
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

TEXTOS DIDATICOS
ANO 2 - Vol. 2 - N0 3

Analise do Discurso
Aline Danielly Leal da Silva 

Carolina Nicacia O. da Rocha 
Edlene da Silva Oliveira 

Gesimiel Rodrigues Santos 
Ludmila Kemiac 

Maria Rita Araujo dos Santos 
Marina Rodrigues de Oliveira 

Paloma Sabata Lopes da Silva 
Rachel Gongalves Cavalcanti 
Rodrigo Fernandes de Sousa 

Samara Kely dos Santos Sousa

EDUFCG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
EDITORA UNIVERSITARIA -  EDUFCG

EXPEDIENTE

Prof. Thompson Fernandes Mariz 
Reitor

Prof. Dr. Jose Edilson Amorim 
Vice-Reitor

Prof. Dr. Antonio Clarindo Barbosa de Souza 
Diretor Administrative da EDUFCG

Prof. Dr. Antonio Gomes da Silva 
Diretor Financeiro da EDUFCG

Editoraqao Eletronica 
Rodrigo Fernandes de Sousa

Capa
Ronaldo Evaristo Gonsalves

CONSELHO EDITORIAL DA EDUFCG 
Prof Benedito Antonio Luciano CEEI 

Prof. Carlos Alberto Vieira de Azevedo C'TRN 
Prof .Consuelo Padilha Vilar CCBS 

Prof. Joaquim Cavalcante Alencar CCJS (Sousa) 
Prof. Jose Helder Pinheiro CH 

Prof. Onaldo Guedes Rodrigues CSTR (Patos)

EDUFCG
Campina Grande -  2007 

ediifcgCiureiloria. lifeg. edit, hr 
www. ufeg. edit. br/~edufcg



UN IVER SID AD E FEDERAL D E  CAM PINA G RAN DE

Serie

TEXTOS DIDATICOS
AN O  2 - Vol. 2 - N° 03

Analise do Discurso

Aline Danielly Leal da Silva 
Carolina Nicacia O. da Rocha 

Edlene da Silva Oliveira 
Gesimiel Rodrigues Santos 

Ludmila Kemiac 
Maria Rita Araujo dos Santos 
Marina Rodrigues de Oliveira 

Paloma Sabata Lopes da Silva 
Rachel Gongalves Cavalcanti 
Rodrigo Fernandes de Sousa 

Samara Kely dos Santos Sousa



SERIE TEXTOS DIDATICOS

Campina Grande-PB



T 355
Textos didaticos. -ano II, v.2, n.3 Campina Grande: EDUFCG, 2007. 

v.

Semestral.
Organizadores: Aloisio de Medeiros Dantas, Rodrigo Fernandes 
de Sousa.
ISSN 1980-5292

1. Educacao superior - Periodicos. I. DANTAS. Aloisio de 
Medeiros. II. SOUSA, Rodrigo Fernandes de. III. TELdeAnalise 
do discurso IV. Titulo

CPU 378.48(05)

EDUFCG
Campina Grande - 2007 

edufcq@reitoria.ufca.edu.br 
http://www. ufcg. edu.br/~edufcg/

mailto:edufcq@reitoria.ufca.edu.br
http://www


Sumario

APRESENTAQAO.......................................................................................07

INTRODUQAO: A POSSIVEL TEXTUALIZAQAO DA SALA DE AULA
........................................................... ' .......... ...............................................09

01. ESCREVENDOAMAE, INSCREVENDO O AUTOR: c o n s t r u q Ao

LITERARIADEAUGUSTO DOSANJOS EM SUAS CARTAS PESSOAIS 
Rodrigo Fernandes de Sousa....................................................................11

02. A DIFERENQA NO ESPAQO “VIRTUAL” DA SALA DE AULA: UMA 
ABORDAGEM DISCURSIVADE PIADAS.
Ludmila Kemiac...........................................................................................27

03. A CONSTRUQAO DO TEXTO POR EFEITOS DE SENTIDO: UMA 
ANALISE DISCURSIVADE TIRINHAS.
Rachel Gongalves Cavalcanti, Paloma Sabata Lopes da Silva e Samara 
Kely dos Santos Sousa .............................................................................. 45

04. A CONSTRUQAO DE IMAGENS DO SUJEITO E DO DISCURSO 
RACIONALISTA.
Edlene da Silva Oliveira...............................................................................59

05. LINGUA E SUJEITO: UM OLHAR DISCURSIVO EM CRONICA DE 
STANISLAW PONTE PRETA.
Aline Danielly Leal da Silva........................................................................ .75

06. O SILENCIO NAS FALAS DE CANDIDATOS AO VESTIBULAR 2007 
DAUFCG.
Carolina Nicacia O. da Rocha.....................................................................91



07. DO INVISIVEL AO APARENTE: UMAANALISE DO D1SCURSO 
MATRIMONIAL EM “SENHORA”.
Marina Rodrigues de Oliveira............................................ ...............:......103

08. AREPRESENTAQAO DO SUJEITO COMO MEDIADOR ENTRE DEUS 
EOHOMEM.
Maria Rita Araujo dos Santos............................................................... ...111

09. A NOgAO DE INTERDISCURSO EM UMA CRONICA DE CARLOS 
HEITOR CONY.
GesimielRodrigues Santos. ................................................... ;.......... .....121



APRESENTAQAO

A Editora Universitaria da UFCG -  EDUFCG tem o prazer de 
langar o terceiro numero dos Cadernos da Serie Textos Didaticos. Esta 
serie foi pensada com o intuito de divulgar trabalhos academicos, produzidos 
por professores e alunos dos diferentes cursos de graduagao da UFCG.

Como ja afirmamos em outras oportunidades, a serie e tematica 
e pretende suprir dois tipos de demanda. A primeira, por mais urn espago a 
ser disponibilizado para que as experiencias surgidas nas diferentes salas 
de aula de nossa Universidade possam ser apresentadas aos colegas de 
curso e ao restante da comunidade que mantem com seus impostos esta 
mesma Universidade. Poroutro lado, a colegao pretende diminuir a carencia 
de textos didaticos que os alunos da UFCG enfrentam, tanto por nao os 
encontrarem publicados como tambem por nao poder adquiri-los por urn 
prego modico. Acreditamos que os cadernos desta colegao, em muitas 
oportunidades, poderao substituir, a contento, as varias “apostilas” detextos 
xerocados por nossos alunos, quase sempre pereciveis e, de certa forma, 
ilegais.

No caso deste terceiro numero a tematica tratada e a Analise 
de Discurso e traz a contribuigao de alunos da disciplina Topicos Especiais 
em Analise do Discurso, ministrada pelo professor Aloisio Dantas, da Unidade 
Academica de Letras. Tal caderno, temos a certeza, servira de apoio aos 
alunos de graduagao, no sentido detornar mais faceis e uteis as experiencias 
de trabalhos realizadas em sala de aula. Agama de temas enfocados neste 
numero dos Cadernos da Serie Textos Didaticos ja demonstra o interesse, a 
competencia e a dedicagao daqueles alunos e alunas a disciplina na qual 
optaram portrabalhar: a lingua e a linguagem portuguesa de tao dificil estudo 
e de tao bela forma e sentido.

Com o desejo que os textos aqui apresentados ajudem aos 
alunos e professores da rede publica e particular de ensino que trabalhem 
com analise de discurso, entregamos a critica este terceiro numero da Serie 

Textos Didaticos.

Prof. Antonio Clarindo Barbosa de Souza 
DiretorAdministrativo da EDUFCG



A POSSIVEL TEXTUALIZAQAO DA SALA DE AULA

A discipiina TEL-AD surgiu de uma preocupagao dos alunos 
de Letras da UFCG de complementarconteudos, ministrados numa parcela 
da ementa de LingQistica III, cujo foco sao as abordagens historicas, 
disciplinarizadas no universo da ciSncia da linguagem. Geralmente, o 
conteudo relativo as teorias do discurso nao e complementarizado em sua 
totalidade, o que produz duvidas como a distingao texto e discurso, a nogao 
de sujeito, a compreensao do interdiscurso. Ora, como a solicitagao de 
uma discipiina, sobremaneira optativa, exige uma conjungao de fatores, 
nem sempre associados -  a disponibilidade de professores, carga horaria 
e salas e o interesse pratico de alunos -  sentimos (o professor e os alunos) 
a necessidade de exportarefas de analise, efetuadas na sala de aula.

Do ponto de vista pratico, estamos mostrando ate onde pode 
ir a analise de discurso; como essa metodologia de leitura pode auxiliar o 
aluno a compreenderfenomenos linguistico-textuais fundamentais para a 
sua constituigao em sujeito, tais como: efeitos de sentido, parafrase e 
polissemia, autoria, interdiscursividade etc. Por outro lado, exercicios de 
pratica analitico-teorica ajudarao licenciados em Letras a formarem sua 
propria construgao de professor-pesquisador.

Os artigos, ora apresentados, resultam de uma mescla de 
leituras pessoais e didaticas e sao atravessados, na instantaneidade da 
escrita, por vozes discentes e docentes. Essa heterogeneidade extrapola 
a propria natureza textual e transforma os textos em discursos, inseridos 
num processo dialogico inacabado.

A autoria, especificamente, e investigada no territorio movente 
e fronteirigo da carta pessoa e da poesia, em termos de assungao da 
subjetividade.

A reflexao sobre o discurso pedagogico e feita atraves da leitura de 
piadas, nas quais e encenada a diferenga no espago da sala de aula, tomando 
Como, ponto de partida as formagoes discursivas do professor e do aluno.

Num terceiro trabalho foi realizado o estudo sobre os efeitos 
de sentido produzidos em tirinhas, atraves dos processos semantico- 
discursivos da parafrase e da polissemia.



O acontecim ento do su je ito  agente e estudado na 
constitutividade do genero textual Carta ao leitor, na instauragao de uma 
analise do jogo de sentidos entre discursos da revista Veja e o interdiscurso 
govemista.

A relagao entre lingua e discurso e estabelecida na materialidade 
textual de uma cronica, onde tambem slio estudadas as diferentes posigoes 
do sujeito.

As interagoes do aluno com a prova do vestibular, observadas 
sob a otica de uma entrevista, constituem o ponto de partida para a analise 
da inferencia e do silencio em falas discentes.

Os fenomenos do lapso e do esquecimento, enquanto 
processos discursivos, sao estudados atraves de fragmentos do romance 
Senhora, de Jose de Alencar.

Finalmente, o estudo sobre o discurso religioso procura 
desvendaros mecanismos ideologicos presentes em urn folheto de igreja; 
em termos de analise, a investigagao incide sobre o tipo de discurso 
veiculado por uma determinada igreja.

Esses textos resultaram da escrita em Analise de Discurso, 
trabalhada e retrabalhada no contexto datado da disciplina TEL-AD, 
ofertada pela UAL -  UFCG, no periodo letivo de 2006.2.

Alem desses textos, ha outro que trata da discursivizagao de 
uma cronica, resultado de tarefas da mesma disciplina, ofertada em 2005.2. 
O estudo em questao analisa as subjetivagoes do discurso do amor.

Esperamos que um projeto com tais propriedades nao se limite 
apenas a uma disciplina, mas tenha continuidade em outras e, futuramente, 
seja absorvido pela Unidade Academica de Letras. Superando essas 
expectativas academico-burocraticas, esse conjunto de textos podera servir 
de baliza para a formagao de um grupo de pesquisas em Analise de 
Discurso, com implicagoes para o ensino de lingua portuguesa, se nao 
muito, pelo menos como incentivador de leituras criticas.

Prof. Dr. Aloisio de Medeiros Dantas 
Unidade Academica de Letras



ESCREVENDO A MAE, INSCREVENDO O AUTOR: 
CONSTRUQAO LITERARIA DE AUGUSTO DOS ANJOS 

EM SUAS CARTAS PESSOAIS.
Rodrigo Fernandes de SOUSA 

Bolsista do PET-Letras (UFCG)

Para iludirminha desgraga, estudo. 

Intimamente sei que nao me iludo. 

(Poema Negro, Anjos: 2001, p. 106)

1.INTRODUQAO
Tratar de autoria em cartas pessoais pode parecer urn grande 

contra-senso para os estudos da Analise de Discurso (doravante, tambem, 
AD) defendida por Michel Foucault, mesmo se considerada a importante 
assinatura de um poeta como o foi Augusto dos Anjos em nossa cultura. 
Nao e de nosso interesse, porem, a caracterizapao de uma autoria em 
suas correspondencias pessoais. Pelo contrario, concordamos com 
Foucault (2001, p.274) quando este afirma nao ser a autoria privilegio de
todos os generos discursivos:

“o fato de que se possa dizer “isso foi escrito 
por tal pessoa” [...] indica que esse discurso 
nao e uma palavra cotidiana, indiferente, [...] 
imediatamente consumivel, mas que se trata 
de uma palavra que deve ser recebida de uma 
certa  m aneira e que deve, em uma dada 
cultura, receber um certo sta tus”.

O filosofo, assim, restringe a autoria lidade a apenas 
a lg u n s  m e m b ro s  da  s o c ie d a d e . P a r t ic ip a n te s  e s te s  
convencionalm ente reconhecidos pela historia enquanto autores, 
dos quais ja  se espera certo tratamento especial com a linguagem. 
A autoria e uma caracteristica de certos generos discursivos, e nao todos, 
representantes de um status superior da escrita, como romances, poemas, 
contos, trabalhos didaticos e/ou cientificos. D iscursos como os 
materializados em cartas pessoais e contratos, por exemplo, segundo o 
autor de A ordem do discurso, quando muito, teriam signatarios e 
testemunhas, respectivamente, mas nao autores. Dai este trabalho,
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repetimos, nao estar preocupado com a construgao de uma unidade autorial 
para cada carta produzida pelo autor de EU, mas, demonstrar como as 
posigoes (lirica e cientifica) do sujeito Augusto dos Anjos disputam, dentro 
de suas correspondencias a mae, o lugar que sera preenchido futuramente 
pela sua autoria dentro de sua obra. Na verdade a construgao da imagem 
dp autor e o resultado de um evolutivo processo de significagao do sujeito, 
que, em determinado momento, se esvazia em favor de sua fungao social 
(Orlandi: 1988). As cartas do poeta sao interessantes, nesse caso, porque 
trabalham uma tensao sujeito/autor de forma singularmente especifica, 
no limite entre as duas posigoes.

1 .1 , O que e o autor?
De acordo com a AD (Orlandi: 1988; Dantas: 2007), o indivlduo 

se torna sujeito na medida em que e interpelado pela ideologia e precisa 
significar(-se). Esta ideologia faz com que esse sujeito assuma determinada 
posigao na cadeia dos fatos da sociedade, tornando-se assim um 
enunciador. E e a organizagao das posigoes do enunciador em um dado 
texto, justificando sua atuagao (fungao) social, que produz aquilo que 
podemos chamar de autoria.

Como sabemos, todo sujeito e levado a significar sua 
realidade de forma especifica, a partir de formagoes discursivas (FD’s) 
tambem especlficas, as quais ele se identifica ao longo de sua pratica 
socio-historica. Assim como essa forma de significar individual, posta em 
relagao com outros sujeitos, identifica o ser enquanto pertencente a(s) 
determinada/s FD/s, e nao a/s outra/s, por aqueles postos em relagao 
com ele, ela tambem e responsavel por assegurar a propria significagao 
do sujeito para si. Analogamente a esse recorte da realidade feito pelo 
sujeito para significar(-se), a autoria opera uma selegao dos dizeres 
possiveis de serem proferidos pelo autor no seu texto.

Na verdade, enquanto instrumento de universalidade, o texto, 
para se autorializar, deve tentar apagar suas marcas enunciativas basicas, 
inscrevendo-se em uma linguagem de objetiva formalidade (Foucault: 
2001). Destarte o sujeito deve, ao escrever, esvaziar-se enquanto sujeito 
de direito, para que sua voz seja o mais objetiva possivel, na medida em
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que deve dar coerencia ao seu dizer e apagar marcas de heterogeneidade, 
tipicas do sujeito. Essa forma de trabalhar a linguagem da ao texto uma 
impressao de originalidade, de fonte do dizer, de coerencia em si mesmo, 
e ao autor a de responsabilidade, de unidade.

Em outras palavras, assim como o sujeito nao revela a 
realidade tal qual ela e, mas opera determinada secgao do mundo, ao 
(o)por-se em relapao com (a)o Outro, a autoria tambem submete a uma 
secgao essa realidade-sujeito, que passa a enunciar de dentro de 
selecionada/s, e bem determinada/s, FD/s posta/s em relapao com outra/ 
s contida/s em outro/s texto/s, os quais sao responsabilidades de outros 
autores (ou, simplesmente, da alteridade).

1. 2. Autor: Principio x fungao
Seguindo urn raciocinio como esse que acaba de ser definido, 

qualquer texto seria capaz de ser autorializado, desde que o sujeito pudesse 
apagar certas marcas enunciativas suas constitutivas em favor de uma 
organizagao textual. Entretanto - como ja nos referimos ha pouco - nao 
sao todos os textos responsaveis por urn principio de autoria, muito embora 
quase todos possam ser dotados de fungoes autoriais. Expliquemo-nos 
melhor, de acordo com as consideragoes de Dantas (2007, p.99):

“O principio de autoria e a fungao-autor diferem 
apenas em relapao ao que querem atingir: o 
principio de autoria organiza o texto, diz onde ele 
comepa e onde ele termina, pontuando o seu 
desenvolvimento, ja a funpao-autor e mais uma 
maneira de situar o(s) discurso(s) em relapao a 
seu interdiscurso, passeia entre os diferentes 
lugares do dizer (as formapoes discursivas) e, como 
resultado da tensao constitutiva destas, escolhe a 
maneira de dizer o seu discurso”. \grifo nosso]

De outro modo, diriamos que, enquanto a autoria (principio) 
pode ser responsabilizada por seu discurso, na medida em que podemos 
remeter a urn nome identificado na sociedade, e ao qual urn grupo de 
discursos/textos acha-se estritamente ligado, constituindo a identidade 
discursiva do autor e a fonte desse dizer; a fungao-autor seria apenas 
uma instancia casual de agrupamento do dizer, cuja posipao pode nao
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estar muito bem determinada no quadra das relagoes sociais e historicas. 
Uma vez que o que ha nesse tipo de acontecimento e a formulagao e 
reformulagao dos varios interdiscursos constituintes dos/nos mais diversos 
textos a que estao expostos, a fungao-autor e fato contribuinte para um 
efeito de literalidade.

Feita essa diferenciagao basica, podemos partir agora para 
nosso proximo aspecto: o da forma como a autorialidade se da nos generos 
de discurso literarios.

