e atendimento necessarios das suas 
necessidades para sobrevivencia, principalmente os mais pobres que mostram um 
envelhecimento, geralmente patologico, precisando dessa forma de uma maior demanda de 
recursos tanto do sistema de apoio formal (Estado, sociedade civil) como do informal 
(familia). 

Carvalho et al. (1998, p.28) ao versar que "a aposentadoria e quase sempre um rito de 
exclusao. Marca oficialmente a entrada do individuo no mundo da velhice, com todas as 
dificuldades, perdas e representacoes sociais excludentes". Este fato e agravado quando a 
aposentadoria da pessoa idosa, nas classes pobres, em resposta a crise economica e social 
produzida pelo Estado minimo neoliberal, passa a ser o unico rendimento de toda a familia, 
aumentando assim sua pobreza, de acordo com Goldman (2004), 70% dos aposentados e 
pensionistas do INSS recebem por mes um salario minimo. 

Em um pais como o nosso, com um grande numero de pessoas pobres de todas as 
idades, que tern uma politica de saude decadente, com vantagens previdenciarias minimas, e 
uma assistencia social quase parada, somando-se ao preconceito contra os idosos, e facil 
imaginar as dificuldades que estes, os mais pobres, enfrentam. u N i v c i . . .v^^ . ^ L K M I 
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A expressao politica concerne a um conjunto de objetivos que esclarecem determinado 
programa de acao governamental e condicionam sua realizacao. O termo Politica publica e a 
expressao moderna usada nos meios oficiais e nas ciencias sociais para substituir o que era 
chamado ate a decada dos anos setenta de planejamento estatal. (BORGES, 2002). 

O conceito de Politica Publica nos Estados democraticos contemporaneos tern uma 
forte ligacao com o conceito de cidadania, sendo pensado como o conjunto das liberdades 
individuals expressas pelos direitos civis (NERI, 2005). A forma de concretizar a cidadania se 
da pelo espaco politico, como o direito a ter direitos. 

No Brasil, notam-se imensas desigualdades sociais, vivenciadas principalmente pelos 
idosos, apesar do processo de redemocratizacao em curso, estabelecido com a promulgacao de 
1988. As pessoas que hoje tern sessenta anos ou mais, a maioria nao tiveram oportunidades a 
educacao formal, e por causa do sistema do governo que estava em vigor entre 1961 e 1984, 
nao tiveram chances de participar de propostas de gestao democratica, isto e, esses idosos, em 
sua maior parte vivenciam um processo de despolitizacao. (CANOAS, 1995). 

Goldman (2004) analisa esse fato numa pesquisa recente, que envolve os idosos, onde 
se constata uma falta de perspectiva por estes no que concerne a politica do pais, e uma falta 
de compreensao da dimensao politica (muitas vezes entendida como politica partidaria). Se os 
idosos nao usarem seu espaco dentro da politica, outros assumirao esse papel o que acarreta 
repercussoes problematicas para a conquista da sua cidadania no contexto democratico, 
principalmente na democracia participativa. A falta da obrigatoriedade do voto das pessoas a 
partir dos sessenta anos e outra coisa que colabora para o afastamento das pessoas idosas do 
processo politico. 

As organizacoes internacionais (Organizacao Mundial da Saude e organizacao das 
Nacoes Unidas) tiveram um importante papel na propagacao do envelhecimento e seu 
impacto sobre os paises desenvolvidos, para buscar estimular a adotarem medidas para 
enfrentar essa realidade. Duas medidas tinham maior enfase: na area da saude, fomentar o 
envelhecimento saudavel e, na area social, lutar para envelhecer com direitos e dignidade 
(GOLDMAN, 2004). 

Em 1980 surge entao um movimento da sociedade civil, professores universitarios, 
idosos politicamente organizados, associates , parlamentares comprometidos com o social, 
buscando a valorizacao da pessoa idosa. Esse movimento da sociedade civil colaborou para a 
criacao da Constituicao Cidada (1988), primeira Constituicao da Repiiblica Federativa do 
Brasil a falar sobre a protecao juridica a pessoa idosa, que imputa a familia, a sociedade e ao 
Estado o dever de amparar os idosos (UVO; ZANATA, 2005). UNIVtU:?iDA! >L ) t - : J T R M T 
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Mesmo com todas essas conquistas, ate 1994 no Brasil nao existia uma politica 
nacional para o idoso, o que tinha era apenas um conjunto de iniciativas privadas destinados a 
carentes idosos. Era antes uma acao assistencialista em favor deles do que uma politica efetiva 
que oferecesse servicos e acoes preventivas e reabilitadoras. 

Para encarar essa realidade, os idosos buscaram forca no espaco publico que foi 
gerado pelo movimento social, foruns e Conselhos de idosos, que permitiam que assumissem 
uma postura para se concretizar as ideias democraticas, para a conquista de sua cidadania, 
recriando sua velhice. Favoreceu para isso sua importancia numerica e qualitativa e sua 
presence no cenario politico atraves do voto e da representacao. 

Os direitos dos idosos garantidos na Constituicao de 1988 foram regulamentados por 
meio da Lei Organica de Assistencia Social - LOAS (lei n° 8.742/93). Um dos beneficios de 
maior relevancia garantidos por esta lei e o beneficio de prestacao continuada, regulamentado 
no artigo 20. Este beneficio garante o repasse de um salario-minimo mensal, para os idosos e 
pessoas com deficiencia, que nao possam trabalhar. Mesmo assim, essa politica nao contribui 
muito para a construcao da cidadania, porque para os que estao bem abaixo da linha da 
pobreza, o salario-minimo nao suprem suas muitas necessidades e nao garantem uma vida 
digna. Pesquisa de Sposati (2000) mostram que nosso salario-minimo e insuficiente, e assiste 
somente uma cesta basica, configurando a linha da indigencia e reduzindo as necessidades 
humanas a alimentacao. 

Atraves do decreto 1.948/96 e instituida a Lei 8.842/94, que vem regulamentar a 
Politica nacional do Idoso. E cobrada uma reformulacao em toda a estrutura disponivel que 
tern responsabilidade do governo e da sociedade civil com a pessoa idosa. Essa politica e 
direcionada por cinco principios: 

• A familia, a sociedade e o Estado tern o dever de assegurar ao idoso todos os direitos 
da cidadania, garantindo sua participacao na comunidade, defendendo sua dignidade, 
bem-estar e o direito a vida; 

• O processo de envelhecimento diz respeito a sociedade em geral, devendo ser objetivo 
de conhecimento e informacao para todos; 

• O idoso nao deve softer discriminacao de qualquer natureza; 
• O idoso deve ser o principal agente e o destinatario das transformacoes a serem 

efetivadas atraves dessa politica; 
• As diferencas economicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradicoes entre 

o meio rural e o urbano do Brasil deverao ser observadas pelos poderes publicos e pela 
sociedade em geral na aplicacao dessa lei. 
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Analisando os principios supracitados podemos constatar que a lei atende a moderna 
concepcao de Assistencia social como politica de direito, isso significa a garantia nao apenas 
de uma renda, como tambem vinculos relacionais e de pertencimento que assegurem minimos 
de protecao social, que almejem a participacao, a construcao da cidadania, e um novo 
conceito social de velhice. 

Mesmo diante de esforcos e tentativas nas diferentes areas do governo, a execucao 
desta politica nos Estados mostra acoes isoladas acerca da realidade dos idosos no pais. 

Surge na contemporaneidade o Estatuto do Idoso, criado pela lei n° 10.741, de 01 de 
outubro de 2003, que norteia normas de protecao ao idoso, pontuando novos direitos e 
instituindo varios mecanismos especificos de protecao os quais vao desde a antecedencia no 
atendimento ao permanente aperfeicoamento de suas condicoes de vida, ate integridade fisica, 
psiquica e moral. (CENEVIVA, 2004). 

Esse Estatuto constitui um marco legal para a consciencia idosa do pais, pois a partir 
dele, os idosos podem cobrar a protecao aos seus direitos, e os demais cidadaos da sociedade 
ficarao mais sensiveis para o amparo dos idosos. 

No artigo 3° encontram-se os principals direitos do idoso, o qual preceitua: 

E obrigacao da familia, da comunidade, da sociedade e do poder publico 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivacao do direito a vida, a 
saude, a alimentacao, a educacao, a cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho,a cidadania, a liberdade, a dignidade, ao respeito e a convivencia 
familiar e comunitaria. 

Neri (2005), analisando a importancia dos aspectos supracitados concernentes ao 
Estatuto do Idoso, observa que o documento mostra uma ideologia negativa da velhice, 
compativel com o padrao de conhecimentos e atitudes dos que estao engajados na sua 
elaboracao (politicos, professionals, grupos organizados de idosos), de acordo com os mesmo 
a velhice e uma fase entendida por perdas intelectuais e sociais, fisicas, negando analise 
critica consolidada atraves de dados cientificos recentes que o apontam, tambem, para uma 
fase de ganhos, dependendo, do padrao de vida e do meio ao qual o idoso vivenciou durante o 
seu longo desenvolvimento e maturidade. 

O mesmo autor evidencia que politicas de protecao social, com fundamentos em 
conjeturas e generalizacoes nao pertinentes, contribuem para o crescimento e intensificacao 
de preconceitos nada positivos e para a ocorrencia de praticas sociais discriminatorias 
concernentes as pessoas idosas. A consideracao dos direitos dos idosos deve acontecer, pois, 
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no ambito da nocao de universalidade do direito de cidadaos de todas as idades a protecao 
social, ao se acharem em momentos de vulnerabilidade. 

Sobre a ideologia negativa da velhice que esta embutida na elaboracao do Estatuto do 
Idoso, e importante que toda a sociedade como um todo, operadores juridicos, e, 
essencialmente os idosos, possam ser instruidos ao que diz respeito aos seus aspectos 
positivos, porque eles precisam conhecer seus direitos para exerce-los e exigi-los de forma 
efetiva. 

3.2 VELHICE E ETICA 

Percebemos a urgencia com que a sociedade moderna clama hoje por etica. Podemos 
criar uma relacao bastante relevante: a etica, no que concerne ao conjunto de principios que 
orientam o comportamento da sociedade, tern que pensar um novo modelo em relacao ao 
idoso. Queremos dizer que entre os principios que comandam a sociedade, deve haver o 
respeito ao idoso no aspecto mais abrangente do termo. Esta "nova etica" podera ser eficiente 
para dar garantias do espaco social que o idoso e merecedor, e que nao deve mais ser negado. 
So assim reconheceremos a cidadania real do idoso, e a partir desta inclusao social, 
expandiremos nossa visao no sentido de preparacao para o ciclo natural da vida e, quern sabe, 
sera menos dificil admitirmos que iniciamos o processo de envelhecimento desde o nosso 
nascimento. 