1. 3. Autorialidade do discurso literario
Segundo Foucault (1999, p. 26), “o autor e um princfpio de 

agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significagoes” 
e “e, das dimensoes enunciativas do sujeito, o que esta mais determinado 
por sua exterioridade (contexto socio-historico) e mais afetado pelas 
exigencias de coerencia, nao contradigao, responsabilidade etc.” (Orlandi: 
op. cit, p.61). Ora, dizer que ele e o mais determinado por sua exterioridade 
significa responder as seguintes questoes, algumas ja levantadas por 
Michel Foucault, arranjadas de acordo com Galinari (2005, p.46):

§ “Em que medida nossa visao do texto muda 
quando nos deparamos com o autor (ou quando 
construimos sua figura)?”
§ “Qual a relagao do texto com o autor? De que 
maneira o texto aponta para essa figura que Ihe e 
exterior e anterior, pelo menos aparentemente?”
§ “Em relagao a produgao de um escritor, cada texto 
constroi o seu proprio autor ou existe apenas um 
autor para todos os textos?”
§ “O que e um autor? Quern fala? O autor e quern 
fala?"

Refletir sobre essas questoes e uma pratica necessaria para 
todo sujeito interessado na constituigao da autorialidade (nao so literaria 
comoqualqueroutra), entretanto, essa reflexao leva-nos a uma infinidade 
de outras questoes consequentes e responde-las ou encerra-las nao sera 
objetivo de nosso trabalho devido as proprias limitagoes de um genera 
como este e da relativizagao de muitas das respostas. Contudo, achamos 
necessarias algumas consideragoes como:
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a) Umaobra(em nosso caso, literaria) tende a ser lida de forma 
diferente quando sabemos quern e seu autor. Alias, uma das primeirasperguntas 
feitas por aquele que tern uma obra indicada a leitura e "De quern ela e?”, "Foi 
escrita porquem?”, "Ede fulano?", sobpenadese medirsua importanciaou 
relevancia para a leitura ou seu julgamento. Mesmo nas academias a quantidade 
de trabalhos referentes a autores - digamos - de maior prestigio supera 
alarmantemente aqueles sobre poetas ou escritores estreantes ou emergentes.

b) Muitas vezes, o sujeito em pirico, ou melhor, sua 
personalidade (identidade-sujeito) construida pelasociedade, sua entidade 
biografica, assume ares de autor e sua obra e julgada em favor das atitudes 
daquele/s e nao deste.

c) A forma de delimitagao da obra de urn autor sofre coergoes 
de diversas naturezas, como estilo, tematica, genero predileto etc., mas 
mais do que tudo ela e o resultado de um processo de apagamento do 
sujeito real.

d) A quantidade de autores de uma obra e relativa e sofre 
coergoes do tempo ou da sociedade em que ela surge. Ela tanto pode ser 
o resultado de uma unica mente agrupadora de discursos quanto de toda 
uma raga. Ela tanto pode estar sob a egide de um nome juridico no mundo 
como de um pseudonimo, este tanto pode estar vinculado a uma linha de 
pensamento x como a outra de y (pensemos, por exemplo, em Fernando 
Pessoa e seus heteronimos).

e) Quanto as ultimas questoes (o que e o autor?, quern fala? 
e s e e  este quern fala?), nossas consideragoes anteriores em torno do 
que e o autor, se nao elucidam, ao menos podem dar um primeiro suporte 
teorico para suas principais conjecturas.

Estas consideragoes, embora iniciais, muito podem auxiliar 
na descoberta de que esse sujeito-autor nao e um elemento de facil 
apreensao ou reconhecimento, mas um ser de construgao e esquiva, 
produto de fatores sociais e historicos. E a literatura, assim como o autor, 
nao tern uma essencia em si mesma, mas tambem apresenta-se enquanto 
produto criado e de criagao do mundo.

Nossas analises, a seguir, embora nao tenham por objetivo 
principal demonstraros pontos arrolados acima, estabelecem certa relagao

15



entre a constituigao dos varios discursos materializados nas cartas do futuro 
poeta Augusto dos Anjos e sua adogao literaria na obra do autor, acreditamos 
que o processo de evolugao do poeta retina estes discursos todos, que a 
principio aparecem em deslocado e isolado, para em seguida adquirirem 
uma organicidade unitaria e coerente em sua obra.

2. ALGUMA ANALISE
Para nossas analises, recorremos a recortes de tres cartas 

do poeta Augusto dos Anjos, de um total de cento e vinte, enviadas mesmo 
anos antes de sua estreia enquanto escritor, enderegadas a sua mae, D. 
Cordula de Carvalho Rodrigues dos Anjos, intimamente tratada, pelo poeta, 
por Sinha-Mocinha. As cartas estao reunidas na obra completa do autor 
(Anjos: 1994), junto de diversos outros documentos biograficos, assim 
como varias outras cartas escritas a familiares e amigos. Elas foram escritas 
entre 1902 e 1914 e, embora admitam certa heterogeneidade, seguem, 
grande parte das vezes, uma estrutura regular: local e data; vocativo - 
{[minha (prezada) (boa) (cara)] Sinha-Mocinha} preambulo (geralmente 
dedicado as consideragoes sobre a saude da familia); corpo da carta 
(conteudo)\ despedida; assinatura e pds-escrito. Transcrevemos, abaixo, 
recortes do conteudo dessas diversas cartas, dos quais delimitamos tratar 
apenas o aspecto, muito recorrente em suas correspondencias, da 
subjetlvagao literaria 1. Tal processo e responsavel pela construgao dos 
tragos literarios do escritor e refere-se a uma construgao identitaria do 
sujeito, o que por vezes, lembra a sua Ifrica. Em seguida, analisaremos a 
forma como estes discursos rearranjam-se em uma das pegas de sua 
obra (o Poema Negro).

2.1 - Subjetivagao literaria
Tomamos por subjetivagao literaria o processo pelo qual o 

sujeito se significa a si mesmo em suas correspondencias, numa busca 
pela propria coerencia. Dai, selecionarmos enunciados como os seguintes, 
reunidos sob esta tematica:
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Estudos e glorias
O trecho abaixo diz respeito ao relato feito pelo futuro poeta 

Augusto dos Anjos a sua mae spbre a inscrigao na faculdade de direito do 
Recife. , ...........
Nao fi-lo, ha mais tempo, porque preciso estudar alguns pontos de que nao fiz 
a i estudo regular. E que caem para exame todos os pontos exigidos pelo 
programa, e eu nao esperava por essa surpresa tao desagradavel. 
Entretanto, confio na minha aprovagao. Nao fago questao de grau. Sair 
aprovado - eis em que se resume todo o meu ideal. Porisso estudo. [,..]Aqui 
todos me prodigalizam urn tratamento que muito me penhora.f...] Pouco saio 
de casa; a noite somente, procuro espairecer o espirito perseguido pela 
imagcm obsessora destc cspcctro - o exame. (27/02/1903)

Podemos perceber, acima, ao menos duas formagoes 
discursivas materializadas no texto do jovem Augusto dos Anjos, quanto 
ao tratamento do ato de estudar: a primeira, refere-se ao fato de que 6 
estudo e responsavel por um reconhecimento (diploma ou tituloj, denfre 
os diversos seres da sociedade, daqueles mais dedicados a ele (remetendq 
a uma preocupagao mais quantitativa desta tarefa: pratica do quern sabe 
mais e o melhor), o que resulta de um trabalho (Porisso estudo) e aponta 
para uma profissao, que sera denominada de FDt; a segunda, em que 
estudar e um ato de crescimento/reconhecimento individual, em que sua 
pratica mais do que quantitativa deve-se a sua qualidade (quern melhor 
sabe, melhor e). O futuro poeta parece filiar-se basicamente a uma segunda 
formagao, tal e sua indignagao (surpresa tao desagradavel) quanto a 
exigencia de toda a programagao cair no exame, assim como sua nogao 
idealista de estudo (Nao fago questao de grau I Sair aprovado 7 Por isso 
estudo), a que denominaremos FDi. Temos, assim, uma distingao, nesse 
recorte, entre formagao discursiva do trabalho, em que a subjetivagao se 
da pelo reconhecimento do Outro ao seu esforgo pessoal, e uma formagao 
discursiva idealista, em que a subjetivagao se da pela representagao 
positiva do sujeito de si mesmo.

Outro aspecto evidente e o de que o autor parece consolar el 
ou justificar-se a sua mae. Em “Pouco saio de casa; a noite somente, 
procuro espairecer o espirito perseguido pela imagem obsessora deste 
espectro - o exame”, o escritor da carta, valendo-se de sua construgao



imaginaria, antecipa a mae sua conduta disciplinada de preparagao para o 
teste. Notamos, com isso, que essa forma, evidente para o poeta, nega 
sua relagao com o mundo, ja que restringe suas atividades apenas a sua 
propria preparagao. De fato, o exame e visto como uma fantasmagoria 
que o persegue e a unica imagem de espairecimento do poeta e a da 
paisagem noturna, o que caracteriza urn discursode adiamento, ou mesmo 
de negagao do desejo e da diversao, em favor das aspiragoes maternas 
(FDt) mais concretas (urn titulo ou aprovagao). A imagem do espectro- 
exame caracterizaria assim tambem uma tensao entre sua FDi e a atitude 
tipica de uma FDt: notamos, por exemplo, que sua visao idealists (de 
reconhecimento do proprio saber) e perseguida pelo e atraves do trabalho 
{preciso estudar).

Neste outro trecho, o autor escreve informando sua aprovagao 
apenas ao primeiro ano da faculdade, malogrando suas expectativas de 
ingressar em ano ulterior.

Realizei assim todo o meu ideal, as minhas aspiragoes todas. Fui bem 
sucedido, e os sacrificios que Vm. “  fez por mim com tao boa vontade, se nao 
foram gaiardoados com um laurel de glorias, ou uma coroa de ouro, nao se 
perderam, entretanto. Estudei muito, e alenta-me a consciencia de que sei 
alguma cousa.
[,..]Ha de lembrar-se das inumeras dificuldades que surgiram de todos os 
lados quando se projetou al minha viagem. Tudo se manifestava inteira-mente 
infenso a sua realizagao. A paciencia, a coragem, a esperanga, venceram 
porfim . Aqui os ventos da felicidade nao quiseram tambem abengoar-me, 
mas eu five coragem, esperanga e paciencia e fui finalmente bem sucedido. 
Eis porque estou satisfeito, e eis porque penso que Vm.ct ficara tambem satisfeita. 
Tenciono em breve tempo estar ai[...] Sim! que ao chegar a essas plagas em que 
sempre vivi, a sombra de seus afetos e desvelos, possa reavivar-se-me n ’alma a 
chama desta esperanga consoladora que me conduz na vida! (Recife, 25 de margo 

de 1903).

Assim como no recorte anterior, ha a mesma tensao entre a 
FDt e a FDi. A FDi reconhece parte de sua Vitoria nas virtudes da paciencia, 
coragem e esperanga, adquiridas pelo jovem em sua busca por 
reconhecimento pessoal, entretanto, nao demonstra grande satisfagao, 
embora parega querer dizer o contrario em algumas passagens, ja que,
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para isto, necessitava tambem de urn reconhecimento de seu trabalho pelo 
Outro, que so viria pelo laurel e a coroa de ouro (a aprovagao em outros 
anos). Ja a FDt, por sua vez, nao apresenta-se sequer em parte satisfeita, 
uma vez que seu reconhecimento so e dado a nivel individual (Estudeimuito, 
e alenta-me a consciencia de que sei alguma cousa). Em outras palavras, 
diriamos que o ideal do jovem Augusto dos Anjos provinha de seu 
reconhecimento, no Outro, de si mesmo reconhecido, ja que seria 
responsavel por uma subjetivagao positiva do sujeito. Ou seja, a subjetivagao 
literaria requerida pelo autor seria aquela em que houvesse conjugagao 
entre FDt e FDi, de forma interdependente e diametralmente organizada- 
principio esse de organicidade e cderencia interna, o qua! o autor so atingira 
na formulagao de sua obra, e que melhor analisaremos no subitem que 
segue-se a este: o de 2.2.

Ha, tambem, neste segundo recorte, a presenga, mais uma 
vez, da justificativa a sua mae, cuja argumentagao busca nova significagao 
para a palavra vitoria. Percebemos, por exemplo, que o autor poe em 
xeque toda uma tradigao classica de reconhecimento em favor de sua 
defesa/argumentagao: o laurel de glorias e a coroa de ouro referem-se as 
ofertas feitas aos herois gregos ou aos conquistadores romanos por seus 
atos de grandiosidade e bravura. A negagao, por parte do futuro poeta, se 
da, aqui, por ele significar a Sinha Mocinha o seu nao reconhecimento 
destes ideais n'uma simples aprovagao, mas ver nas virtudes adquiridas, 
da paciencia, esperanga e coragem, uma nova recompensa. Percebemos, 
entretanto, ha pouco, que este reconhecimento supria apenas parte de 
sua FDi, o que demonstra ainda uma necessidade de reconhecer-se 
reconhecido pelo Outro. Este reconhecimento, como dissemos, dar-se-ia 
pelo tambem reconhecimento de seu trabalho (FDt), dai a necessidade, 
por parte do jovem, das explicitas alusoes ao fato de dificuldades terem 
surgido desde sua partida. Embora essas dificuldades estejam, 
factualmente, silenciadas em seu discurso, ao que parece, sua mae teve 
uma importante parcela de responsabilidade a realizagao de sua viagem. 
Essa responsabilidade deu-se, provavelmente, atraves de uma injungao 
ao fazer do jovem Augusto: atentemos, por exemplo, para o emprego do’ 
tambem (em negrito) em que o estudante tenta projetar sua satisfagao (?)
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para sua mae apos toda a argumentapao encerrada no trecho transcrito, 
talvez numa tentativa de nao deixa-la tomar suas (dela) atitudes por praticas 
vas.

Em nosso proximo trecho, temos urn relato de sua pratica 
enquanto estudante da faculdade de direito do Recife:

Minha vida social aqui decorre dos meus atos simples de estudante apegado 
aos livros. Leio de manha a noite, nao paro de lernuma febre de colhermaiores 
conhecimentos que alguns colegas, nao sei se por incapacidade, demonstram 
aborrecer-se, reprovando-me a dedicagao a ponto de recusar frequencia a 
festinhas de familia. Tem um deles, engragado, com tintas de filosofo, que diz 
estar eu “perdendo o tempo”. Francamente, eu as vezes assim penso, mas 
sigo o meu destino. (Recife, 21 de maio de 1907).

Percebemos, assim como no primeiro trecho transcrito, uma 
caracterizapao do seu ato estudantil enquanto pratica doentia (note-se o 
uso de febre aqui, e la, a imagem obsessora e de perseguigao do espectro- 
exame) e anti-social (recusa de festas): discurso de adiamento. Desta 
vez, a qualidade de sua ciencia, seu idealismo, efetiva-se no ato, trabalho, 
compulsivo de ler - conjugapao das duas praticas anteriormente expostas, 
a de que quem sabe mais e o melhor e a de que quem melhor sabe, 
melhor e-, talvez por nao ter logrado o exito esperado no passado, o autor 
tenha decidido corner atras do tempo perdido.

De fato, o que temos, neste trecho, e uma heterogeneidade 
de vozes que opina de forma contraditoria: a oposipao entre um ato que 
ve nessa atitude doentia de se estudar, ora um sacrific io  a ser 
recompensado (a alusao a colheita de maiores conhecimentos), ora pura 
perda de tempo, note-se que ao filosofo e dada uma visao fatallstica das 
coisas, como uma especie de profeta da descrenpa ou da desesperanpa. 
Este ultimo discurso, interessantemente, evidencia naquele sujeito que 6 
reconhecido com tintas de filosofo, e que, por isso, representaria uma 
visao reflexiva diferenciada diante do mundo, um ser desacreditado pela 
propria ciencia (nos dois sentidos da proposipao: tanto pelo filosofo, quanto 
pela sua ciencia).

O jovem, embora concorde com esta simples fatalidade (assim 
penso), assume seu destino, nao numa visao religiosa, de determinapao

20



divina, ja que o proprio ato de o rapaz querer ascender em sua posigao 
social, ao estudar mesmo reconhecendo suas proprias limitagoes (como o 
fato de ele querer superar aos outros garotos atesta), negaria tal posigao; 
mas, pelo contr'eirio, sua forma doentia e apresentada numa especie de 
resolugao predeterminada (injuntiva) pelo jovem (talvez pela propria familia, 
a que a mae assume papel central nestas correspondencias: lembremos 
do fato de que suas cartas assumem, vez por outra, carater justificative).

No que tange & interpretagao desses discursos, percebemos 
que, embora se tratem de cartas, cuja reversibilidade de papeis nao e 
explicita, no entremeio do discurso do autor de EU ainda em formagao, 
embora quern escreva seja o proprio jovem, perpassa, de forma superior, 
a voz de sua mae e/ou de sua familia, alem daquela da sabedoria 
conquistada. De fato, o poeta e perseguido nao por urn fantasma-exame, 
mas por toda uma gama de fantasmas-cobranga (familiares, sociedade, 
comunidade academica, preceitos filosoficos) que o perseguem, e em que 
sua voz e quase sempre diminuida e negada as trevas do conhecimento 
do Outro. So para citar dois exemplos de interdigao, apontariamos o 
segundo fragmento em que, embora o futuro poeta esforce-se por fazer- 
se acreditarfeliz, escapa-lhe a imagem de consolo ao retornar as plagas 
de sua terra, assim como, no terceiro fragmento, embora convicto do 
destino tragado para'ele, este reconhece sua fatalidade. A proposito da 
subjetivagao literaria contida nestes tres recortes, diriamos que o fato de 
ela se dar numa busca de significagao de si para si mesmo colabora para 
a identificagao, por parte do analista, das condigoes de assujeitamento 
desse sujeito que a produz. De fato, sua visao destinada e idealista de sua 
pratica estudantil cria urn simulacro que significa diferentemente o 
autoritarismo injuntivo de sua familia-mae e a fatalidade existencialista 
reconhecida no trabalho.

2.2. Arranjo autorial
A seguir, verificaremos o modo como alguns discursos do 

poeta Augusto dos Anjos buscam, em uma de suas formas-sujeito -  a do 
estudioso -, adotar uma corporeidade, necessaria a sua autoria,. nestas 
duas estrofes iniciais do Poema Negro, abaixo transcritas:
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Um sujeito iludido?

Para iludir minha desgraga, estudo. 
Intimamente sei que nao me iludo.
Para onde vou (o mundo inteiro o nota)
Nos meus olhares funebres, carrego 
A indiferenga estupida de um cego 
E o ar indolente de um chines idiota!

A passagem dos seculos me assombra, 
Para onde ira correndo minha sombra 
Nesse cavalo de eletricidade?!
Caminho, e a mim pergunto, na verfigem:
- Quern sou? Para onde vou? Qua! minha 
origem?
E parece-me um sonho a realidade.

(Poema Negro, op. cit.)

Seguindo raciocinio semelhante aquele das analises 
anteriores, podemos afirmar, mais uma vez, a presenga de um jogo de 
tensoes entre os elementos das duas formagoes discursivas ja 
caracterizadas: a FDi e a FDt. Os versos remetem, em um nivel lingulstico 
(e somente nele), a uma oposigao entre as duas formagoes discursivas, 
na medida em que intradiscursivamente conjugam interdiscursos de 
naturezas distintas; enquanto que, no nivel da subjetivagao autorial, a busca 
e a de uma organizagao para os fatores de ambas FD’s.