Assim como em outros paises, no Brasil, os idosos nao exercem sua cidadania, na 
velhice acontece a ausencia da autonomia. Para Anthony Giddens a autonomia de acao esta 
intrinsecamente relacionada a emancipacao, que resulta em liberdade e condicao de se 
relacionar com as pessoas de maneira igualitaria. Desta forma a autonomia e essencial para o 
efetivo exercicio da cidadania. 

A dimensao de liberdade em relacao ao idoso e tambem o exercicio da cidadania, o 
que vai determinar serao as condicoes favoraveis a manutencao de seu poder de escolha e 
decisao. Essa condicao so sera de fato efetivada a partir do momento em que a sociedade 
enxergar que deve mudar sua postura no que diz respeito ao envelhecimento. 

Sendo a etica considerada um conjunto de principios que regem as atitudes dos seres 
humanos, ela e uma arma que tern o poder de promover ao idoso o respeito aos direitos 
sociais, espacos de participacao politica e inclusao social. 
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4 F I G U R A T W I Z A C O E S DA V E L H I C E NO DISCURSO P U B L I C I T A R I O 

Para estudarmos o discurso jornalistico/publicitario propriamente dito convem aqui 

falar um pouco sobre este genero, que possui uma materialidade discursiva peculiar presente 

nos sentidos que faz circular. Analisar estes sentidos, atraves daquilo que e mais superficial 

ou material, e reconhecer as marcas que guiam a construcao do texto e regem a interpretacao, 

identificando e abrangendo as formacoes discursivas. 

O jornalismo informativo se diz imparcial, que leva aos leitores as noticias como de 

fato aconteceram, sem manifestacoes pessoais ou subjetivas, nao se deixa contaminar pela 

valoracao e pela ideologia. E seu papel a todos fazer crer que de fato o jornal serve de 

mediacao entre o leitor e os fatos reais de maneira clara e objetiva. O que esta em jogo e a sua 

credibilidade, o que lhe confere valor e nao poderia ser diferente. 

Os textos que sao veiculados em meios de comunicacao de massa, jornal e TV, por 

exemplo, entrecruzam proposicoes vindas de universos logicamente estabilizados e que visam 

a descricao do real, com proposicoes pertencentes a diferentes universos nao logicamente 

estabilizados e que realizam uma interpretacao do real. E figurativizacao da realidade que se 

inscreve no discurso midiatico. Por outro lado, constroi-se uma pratica discursiva que tenta 

promover uma interpretacao dos acontecimentos. 

Na linguagem jornalistica tambem existem elementos discursivos de atividade 

interpretativa, materializando-se em cronicas, editorias, comentarios, materias interpretativas, 

dando ao jornalista a possibilidade de manifestar opinioes e diferentes versoes de um mesmo 

acontecimento. 

No caso do texto publicitario e preciso considerar que esse tipo de discurso tern como 

objetivo provocar reacoes emocionais no receptor. Nesse sentido, os recursos retoricos sao 

indispensaveis para convencer ou alterar atitudes e comportamentos. Para tanto, as estrategias 

discursivas sao planejadas, a fim de indicar ideologias e produzir efeitos de argumentacao. 

Para Peirce (1975), a representacao que fazemos do mundo e das ideias e, sobretudo, 

signea e diretamente influenciada pela nossa ideologia. Assim, tudo que e ideologico possui 

um significado e remete a algo situado fora de si. Bakhtin (1979) nos remete para a relacao 

intrinseca que existe entre signos e ideologias, sobretudo a partir dos discursos. 

Dai Fiorin (1988) defender que a ideologia e uma visao de mundo, e existem tantas 

visoes de mundo quantas forem as classes sociais, porem a ideologia dominante e a ideologia 

da classe dominante. 
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No caso da linguagem da propaganda, Sandmann (1997) defende que esta, ate certo 

ponto, reflete e expressa a ideologia dominante, dos valores em que se acredita, pois ela 

manifesta a maneira de ver o mundo de uma sociedade em certo espaco da historia. 

Assim, para Peninon (1976), quando se analisa uma mensagem publicitaria que se 

apresenta a nossa percepcao e a nossa interpretacao, leva-se em conta um conjunto organizado 

de imagens e proposicoes que se identificam com algo. Esse manifesto nos remete a um 

produto, a um servico, a uma marca ou a uma instituicao determinada. Essa mensagem pode 

partir da linguagem, da imagem ou de ambos. 

No texto publicitario ha uma interacao entre aquele que argumenta e o outro, pois as 

conviccoes do primeiro objetivam modificar ou reforcar as ideias do segundo. Comprova-se, 

assim, que um enunciador tern, alem do objetivo de informar, o de orientar o receptor em 

relacao a determinadas conclusoes, orientacao esta presente na propria estrutura linguistica do 

enunciado. 

Na analise dos componentes do texto publicitario, o estudo da argumentacao permite 

verificar sua influencia na manipulacao dos elementos linguisticos e iconicos direcionados 

para a persuasao. Assim, o texto manifesta-se como um traco da intencao projetada de um 

emissor para um receptor, a fim de comunicar uma mensagem e produzir um efeito. 

Outro aspecto a ser observado e que existem marcas linguisticas e formais que 

apontam uma direcao no texto e que concorrem para a determinacao do estilo. Isso significa 

que a intencionalidade tambem concorre para a existencia de marcas formais que definem o 

estilo do texto. Desse modo, o funcionamento discursivo tern uma determinada estrutura e a 

atividade de interpretacao, que esta em acao a todo o momento na comunicacao, funda-se na 

suposicao de que quern comunica tem determinadas intencoes. 

Comprova-se, mais uma vez, que toda a estrategia publicitaria e de natureza 

persuasiva em maior ou menor grau e que "a argumentacao e uma atividade estruturante do 

discurso, pois e ela que marca as possibilidades de sua construcao e lhe assegura a 

continuidade." (KOCH, 1987, p. 159). 

4.1 SOBRE VELHICE: O QUE TECEM OS DISCURSOS PUBLICITARIOS 

Iremos analisar agora alguns dizeres veiculados num folheto de propaganda de 

cosmeticos da linha A VON RENEW, direcionado especialmente para o tratamento da face para 



prevenir os sinais do tempo de acordo com a idade. Antes de nos atermos a propaganda 

propriamente dita, seria interessante observar o que esta escrito no inicio do folheto, na pagina 

2, vejamos: 

De olho no futuro 

Desde 1897. a Avon invest© 
no desenvolvimento d© novas 
teonologias para atender as 
necessidades de beleza de mulheres 
em todo o mundo. No Centro Global 
< j o pesquisa e Desenvolvimento 
em Suffern - EUA. mais de 300 
oientistas dedioam-se d pesquisa 
e desenvolvimento de teonologias 
revoluoiondrias que. ao longo 
dos anos. tern mudado os rumos 
da industrla oosmetica onti idado 
Recentemente, nossos oientistas fizerar 
mais uma descoberta inovadora... 

LatjorcrtcTfo &m Suff&rn 
lsl<->vn Y o r k . E U A 

0 que podemos verificar nesse fragmento e que a empresa Avon quer passar o maximo 

de seguranca para os seus clientes, e colocam em cena um argumento de autoridade, o da 

ciencia, afinal de contas sao os cientistas que estao pesquisando e desenvolvendo novas 

tecnologias para revolucionar a industria de cosmeticos anti-idade. Quern ousaria duvidar da 

ciencia? Vivemos em um mundo em que as palavras que proferimos sempre tern que ter onde 

se "ancorar", nao podemos dizer o que bem queremos se nao temos como provar. 

0 que a empresa quer realmente e mostrar aos seus clientes que a Avon passa essa 

seguranca, cientistas serios estudam com afinco em laboratorio em Suffern, nos Estados 

Unidos, um pais conhecido em todo o mundo como grande potencia e um dos mais poderosos 

do planeta. Isso transmite uma seriedade de forma direta para o publico alvo, nao existindo 

nenhum tipo de diividas quanto a qualidade do produto oferecido suas vendas estao 

confirmadas. 

Outro aspecto importante que podemos destacar e quando a empresa fala sobre 

atender as necessidade de beleza de mulheres em todo o mundo, isso passa uma falsa ideia de 

que todas as mulheres de todo o mundo buscam de fato essa beleza, entao se todas as 

mulheres estao nessa corrida acelerada pela estetica por que voce ficaria de fora? E um 

convite implicito que e feito a todas que leem o folheto que tambem entrem nessa trajetoria -
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a busca da beleza para camuflar as marcas do tempo. 

O que se percebe e a manipulacao do discurso publicitario em favor da beleza e 

juventude atraves de produtos e pessoas, o que realca uma das caracteristicas da linguagem 

mercadologico-publicitaria, conforme destaca Carvalho (1996, p. 12), ao dizer que: 

Possuir objetos passa a ser sinonimo de alcancar a felicidade: os artefatos e 
produtos proporcionam a salvacao do homem, representam bem-estar e exito. 
Sem a aureola que a publtcidade lhe confere, seriam apenas bens de consumo, 
mas umficados, personalizados, adquirem atributos da condicao humana. 

Logo em seguida, ainda na pagina 2, o folheto fala de forma sucinta sobre o Novo 

Renew Platinum + 60: 

N O V O R E N E W F 3 L / V T " i r \ ] E J f \ / l G O 

E x c l u s i v a t e c n o l o g i a P a x i l l i u m 

D e s e n v o l v i d a p a r a a j u d a r a a u m e n t a r 
a p r o d u e d o d e p a x i l i n a * . u m a i m p o r t a n t e p r o t e i n a 
r e s p o n s a v e l p e l o f o r m o t o d a s c e l u l a s j o v e n s . 

jovem .•; JKr m a d u r a 

IS a n o s • 6 * d n o s 
«8f = P o x i l i n o , ^ — M o n o s P o x . 

E s t i m u l a a p r o d u c a o d a P a x i l i n a e m 6 0 % * 

• E J o s t s o d o o m cnKfuos /n-v/fro. 

Aqui podemos observar claramente que esse produto vai agir para rejuvenescer de 

alguma maneira quern usufruir de tal produto. Iremos notar que em todas os enunciados do 

folheto publicitario frisa-se a importancia de se manter jovem, mesmo que nao seja dito de 

forma explicita, da para ler nas entrelinhas que a velhice, os sinais da idade e do tempo, e algo 

negativo e ruim, que deve ser evitado a qualquer custo e para isso os produtos da Avon Renew 

servem para ajudar nessa guerra travada com a idade. 
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Na pagina 3 do folheto, encontramos o seguinte enunciado: 

A partir d e 60 a n o s ou para sinais muito avancados d e envelhecimento facial 

• Recupera o contorno da pele 
do rosto e pescoco e reciuz a 
aparencia de rugas profundus 

• Diminu! visivelmente a aparencia de 
linhas profundas do nO'U ale a boca 

• Suaviza a aparencia de rugas 
profundas entre as sobrancelhas 

Aqui podemos observar o discurso voltado exclusivamente para o publico idoso, a 

partir dos 60 anos e o quanto este discurso esta carregado de ideologias da nossa sociedade. 