Note-se que a palavra desgraga, segundo dicionario Aurelio, 
pode aludir, entre outros, aos seguintes significados:

“ I.Sucesso funesto; ma sorte, infortunio, desdita, 
infelicidade, desventura. 2.M iseria, penuria. 
3.Privagao da graga de alguem; desfavor. 4.Afligao, 
ansiedade, angustia. 5.Fam. Calamidade (3). 6.Pop. 
Pessoa inabil, incapaz, inepta.’’ (FERREIRA: 2000).

Logo, o ato de trabalho estudantil do poeta (FDt) apresenta-se 
como uma pratica metodica que tern porfinalidade iludir sua ma destinagao, 
sua visao de si como alguem incapaz, buscando no reconhecimento a que 
o Outro pode vir a ter dele, aquele que o proprio autor nao tern de si mesmo.
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Essa forma de reconhecimento de si pelo outro, contribui, por sua vez, para 
que o autor crle uma idealizagao de si enquanto ser reconhecido no futuro, 
ou seja, na medida em que o autor projeta sua propria vitoria neie, mesmo 
que em urn nlvel posterior, este ja se interpreta vitorioso, reconhece(-se 
vitorioso n)o proprio esforgo (FDi) (intimamente seique nao me iludo). Nota- 
se, por exemplo, que a necessidade de auto-identificagao/identidade, 
expressa nas afirmagoes “(a)Quem sou? (b)Para onde vou? (c)Qualminha 
origem?", interpela o autor para que este idealize sua propria condigao de 
estudioso, que deve (b) visar elemento ulterior a sua efemera existencia, 
como alguem capaz de ascender escalonadamente a urn ethos de 
progresso, uma vez que (a) reconhece a posigao em que se encontra 
momentaneamente, conseguida pelo proprio trabalho, como apenas urn 
estagio, o que ja e vestlgio de superagao de (c), ou seja, do seu ponto de 
partida, origem, a que este ja superou.

Essa passagem dos seculos, a que se refere o autor, visa 
demonstrar certa fatalidade de suas agoes autorais, talvez como aquela do 
filosofo, que, mesmo, necessita reconhecer-se respaldado, em meioatantos 
avangos tecnologicos a que ele esta exposto (cavalo de eletricidade).

Alem do que, o fato de o poeta nao reconhecer-se enquanto 
ser real, mas onirico, pode aludir a ideia de que o autor apresenta sua 
constituigao enquanto ser de construgao constante, de homem imaginario, 
projetado ao mundo porfatores outros como os da famllia e os da sociedade 
{Eparece-me um sonho a realidade). A lirica, por sua vez, em contrapartida 
a essa subjugagao, e responsavel pela exacerbagao de um EU, de uma 
subjetividade, ou seja, mais do que tudo sao os valores proprios ao sujeito 
que contarao para sua formulagao identitaria nesta nova caminhada: na 
medida em que nao ha mais espago para a reversao de papeis (entre autor 
e familia) ou a qualquer interdigao de seu dizer (mesmo que ideologicamente), 
a voz aqui e a de sua propria identificagao em si mesmo.

Nota-se tambem que a semelhanga discursiva entre as cartas 
e o poema existe, afinal foram escritas por um mesmo sujeito -  tomadas, 
e claro, suas devidas posigoes (fungdes) sociais proporcionais, assim como 
sua especificidade enunciativa em cada um dos generos. Alem de nossa 
observagao, tambem, acerca de uma fungao autor organizar o primeiro 
genera e, em contrapartida, a propriedade autorial, o segundo.
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Entretanto, enquanto naquelas primeiras formas materials (nas 
cartas) os discursos ora apresentavam uma justificativa para sua pratica 
estudantil baseada tao somente no trabalho - enquanto elemento de 
reconhecimento de si pelo Outro, caso expresso aos familiares por uma 
compulsao leitora e pelas recusas as festas ora, uma outra, que via, a si 
mesmojustificado no aprender enquanto urn ser de virtudes individuals e/ou 
prazerosas de obtengao do conhecimento - mesmo quando estas duas FD’s 
apresentavam uma tensao em relagao a si; o que acontece em sua 
autorialidade e justamente a sintese dessas duas posigoes. Nota-se que a 
divisao que fazemos esta apenas no nivel linguistico: o prazer a que o sujeito 
almeja e aquele que sera conquistado pelo reconhecimento de seu trabalho 
por urn Outro. Ou seja, FDt e FDi tornam-se faces de uma mesma pratica.

Alem do que, enquanto naqueles enunciados primeiros o autor 
parecia agir em fungao de uma ordem injuntivo-familiar, aqui, no poema, o 
autor assume uma ordem de injungao propria que ve no seu trabalho uma 
forma de se inscrever no futuro e superar qualquer elemento de seu 

. contexto social de cobranga externa.

3. CONSIDERAQOES FINAIS
Nossas analises quiseram demonstrar, e o fizeram, a forma 

como o sujeito esvazia-se de sua posigao social no mundo, passivel de 
contradigao, para assumir, atraves da autoria, uma corporeidade unitaria 
e coerente: o fato de os discursos apresentarem-se mais deslocaveis e 
identificaveis em nivel de oposigao nas cartas de que no poema (de fato, 
neste ultimo, a oposigao so se da em termos de interdiscurso) e fato 
comprobatorio de eles melhor se organizarem pela autoria. Embora 
concordemos com o fato de as cartas tambem possuirem uma 
organicidade, caracterizadas por nos enquanto uma fungao autor, 
percebemos a maneira extraordinariamente distinta com que os enunciados 
mobilizados numa das pegas da obra de Augusto dos Anjos se apresenta. 
O que nos leva a defender a posigao de que ha distingoes entre fungao e 
propriedade autorial muito mais especificas do que, simplesmente, aquelas 
que reconhecem, por exemplo, sua elevada forma estetica - so para citar 
um elemento da literatura.
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Em sentido amplo, a forma como abordamos o genero carta 
em nosso trabalho pode auxiliar na observagao de alguns de seus aspectos 
discursivos constituintes, visando levaro aluno a refletirsobre as condigoes 
de produgao em que estas foram elaboradas, assim como a observar a 
divergencia/polissemia de sentidos a que podemos chegar gragas as suas 
consideragoes socio-historicas (estudo da materialidade simbolica).

Em um sentido mais restrito, dirfamos que, na medida em 
que um genero como a carta pessoal difere, extraordinariamente, de um 
texto poetico e/ou literario, e por isso, nao esta estruturado em torno de 
uma linguagem eminentemente polissemica como aquela, sua abordagem 
pode auxiliar no levantamehto dos elementos de condicionamento 
contextual basicos de determinagaoiidosjctisdursos-que yigoram na obra 
de um autor, auxiliando em sua leitura e/ou compreensao: Alom do que, 
sendo o principio5ada?jaut0ria;ogesya2iamentQsdd;:sujeito, na;da mais 
interessante do qcre; Caspar© dauobsaryagaQjid^erelagao sujeito/autor, 
estabelecida entre carta/obra, elucidar questionamentos e confusoes 
conceituais, tipicas de alunos secundaristas, no que se refere a diferenga 
entre as duas categorias.

NOTA
1 Nao excetuando, e claro, outros aspectos tambem interessantissimos, como, 
por exemplo, o da objetivagao cientifica, o qual nao tratamos aqui por questoes 
espaciais. Alias, era justamente nosso interesse inicial estudar a relagao -entre 
um e outro aspecto (subjetividade literaria x objetivagao cientifica) para a 
construgao do discurso assumido pela autoria em sua obra. De fato, enquanto a 
subjetividade literaria diz respeito a forma como o autor faz consideragoes a 
respeito de si mesmo, a objetivagao cientifica trataria da maneira pela qual o 
sujeito faz consideragbes a respeito do mundo, compartilhando de sua visao 
ideologica com o analista, ja que esta ocorre sobre um efeito de evidencia.
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A DIFERENQA NO ESPAQO “VIRTUAL” DA SALA DE 
AULA: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA DE PIADAS

Ludmila KEMIAC

Bolsista do PET-LETRAS (UFCG)
1. INTRODUgAO

Pensar o sentido sob a perspectiva da analise do discurso 
(AD) e teorizar acerca da opacidade, do deslizeeda contradigao. A lingua, 
enquanto materialidade especifica do discurso (que, por sua vez, e 
materialidade da ideologia), sob a fragil aparencia de uma suposta unidade 
e autonomia, e a instancia onde se condensam as contradigoes presentes 
no discurso. Nesse sentido, a lingua nao e um instrumento de comunicagao 
translucido e perfeitamente operante. A lingua e falha e passivel de 
equivocos ao se inscrever na historia, existindo para comunicar e para 
nao comunicar.

Nada melhor para observar as falhas, os equivocos, os 
deslizes e a pluralidade de sentidos do que a p iada- genero textual que 
circula nos mais diversos dominios discursivos e que tem como uma de 
suas finalidades produzir o riso. Ridicularizando a tudo e a todos (de grupos 
etnicos a instituigoes formais), a piada fala atraves de uma “voz sem nome”, 
ou seja, nao ha, geralmente, um autor conhecido desses textos, residindo 
nesse aspecto a grande liberdade que esse genero textual possui para 
ridicularizar (e contestar) pessoas, sotaques, etnias, eventos da midia e 
tudo o que se apresente como socialmente controverso.

Segundo Possenti (1998, p. 25), “Se voce diz a alguem que 
estuda piadas, o primeiro efeito que produz ainda e o riso”. O que seria, 
para o autor, uma pena, uma vez que a piada fornece material para varios 
estudos (lingilisticos, sociologicos, antropoiogicos, psicanaliticos, etc). 
“Sociologos e antropologos poderiam ter nelas um excelente corpus para 
tentar reconhecer (ou confirmar) diversas manifestagoes culturais e 
ideologicas, valores arraigados.” (POSSENTI, op. cit.).

Pensando-se especificamente a Analise do Discurso, as piadas 
sao de grande importancia para a observagao de muitos fatores: a relevancia 
das condigoes de produgao para produzir o efeito comico; a questao da 
autoria, se pensarmos que a piada nao tem um autor (a evidencia de que ha
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discursos cuja origem nao esta ligada a um indivfduo); a heterogeneidade 
dos discursos (a piada parece ser criada propositalmente evocando outros 
discursos); a identidade e o estereotipo (na piada, a identidade de um grupo 
e posta em xeque por meio da estereotipia).

Partindo dessas consideragoes sobre a relevancia desse genera 
textual como objeto de estudo, analisaremos cinco piadas que versam sobre 
a tematica escolar, problematizando a seguinte questao: como esses textos 
produzem o riso manifestado enquanto efeito de sentido? Para isso, 
teceremos algumas consideragoes a respeito dos processos discursivos 
responsaveis pelo efeito comico que essas piadas produzem, ressaltando 
alguns conceitos da AD que se mostram mais relevantes para a analise 
dps textos.

O objetivo maior dessa pesquisa, ao tentar responder como 
as cinco piadas analisadas produzem o riso, e conhecer o funcionamento 
das representagoes da relagao entre professores e alunos: verificar como 
esta representada, na piada, a imagem que temos da escola, do professor 
e do aluno e as relagoes de poder estabelecidas no espago da sala de 
aula.

2. METODOLOGIA E FUNDAMENTAQAO TEORICA
O corpus desta pesquisa, conforme afirmamos acima, e 

composto por cinco piadas selecionadas em diferentes sites da Internet, 
de acordo com uma unica tematica (escolar). Para efetuarmos a analise, 
empregamos uma metodologia qualitativa, ja que o presente estudo nao 
teve por finalidade quantificar os dados -  as piadas serviram para ilustrar 
alguns conceitos da AD, a fim de comprovar a relevancia de analisar-se o 
discurso e nao meramente as marcas linguisticas para a explicitagao do 
efeito comico, embora reconhegamos o quao importantes sao os aspectos 
lingOisticos.

Possenti (1998, p. 17), ao analisar diversas piadas, procura 
“descrever as chaves linguisticas que desencadeiam nosso riso”. Todavia, 
o autor reconhece que “o efeito de humor deve serconsiderado como nao 
especificamente lingOistico, sendo a lingua apenas (apenas?) um meio entre 
outros para provocar esse efeito de sentido”. (op. cit, p. 23).
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Concordamos com Possenti ao considerar a lingua um meio 
entre outros (e nao um meio exclusivo) para provocar o humor. Partindo 
dessa premissa, acreditamos que, ao nos determos nos aspectos 
puramente linguisticos de uma piada, descreverlamos apenas por que 
esse texto provoca o riso. Nosso objetivo, no entanto, nao e descrevertao 
somente o porque, mas o como, ou seja, como esse texto produz sentidos 
(e, entre eles, o humor)?

Se procurassemos entender por que uma piada produz o riso 
unicamente a partir da analise dos elementos linguisticos, estariamos tentando 
responder a questao: o que esse texto quer dizer? Como essa pesquisa tern 
porfundamentagao teorica a Analise do Discurso (especificamente a escola 
francesa), a lingua nao deve ser considerada algo transparente. Dessa forma, 
seria inutil tentar responder a esta questao. Segundo Orlandi (2000, p. 17), a 
AD "nao procura atravessar o texto para encontrar um sentido do outro lado. 
A questao que ela coloca e: como este texto significa?”.

Tentando responder a esta questao, nao desprezamos as 
marcas linguisticas, apenas acreditamos que elas “nao valem por sua 
evidencia empirica e formal” (ORLANDI, 1994. p. 302). As marcas 
linguisticas sao “pistas”, sedimentadas e apresentadas como algo evidente, 
como se o sentido ja estivesse la. Sao, portanto, efeitos, produtos de uma 
ideologia. As analises que seguem procurarao descrever os processos e 
nao os produtos, efeitos ideologicos. Para atingir esses processos de 
produgao dos efeitos ideologicos, “a analise de discurso tern um aparato 
teorico-metodologico, um dispositivo em que se discriminam etapas de 
analise e se descrevem os procedimentos: a) superficie lingOistica; b) objeto 
discursivo; c) processo discursivo.” (ORLANDI, op. cit, p. 303).

Consideramos que a analise da superficie linguistica e apenas 
a primeira etapa do procedimento analitico. Para passarmos dessa etapa 
para a seguinte, operamos com o esquecimento numero 2, no nivel do 
intradiscurso, chegando-se, enunciativamente, a definigao das diferentes 
formagoes discursivas (FDs) e a definigao do objeto discursivo. O processo 
discursivo, por sua vez, e obtido ao trabalharmos o esquecimento numero 1 
(ideologico), em que as FDs sao relacionadas com a ideologia no nivel do 
interdiscurso (constituigao do discurso).
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O dispositivo analitico, ou seja, o dispositivo teorico 
“individualizado” pelo analista (ORLANDI, 2000), define-se pela questao 
proposta pelo analista, pela natureza do material analisado e pela finalidade 
da analise. Assim, partindo das premissas da AD (discurso, FD, Formagao 
Imaginaria, relagoes de poder e de sentidos, antecipagoes, parafrase e 
polissemia, etc), o dispositivo analitico construido para a analise das piadas, 
suscita, inicialmente, a seguinte questao proposta acima: como esse texto 
produz um efeito comico?

Para responder a essa pergunta, a natureza do material 
analisado (piada) nos fornece uma resposta inicial (embora muito 
superficial): o genera textual piada objetiva produzir como efeito de sentido 
o riso. No entanto, a finalidade da presente analise procura ir alem da 
constatagao do objetivo do genera no qual o texto se estrutura. A analise, 
considerando os textos expostos a seguir como objetos simbolicos, procura 
entender como ele produz sentido (s) para e por sujeitos atravessados 
(interpelados) pela ideologia.

Ao analisarmos piadas que versam sobre a tematica escolar, 
destacamos alguns conceitos que melhorelucidam as conflituosas relagoes 
entre professores e alunos postas erri cena, entendendo que esses 
conceitos sao suscitados a partir da observagao das representagoes 
imaginarias que a sociedade tern acerca da instituigao (escola), do 
professor e do aluno. Trata-se dos conceitos de FD, identidade, 
silenciamento e relagoes de poder. Nao nos deteremos a explicitar, aqui, 
esses conceitos. Ao inves disso, ao longo das analises, faremos algumas 
definigoes que julgarmos necessarias.

3. ANALISE DOS DADOS

PIADA 1
A classe era a mais terrivel da escola. A meninada simplesmente virava tudo do 
avesso, sob o comando do implacavel Joaozinho. Irritado com seus alunos, o 
professor langa um desafio:
- Voces sao muito bons pra avacalhar a minha aula, mas vamos ver se tern 
tambem um pouco de auto-critica. Eu sei que aqui tern alunos muito burros. 
Mas voces se reconhecem como tal? Aquele que se jutgar burro, faga o favor de 
ficar em pe.
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Todo mundo continua sentado, no mais completo silencio. Alguns minutos 
depois, Joaozinho levanta-se, solenemente.
-A h  ... -  disse o professor, com um sorriso ironico nos labios -  Quer dizer que 
voce se acha burro?
- Bern, pra dizer a verdade, nao! -  respondeu o Joaozinho -  Mas fiquei com pena 
de ver o senhor ai, em pe, sozinho!

O efeito comico, se observarmos, inicialmente, a superficie 
linguistica do texto (organizagao da lingua), e decorrente da fala do aluno 
que decide se levantar. Nessa fala, ha uma quebra de expectativa: o 
professor, “irritado com seus alunos”, solicita que “aquele que se julgar 
burro” fique de pe. Como Joaozinho levantara-se, espera-se que ele 
estivesse tao somente acatando uma ordem, demonstrando auto-critica 
(“Vamos ver se tern tambem um pouco de auto-critica”). A atitude, no 
entanto, e uma ofensa a seu mestre.

Observando o funcionamento do discurso enquanto forma 
material, passando-se, assim, da superficie linguistica para o objeto 
discursivo, resgatamos duas Formagoes Discursivas (FD). O professor 
ocupa uma FD autoritaria, expressa, linguisticamente, por afirmagoes 
categoricas ("Voces sao muito bons pra avacalhar a minha aula” / “Eu sei 
que aqui tern alunos muito burros”); pela evidencia da primeira pessoa 
como forma de afirmar sua autoridade (“A minha aula” / “Eu sei que aqui 
tern...”); pela ironia (“-Ah... -  disse o professor, com um sorriso ironico 
nos labios”).

Os alunos, embora identificados como "A classe mais terrivel 
da escola”, pertencem a uma FD subjugada pela autoridade do professor, 
como e evidenciado atraves do silencio da turma (“Todo mundo continua 
sentado, no mais compteto silencio”). O silencio nao representa meramente 
uma recusa dos alunos em assumirem-se “burros”, mas um efeito do 
conflito entre a autoridade e aqueles que sao subjugados por essa 
autoridade, como tambem uma forma de resistencia, uma reagao sobre 
uma agao autoritaria.