Primeiramente, porque a velhice e algo tido como vergonhoso, que deve ser disfarcado o 

maximo, vejamos na parte do texto "Recupera o contorno da pele do rosto e pescoco e reduz 

a aparencia de rugas profundas" (Grifos meu). As marcas de rugas profundas nao 

precisam ser visiveis, as pessoas nao devem saber da nossa idade atraves da aparencia, e por 

isso devemos evitar e esconder algo tao degradante na vida do ser humano: a velhice. 

Percebe-se, pois, que a linguagem de seducao da publicidade mascara o discurso 

ideologico e o homem passa a ser coagido, determinado, aparecendo, no entanto, como 

criatura livre das coercoes sociais: 

O discurso simula ser individual para ocultar que e social. Ao realizar essa 
simulacao e essa dissimulacao, a linguagem serve de apoio para teses da 
individualidade de cada ser humano e da liberdade abstrata de pensamento e 
de expressao. O homem coagido, determinado, aparece como criatura 
absolutamente livre de todas as coercoes sociais (FIORIN, 1990, p. 42). 

Algo que poderia ser admirado e digno de respeito no passado, a epoca da velhice foi 

considerada por muitos a idade da maturidade, da sabedoria e da serenidade, autodominio, 

enfim, os sentimentos mais nobres que a especie humana poderia ter, mas esses valores estao 

se invertendo ja faz um bom tempo, e os famosos "cabelos brancos", que tanto inspiravam 

ternura nas cabecinhas tao simpaticas desses velhos, hoje estao desaparecendo pouco a pouco. 

E raro hoje em dia, e em breve serao totalmente extintos. Pois o mundo moderno em que 
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estamos inseridos valoriza aquilo que e belo e jovem, e tudo o que nao fizer parte disso fica de 

fora, entao surge o desejo quase desesperado daqueles que nao sao mais tao jovens assim 

fazer de tudo para continuarem se sentindo vivos. Direito que e negado aos mais velhos. 

Nas paginas 4 e 5 do folheto Avon Renew, temos um breve resumo descrevendo qual o 

estado da pele de acordo com idades distintas, temos a idade de 25, 35,45 e 60 anos. Vejamos 

o que se diz sobre cada uma delas. 

A s i d a d e s d a pe le . 

Coma ela t 
A taxo de producdo celular e a oteosidode 
comecam a diminuir Podem aporecer as 
primeiras linhas Unas e rugas superficiats. smais 
sulis de cansaco e poros drtatados 

REJUVENATE 

Como ela e 
Rugas, flacdez e porda da 
etasticidade ficam mais evidentes. 
assim como manchas e irregularidaaes 
no torn de oele A epidermc se torna 
mais fino, provocando a perda do 

E R B A L I S T conlornos faaais. 

MATE 

Coma ela e 
Nessa epoca. ocorre uma queda de 
hormonios fundamentais para a manutencao 
da beleza o elasticidode da pete, que se 
torna mais ressecada. Idcida e con rugas 
acentuadas As manchas na face e no adrso 
das maos aumentam em quantidade 
e tamantx) e a pete perde sua uniformidade 

P L A T I 

Como ela e 
A mulher esla sob os efefos da 
menopausa. sem a prote<pao 
hormonal, o que provcco queda na 
producdo de colageno c elastina 
e diminuipdo das glandulas sudon'paras 
e sebaceas. A pele fica mais seca. 
fina opaca e sem vico. com sinaiS 
muito acentuados de envelfxKHmenla 
como peida do contorno da face e 
pescoco. opacidaoe, manchas e rugas 
profundas. 

Podemos observar que essa propaganda quer abarcar um numero quase ilimitado de 

clientes com faixas etarias diferenciadas. Tambem podemos notar que e apregoada a busca 

pela juventude desde cedo, prevenindo-se das marcas do tempo mesmo antes que cheguem. 

Em todas as idades notamos que a pele sofre mudancas e que os cosmeticos Avon Renew 

servem exatamente para prevenir ou diminuir essas marcas, mas e na idade da velhice, a de 60 

anos, em que essas marcas sao mais significativas, pois a mulher esta na menopausa e sem a 

protecao hormonal, alem de ficar mais fragil e sensivel emocionalmente. 

Podemos perceber tambem que todas as mulheres do folheto sao belas, apesar de 

serem de idades distintas. Mesmo a mulher mais velha do folheto guarda tracos de beleza 

marcantes para a idade que tern. Essas imagens tern o intuito de seduzir todas as mulheres 

para quererem manterem-se jovens e bonitas tambem. 
D E C A M P S O K ' A . 

C S M T R O O E F O R M A C M O P R O F E S S 

BBUOTECA5F.T0Hl»V 



3 8 

Vejamos mais uma vez um pequeno trecho falando sobre a idade de 60 anos: A pele 

fica mais seca, fina, opaca e sem vigo, com sinais muito acentuados de envelhecimento, como 

perda do contorno da face e pescogo, opacidade, manchas e rugas profundas. Qualquer 

mulher que tern essa idade, de 60 anos, e le essas informacoes vai querer de certa forma 

amenizar esses efeitos devastadores que o tempo lhe causa. E o intuito maior da propaganda e 

que a mulher sinta essa necessidade de se manter jovem, pois jovem e sinonimo de alegria, de 

beleza, convivio social, ser aceita de verdade, direito que e negado aos mais velhos, afinal de 

contas "o seu tempo ja passou", e agora tern que da espaco para quem esta chegando, os 

jovens, e sair de cena, se recolher no seu lar com familiares, quando nao se e abandonado em 

algum abrigo, e viver sua vidinha de forma pacata, pois a sociedade capitalista e selvagem 

esmaga os mais frageis, lembremos que os velhos sao estereotipados como frageis e inuteis. 