Da mesma forma, o desafio do professor e uma afronta a seus 
alunos, uma manifestagao de seu poder que Ihe concerne o direito de julga- 
los como “muito burros”. Asala de aula e o arquetipo da representagao do
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poder e da obediencia (a propria forma como se estrutura): o professor na 
frente, geralmente de pe e os alunos sentados, calados, ouvindo o que ele 
faia.

O aluno que aceita o desafio do professor e o ofende, 
insinuando que burro era o professor e nao ele, representa uma 
transgressao a essa ordem, produzindo o riso como.efeito de sentido. 
Essa transgressao so e possivel porque se filia a uma formagao ideologica 
que historicamente produz uma forma-sujeito que tern a crenga de 
autonomia e liberdade individual, ou seja, o sujeito-de-direito da sociedade 
capitalista, sujeito subordinado as leis com direitos e deveres (HAROCHE, 
1997. apud ORLANDI, 2000).

Como o aluno Joaozinho foi ofendido pelo professor, ele se 
julga no direito de ofender, transgredindo a autoridade do professor. 
Percebemos, portanto, como “o sujeito ja tern sua posigao determinada” 
(ORLANDI, 1996): na piada analisada, Joaozinho, ocupando a posigao 
previamente determinada de sujeito-de-direito que tern liberdade de agir, 
subverte a ordem, quebra as regras.

Poderiamos argumentar que, em toda manifestagao de poder, 
ha uma reagao a esse poder que se impoe, reagao esta que se manifesta 
desde a forma mais pacifica (greve de fome, o silencio como contestagao) 
ate a forma mais violenta (atentados, sequestros, etc). Em todos os 
periodos historicos e em todas as sociedades existem formas de 
contestagao, logo, a reagao de Joaozinho nao e exclusividade da sociedade 
atual que produz o sujeito-de-direito. O que queremos ressaltar, porem, e 
que a forma de assujeitamento de nossa sociedade contemporanea, pauta- 
se no principio de que o individuo tern o direito de agir se for diretamente 
ofendido. Certamente em uma sociedade espartana na Antiguidade 
Classica, urn aluno ofendido nao teria a mesma liberdade de reagao que o 
Joaozinho do seculo XXI, o que o levaria a procurar outros meios de reagir 
e, portanto, de significar (se).

PIADA 2
Sabe Quern Sou Eu?
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Dia de prova na faculdade. Todos os alunos tensos. Entra na sala aquele 
professor carrasco de quern todos tern medo e diz: ,
— O horario de entrega das provas e dez em ponto. Ouviram? Dez horas em 
ponto! Se alguem me entregar a prova as dez e um, eu nao vou aceitar.
E entao se inicia a prova. Muitos alunos acabam rapido, outros demoram mas 
conseguem entregar ate as dez horas. Apenas um aluno continua fazendo o 
exame. Quando o professor esta se preparando para ir  embora, o aluno levanta 
e vai entregar a prova:
— 7a aqui, professor!
— Agora eu nao vou aceitar mais!
— Como nao?
— Eu deixei bem claro que so aceitaria provas ate as dez horas.
— Professor... O senhorsabe com quern esta falando?
— Nao, nao sei...
Entao o aluno pega a pilha de provas, coloca a sua no meio, e diz:
— Entao descobre filha da puta:..

Na superficie linguistica do texto em analise, o humor e 
assegurado pela fala do aluno que pergunta: “Professor... O senhor sabe 
com quern esta falando?’’. Constatando que o professor nao o conhece 
poe sua prova no meio das demais e, jocosamente, desafia o professor: 
“Entao descobre...”. Como o professor nao sabe o nome do aluno, sera 
imposslvel descobrir qual e a prova daquele que desacatou uma imposigao 
autoritaria (a entrega da prova as 10 h em ponto). Aestrutura dialogada 
faz a historia fluir rapida, agil, caminhando sem rodeios para seu desfecho 
onde se encontra o efeito comico -  caracteristica essa do genera “piada”.

Passando-se da superficie linguistica para o objeto discursivo, 
resgatamos duas formagoes discursivas que se encontram em conflito: a 
FD autoritaria do professor, aquele que detem o poder e que, utilizando-se 
desse poder, impoe suas ordens (“O horario de entrega das provas e dez 
em ponto. Ouviram? Dez horas em ponto! Se alguem me entregar a prova 
as dez e um, eu nao vou aceitar”); a FD dos alunos dominados pela 
autoridade do professor, destinados a obediencia, mas que encontram 
uma forma de reagao.

Essas FDs constituem-se pela repetigao (parafrase) da ordem 
do professor e da obediencia, do silencio dos alunos. O que causa a quebra 
dessa estabilidade e, consequentemente, o efeito comico e o conflito entre
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as FDs, a forma como o discurso do aluno que nao entregou a prova na 
hora certa e atravessado por um discurso que nao faz parte de sua FD, o 
que representa uma ruptura em uma sociedade estruturada a partir de 
relaqoes hierarquizadas de poder. Nesse ponto, passamos ao processo 
discursivo ao observar como se da o processo de significaqao do discurso 
do aluno num determinado momento socio-historicamente constitufdo 
atraves da ideologia do poder, do jogo de dominaqao dos detentores do 
poder sobre aqueles que Ihe devem obediencia.

O aluno, enfrentando o professor, fala: “O senhor sabe com 
quern esta falando?". Esse discurso e tlpico de uma FD autoritaria, na 
qual o individuo impoe a outro sua identidade (“Eu sou importante, voce 
me deve respeito”). Tal discurso seria mais caracteristico do professor. 
Sendo, no entanto, enunciado pelo aluno, produz um duplo sentido 
(polissemia): na perspectiva de autoridade, se o aluno enunciasse a partir 
da FD do professor, esse discurso seria uma imposiqao de seu poder; na 
perspectiva do aluno, subjugado pela autoridade do professor, o aluno 
apenas certifica-se de que nao e conhecido pelo seu mestre.

Orlandi (2000) afirma que “o lugar a partir do qual fala o sujeito 
e constitutivo do que ele diz. Assim, se o sujeito fala a partir do lugar de 
professor, suas palavras significam de modo diferente do que se falasse 
do lugar do aluno”. Na piada analisada, a fala do aluno (“O senhor sabe 
com quern esta falando?”) significa (vale) menos que a do professor. O 
humor esta atrelado a essa projeqao: enunciando um discurso que nao e 
tlpico de sua FD, o aluno, por um instante, projeta-se para a posiqao 
discursiva assumida pelo mestre. Quando, porem, desafia o professor a 
descobrir que e ele, colocando sua prova no meio das demais, o aluno 
retorna a sua posiqao discursiva inicial, e a pergunta “O senhor sabe com 
quern esta falando”, adquire novo significado.

Por ultimo, observamos que essa piada e estruturada a partir 
de estereotipos construldos socialmente, isto e, a partir de imagens 
discursivas: a figura do professor intransigents, autoritario, “carrasco”, que 
sequer conhece seus alunos e que impoe medo (“Todos os alunos tensos”); 
a figura do aluno “esperto”, rebelde, que rompe com as regras pre- 
estabelecidas em prol de seu bem-estar.
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PIADA 3
O Primeiro dia de aula
0  menino voltou do seu primeiro dia de aula, e o pai Ihe perguntou como havia se 
saido.
- Nao votto mais la. -  respondeu indignado.
- Mas porque?
- Nao sei ler, nao sei escrever... de jeito nenhum me deixam falar... Entao o que 
e que vou fazerla?

Para analisar essa piada e preciso pensar o silencio - e pensa- 
lo sob a perspectiva discursiva. Aqui, o silencio do aluno, impossibilitado 
de falar ("de jeito nenhum me deixam falar...”), de expressar-se atraves da 
escrita (“Nao sei ler, nao sei escrever”) nos remete a imagem de uma 
escola autoritaria, onde os alunos sao proibidos de expressar-se livremente. 
O texto, breve, sucinto, nao fornece nenhuma informagao direta sobre a 
escola, sobre o contexto da sala de aula que deixou esse aluno indignado. 
Assim, nos entremeios das palavras, nas fissuras resgatamos as formagoes 
discursivas (FDs), apreendemos o processo de significagao do discurso, 
entendendo que este tern sua materialidade ligada ao silencio, a polftica 
do silenciamento.

Segundo Orlandi (1992), o silencio, sob a otica discursiva, e 
condigao necessaria para a produgao de sentido. Estando na base da 
polissemia, o silencio e a "incompletude” (do sujeito-do-discurso e da 
linguagem), sem a qual haveria a “asfixia” do sujeito e o sentido das 
palavras estaria destinado a sedentarizagao. O silencio e, portanto, 
fundador, base da significagao, aquilo que esta entre as palavras e que as 
atravessa.

O silencio pode tambem ser categorizado por sua dimensao 
politica (categorizagao essa que nos interessa na analise desta piada) -  a 
chamada “politica do silencio” em que sao estabelecidas duas formas de 
representagao: a) o silencio constitutive, segundo o qual "dizer e silenciar 
andam juntos” (ORLANDI, op. cit.), a medida que para dizer X o sujeito, 
enunciando a partir de uma FD determinada, nao diz y, silenciando “outros” 
sentidos possiveis que se inscreveriam em outras FDs; b) o silencio local-
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interdipao do dizer, da possibilidade de o sujeito ocupar outras posipoes. A 
interdipao do dizer e, segundo Foucault (1970), um dos mecanismos 
externos de delimitapao e controle do discurso, funcionando como sistema 
de exclusao, organizado historicamente e sustentado por um sistema de 
instituipoes. A interdipao do dizer e, segundo Foucault (1999), um dos 
mecanismos externos de delimitapao e controle do discurso, funcionando 
como sistema de exclusao, organizado historicamente e sustentado por 
um sistema de instituipoes.

Na piada em analise, temos, sobretudo, a manifestapao do 
silencio local. O aluno, nessa piada, e proibido de falar em sua escola (“de 
jeito nenhum me deixam falar”), o que o deixa indignado e o faz tomar a 
decisao de nao mais voltar a escola (“nao volto mais la -  respondeu 
indignado").

Para constituir-se como sujeito, o individuo inscreve-se numa 
determinada FD, onde suas palavras adquirem sentido. Sendo as FDs 
heterogeneas, constituidas por fronteiras pouco delimitadas, o sujeito e 
atravessado por diversos discursos, ocupando diversas posipoes. O 
discurso autoritario, presente na poh'tica do silencio local, impede essa 
circulapao do sujeito nos diferentes discursos, afetando, assim, sua 
identidade.

O aluno da piada analisada tern sua identidade afetada, sendo 
condicionado a uma FD subjugada pela autoridade (da escola, dos 
professores) que e destinada ao silencio. Como protesto, o aluno decide 
nao mais voltar a escola. Sua atitude o lanpa num futuro silencioso: a 
ausencia, a falta (silencio da falta) significara diferentemente do silencio 
decorrente da interdipao do dizer. O primeiro silencio e manifestapao de 
uma FD subjugada por uma FD autoritaria, manifestapao de obediencia a 
uma interdipao, a censura; o segundo e protesto, significa revolta, o sujeito 
procurando outros meios para significar, a partir de suas possibilidades 
restritas.

Na atual sociedade do seculoXXI, perpassada pelo (s) discurso 
(s) que preconiza (m) a interapao professor-aluno, a liberdade de expressao, 
essa piada nos parece estranha (o que provoca o riso), e o caso desse 
aluno revoltado por nao poder expressar-se livremente significa que houve
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uma inadequagao na pratica pedagogica do professor ou da escola -  a 
responsabilidade pela revolta do aluno e da escola. Durante a ditadura militar, 
essa piada seria um protesto em que toda a classe estudantil, na voz 
anonima de um aluno, se revoltaria contra a censura do governo presente 
em quase todas as instituigoes -  a revolta do aluno seria decorrente do 
autoritarismo do regime e nao apenas da pratica pedagogica da escola.

Essa observagao nos leva a concluir que a linguagem, para 
fazer sentido, tern uma relagao necessaria com a exterioridade. As 
condigoes de produgao determinam de que forma o silencio do aluno 
significa, fazendo-nos acionar, na memoria, as representagoes imaginarias 
que temos da escola, dos professores e dos alunos.

Se conclufssemos aqui essa analise em que refletimos sobre 
o silenciamento, paradoxalmente, estariamos silenciando as causas do 
silencio. Afinal, tratamos dos efeitos que o silenciamento produz para o 
individuo, mas nao dos mecanismos que produzem o silencio.

Conforme afirmamos acima, nossa sociedade preconiza a 
interagao professor-aluno. Acrescentamos que, de fato, a interagao, a 
reciprocidade da palavra, dos discursos, e defendida por todas as 
sociedades que se proclamam “democraticas”. Porem, como nos alerta 
Foucault (op. cit. p. 40), e preciso que nao nos deixemos enganar, pois, 
“mesmo na ordem do discurso publicado e livre de qualquer ritual, se 
exercem ainda form as de apropriagao de segredo e de nao- 
permutabilidade”.

O sistema educacional, que seria um instrumento de acesso 
a qualquer tipo de discurso, e, segundo o autor, “uma maneira polftica de 
manter ou de modificar a apropriagao dos discursos, com os saberes e os 
poderes que eles trazem consigo”. O individuo que toma a palavra e, de 
antemao, sujeito a uma serie de coergoes, a um sistema de restrigao, o 
qual Foucault denomina ritual.

O ritual determina as propriedades e os papeis daqueles que 
falam. A palavra segue, assim, um ritual segundo uma qualificagao dos 
sujeitos e a fixagao de seus papeis. Isso nos leva a refletir: qual o papel 
atribuido ao aluno? Ainda que ele tenha liberdade de expressao, que 
qualidade atribui-se ao seu discurso?
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PIADA4
O professor de ciencias explica o fenomeno da circulagao sanguinea:

- Se eu ficarde cabega para baixo, todo o sangue vai descer para minha cabega 
e meu rosto vai ficar vermelho, nao e mesmo?
- Sim, professor! -  concorda a classe.
- Agora, alguem sabe me dizer porque e que os meus pes nao ficam vermelhos 
quando estao no chao?
- Eu sei, professor -  diz urn aluno, levantando-se. -  e porque os seus pes nao 
sao vazios.

Segundo afirmamos anteriormente, a piada e urn excelente 
genero textual para trabalhar-se a questao da identidade, para explicitar- 
se aspectos interessantes da representapao identitaria. Para isso, devemos 
considerar que a identidade nao e um reflexo do real -  embora tenha 
amparo na realidade, a identidade e uma representapao construida tambem 
pelo Outro.

A piada, geralmente, poe em xeque a identidade de um grupo 
social, de uma rapa, de uma etnia por meio da estereotipia, que seria 
‘uma especie de identidade pelo avesso”. (POSSENTI, 2002, p. 156). 
Assim, se um grupo assume determinada caracteristica, identifica-se sob 
determinado “rotulo”, a piada apresenta um indivlduo pertencente a esse 
grupo com caracteristicas totalmente opostas (ou exageradas) as quais 
ele se identifica. Dessa forma, o gaucho que se identifica como hospitaleiro, 
despachado, valente, “macho”, e apresentado, nas “piadas de gaucho”, 
como homossexual passivo. (POSSENTI, op. cit.).

Na piada em analise, o efeito comico parece ser decorrente 
de uma quebra em uma das representapoes identitarias do professor. O 
aluno o chama de “burro”, insinuando que a cabepa de seu mestre seria 
vazia. O professor -  notavelmente o professor de ciencias -  e reconhecido 
socialmente como o detentor do saber, como aquele que obteve 
determinado conhecimento sobre uma area especifica. Quando o aluno 
insinua que o seu professor de ciencias tern a cabepa vazia, essa 
insinuapao depoe contra a representapao socialmente construida a respeito 
do professor.

38



O aluno, porem, pode ter afirmado que a cabega do professor e 
vazia por ingenuidade, sem qualquer intengao de ofender, apenas tentando 
seguir um raciocinio logico: se ao ficar de cabega para baixo esta fica 
vermelha porque o sangue desce, preenchendo-a, e, em contrapartida, os 
pes nao se enchem de sangue quando o individuo esta em pe, possivelmente 
a cabega deve ser vazia, enquanto os pes devem ser preenchidos por alguma 
materia que impede que o sangue se deposite la.

Nessa segunda hipotese, o aluno e que teria a “cabega vazia" 
por seguir um raciocinio incoerente, nao tendo, portanto, a intengao de 
insinuar que seu mestre seria “burro”. Todavia, independentemente da 
suposta intengao do aluno, suas palavras significam por diversos caminhos, 
produzem diversos sentidos, a despeito de sua vontade. Um desses 
sentidos e o que insinua a “burrice” do professor, depondo contra sua 
identidade.

Esse sentido produz o riso porque se inscreve numa FD 
subjugada (a FD do aluno), que deveria respeito (ao professor). Dizerque 
o professor tern a cabega vazia, rompe com o que seria esperado de um 
aluno, ou seja, obediencia e respeito. Seria de certa forma diferente se a 
maedessejovem dissesse para seufilho que eletem a cabega vazia. Isso 
nao causaria o mesmo impacto porque as palavras da mae se inscreveriam 
numa FD que tern autoridade sobre seu filho, mudando-se, assim, as 
relagoes de poder. Se recontassemos essa piada da seguinte forma:

- Mamae, voce sabe me dizer porque e que os meus pes nao 
ficam vermelhos quando estao no chao, e minha cabega fica 
vermelha quando estou de cabega pra baixo?
- E porque os seus pes nao sao vazios como sua cabega.

nao teriamos a mesma desconstrugao identitaria, ja que muda-se a relagao 
entre as FDs. Em outras palavras: a identidade do professor e tambem 
construlda pelos alunos, numa relagao em que estes Ihe devem respeito 
e obediencia. Se estes, que devem respeita-lo, o chamam de burro, a 
identidade do professor e imediatamente afetada. Na piada que 
recontamos, trocando-se os personagens, a mae tambem e responsavel
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pela construgao da identidade de seu filho. Todavia, em tese, ela nao Ihe 
deve obediencia e tanto respeito (numa relagao submissa), tendo a liberdade 
de chama-lo de cabega vazia. Diriamos, assim, que talvez seja justamente 
essa a identidade que a mae constroi para seu filho: “burro”, “cabega vazia”.

PIADA 5
Dois Professores de colegio estadual encontram-se na outra vida.
-Ah! Que alivio, finalmente umpouco de paz! Em comparagao com aquela classe 
insuportavel, o paraiso aqui e absolutamente encantador.
- Ei, mas nao estamos no paraiso: estamos no inferno!!!

Observando a superficie linguistica dessa piada -  aquilo que 
e evidente -  o efeito comico decorre do engano do professor que pensa 
estar no paraiso, quando, na verdade, esta no inferno. Se tentassemos 
explicar por que essa piada e engragada, diriamos, numa primeira analise, 
que ela produz o riso porque a escola estadual na qual esse professor 
trabalhava e tao ruim, tao insuportavel que o inferno parece o paraiso 
perante a escola. No entanto, poderiamos ainda, apos essa explicagao, 
formular a mesma pergunta (ainda nao respondida satisfatoriamente): E 
por que isso e engragado?

Conforme afirmamos na introdugao deste trabalho, as piadas 
ridicularizam temas socialmente controversos. A ausencia de um autor 
condicionado ao princ ip io  de coerencia, nao-contradigao e 
responsabilidade, proporciona uma grande liberdade para esses textos -  
liberdade para expressar-se sem a forga coerciva do autor. Assim, essa 
piada poe em xeque um tema no minimo polemico para a nossa sociedade: 
a educagao.

O tema e posto em cena atraves da mobilizagao das 
representagoes que temos acerca de uma escola publica. “Classe 
insuportavel”, “que alivio” e “finalmente um pouco de paz”, traduzem essas 
representagoes: a escola publica como uma instituigao precaria, na qual 
os professores tern pessimas condigoes de trabalho.

E preciso, porem, ressaltar que a piada (assim como todo 
discurso) nao opera uma representagao fiel da realidade. Conforme 
afirmamos, nas piadas e muito comum o estereotipo, a “identidade ao
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avesso”. Se um grupo e reconhecido por determinada caracteristica, na 
piada, essa caracteristica e exagerada ou deturpada. Na piada analisada, 
a identidade do professor (especificamente da escola publica) e exagerada. 
Se socialmente constroi-se uma imagem na quai as escolas publicas sao 
desordenadas e o professor nao tem boas condipoes'de trabalho, essa 
piada exagera tal caracteristica, mobilizando o discurso felig iosoJ(a 
presenga do inferno e do paraiso) para insinuar que a escola publica e tao 
terrivel que sequer pode ser comparada ao inferno.

O efeito comico, observando os discursos presentes na piada 
(discurso cristao -  ceu / inferno; discurso'social -  condigoes de trabalho, 
escola publica, ensind), atrela-se ao tema controverso “educagao” - cbatriz 
em toda sociedade que preconiza o desenvolvimento atraves da educagao, 
tendo que conviver com os desafios referentes a melhoria do ensino. 
Especificamente, a comicidade esta atrelada a forma estereotipada como 
o professor e a escola publica estao representados nessa piada, tocando 
diretamente nessa “cicatriz”, a qual nos referimos, e tendo uma especie 
de efeito catartico: se os mesmos problemas sao perpetuados, o que nos 
resta e ridiculariza-los. : - - :i - s -i : es js ;  -’.■t v; : ;

4. CONSIDERAQOES FINAIS -
Ir alern da superficie linguistica de um texto exige que nos, 

"sujeitos assujeitados” pela ideologia e pelo inconsciente, presos a 
evidencia do sentido e a evidencia de nossa propria constituigao como 
individuos, pensemos sobre a desestabilizagad -  desestabilizagao da 
evidencia de que eu sou eu, e de que o sentido ja esta sempre la.

Pensar a partir dessa perspectiva e tentar compreender que 
o sentido nao e obvio, que o humor presente numa 'inocente” piada mobiliza 
discursos polemicos, como o discurso social sobre educagao presente na 
piada 5, e que a forma exagerada, estereotipada atraves da qual a piada 
se expressa, pode nao apenas ter a fungao de provocar o risd; mas de 
contestar, de nos fazer pensar e refletir. ( :

Atraves da analise dos dados, verificamos duas representagoes 
do professor: o “carrasco”, intransigente, que sequer conhece seus alunos 
(piada 2) e que se julga no direito de ofende-IOs (piada 1); o “coitado” que
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precisa aguentar uma “classe insuportavel” de um colegio estadual (piada 
5). O aluno foi representado quase sempre como o rebelde, o “espertinho”, 
que rompe com as regras, ofende o professor (piadas 1,2 e4). Ainstituigao 
educacional, ora apresentada como um espago de indisciplina por parte 
dos alunos (piadas 1 e 5), ora como um lugar de extremo autoritarismo 
(piadas 2 e 3).

Quanto a relagao entre professores e alunos, esta, 
invariavelmente, foi caracterizada, nas piadas submetidas a analise, como 
sendo uma relagao conflituosa, em que e frequente a indiscipliria, a falta 
de respeito dos alunos para com seus mestres.

Essa falta de respeito nao se da de forma gratuita. As piadas 
mostram o professor numa posigao de poder, impondo suas vontades, e 
os alunos destinados a obediencia. O poder, porem, nao e uma agao 
unilateral, a toda manifestagao de poder ha sempre uma resistencia. A 
atitude dos alunos das piadas elucidam essa resistencia, estabelecendo- 
se, assim, o conflito: se proibo um aluno de falar, ele nao mais voltara a 
escola; se chamo meus alunos de “burros”, um deles podera tratar-me da 
mesma forma; se me recuso a aceitar a prova de um aluno, ele encontrara 
um meio de fazer com que eu a receba apesar da minha vontade e da 
minha ordem.

Em sintese, embora os textos analisados nao sejam registros 
de situagoes reais, empiricamente observadas e documentadas, os 
conflitos presentes nas piadas traduzem situagoes passiveis de acontecer 
onde quer que se encontrem em xeque relagoes de poder e resistencia. 
Relagoes essas que, sedimentadas como evidencia na superficie 
linguistica, nao nos deixam perceber os processos de constituigao dos 
sentidos que as atravessam e que, por conseguinte, atravessam uma 
inocente piada.
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INTRODUQAO
AAnalise do Discurso (AD), ciencia de origem nos anos 60, se 

propoe a desvendar nao o sentido, mas os sentidos possiveis de serem 
percebidos numa dada comunicagao humana. Para tal, se faz valer de tres 
reflexoes: a do inconsciente, a da ideologia e a da estrutura. Nesta pesquisa, 
pautaremos o estudo do discurso em si, baseados nos efeitos de sentido 
causados pelas transformagoes ao loiigo dos momentos socio-historicos 
em que estamos inseridos, assim, atraves de cinco exemplos do genero 
tirinha da personagem Mafalda, tentaremos provarporque nao existe osentido 
unico e literal, mas um sentido passivel de transformagoes.

Para constatarmos tais aspectos, precisaremos nos valer de 
conceitos inerentes a AD, tais como: formagao discursiva, formagao 
ideologica, parafrase, polissemia, interdiscurso, a nogao de sujeito e 
historicidade, alem de literalidade e opacidade da lingua.

E valido destacar que o corpus do trabalho trata de Mafalda, 
uma menina de oito anos e filha unica da familia, personagem que foi criado 
a pedido de uma agencia de publicidade, que encarregou o desenhista 
Joaquin Salvador Lavado (Quino) de elaborar uma tira comica como 
publicidade disfargada de uma loja de eletrodomesticos. Dessa forma, surge 
Mafalda, que foi recusada pelo cliente da agencia. Asprimeiras tirinhas da 
oersonagem foram publicadas pela primeira vez no jornal “Primera Plana” 
e, em seguida, passou a serpublicada semanalmente no jornal "El Mundo” 
(de Buenos Aires).

Sempre com um ar de ironia e sabedoria, Mafalda, a personagem 
mais conhecida do desenhista argentino Quino, sera o alvo de nossa
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pesquisa sobre os efeitos de sentido constituidos e construidos em suas 
tirinhas.

Este genero e veiculado em revistas, jornais e livros didaticos. 
Nestes como aparato para compreensao e abordagens gramaticais como 
urn todo, por isso teremos esse alvo de pesquisa: por acreditar que o 
professor deve saber como lidarcom situagoes que envolvem esse genero.

OS EFEITOS DE SENTIDO E SEUS SUJEITOS
A comunicagao humana, em suas formas discursivas (oral e/ 

ou escrita), produz efeitos e geram sentidos; assim, o discurso e definido 
como sendo “o efeito de sentidos entre locutores” (Orlandi, 2000:21). Dessa 
forma, os efeitos de sentido nao surgem aleatoriamente, sao produzidos 
em condigoes determinadas e estao de alguma forma presentes no modo 
como se diz, pondo em relagao o dizer e sua exterioridade, bem como 
suas condigoes de produgao capacitadas pela formagao discursiva do 
individuo.

Segundo Orlandi (2000), a Analise do Discurso fundamenta- 
se na compreensao da “lingua fazendo sentido” num percurso em que se 
visa o homem e seus atos de fala, nos quais o individuo seleciona seu 
dizer a partir das condigoes de produgao a que esta sujeito, tendo a 
linguagem como representagao da realidade. Representagoes estas ligadas 
ao discurso, a formagao ideologica, a formagao discursiva e ao dominio 
discursivo do sujeito.

O sentido nao esta meramente nas palavras, mas no modo 
como sao enunciadas e pelas m'arcas ideologicas envolvidas no processo 
socio-historico de produgao da comunicagao, assim:

“As palavras mudam de sentido segundo as 
posigoes daqueles que as empregam. Elas ‘tiram’ 
seu sentido dessas posigoes, isto e, em relagao as 
formagoes ideologicas nas quais essas posigoes se 
inscrevem” (Orlandi, op. cit.)

Isso porque o sujeito se projeta e projeta situagoes que 
determinam sua posigao no discurso. Fator este que torna sentido e sujeito 
constituintes de urn mesmo espago na articulagao da lingua com a historia.
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Se uma unica palavra pode produzir inumeros sentidos, que 
dira uma sentengal? No chiste, as palavras sao organizadas de modo a 
causar efeitos (que gerem risos). Assim, tal constituigao so sera possivel 
se esse mesmo chiste for produzido dentro de uma dada comunidade 
ideologica que tenha conhecimento de urn mesmo fato historico-social 
como evidencia Possenti (in: Gregolin, 2001) “o (efeito de) sentido nunca e 
o sentido de uma paiavra, mas de uma famllia de palavras que estao em. 
relagao metaforica”.

Temos assim que levar em consideragao a definigao de 
parafrase e polissemia, constituintes da matriz do sentido. Partindo do 
principio de que a linguagem traga limites entre o mesmo e o diferente, a 
parafrase e a polissemia trabalham continuamente o dizer por essa 
constante tensao discursiva. Esse jogo de sentidos entre o “ja-dito” 
(parafrase) e a “ruptura dos processos de significagao” (polissemia) e que 
vai determinar o funcionamento da linguagem e o movimento dos sujeitos 
e dos sentidos, que se transformam pelo equivoco e pela ruptura do real e 
da historia.

A parafrase esta para o repetivel, no “algo que se mantem”; 
assim como a polissemia esta para o equivoco, para a ruptura de processos 
de significagao. Na verdade, ao jogar com os sentidos ja consolidados, 
atribuindo-lhes posigoes diferentes daquelas, aparentemente, ja 
localizadas, a polissemia possibilitaria uma variedade infinita de “novos” 
sentidos.

Dessa forma, o conceito de parafrase, segundo Orlandi 
(Op.cit.), consiste no retorno aos espagos do dizer sedimentado pela 
linguagem, representando a produtividade do discurso e caracterizando a 
ja referida “matriz do sentido”. Assim,

“A produgao de sentido e estritamente indissociavel 
da relagao da parafrase entre sequencias tais que o 
parafrastico dessas sequencias constitui o que se 
poderia chamar a matriz do sentido” (Fush, 1990; 
apud Dantas, 2007).

Ja para o conceito de polissemia temos que ao lidar com o 
deslocamento da linguagem, trabalha com a criatividade em oposigao a 
produtividade parafrastica e com a “ruptura do processo de significagao”
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(Orlandi, Op. cit.) se tornando a fonte da linguagem estabelecida pela relagao 
homem/mundo, linguagem e historia.

Vale salientar que, por a linguagem ser pacifica de transformagoes, 
os sentidos vao se constituindo pela relagao de um ja-dito anterior com urn 
novo modo de produgao. Os sentidos so sao produzidos perante os equivocos 
e falhas do sujeito que, ao significar, se significa (Orlandi, Op.cit.).

O INTERDISCURSO COMO ESPAQO DE SENTIDOS
Para que o discurso se tome um efeito de sentidos entre os 

locutores, faz-se necessario que estes recorram a um conjunto de discursos 
anteriores que os possibilitem a compreensao de um determinado discurso 
pronunciado. Esse conjunto de “dizeres ja ditos" e nomeado pela AD de 
interdiscurso, tal fator “significa justamente a relagao do discurso com uma 
multiplicidade de discurso” (Orlandi, 2000) que, por sua vez, gera o sentido 
concebido pelo sujeito. Tal multiplicidade faz relagao com a exterioridade 
e com as formagoes discursivas presentes na memoria discursiva que 
circundam e propiciam a geragao do efeito de sentidos.

“Podemos dizer que a relagao entre as formagoes 
discursivas e ‘soldada’ pala existencia do 
interdiscurso. E a exterioridade que consideramos 
como constitutiva so se define em fungao do 
interdiscurso, ou melhor, essa exterioridade tem seu 
modo de existencia definido pelo interdiscurso”.

Mesmo recorrendo frequentemente a outros dizeres, o sujeito 
nao reconhece que seu discurso e “copiado”, possuindo a ilusao de que 
ele e dono do seu dizer, o que se realize discursivamente em termos de 
evidencias, do sujeito e do sentido. E pela evidencia do sujeito que ocorre 
o processo de interpelagao do individuo em que este posiciona seu discurso 
e produz sentidos. Assim, sujeito e sentido nao se separam, constituem- 
se de um mesmo lugar de articulagao da lingua e da historia.

“O individuo e interpelado em sujeito pela ideologia” {Orlandi, 
2001). O efeito ideologico e que faz com que o sujeito se coloque na origem 
do que diz, produzindo evidencias subjetivas que constituent! o sujeito e 
evidencias de sentido que induzem a ilusao da literalidade -  relagao do 
sujeito com seu dizer enunciado.
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Todos esses dizeres relacionados estao diretamente ligados ao 
modo como o individuo interpreta os fatos exteriores e os poe dentro de suas 
falas, moldando-os e dando-lhes sentidos pela enunciagao. Assim, a formagao 
discursiva, que representa o “conhecimento de mundo” que o individuo adquire 
num ambiente cultural recebendo aspectos sociais, historicos, politicos, 
religiosos, juridicos, recebe um carater individualizado que reflete a 
maneira de agir do sujeito e de atuar sobre o mundo (Dantas, 2007).

A partir de tais pressupostos teoricos observaremos como eles 
se desenvolvem em textos concretos, em quatro exemplos:

M l

Partindo do pressuposto de que o texto humoristico nao produz 
discursos novos, por estar intrinsecamente relacionado a exterioridade e 
a um dado previo de historicidade, percebemos que nova e a forma e o 
genero, nao o discurso.

No genero tirinha, por exemplo, a sacada do humor (e/ou da 
critica) depende do sujeito que a interpreta, dessa forma, a relagao entre 
significado e significante nao e transparente, nem possui representagao 
exata, nem natural, nem eterna (Possenti, 2002). A relagao do texto com o 
contexto e, contudo, opaca, ou seja, intermediada por fatores externos 
(historicos, culturais, economicos etc.) ao texto.

Na interagao acima, ocorrida entre Mafalda e o garotinho, 
percebemos a evidencia da importancia do sujeito para o discurso e das 
formagoes discursivas que este possui. A partir do momenta em que 
Mafalda cita em seu discurso o dito popular “Quern tern pao nao tern dente” 
e consegue atingir seu interlocutor pelo equivoco da relagao do dizercom a
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aparencia do garoto, podemos evidenciar que o sentido nao esta associado 
simplesmente as palavras, nem aos enunciados, mas a enunciapao destes, 
que, por sua vez, sao determinados por condipoes especificas. Assim, a 
citada sentenpa, surge apoiada pelo interdiscurso que disponibiliza dizeres 
que afetaram diretamente o modo como o garotinho se significou (por sua 
formapao discursiva) no discurso de Mafalda.

No ultimo quadro da tirinha, conseguimos evidenciar que o 
garotinho toma o sentido literal da frase enunciada por Mafalda, 
interpretando o discurso como urn insulto a sua aparencia -  por ser dentupo, 
e esquece-se que ela estava se referindo a ele possuir televisao e nao 
gostar de assisti-la. Assim, podemos destacar o fato de a linguagem ser 
opaca, ou seja, ela possui mais de urn sentido, deixando de lado, neste 
caso a literalidade, o sentido da frase “Quern tern pao nao tern dentes” e 
interpretada pelo personagem no seu sentido literal, e nao e concebido 
como urn dito popular que requer uma reflexao conotativa da linguagem. 
Dessa forma, o efeito de sentido causado pela opacidade do discurso 
surge, pois, das distintas formapoes discursivas que cada sujeito possui; 
o que faz gerar urn espapo de multiplicidade dos sentidos que dao abertura 
para estes e os desdobram em outro “ou (o sujeito) se emaranha no seu 
mesmo (imaginario) e dele nao se solta” (Orlandi, 1990).

Os efeitos de sentido podem ser descritos abaixo:
a) sentido literal: o proverbio significa que as pessoas nao 

dao importancia ao que tern em excesso;
b) efeito de sentido, resultado do dialogo: o garoto entendeu 

que Mafalda insultou-o e produziu urn outro sentido que nao aquele 
pretendido pela menina, trazendo para a sua fala os seus traumas com a 
aparencia.
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Observamos na tirinha acima a tematica da escolaridade 
feminina, assim, analisaremos os efeitos de sentido que o produtor do genero 
pretende causar nos leitores com a abordagem desse tema. Para tal feito, e 
relevante destacarmos que esse efeito esta intimamente relacionado a 
historicidade do sujeito, pois no decorrer da historia, as mulheres tiveram 
poucas -  ou quase nenhuma -  oportunidades de formagao escolar, se 
limitando a afazeres domesticos e dedicagao a familia. Assim, Mafalda se 
faz valer dessa formagao discursiva, inerente a ela, para causar nos leitores 
urn efeito comico, ao mesmo tempo para criticar o social -  a situagao da 
falta de estudo da populagao feminina e o preconceito que isso vem causar 
ate mesmo entre as proprias mulheres -  relagao do dizercom a exterioridade, 
pois se a personagem diz o que diz, e porque ha urn exterior que a conduz a 
escolha de tais sequencias, ou seja, a historia se concretiza em interdiscurso 
permitindo a garota acred itar que o que fala e verdade unica e criada por ela, 
quando na verdade, tudo que a menina fala, nao e nada mais do que 
reprodugoes de algo que ela adquiriu em outro lugar, dal a nogao de 
interdiscurso. Alem da ideologia principal que e a de preconceito a escolaridade 
feminina, ha tambem outros fatores exteriores a este -  principal -  que permite 
a garota apontara falta de estudos da mae como algo negativo. Tais fatores 
sao: discurso machistaeautoritario contra a mulher -  a ideia deque a mulher 
deve se limitar apenas afazeres domesticos -, discurso de piedade -  “mais 
tarde nao vou ser uma mulher frustrada e mediocre como voce’’ -  a garota 
atribui essa preocupagao da mae a propria falta de escolaridade.