As figurativizacoes de juventude e beleza em contraposicao a velhice inscritas na 

propaganda em analise reforcam o que Maingueneau (2007, p. 18) defende: 

Qualquer leitor ou ouvinte um pouco atento, percebe muito bem que a 
identidade de um discurso nao e somente uma questao vocabular ou de 
sentencas que ela depende de fato de uma coerencia global que integra 
multiplas dimensoes textuais. 

O velho nao existe, geralmente, sob signos positivos de inclusao, nao e reconhecido 

como um consumidor de peso nem produtor de bens, essa imagem comecou a mudar ha 

pouco tempo e podemos ver surgir um mercado exclusivo para idoso que nao se reduz a 

medicamentos e servicos de saude. 

Quando o velho perde seu valor social, perde tambem seu valor simbolico positive 

Ocupando um lugar marginalizado da existencia do ser humano, aos poucos vai 

transformando-se em sujeito paralisado, um sujeito sem projetos e objetivos. Sem futuro, sera 

sujeitado pelo passado, que atraves de uma rememoracao continua, ira produzir um discurso 

que se nao tiver quem o ouca perdera sua significacao social. E jogado a uma vida sem razao 

de ser, sem futuro, numa agressiva marginalizacao. Dessa forma precisa ser escondido, 

exposto a um isolamento, para que os mais jovens nao possam ver neles seu proprio destino 

de decadencia de saude, forca e vigor. 

O que se deve fazer para continuar tendo uma vida normal e se sentindo gente de 

verdade, ocupar o seu lugar de ser humano no mundo e permanecer jovem, esse e o segredo, e 

para isso a linha Avon Renew tem suas utilidades, e a propaganda do folheto publicitario e de 

incitar esse desejo, a busca nao apenas da juventude, mas tambem da beleza, podemos reparar 

U N i v i u w . ^ . , w ^ 
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que essa palavrinha- beleza- e usada de maneira evidente para convencer aos usuarios dos 

produtos de que, se adquirindo a juventude a beleza com certeza vem junto. E no mundo 

moderno a aparencia e crucial, "uma imagem fala mais que mil palavras", a imagem e o nosso 

cartao de visita, por isso e" importante o cuidado com ela. Esse discurso, que ouvimos 

constantemente na midia, e poderoso o suficiente para convencer se nao todos, mas uma parte 

consideravel da sociedade contemporanea. 

Nas proximas paginas do folheto, 6 a 8, teremos com mais detalhes os produtos 

oferecidos, para idades distintas, e mostrado os produtos, suas utilidades e modo de uso. Inicia 

com a idade de 25 anos e assim segue sucessivamente. Mas iremos nos concentrar com maior 

intensidade na idade de 60 anos, visto que essa faixa etaria e considerada como a idade do 

idoso aqui no Brasil. 

Na pagina 8 a propaganda e direcionada ao publico idoso de maneira direta: 

A imagem da mulher que e mostrada nessa imagem para as consumidoras a partir dos 

60 anos e a atriz britanica, nascida na Inglaterra, Jacqueline Bisset. Foi um grande icone de 

beleza dos anos 60 aos 90. Atriz de cinema conceituada pelo talento e beleza, iniciou com 

pequenos papeis, ate que veio o seu grande sucesso no filme "A noite americana", e em 1979 

foi indicada para o Globo de Ouro pela critica pela atuacao no filme: "Quem esta matando os 

grandes chefes da Europa?" E tambem fez trabalhos para a televisao, e e madrinha da atriz 

Angelina Jolie, outra atriz considerada icone de beleza do cinema internacional moderno. 
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Todas essas informacoes embora nao estejam ditas atraves de palavras, mas so a imagem da 

atriz famosa ja ativa a memoria, fazendo com que as pessoas lembrem tudo. Sabemos o peso 

da midia na sociedade, nao so nos dias de hoje, mas desde que se estabeleceu como meio de 

comunicacao de massa. Isso e mais uma artimanha de seduzir e conquistar, um artificio de 

que todas que vejam essa imagem de uma mulher ainda tao bonita, mesmo com a idade que 

tem, sintam a mesma necessidade de permanecer jovem, permanecer bela, para 

consequentemente continuarem sendo aceitas no mundo social - que e constituido na sua 

maioria esmagadora por jovens. 

Podemos observar claramente que o produto da propaganda e intencionado a diminuir 

os efeitos do tempo, como vimos anteriormente a velhice nao e considerado um dos melhores 

temas para se escrever, apos perder a sua serventia para o mundo do trabalho o que resta e a 

aposentadoria e esperar pela morte, pelo menos esse e o estereotipo acerca dos velhos. Esses 

conceitos estereotipados perpassam a formacao discursiva e a formacao ideologica, elas sao 

vistas como formacoes que mantem entre si relacoes, contrarias ou nao, e que refletem 

posicoes politicas e ideologicas sobre a velhice na sociedade moderna. A propaganda, assim, 

vale-se de um discurso que desloca outro dizer sobre a beleza, um dizer que esta na midia: a 

beleza dos artistas que sao cristalizados pela TV e pelos papeis desempenhados nas novelas e 

nos filmes. 