Devemos levar, pois, em consideragao que a personagem 
Mafalda e uma crianga e por isso sua ideologia e ainda formada por seus 
pais, ja que ela ainda nao e frequentadora de outros ambientes, como o 
escolar. Dessa forma, a propria mae e responsavel pela formagao 
discursiva da filha. E relevante destacar que Mafalda e atravessada pelos 
discursos, que produzem urn efeito de sinceridade, caracterlstica que os 
adultos atribuem a fala das criangas. Entao ela acredita que, falando a 
"verdade” para sua mae, esta adequar-se-a a urn discurso social de 
conformismo.

Mafalda atribui a preocupagao “desnecessaria” da mae a falta 
de escolaridade da mesma, observamos tal fato no segmento a seguir:
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“Sabe, mae, eu quero irpara ojardim-de-infancia e estudar bastante. Assim, 
maistarde naovou ser uma mulherfrustrada e mediocre como voce."

Vale salientar, pois, o efeito de sentido que o enunciado 
transcrito acima causa a mae. Com o auxilio das imagens podemos perceber 
que o objetivo de Mafalda em acalmar a mae surtiu efeito reverso: nota-se 
pela tristeza desta expressa no ultimo quadrinho. Nesse trecho, opoem-se 
dois discursos femininos: o contemporaneo, que exige trabalho e estudo 
para a mulher, o conformismo, que aceita as condigoes perversas de 
submissao da mulher.

M3

Antes de partimos para os efeitos de sentido que essa tirinha 
causa, e necessario que observemos o contexto (visual) em que Mafalda 
enuncia: da janela de urn trem, voltando das ferias com seus pais, a 
personagem observa a “paisagem” e produz os enunciados.

Apos esta breve descrigao das imagens, torna-se mais simples 
percebermos a critica que o autor faz a midia, a partir do carater socio
cultural atribuido ao “costume” mundial de assistir a televisao. Critica esta 
fundamentada na ideologia de que a produgao televisiva oculta a realidade 
socioeconomica em seus programas, tanto os de carater informativo -  
telejornais -  quanto os de entretenimento (novelas, filmes, mini-series etc).

O que se pode dizer e que a TV, em muitos casos, faz o papel 
de divulgadora do pais atraves de seus programas que sao transmitidos 
em rede mundial e que, talvez, por esse motivo oculte essa realidade que e 
apresentada por Mafalda.
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Tal realidade apresentada na tirinha e a realidade da maioria 
da populagao, das classes pobres, que sao desprestigiadas pelos governos 
e pelo capitalismo. Nessa tirinha, a personagem Mafalda ve pela janela do 
trem paisagens que apresentam uma realidade de deficiencia economica e 
pobreza de boa parte da populagao mundial, lamentando o fato de que o 
pais assistido pela TV e muito diferente do “ao vivo”: “Pena que osprogramas 
de televisao sejam melhores do que os do pais”.

Nota-se ao ler a tirinha M3 que o posicionamento ideologico 
do autor com relagao ao sentido produzido por este e marcadamente 
observado pelo socio-historico, cultural e politico, pois ele evidencia em 
seu texto questoes que envolvem a formagao dos sujeitos (leitores) para 
causar o efeito de sentido que deseja, mesmo porque o que “deseja” e o 
que se conforma (de formagao discursiva) com o seu pensamento.

Esse efeito e causado a partir do jogo parafrastico e 
polissemico que proporciona a compreensao da ideia geral do texto: refletir 
sobre a realidade social apresentada pela TV, a partir do pressuposto de 
que linguagem e historicidade caminham juntas para proporcionar a 
produgao (conjunta) do sentido.

Assim, podemos afirmar que o parafrastico se constitui nessa 
tirinha pela retomada do “ideario” televisivo, que aborda a tematica de que 
a realidade assistida pela TV e bem mais agradavel do que a que 
observamos ao nosso redor. E o polissemico se da com a ultima fala da 
personagem -  “Pena que os programas de televisao sejam melhores do 
que os do pals!” que quebra com a expectativa do leitor e poe em 
evidencia a lamentagao com relagao a realidade percebida pela mesma. 
Constroem-se duas evidencias, aquela que o sujeito cria por si proprio e 
aquela que a televisao Ihe da; essa duplicidade permite a multiplicidade 
de sentidos no texto.

Por fim, concluimos essa analise com a compreensao de que 
o efeito de sentido produzido pelo autor esta no entremeio do seu discurso 
e da formagao discursiva do leitor, que se completam e proporcionam a 
compreensao do texto. Isto e, a tirinha analisada pode provocar dois tipos 
de efeito de sentido no leitor, um que direciona sua atengao para a questao 
do problema social que existe no mundo moderno e outro que direciona
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essa atengao para o efeito e influencia que a televisao provoca nesses 
mesmos leitores com relagao a visao de mundo -  visao esta que pode ser 
distorcida de acordo com a relagao que ha entre o telespectador e a TV. 

M4

Para essa tirinha, seguiremos as seguintes vertentes de 
anSlise: a) a formagao discursiva da mae de Mafalda de que a crianga 
sempre faz “bagunga” quando brinca; b) a formagao discursiva das criangas 
de contradizer a ideologia da mae: apesar de estarem “brincando", nao 
estarao fazendo “bagunga”; e c) o efeito de sentido que a tirinha pretende 
causar ao leitor, de que o governo nao faz nada.

Voltando nosso olhar para o ultimo quadrinho, vale destacar o 
emprego do segmento “absolutamente nada” e os efeitos de sentido que 
este causa no leitor, pois e atraves desse segmento que inferimos todas 
aquelas possibilidades destacadas anteriormente. Possibilidades estas 
que desencadeiam a critica gerada pela produgao dos sentidos.

Num primeiro momento, examinamos que o linguistico e 
utilizado a partir do aparato socio-historico de que os governos nao "fazem 
nada”. Essa tematica e utilizada na tirinha a partir da formagao discursiva 
que o sujeito adquire desde crianga pelo contato social. Essa fala, ao 
mesmo tempo em que mostra uma formagao discursiva de quern esta ou 
e desiludido com a politica, tambem apresenta a ideologia representativa 
da crianga em relagao ao governo.

Depois, podemos percebera seguinte relagao: a expectativa 
da mae -  “Bom, nada de bagunga, hein?” -  de que as criangas brinquem 
sem fazer bagunga, com a “imaginagao” das criangas que supera tal ideologia
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com uma “nova brincadeira” e, ao mesmo tempo, formula-se uma critica 
que ja e constituida na formagao ideologica desde a infancia (o governo 
“naofaznada”).

Podemos, assim, inferir que a sentenga enunciada por Mafalda 
"nao se preocupe, nao vamos fazerabsolutamente nada” depois do pedido 
da mae, quebra tambem com a expectativa das criangas de que para 
organizar alguma coisa e preciso primeiro desorganizar.

Brincando com as imagens e com as palavras, Quino consegue 
produzir o riso sem fugir a realidade social. Este objetivo 6 alcangado pelo 
conhecimento de mundo que o autor possui e que e compartilhado com 
milhoes de leitores de seu texto.

M5

Expressando o discurso da relagao aluno/professor/pais/ 
escola, a tirinha M5, evidencia o carater interpretativo do sujeito em relagao 
ao mundo -  formagao discursiva. Dessa forma, da uniao do sujeito com a 
historicidade -  “Meu pai me contou (...)" -  surgem os efeitos de sentido 
que tal retorno ao passado Ihe causa -  ‘Q uerdizer que a infancia do meu 
pai foi urn longo round".

A partir dos enunciados dos quadrinhos, pondo em pratica 
nossa formagao discursiva e a polissemia que o permeia, podemos associar 
a fala do garotinho como sendo uma critica ao autoritarismo marcado na 
relagao social intrinseca a ideia de educagao como uma imposigao. A partir 
dai, percebemos que essa tirinha segue duas vertentes: uma que se refere 
ao desejo dos pais de que o filho tenha uma boa formagao intelectual, 
pensando no futuro dele, e outra que se refere ao modo como a educagao 
era aplicada nas escolas durante o regime ditatorial.
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Se na epoca do pai, as criangas eram obrigadas a estar na 
escola (e a aprender) pelo uso da forga, sendo comparada pelo personagem 
como uma fase de ‘‘round’’ em que a crianga sempre apanhava, hoje ha uma 
maior liberdade dos estudantes com relagao a dificuldade ou nao de aprender, 
e de que atualmente a educagao esta mais ligada a formagao profissionai 
que o mercado exige. A questao e que a educagao deixou de ser uma 
imposigao da familia (e da sociedade) para se tornar uma exigencia do 
proprio sujeito consigo mesmo, porem, na maioria dos casos continua sendo 
urn dever, uma necessidade e nao uma atividade prazerosa que faz bem ao 
individuo.

O efeito de sentido nesse caso e tirado da formagao discursiva 
que o sujeito adquire com relagao a educagao e formagao intelectual. Ou 
seja, o leitor pode ser induzido a refletir sobre a necessidade da formagao 
educacional como chave para sobrevivencia ou como obrigagao imposta 
de alguma forma pelo meio social em que o sujeito vive.

CONSIDERAQOES FINAIS
A partir da nogao de que e atraves da linguagem que o sujeito 

se constitui e constitui os sentidos do seu discurso, constatamos que a 
lingua e urn espago de multiplos efeitos de sentido. Tomando tais 
afirmagoes como premissas, defendemos urn estudo do discurso nas 
tirinhas, particularmente as do desenhista Quino, como uma forma de 
compreender as relagoes entre a linguagem e a sociedade.

Como observado ao longo do trabalho, inumeros conceitos 
vao permeando a nogao de efeito de sentido. Assim, para chegarmos a 
este, fizemos um percurso que vai da formagao discursiva do individuo 
ate a sua relagao com a exterioridade. Para tanto, as tirinhas da Mafalda 
serviram-nos de base para aplicagao de todas as teorias que foram 
acionadas.

E relevante, ainda, lembrarmos que tais conceitos e aplicagoes 
nao merecem ficar a margem do ensino. No momento de uma analise em 
sala de aula (seja ela de ordem gramatical, sintatica ou afins), e importante 
que desenvolvamos praticas de conhecimentos sociais, exemplificadas 
pelas tirinhas de Mafalda, bem como outras tirinhas e generos encontrados
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no dia-a dia. Pesquisas como estas podem ser um recurso a nos auxiliar 
para percebermos que a compreensao que cada sujeito leitor faz do texto 
pode ser distinta e que esses efeitos 6 que vat) dar sentido ao discurso, 
tanto do autor como do leitor. Essas hipoteses ajudam o professor a intervir 
nas atividades'de leitura dos alunos, a se constituir enquanto crltico de 
sua propria pratica de leitura e ensino.
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A CONSTRUQAO DE IMAGENS DO SUJEITO E DO 
DISCURSO RACIONALISTA

Edlene da Silva OLIVEIRA 
Bolsista do PET-Letras (UFCG)

INTRODUgAO
Anogao de sujeito em Analise do Discurso (AD) foi repensada 

ao longo do desenvolvimento dessa ciencia. Distinguindo a AD de origem 
francesa da AD de origem anglo-saxa, Mussalim (2001, p. 113) afirma que 
a primeira nao considera a intengao do sujeito como sendo determinante 
para a interagao verbal e sim que a ideologia condiciona o sujeito e 
determina o discurso, ao passo que a segunda considera a intengao do 
sujeito como pilar para a interagao. Esse trabalho nao se situa em nenhum 
dos extremos, pois nao desconsideramos a intengao do sujeito, nem o 
condicionamento ideologico em construgao do discurso.

Como discurso entenderemos os enunciados produzidos numa 
dada situagao de interagao verbal, na qual os sujeitos sao constituidos 
enquanto posigoes sociais e ideologicas. Tanto o autor/sujeito do texto e 
constituido, quanto ele mesmo, na formagao de urn discurso, constroi 
imagens de sujeitos.

Nesse trabalho especifico, procuraremos mostrar a relagao 
entre sujeito e discurso no genero Carta ao Leitor, da revista Veja. O objetivo 
e perceber como a formagao de imagens do sujeito colabora no 
entendimento do sujeito agente, capaz de assimilar criticamente urn fato, 
e talvez modifica-lo. Alem disso, objetivamos entender como a construgao 
de imagens dos sujeitos colabora para a formagao do discurso racionalista. 
Esse discurso e a produgao de urn efeito de sentido da verdade, da 
racionalidade, que paulatinamente impoe valores e determinadas 
representagoes que deveriam ser aceitas para que haja a solugao dos 
problemas anteriormente descritos. Racionalista nesse trabalho esta mais 
proximo da

“doutrina (o hegelianismo, p.ex.) que considera o 
intelecto humano capaz de atingir a plenitude da 
verdade objetiva, ja que a realidade estaria 
organizada segundo leis, recorrencias e 
subdivisoes equivalentes e semelhantes a
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organizagao do pensamento cognitivo". (Dicionario 
eletronico Houaiss da lingua portuguesa 1.0).

Ou seja, nao se refere apenas a razao enquanto faculdade de 
raciocinio, de Iogica, mas tambem aquilo que £ veraz, que argumenta em 
favor de determinada opiniao.

Para alcangarmos esse objetivo de cunho interpretativo- 
qualitativo, escolhemos para analise dados da revista Veja, porseresta um 
veiculo de grande influencia no pais, suporte de varios generos e que ocupa 
um lugar que nao deve ser desconsiderado na informagao e formagao de 
opinioes em rede nacional. Dentre os generos que compoem a revista, 
escolhemos o genera Carta ao Leitor, a principio, seguindo uma intuigao, 
enquanto leitora da revista, de que nesse espago havia um posicionamento 
mais explicito do veiculo quanto ao assunto da semana, que a revista se 
apresentava de modo mais ciaro ao leitor, em fungao da propria fungao que 
o genera possui, a saber, de apresentar o tema em destaque da revista, 
contextualizando-o e se posicionando em relagao a. ele. A partir dessa 
intuigao, selecionei doze textos em que percebi a formagao de imagens de 
sujeitos e a presenga do discurso racionalista. Afunilando ainda mais, para 
corroborar com o objetivo desse trabalho, selecionei quatro textos que serao 
analisados “integralmente” (nenhuma analise e integral, porque todo texto 
e incompleto) mais adiante. Optamos por colocar os textos inteiros no 
corpo do trabalho porquestao de maiorhonestidade cientifica, para permitir 
ao leitor sua propria leitura, concorda'ndo ou discordando das analises 
propostas. Os quatro textos escolhidos apresentam tematicas nao rhuito 
distanted umas das outras, e o discurso racionalista se mostra mais 
evidente. Antes de analisa-los, discorreremos brevemente sobre a nog§o 
de sujeito e de discurso.

FUNDAMENTAgAO TEORICA 
A nogao de sujeito

Como dito acima, ocuparemo.s uma posigao intermediaria na 
discussao sobre a conceituagao de sujeito. Tal como Possenti (2002),
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nem completamente assujeitado. O autor faz uma critica as praticas 
extremistas da AD que, baseada em teses estruturalistas, suprimia osujeito 
a ponto de apaga-lo. Alguns analistas do discurso fizerarh isso apoiados 
em interpretapoes de teses como as de Lacan, Foucault, Althusser, 
Schneider, bem como nas crlticas ao sujeito psicologico e responsavel da 
pragmatica. Em oposipao a essas interpretapoes, Possenti (2002) 
problematiza a tese do assujeitamento:

"... e necessario interrogar-se sobre se a descoberta 
do inconsciente exclui radicalmente qualquer 
manobra consciente do sujeito [...], se a existencia 
de condigoes anula qualquer opgao ou agao de 
sujeitos.” (op. cit. p. 94)

E nesse sentido que, para o autor supracitado, “os sujeitos 
sao integralmente sociais e historicos e integralmente individuals”. Assim, 
o sujeito pode ser concebido como agente, pois ao longo de sua 
historicidade adquire experiencias com base nas quais podem “estabelecer 
-  ativamente -  conexoes que sao mais que meros efeitos de significante” 
(Possenti 2002, p. 99, 100).

Embora os “individuos sejam interpelados em sujeitos falantes 
pelas formapoes discursivas que, porsua vez, representam as formapoes 
ideologicas que Ihes correspondem” (Orlandi, 1998, p. 58), a variedade 
da lingua abre espapo para urn numero infinito de escolhas sobre como 
dizer, mesmo que essas escolhas sejam condicionadas. Sao nessas 
escolhas que o sujeito e relativamente responsavel pelo seu dizer e pela 
construpao de significados.

Para mostrar a possibilidade dessas afirmapoes, pensemos 
no papel do autor de urn texto. E fato que este autor enunciara a partir de 
determinada formapao discursiva. Entretanto, concordamos mais uma vez 
com Possenti (2002, p. 99), quando ele afirma que “o sujeito podepenetrar 
conscientemente na zona do (esquecimento) n° 2”, para produzir sentido, 
fazendo uma antecipapao do seu efeito. Assim, podemos entender Foucault 
(1999) quando diz:

“O autor, nao entendido, e claro, como individuo 
falante que pronunciou ou escreveu um texto, mas 
o autor como principio de agrupamento do 
discurso, como unidade e origem de suas
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significances, como foco de sua coerencia.” (op. 
cit. 26)

Dessa forma, o autor e o sujeito que intenciona sentidos, que 
trabalha nas possibilidades de escolha de seu dizer, dentro das formagoes 
discursivas e ideologicas. O sujeito/autor pode escolher silenciar sentidos, 
ou provocar sentidos, explicitaou implicitamente.

Precisamos lembrar que ha em um texto uma “dispersao de 
sujeito” (Orlandi, 1998, p. 53): o sujeito que se apresenta no texto, aquele 
que se representa no texto, e aqueies outros que sao representados pelo 
autor. Em consequencia, o leitor construira uma imagem do sujeito autor 
e outras imagens para cada individuo apresentado. Nessa circunstancia, 
reside tambem a intengao do autor/agente, na medida em que ele conduz 
a construgao das imagens dos sujeitos pelo leitor.

Pensando, ainda, na imagem do autor e naquelas construidas 
porele, incluiremos a nogao de sujeito coletivo, algo a principio contraditorio, 
mas imediatamente resolvido se pensarmos que sujeito nao equivale a 
individuo, mas sim a posigoes, ou fungoes dentro de formagoes discursivas. 
Ou seja, o sujeito coletivo e aquele que representa uma posigao social ou 
uma fungao. Assim um grupo, um partido, uma comunidade e ate um pais 
sao sujeitos coletivos; o autor de um texto e um sujeito coletivo, 
especialmente no caso do genera em questao porque ocupa uma posigao, 
porque nao ha um nome que assine o texto, pois quern por ele se 
responsabiliza e a revista.

A nogao de discurso
Entendemos discurso como efeito de sentido que se 

materializa no texto. Tal com afirma Possenti (apud Dantas, 2002):
"... o discurso e um efeito de sentido, uma posigao, 
uma ideologia -  que se materializa atraves da lingua 
[...]; o discurso se constitui pelo trabalho com e sobre 
os recursos de expressao que produzem 
determinados efeitos de sentido em correlagao com 
condigoes de produgao especifica.” (Possenti, 1998, 
p. 160 -  grifo do autor)

62



As condigoes de produgao especificas a que o autor se refere, 
tambem chamadas de contexto de enunciagao, dizem respeito as 
circunstancias socio-historico-ideologicas que constituem o discurso e 
orientam o sujeito. Devido a essas condigoes de produgao, dizemos que o 
discurso nao e fixo, sofre transformagoes conforme as mudangas sociais. 
E por isso, tambem, que dizemos que ele e exterior a lingua, depende dela 
para se materializar, mas nao somente dela para significar1.