Nas paginas 9 e 10 do folheto tem uma propaganda voltada para todas as idades, 

diversos tipos de produtos sao expostos, como por exemplo, produto para limpeza do rosto, 

esfoliante, creme para rugas, clareador de pele, entre outros, sempre com o intuito de ajudar 

com a aparencia da pele e deixar a mulher mais bela e mais jovem, independente da sua idade. 
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Na pagina 11 encontramos um pequeno relato falando da importancia de se limpar a 

pele, com os produtos Avon Renew, claro, mais uma vez as idades de 25, 35, 45 e 60 anos sao 

enfatizados de forma distinta. Vamos observar agora o discurso acerca da importancia de se 

limpar a pele, e o que e dito sobre a idade de 60 anos: 

Importancia da rotina de tratamento 
Por que limpar? 
Diariamente, a pele fica exposta a poluicao e ao aciimulo de oleosidade e 
celulas mortas. Higienize a pele pela manha e antes de dormir com um 
produto que remova todas as impurezas e mantenha sua umidade natural. 
Existe um produto de Limpeza Facial Renew para cada idade: 

Apos essas informacoes sobre a importancia de fazer a limpeza da pele, e com o foco 

de evidenciar os produtos Avon Renew, vem as propagandas sobre as idades supracitadas, 

vejamos especificamente a que diz respeito com a idade de 60 anos: 

Precise d e u m a formula 
a v a n c a d a q u e deixe 
a pele profundamente 
limpo, tonificada e nutrida. 
O C r e m e d e Limpeza 
Facial 2 e m 1 l impa e 
remove m a q u i a g e m 
e impurezas. 

Sabemos que as limitacoes corporais e a consciencia da temporalidade sao 

problematicas de extrema importancia no processo do envelhecimento, surgindo de maneira 

repetida no discurso dos idosos, embora possam assumir distintas nuancas e intensidades 

dependendo de sua situacao social e de sua estrutura psiquica. E o desejo e a busca para 

amenizar essas limitacoes e bem forte, e esses produtos de cosmeticos sao um paliativo para 

esses idosos, os que tem um poder aquisitivo que permitem ter acesso, embora saibamos que a 

grande maioria dos idosos vive precariamente com uma pensao que mal supre suas 

necessidades mais imediatas, como foi visto anteriormente. 

Observando, portanto, o discurso como conjunto de praticas que se armazenam numa 

memoria institucionalizada, entendemos que o processo constitutive do discurso esta na 

memoria, no dominio do saber, dos dizeres ja ditos: o velho e o novo produzindo efeitos de 

• L v_sv- Janos 
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sentidos conforme o acontecimento de sua volta. Sao mecanismos sutis que subjazem as 

praticas discursivas e que produzem efeitos de sentido ligados a historia e a memoria. 

E como afirma Gregolin: "trata-se de, entendendo alguns mecanismos que compoem a 

discursividade moderna, podermos desenvolver taticas e estrategias de luta contra a alienacao 

provocada pela cultura do espetaculo." (GREGOLIN, 2003). 

Para Simone de Beauvoir (1990) a velhice e um dos "irrealizaveis" sartreanos. Ela diz 

que o sujeito nao pode ter uma experiencia completa do ser velho, esta seria uma experiencia 

irrealizavel em si propria, e a decadencia, a velhice, a mortalidade sao aspectos percebidos 

pelos outros, do que pelo sujeito que esta em processo de envelhecimento. O nosso 

envelhecimento e percebido pelo olhar do outro e nunca pelo nosso proprio olhar. Dessa 

maneira, o velho sempre sera o outro e cuidamos de representar o que somos atraves da visao 

que o outro tem de nos. 

DE CAMPfNA GFL^NDE 
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5 CONCLUSAO 

O velho e sempre o outro em que nao nos reconhecemos. A imagem do velho, que 

achamos estar sempre do lado de fora, do outro lado, e mesmo a nossa imagem, que nos causa 

uma estranheza, que nos deixa inquieto, o apavorante, o familiar. O que causa pavor e a 

imagem do espelho que nao coincide com a imagem da memoria, a imagem do espelho 

confirma ou antecipa a velhice, da qual estamos sempre fugindo, ja a imagem da memoria e 

aquela idealizada, a imagem em que nos reconhecemos e nos encontramos com nosso Eu 

especular, onde nos sentimos familiarizados, pelos signos a nossa disposicao, pelas nossas 

praticas discursivas. 

Pela figurativizacao signea dos produtos da linha Renew da AVON, podemos perceber 

que as pessoas que usam esses cosmeticos para amenizarem os efeitos do tempo, estao 

justamente tentando manter a imagem idealizada do eu especular, ou seja, ja se reconhecem 

como sujeitos naquela imagem e nao querem mudar. Mudar de aparencia significa aceitar 

aquela imagem ao espelho que se transformou com o tempo e o acumulo dos anos, aceitar 

essa imagem e aceitar-se como velho, o que e muito dificil. E assumir-se como velho e todas 

as consequencias que isso pode acarretar como o isolamento social, o desprezo pelos mais 

jovens, as limitacoes do corpo e todo o preconceito que a sociedade de um modo geral tem 

pelos mais velhos. 