O discurso e diferente do texto, embora se materialize nele. 
Urn texto pode conter varios discursos, assim como o mesmo discurso 
pode ocorrer em diversos textos. Para distinguir texto e discurso, Dantas 
(2007) coloca a presenga/ausencia de autor como diferenga mais vislvel: 
“o texto pode ter o autor ausente, enquanto o discurso tera sempre urn 
sujeito responsavel pelo dizer”, isto ocorre porque “os discursos existem 
associados a posigoes ideoiogicas (sujeitos)’’ (op. cit. p. 89).

Tendo entendido a nogao de discurso, passemos agora a 
distingao entre tipos de discurso. Orlandi (1998, p. 24) estabeleceu tres 
tipos de discurso: “autoritario", “polemico" e “ludicd’. A conceituagao desta 
tipologia esta re lacionada a nogao de parafrase, polissem ia e 
reversibilidade. A parafrase permite a produgao do mesmo sentido sob 
formas lingulsticas diferentes, ao passo que a polissemia e responsavel 
pela multiplicidade de sentidos, por sua vez reversibilidade envolve ‘a 
interagao entre os interlocutores, a troca de papeis ou de estatutos’, e eu 
diria, tambem, a troca ou a constituigao de sentido. Trataremos aqui, por 
questoes de espago e objetividade, do discurso autoritario que nos 
conduzira ao discurso racionalista. Ainda segundo a autora:

“... o tipo autoritario e o que tende para a parafrase 
(o mesmo) e em que se procura conter a 
reversibilidade (ha urn agente unico: a 
reversibilidade tende a zero), em que a polissemia 
e contida (procura-se impor urn so sentido) e em 
que o objeto do discurso (seu referente) fica 
dominado pelo proprio dizer (o objeto praticamente 
desaparece)”. (op. cit., p. 24)

Ou seja, o discurso autoritario e aquele que impoe sentido, e a 
exemplificagao mais alta de que o discurso e poder. Conforme Foucault 
(1999, p. 10) ‘o discurso esta relacionado ao poder, aquilo porque, pelo que
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se luta'. Desse modo, o discurso autoritario impoe poder, verdade, unidade 
de sentido. Dentro desse tipo de discurso e que estabelecemos o discurso 
da racionalidade, presente nos dados, aquele que paulatina e implicitamente 
impoe uma verdade, a qual o autor estabelece como solugao depois de 
formular e descrever um problema. O discurso da racionalidade ocupa um 
lugar na divulgagao de valores e representagoes de uma razao, equivalente 
a solugao, a verdade e, nao raras vezes, sinonimo de progresso.

ANALISE DOS DADOS

Breve consideragao sobre o genero Carta ao Leitor
Descrever um genero e uma tarefa ardua, e esse nao e o espago 

para faze-lo. Entretanto, e inevitavel apresenta-lo, mesmo que 
superficialmente, porque isso sera util na analise dos dados e na conclusao 
a que pretendo chegar. A comegar pelo suporte do genero, como ja 
mencionado, e uma revista de circulagao nacional, voltada para os 
acontecimentos do pals, principalmente relacionados a politica e 
declaradamente contra o atual governo Lula. O genero Carta ao Leitor e um 
dos primeiros a aparecerem na revista, nas primeiras paginas, e tern como 
fungao apresentar o assunto em destaque da edigao que acompanha. E 
um momento em que a revista mais explicitamente se dirige ao leitor, nao 
raras vezes (talvez sempre) se posicionando com relagao ao assunto 
abordado. Tentaremos demonstra-lo ao analisar algumas dessas cartas. 
Com relagao ao momento em que a revista faz referencia ao assunto em 
destaque, eis alguns exemplos:

"Como mostra uma reportagem de Vejapublicada nessa edigao, 
a operagao do Exercito [...] tern o apoio da esmagadora maioria da populagao 
carioca" (Veja, 15/03/06, p. 9).

“Uma reportagem da presente edigao compara o ambiente 
econdmico em 2002 como de 2006" (Veja, 15/03/06, p. 9).

“Uma reportagem desta edigao de Veja revela detalhes de uma 
alianga suspeita entre Lula e o ministro Nelson Jobim" (Veja, 8 fevereiro, 
2006 p. 9).

Outro detalhe importante a ser ressaltado nesse gdnero diz 
respeito a organizagao linguistica de sequencias narrativas, expositivas,
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argumentativas e injuntivas. A ordem e quase essa que colocamos. 
Frequentemente, primeiro se narra ou descreve-se um fatcr, o qual equivale 
a um problema politico ou social 2, nesse momento, encontramos 
sequencias narrativas e descritivas, depots Veja se posiciona, apresentando 
possiveis solugoes, nesse caso predominam as sequencias argumentativas 
ou injuntivas. Exemplos serao dados mais adiante.

Ressaltaremos, antecipadamente, que essas ultimas 
sequencias sao de maior importancia para alcangarmos o objetivo proposto, 
pois sao nelas que se apresenta a divulgagao de valores e representagoes 
da razao pelo sujeito coletivo (Veja) em seu discurso racionalista. Esse 
discurso e constituido de outros discursos que sao comparados, aceitos, 
negados ou modificados, conforme a intengao do autor. Assim, posigoes 
antagonicas (relagao concordancia versus discordancia) discretamente 
impoem a verdade do autor coletivo, em que somente essa verdade 
interessa, somente essa verdade soluciona. Deste modo se constroi o 
discurso da racionalidade.

Algumas analises

DUAS RAQOES PARA OTIMISMO
Ellen Grade Northfleet, do STF, e Raphael de Barros Monteiro, do STJ: duas 
boas notidas no Judidario
A historia do Brasil republicano e pontuada por crises institucionais de maior 
ou menor envergadura. As de mais triste memdria resultaram em longos 
periodos de autoritarismo -  a ditadura getulista, que durou de 1930 a 1945, e a 
militar, que vigorou de 1964 a 1985. Com o fim desta ultima, o pais entrou nos 
trilhos da normalidade e as instituigoes democraticas conseguiram fincar bases 
em terreno solido. Nao existem mais ameagas de monta nesse campo, e 
verdade, mas outra crise assombra o pais: a da moralidade. Ela atingiu tal 
proporgao que e possivel dizer que o Brasil conta, hoje, com instituigoes fortes 
e mandatarios fracos. Fracos em etica e civilidade, como demonstra o episodio 
da quebra ilegal do sigilo bancario do caseiro que incriminou o ministro Antonio 
Palocci, mais um momento deploravel que se soma a tantos outros 
protagonizados pelos atuais governantes.
O poder renovador das democracias, porem, segue seu curso. Gragas a ele ha 
duas boas notidas: o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiga, 
as mais altas codes da Justiga brasileira, tern novos presidentes. Sao eles, 
respectivamente, a ministra Ellen Grade Northfleet e o ministro Raphael de
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Barros Monteiro. Ambos assumem as novas fungoes com a promessa de trocar 
as motivagoes politicas e a exposigao publica, que marcaram as gestoes de 
seus antecessores, pormais cultura juridica. Os ministros expressaram tambem 
o'desejo de aprofundar e agilizar a forma do Judiciario -  urn poder que, a 
despeito dos avangos obtidos com a entrada em funcionamento do Conselho 
Nacional de Justiga, ainda precisa modernizar-se muito em sua concepgao e 
operagao, a fim de melhor atender aos interesses dos cidadaos. So com urn 
Judiciario agil e imparciai se preserva a democracia tao duramente conquistada 
e se promove o expurgo de quern a enfraquece pela prevaricagao ou pela 
inapetencia por punir culpados. ,

Veja 29 de margo, 2006 p. 9

Antes de considerarmos a construgao da imagem dos sujeitos, 
devemos destacar que o texto e montado sobre a estrutura problema/ 
solugao. O problema apresentado e a crise da moralidade, para aponta-lo 
o autor form a seqtiencias, predom inantem ente, narra tivas e 
argumentativas. Apos isso, apresenta-se implicitamente uma solugao, 
tambem em sequencias argumentativas: que o comportamento dos novos 
presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de Justiga 
seja oposto ao comportamento dos presidentes anteriores. Assim, o autor 
do texto constroi a imagem de dois sujeitos, investidos de suas formagoes 
discursivas -  presidentes do STF e STJ -  respectivamente, Ellen Gracie 
Northfleete Raphael de Barros Monteiro. O autor/sujeito, enquanto escritor 
da revista, compara os dois ministros a “boas noticias", e a “razoes para 
otimismo". A razao dessa comparagao baseia-se na atitude desses novos 
presidentes: “Ambos assumem as novas fungoes com a promessa de trocar 
as motivagoes politicas e a exposigao publica, que marcaram as gestoes 
de seus antecessores, por mais cultura juridica. Os ministros expressam 
tambem o desejo de aprofundar e agilizar a reform a do Judiciario..." 
Observem que se descrevem duas atitudes antagonicas, e o discurso e 
construldo pela oposigao entre urn comportamento que e aceito e outro 
que nao e. Alem disso, a subjetividade do sujeito e apresentada, pois remete 
a sua opiniao quanto aos sujeitos descritos.

Nesse exemplo, inscrevem-se dois fatos: 1) os novos 
presidentes, em falas anteriores a escrita do texto, prometeram mudar, 
apresentaram-se como sujeitos capazes de mudar o sistema que passaram
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a fazer parte; 2) o autor do texto acredita no discurso dos sujeitos como 
sendo verdadeiro, e apresenta essa fala como indicadora de mudanga e de 
otimismo. A imagem que se constroi dos sujeitos e de agilidade, 
imparcialidade, compromisso e reforma. A apresentagao dessas imagens 
e necessaria para que o autor desenvolva o discurso racionalista. Primeiro, 
apresenta-se o problema da moralidade, da fragilidade da etica, da civiiidade, 
bem como a parcialidade da justiga. Depois o autor apresenta a solugao: a 
agao dos sujeitos com tais e tais qualidades. Ou seja, a relagao concordancia 
(com as atitudes dos novos presidentes) versus discordancia (com a atuagao 
de presidentes anteriores) corrobora para construgao do discurso 
racionalista. Tacitafnente, Veja (entenda-se o sujeito coletivo que e 
responsavel pelo dizer) impoe a solugao: “o judiciario precisa modernizar- 
se muito em sua concepgao e operagao, a fim de melhor atender aos 
interesses dos cidadaos”.

E nesse sentido que entendemos a “historicidade e a atividade 
do sujeito”3. A historia faz o sujeito ao passo que o sujeito faz a historia. 
Por isso, o sujeito pode agir de forma diversa modificando a historia, porque 
e um ser racional, dotado de capacidades intelectuais, podendo repassar 
sua propria visao de mundo atraves do discurso ou de agoes ffsicas. E, 
portanto, um sujeito agente.

Nessa mesma perspectiva, analisaremos o texto Economia e
Idealismo.

ECONOMIA E IDEALISMO 
O bispo Scherer: “paraiso financeiro"
Espremidos na confluencia dos juros reais mais altos com o credito mais raro e 
earn do mundo capitalista, os empresarios brasileiros vivem o que se poderia 
chamar, nao sem certo exagero, de um inferno na terra. Na semana passada 
eles receberam um apoio inusitado. O bispo Odilo Scherer, secretario-geral da 
CNBB, condenou a atual situagao e colocou a culpa no governo Lula, a quern 
acusou de ter feito do Brasil um “paraiso financeiro”. O bispo em parte tern 
razao. O Brasil e um gigante disforme em que as atividades financeiras sao 
hipertrofiadas em relagao a produgao. Essa distorgao se Ideve principalmente 
a necessidade que o govemo federal tern’ de arrecadar e de se financiar junto 
aos bancos.
A harmonizagao do organismo econdmico brasileiro passa pela diminuigao 
do tamanho do Estado, que precisa urgentemente ser ensinado a fazer mais e
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melhor com a mesma quantidade de dinheiro. Como fazer isso? Uma 
reportagem de VEJA adianta uma proposta. A ideia e congelar em valo-res de 
hoje durante alguns anos o volume de recursos de que o governo dispoe. Em 
termos praticos, isso significa que durante, digamos, cinco anos o Estado 
brasileiro teria anualmente 800 bilhoes de reais - mais ou menos o que 
arrecadara em impostos em 2006. Nem um centavo a mais. A sociedade 
brasileira daria uma mesada ao Estado, que, como os jovens cheios de forga 
mas sem juizo, teria de se virar com ela. O crescimento econdmico cuidaria de 
mudar dramaticamente para melhor a relagao entre a divida e as riquezas 
nacionais expressas pelo PIB. Isso traria juros menores, mais investimento, 
mais empregos e qualidade de vida.
Ha muito se estabeleceu a relagao entre a voracidade estatal por recursos e a 
miseria da sociedade. Conhecido pela frase de que "o negocio deste pals sao os 
negocios", o presidente americano Calvin Coolidge (1872-1933) tinha uma 
cabega economics bem mais refinada. Ela produziu um conselho muito util ao 
Brasil de hoje: “Os homens e as mulheres sustentam o governo com seu trabalho. 
Todo ddlar que gastamos descuidadamente implica piora na vida dessas 
pessoas. Todo dolar que prudentemente economizamos significa maior 
abundancia para todos. A economia e o idealismo em sua forma mais pratica".

Veja 8 de margo, 2006 p. 9

No primeiro momenta, o sujeito agente critica negativamente a 
condugao da economia brasileira, apresentando dois discursos de 
irracionalismo: a economia brasileira e desorganizada e nao tern um 
sistema racional condutor (gigante disforme); o governo incentiva o lucro 
de capital e despreza a capacidade que o brasileiro tern de produzir 
(atividades financeiras hipertrofiadas). Essa circunstancia representa o 
problema politico-econom ico, linguisticamente m aterializado em 
sequencias expositivas, narrativas e argumentativas. No segundo 
momento, o suje ito  agente indica, com dois d iscursos, qual o 
comportamento racional que o governo deve adotar: a diminuigao do 
tamanho do Estado, ja que deve haver menos ministerios e mais atividade 
produtiva; e a existencia de mais agao eficiente com menor quantidade de 
dinheiro. O progresso economico, portanto, esta relacionado a capacidade 
do governo de administrar recursos. Esses grupos de discurso se conciliam 
na proposta do sujeito agente de conciliar razao e agao, planejamento e 
trabalho, o que faz com que o leitor venha a concluir que o atual governo
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nao serve para o Brasil, o que resulta numa posigao discursiva de oposigao 
adotada pelo agente Veja.

Este se apresenta claramente no texto (Veja adianta uma 
proposta), elaborando uma solugao para o problema por ela descrito, em 
seqiiencias expositivas e argumentativas: “A ideia e congelar em valores 
de hoje durante alguns anos o volume de recursos de que o governo dispoe 
[...] Isso traria juros menores, mais investimentos, mais empregos e 
qualidade de vida”. Correndo o risco de sermos repetitivos, ressaltaremos 
que a construgao do texto se da pela descrigao problema-solugao que, por 
sua vez, constitui o discurso racionalista. E logico corrigir os problemas e 
Veja aponta como faze-lo, assim o sujeito coletivo, autor do texto, propoe- 
se reveladore solucionadordas dificuldades economicas do pais. Constroi 
urn discurso racionalista que se eiabora verdadeiro e racional, e que, 
portanto, deve ser aceito pelos leitores e seguido pelos agentes da 
mudanga.

Este outro exemplo, que iremos analisar, expoe mais 
claramente a ideia concernente as imagens do sujeito. Leiamos o texto 
abaixo:

Uma alianga suspeita
Lula e Jobim: interesses politicos travestidos de verdade juridica
A pior alianga que um govemante pode fazer e com as ruas. Falar direta-mente 
as massas e com elas pretender govemar ao arrepio das instituigoes e o desvio 
classico que levou sociedades ao despotismo em diversos periodos da historia 
- da Roma Antiga a Alemanha nazista. O presidente Lula nao sucumbiu a essa 
tentagao. Infelizmente, porem, Lula ja assegurou seu lugar na historia como o 
chefe de governo que em diversas situagoes atentou contra a saude institucional 
do Pais. Em primeiro lugar, fez vista grossa ao uso do Poder Executivo por 
membros de seu partido com o intuito claro de fazer caixa para pagar 
compromissos da campanha eleitoral. Depois tambem nao se importou quando 
parte do dinheiro desviado foi usada para amortecer consciencias no Congresso, 
no fenomeno de vilipendio do Poder Legislative que ficou conhecido como 
mensalao.
Agora foi a vez de o Poder Judiciario sofrercom a falta de recato que a ambigao 
politics produz em Brasilia. Uma reportagem desta edigao de VEJA revela detalhes 
de uma alianga suspeita entre Lula e o ministro Nelson Jobim, presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF). Depois de mandaras favas a isengao que se 
espera do ocupante do mais alto posto da magistratura do pais e atuarem clara
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sintonia polltico-partidaria com Lula, Jobim prepara sua volta ao jogo politico. 
Lula conta com a filiagao de Jobim ao PMDB para convencer o partido a apoiar 
sua candidatura.
Nenhum dos movimentos de Jobim viola diretamente as leis ou foi feito sem 
amparo de interpretagdes juridicas. Mas sua atuagao no pleno do STF, na 
concessao de liminares e nos bastidores foi despudoradamente conduzida de 
forma a prejudicar a apuragao de desmandos do governo Lula determinada pelas 
CPIs instaladas no Congresso. A coisa ficou tao feia que urn grupo de juristas 
chegou a protocolar uma interpelagao judicial no STF cobrando do ministro Jobim 
a explicitagao de suas intengoes partidarias. Os doutores do catolicismo dizem 
que a prova da natureza sagrada da Igreja e sua permanencia apesar dos 
pecados dos sacerdotes. Para a felicidade da nagao, a prova da maturidade.das 
instituigoes brasileiras esta justamente em sua resistencia a ataques como os 
gerados pela alianga Lula-Jobim.

Veja 8 fevereiro, 2006 p. 9

Nesse texto, temos a imagem de tres sujeitos: Lula, Jobim e 
Veja. Este ultimo -  aquele que assume a autoria do texto, mas que nao se 
trata de urn individuo especifico, como ja deve estar claro, e urn sujeito 
coletivo que constroi uma imagem de Lula como pretenso despota (“Falar 
diretamente as massas e com elas pretender governar [...] e urn desvio 
classico que levou sociedades ao despotismo"; “Lula atentou contra a saude 
institucional do pais”), referindo-se de modo claramente reverso a maneira 
de governar do presidente. Alem disso, a imagem construida do presidente 
no texto remete a alguem irresponsavel ("fez vista grossa”, “nao se 
importou’) eambicioso {"Agora e a vez de o Poder Judiciario sofrercom a 
falta de recato que a ambigao politica produz em Brasilia’). Dessa maneira, 
Veja se coloca como sujeito que tern razao, em oposigao aos que nao a 
tern, ela desqualifica Lula como sujeito que nao possui o conjunto de 
racionalidade, ao passo que ela mesma e capaz de encontrar solugoes.