O que acontece com o velho na sociedade moderna, pela imposicao, e essa recusa de 

assumir-se como velha, preferindo evitar um encontro com aquela imagem que nao e mais a 

da memoria, a idealizada, e para isso esconde todos os espelhos da casa, entendendo que se 

pode viver sem o espelho. Em nossa realidade, as pessoas demoram aceitarem-se como 

velhas, afinal de contas "velho e sempre o outro". Quando o sujeito que envelhece diz: "esse 

nao sou eu", evidentemente nos diz que o rosto no qual ele poderia se reconhecer 

tranquilamente nao e aquele. 

O reconhecimento de que falamos nao se refere a uma ignorancia do sujeito como tal, 

pois tanto o adolescente quanto o velho sabem exatamente que aquela imagem lhes pertence, 

mas sentem diante dela uma estranheza, um medo, como se a imagem fosse de outro: ha uma 

falta de reconhecimento como imagem, nao como sujeito. O rosto nao lhes corresponds 

Aquela imagem, o velho do espelho e outro, ele nao se reconhece naquele rosto, a 

representacao de sua face ficou perdida. 

O limite da vida humana e a morte, sabendo desse limite, a velhice e a fase da 

existencia humana que se encontra mais perto de se chegar ao ultimo estagio da vida, a morte. 
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Por este motivo, os velhos sao suportes perfeitos para a grande parte das significacoes 

negativas que a eles sao referidas. Entao podemos evidenciar que muitas das acoes que tem a 

intencao de cuidar dos velhos, nao passam de uma tergiversacao para mante-los no 

isolamento, da mesma maneira que muitos discursos de elogios nao passam de mascaras para 

disfarcar o que de ameacador e angustiante a velhice abriga em nosso imaginario social. 

Na velhice perde-se a beleza fisica, a padronizada atualmente principalmente pela 

midia, a saude e a forca, os colegas de trabalho, a familia, os amigos, o bem estar economico, 

e principalmente, a sensacao de infinitude e de futuro, e apesar da qualidade de vida ser 

mantida, e inevitavel o sentimento de finitude que se instala de forma inexoravel. 

A consciencia da propria degeneracao coloca um fim a onipotencia. Desprovido da 

saude e da beleza da juventude, de sua capacidade de produtor de bens e de reprodutor de 

vida, em decadencia, o corpo, destroi a fantasia de imutabilidade e de imortalidade. 

Ser velho pode significar a representacao da perda da quimera da propria forca, aceitar 

o dominio inelutavel da pulsao de morte e, contudo, permanecer na luta. Luta esta complexa, 

pois a ameaca de aniquilacao pela morte nao e um sentimento facil de adaptacao por ninguem. 

O Eu, antes de tudo, exige perenidade. 

Com o estudo feito, pode-se deduzir que a publicidade nao e so uma modalidade 

original da consciencia das coisas. Descrita atraves de uma estetica do mundo cotidiano ou de 

uma forma poetica da materia manufaturada, e tambem um excitador do apetite dos diversos 

produtos de consumo. Para isso ela se apoia em tres funcoes basicas: difundir determinada 

marca, produto ou servico, associando-a a uma imagem pretendida, cuja finalidade e despertar 

o interesse do publico alvo; persuadir o receptor, convencendo-o e criando uma preferencia; 

motivar o consumidor, levando-o a acao de compra, atraves da credibilidade. 

Fica evidente que a estrutura publicitaria comporta uma argumentacao iconico-

linguistica que objetiva persuadir o consumidor, levando-o a acao de compra. Ao explorar as 

emocoes basicas do ser humano e utilizar tecnicas argumentativas para atrair a atencao do 

receptor, destaca-se o objetivo comercial. 

O N I V c . i 

D E C A M P I N A G R A N D E 

^ ^ C A S E T O R I A l 



4 5 

REFERENCIAS 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. Sao Paulo: Hucitec, 1981. 

BEAVOIR, Simoes de. A velhice. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. 

CARVALHO, N. de. Publicidade: a linguagem da seducao. Sao Paulo: Atica, 1996. 

CHARADEAU, Patrick & MAINGUENEAU, Dominique. Dicionario de Analise do 
Discurso. Sao Paulo: Contexto, 2006. 

DIOGO, Maria Jose D'Elboux. NERI, Anita Liberalesso. CACHIONI, Maire. Saude e 
qualidade de vida na velhice. 3 ed. Sao Paulo: Alinea, 2009. 

FERNANDES, Cleudemar Alves. Analise do discurso: reflexoes introdutorias. 2 ed. Sao 
Carlos: Claraluz, 2008. 

FIORIN, J. L. Linguagem e ideologia. Sao Paulo: Atica, 1990. 

GREGOLIN, Maria do Rosario Valencise. Michel Foucault: o discurso nas tramas da 
historia. Uberlandia: UFU, 2004. 

GREGOLIN, M.R. (org). Discurso e midia: a cultura do espetaculo. Sao Carlos: Claraluz, 
2003. 

KOCH, Ingedore V. Argumentacao e Linguagem. 2.ed. Sao Paulo: Cortez,1987. 

MAINGUENEAU, Dominique. Genese dos Discursos. Trad. Sirio Possenti. Curitiba: Criar, 
2007. 

ORLANDI, Eni. A linguagem eseu funcionamento: asformas do discurso.2ed. 
Campinas: Pontes, 1987. 

PEIRCE, C. S. Semiotica e filosofia. Sao Paulo: Cultrix, 1975. 

PENINON, Georges. Semiotica de la publicidad. Barcelona: Gustavo Gili, 1976. 
SANDMANN, A. J. A linguagem da propaganda. 2.ed. Sao Paulo: Contexto, 1997. 