Quanto a imagem do terceiro sujeito, Jobim, possui dois lados: 
aquela que deveria ser e a que realmente e: “Depois de mandar as favas 
a isengao que se espera do ocupante do mais alto posto de magistratura 
do pais e atuarem clara sintonia polltico-partidaria com Lula, Jobim prepara 
sua volta ao jogo politico”. Ou seja, as qualidades que sao esperadas do 
sujeito ideal sao a responsabilidade e imparcialidade, em oposigao a 
imagem efetivamente construida do ministro: parcial e politico. Repete-se
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aqui a oposigao concordancia versus discordancia, em que determinados 
valores sao preferidos em detrimento de outros. Note-se tambem o 
enunciado: “Nenhum movimento de Jobim viola diretamente as leis ou foi 
feito sem amparo de interpretagoes juridicas. Mas sua atuagao no pleno do 
STF... foi despudoradamente conduzida de forma a prejudicar a apuragao 
de desmandos do governo Lula. "Novamente, e acrescentada implicitamente 
mas atribuigoes a imagem do sujeito, capaz de agir de modo despudorado 
e de burlar as leis, isto e, de interpreta-la em favor de seus interesses 
pessoais, e politicamente parciais.

O discurso da racionalidade e montado sob a oposigao do 
que e e do que deveria ser, mas este nao e explicitado, e posto no silencio, 
facilmente recuperado por estar em oposigao ao lado negativo. O leitor e 
conduzido a pensar que sujeitos com as qualidades descritas acima sao 
contrarios a verdadeira democracia e justiga, requeridas por Veja e por 
seus leitores (provavelmente) para que haja desenvolvimento no pais.

Vejamos ainda urn ultimo exemplo da construgao das imagens 
do sujeito e do discurso racionalista.

Salto de racionalidade
Lula e FHC, no dia da posse do petista: ha uma linha de continuidade entre 
os dois governos. E e  preciso aprofunda-la
A julgar pelo panorama delineado nas ultimas pesquisas eleitorais, e se nao 
surgirem novidades que mudem completamente o curso das intengoes de voto 
ate agora levantadas, a prdxima campanha presidencial promete ser uma refrega 
durissima tanto para o presidente Lula, candidato nao declarado a reeleigao, 
como para o tucano que o enfrentara, seja ele Jose Serra, seja Geraldo Alckmin. 
E certo que, numa disputa apertada, as propagandas dos adversaries enfatizarao 
dois aspectos - um circunstancial e outro de fundo. O circunstancial (mas nao 
irrelevante) e o mar de lama no qual naufragaram o PT e quase toda a cupula 
do governo. O PSDB deve explorar esse veio a exaustao. Em resposta, a 
campanha petista tentara relembrar todos os episodios de corrupgao que 
macularam a era FHC. Quanto ao aspecto de fundo, trata-se das conquistas 
economicas e sociais alcangadas por um e outro partido no poder.
Deixe-se de lado a inevitavel artilharia pesada que ribombara em torno do 
dado de circunstancia - a corrupgao. Tambem nao se de importancia demasiada 
as indefectiveis promessas de prosperidade a baixo custo ou custo zero. Afinal 
de contas, ninguem faz sucesso nos palanques prometendo fazer choque de 
gestao, reforma na Previdencia ou ajuste fiscal. E preciso concentrar-se na
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verdade que subjaz aos discursos eleitorais: no que se refere ao aspecto de 
fundo, ha uma linha de continuidade nos programas implementados por PSDB 
e PT no exercicio da Presidencia. Essa linha, que significou um salto de 
racionalidade, consiste na preservagao da moeda e na manutengao dos 
parametros responsaveis dentro dos quais os agentes econdmicos passaram 
a movimentar-se. No entanto, ha muito por fazer. O Brasil segue no rumo certo, 
mas numa velocidade baixa se comparada a de outros paises emergentes. 
Para imprimir um ritmo mais acelerado, o proximo presidente precisa eliminar 
o que ainda atravanca o desenvolvimento do pais. Aiem das reformas no 
aparelho estatal, a informalidade, as deficiencias macroeconomicas, o excesso 
de burocracia, as deficiencias dos sen/igos publicos, os gargalos na infra- 
estrutura - tudo isso devera constar da agenda do proximo presidente. Nao 
imports se do PT ou do PSDB.

Veja 1° de margo, 2006 p. 9

Neste ultimo exemplo, constroi-se a imagem de quatro sujeitos: 
Lula, os partidos do PT e do PSDB, e o proximo presidente. Ao relacionar 
a esses sujeitos determinadas caracteristicas, Veja produz o discurso 
racionalista. A priori, apresenta-se a corrupgao como integrante de todos 
os sujeitos envolvidos, mas deve-se ressaltar que essa corrupgao, no texto, 
aparece relacionada aos partidos ou ao governo, ou seja, ao sujeito coletivo, 
nao necessariamente a um indivlduo especifico. Esta pode ser uma 
tentativa de amenizar os riscos causados pela afirmagao de que alguem e 
corrupto. Sao duas formagoes discursivas em oposigao: O PT em que se 
categoriza Lula e o PSDB ao qual pertencem os tucanos Jose Serra e 
Geraldo Alckmin. Acolisao entre essas duas formagoes discursivas se da 
nas eleigoes. Para tanto, sao duas as armas dessa disputa: a corrupgao e 
as conquistas economicas e sociais existentes nos dois polos de confronto. 
Em oposigao a esses argumentos, Veja propoe que se de atengao a 
“verdade que subjaz aos discursos eleitorais’’. Com essa afirmagao, Veja 
silencia que ha mentiras no jogo eleitoral dos candidatos. Entre essas 
mentiras estao as propostas de “prosperidade a baixo custo ou custo zero", 
este seria um discurso ilusorio em oposigao as reais necessidades politicas: 
choque de gestao, reforma na presidencia e ajuste fiscal. A verdade que 
se deve dar atengao na opiniao de Veja e a “linha de continuidade nos 
programas implementados por PSDB e PT ’, o que e considerado um salto 
de racionalidade, porque proporcionou progresso economico, mas numa
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velocidade lenta. Este e o problema, para o qual Veja encontra a solugao: e 
preciso aprofundar a continuidade entre os governos Lula e FHC; em 
sequencias injuntivas: “o proximopresidenteprecisa eliminaro que ainda 
atravanca o desenvolvimento do pais", para islso deve superar “a 
informalidade, as deficiencias macroeconomicas, o excesso de burocracia, 
as deficiencias dos servigos pubiicos, os gargalos na infra-estrutura 
Portanto, elabora-se o discurso racionalista pela oposigao racionalidade x 
irracionalidade na gestao do governo. Independents do sujeito que viesse a 
assumir o governo, ou seja, independe do sujeito agente, a razao descrita 
por Veja deve ser seguida para que haja progresso economico mais 
acelerado no pais.

CONSIDERAQOES FINAIS
Podemos comprovar que, no genero Carta ao leitor, a 

construgao das imagens dos sujeitos nao e gratuita, esta relacionada aos 
argumentos construidos em torno de uma defesa de valores que na opiniao 
da Veja, pelo menos implicitamente, equivale a solugao dos problemas 
descritos. Vimos tambem que os sujeitos nele representados nao sao 
sujeitos passivos, mas capazes de mudanga, portanto, agentes. De fato, 
a descrigao problema-solugao esta intimamente relacionada a conduta 
desses sujeitos. Encontramos tambem exemplos de sujeito coletivo, entre 
os quais se define o autor do genero em questao que, embora possa ser 
alguem especifico, nao assume a responsabilidade do escrito. A revista e 
a autora do texto. O discurso racionalista, por seu turno, materializa-se 
em sequencias descritivas e argumentativas, induzindo o leitor a concordar 
com determinados valores em detrimento de outros, e a acreditar que 
tanto os problemas, quanto as solugoes apresentadas sao verldicas.

NOTAS
1 Ver sobre isso Fernandes (2005, p. 22, 24).
2 Nos textos que analisamos ha uma predominancia da tematica politica, 
portanto os problemas sao, geralmente, relacionados a corrupgao, eleigao, 
economia, gestao politica, etc. Mas o corpus coletado nao foi extenso devido a 
proporgao do presente trabalho, por isso reconhecemos que outras tematicas 
podem ter sido trabalhadas.
3 Ver Possenti (2002, p. 108)
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LINGUA E SUJEITO: UM OLHAR DISCURSIVO EM 
CRONICA DE STANISLAW PONTE PRETA.

Aline Danieily Leal da SILVA 
Bolsista do PET Letras (UFCG)

1. INTRODUQAO
A lingua e constituida formalmente em varios niveis, tais como: 

fonemas, morfemas, oragoes, enunciados e textos, que se relacionam 
entre si. Porem, ela nao e uma unidade fechada em si mesma, devendo-se 
desconfiar da natural transparencia dos sentidos (evidencia do sentido) e 
das construgOes subjetivas autonomas (evidencias do sujeito) que nela se 
apresentam, sendo, portanto, considerada materialidade atravessada pela 
historicidade (exterioridade constitutiva), aberta a falha, que da suporte aos 
jogos de sentidos, determinados por relagoes discursivas. Ferreira (2000, 
p.24), ao refletir sobre a relagao entre lingua e discurso, afirma que “a falha, 
a fissura, o deslizamento, sao lugares de resistencia, lugar do impossivel 
(nem tao impossivel) e do nao-sentido (que faz sentido)”, consequentemente 
nao se pode defender nem a sistematizagao absoluta da lingua, nem a 
aleatoriedade completa do discurso.

Com base na investigagao dessas marcas do equivoco, 
objetiva-se, neste trabalho, perceber quais os processos utilizados na 
organizagao dos elementos linguisticos que constituem os sujeitos em 
sua discursividade e, portanto, produzem sentidos. Para tanto, sera 
analisada a cronica “A estranha passageira” de Stanislaw Ponte Preta, 
inclusa no livro Gol de padre da colegao Para gostar de ler, volume 23. 
Essa obra e dedicada, exclusivamente, a este autor e reune textos 
originalmente publicados nos principals jomais dos anos 50 e 60 que 
ganharam caracteristicas atemporais, caracterizando urn “humor que nunca 
envelhece”.

Em verdade, a figura de Ponte Preta e ficticia, sendo 
considerada a maior criagao do jornalista Sergio Porto, posto que seja urn 
personagem de caracteristicas proprias e estiio particular, inspirado no 
proprio jornalista e utilizado para assinar suas cronicas, tornando-se 
conhecido em todo o Brasil. O humor e sua caracteristica marcante e, com 
ironia e deboche, nada escapou ao seu olhar, abordando temas que vao
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desde o futebol, a polltica e a musica popular ate os (des)encontros humanos 
do cotidiano.

Acredita-se na hipotese de que as reflexoes, resultantes desse 
olhar discursivo direcionado a cronica de Stanislaw Ponte Preta, possam 
ser utilizadas na leitura de outros textos. Uma abordagem discursiva da 
tessitura textual auxilia um leitor menos experiente a perceber certos 
aspectos ideologicos que a constituem, construindo nele, dessa forma, 
uma visao mais crltica, o que torna o presente .estudo relevante para a 
interagao de sentidos no espago escolar.

2. FUNDAMENTAQAO TEORICA
A lingua, sob uma abordagem da Lingulstica, e considerada 

uma estrutura constitulda por elementos que se relacionam entre si e 
adquirem fungao determinada, resultante dessa relagao. Essa perspectiva 
limita-se a uma investigagao da parte interna da lingua, sendo uma 
abordagem reduzida, pois esse fenomeno e de natureza complexa e esse 
estudo abrange apenas uma das varias facetas que o constitui.

Outro olhar direcionado a lingua e o vies discursivo, que, 
mesmo prescindindo do lingulstico, vai alem de sua abordagem. Diz Orlandi 
(1994, p.298),

“Ao mesmo tempo em que procura ultrapassar o 
limite da frase (nivel ultimo da analise combinatoria 
estruturalista e o primeiro da gerativista), a nogao 
de discurso desloca a reflexao da dicotomia lingua 
e fala em que a lingua aparece como sistema 
abstrato (ideologicamente neutro) e/ou como codigo, 
com fungao puramente informativa. Para tanto, 
reintroduz na reflexao a nogao de sujeito (e por ela 
a de ideologia) e a situagao".

Faz-se relevante ressaltar que lingua e discurso n§o se opoem, 
representando extremos de uma divisao dicotomica; de um lado, 
encontram-se elementos internos (lingdlstico) e de outro, elementos 
externos (discurso -  social e historico), pois a exterioridade do discurso 
nao esta separada da lingua, mas e constitutiva desta. Nessa perspectiva 
teorica da Analise de Discurso (doravante AD), a lingua e o lugar material 
(base), onde vao se realizar os processos discursivos que produzem
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sentidos, possuindo, dessa forma, autonomia relativa, isto e, e um sistema 
passfvel de serformalizado e representado, porem e heterogeneo, aberto a 
contradipao, a falha, e a opacidade: pontos estes em que se entrelapam 
discurso e lingua.

A partir desta definipao de lingua como materialidade, deixa- 
se de ter uma estrutura linguistica, para se ter uma estruturapao 
(acontecimento), sendo nesse espapo discursivo que se apresentam os 
conceitos: ordem e organizapao. Esta ultima, vinculada a Lingulstica, visa 
a uma classificapao e a uma ordenapao do sistema linguistico abstrato 
(fonemas, morfemas, orapoes, enunciados e textos). A ordem, por sua 
vez, pertence a semantica discursiva e preocupa-se com o funcionamento 
da forma simbolica da lingua, em que lingua e discurso possuem sua 
ordem propria, que se reflete na organizapao. Interessam, portanto, ao 
analista do discurso a ordem do significante (capaz de equivoco/falha), a 
ordem da historia (materialidade simbolica), e a relapao entre elas: a ordem 
do discurso.

A instancia da constituipao, que se relaciona ao fato de 
linguagem e ao modo como os discursos se inserem numa ordem propria, 
precede a formulapao dos dados (produto), que se relaciona ao fato de 
lingua e ao modo como os fatos linguisticos se organizam num sistema, o 
que permite ao analista de discurso ter uma compreensao generica do 
discurso. No tocante a essa relapao lingua e discurso, o analista faz o 
percurso inverso, interpretando a base empirica, a fim de investigar os 
mecanismos de funcionamento que produzem sentidos para a lingua. Esse 
gesto de interpretapao e relevante, pois nos niveis da constituipao e da 
formulapao coexistem as evidencias do sentido e do sujeito:

“O sujeito ja tem sua posipao determinada e ele ja 
esta sob efeito da ilusao subjetiva, funcionando ao 
nivel imaginario, afetado pela vontade de verdade, 
pelas suas intenpdes, pelas evidencias do sentido 
e pela ilusao referencial (a da literalidade)”. 
(ORLANDI, 1996, p.50)

De um lado, a evidencia do sentido “literal” refere-se a ilusao 
que faz com que uma palavra queira dizer aquilo que realmente diz, se 
apresentando ao sujeito como se ja estivesse la a sua disposipao. De
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outro, a evidencia subjetiva consiste na iiusao do sujeito que se mostra 
como origem de si, possuindo existencia propria. Ele e resultado da 
interpelagao da ideologia, assumindo uma formagao discursiva dada, 
entendida, aqui, “como aquilo numa mesma formagao ideologica dada -  ou 
seja, a partirde uma posigao dada em uma conjuntura socio-historica dada 
-quedetermina o que pode e deve serdito" (ORLANDI, 1999, p.43), sendo, 
portanto, uma posigao entre outras possiveis, se tornando sujeito na medida 
em que se projeta da sua existencia empirica para sua posigao discursiva, 
em que o modo de constituigao nao Ihe e acessivel. Essas evidencias 
fundadoras resultam do efeito ideologico eiementar, que e condigao de 
existencia do sujeito e do sentido, em que tanto a ideologia quanto o 
inconsciente tern em comum a caracteristica de dissimular sua propria 
existencia ng interior do seu mesmofuncionamento.

Para a AD, no entanto, a lingua nem e transparente, nem o 
sujeito e responsavel por sua tala, isto e, em relagao a significagao, existe 
uma tensao, que, de acordo com as formagoes discursivas presentes no 
texto, os sentidos se fazem mutaveis e permanentes: nem sao fixados a 
priori, nem desligados como se pudessem ser qualquer urn, mas 
determinados por certas condigoes de produgao. Ja em referenda a 
subjetividade, o sujeito e constituido na interagao com o outro, e 
descentrado: “embora fundamental, porque nao existe discurso sem sujeito, 
perde sua centralidade ao passar a integrar o funcionamento dos 
enunciados” (BRANDAO, 2004; p.78). O sujeito nao pode ser considerado 
nem totalmente livre, nem totalmente assujeitado ideologicamente; “ao 
mesmo tempo em que e interpelado pela ideologia, ele ocupa, na formagao 
discursiva que o determina, com sua historia particular, urn lugar 
essencialmente seu” (op. cit, p.8).

Essas evidencias nao assumem, em AD, urn carater negativo, 
pelo contrario, sao elas que possibilitam a significagao da lingua, ja que a 
historia dos sentidos e dos sujeitos e inseparavel: “ao produzir sentido, o 
sujeito se produz, ou melhor, o sujeito se produz, produzindo sentido” 
(ORLANDI, 1996; p.56-57), em que ao assumir uma formagao discursiva, 
o sujeito delimita sentidos possiveis de se materializar no texto. A AD, 
contudo, interessa apenas o processo de produgao das evidencias, buscando

78



explicitar os mecanismos produtores de significados, com base na falha, 
na fissura (lugar de resistencia), marcadas por ambiguidade e incompletude, 
constituintes da ordem linguistica.

O texto e considerado, entao, unidade empfrica de analise do 
discurso, que, por ser resultado de um percurso discursivo, serve de base 
para a investigagao de tais processos de produgao de sentido na lingua, 
caracterizando-se como uma composigao linguistica fechada em si mesma, 
que possui comego, meio e fim. O texto e simultaneamente unidade e 
dispersao; em termos heterogeneos, o texto funciona em sua circulagao 
(contexto de produgao) na sociedade humana; em sua materialidade 
(diferentes materials simbolicos e de natureza da linguagem), e em suas 
diversas formagoes discursivas (posigoes do sujeito) que compoem a 
ordem do discurso a que pertence.

Segundo Dantas (2007, p.92-93), sao tres os criterios para 
diferenciar os tipos de usos textuais: a instituigao, as modalidades da lingua , 
e os suportes textuais, sendo que cada tipo textual, relacionado a um 
criterio, comporta generos textuais diversos, os quais sao constituidos 
com a predominancia de sequencias linguisticas do tipo argumentativas, 
narrativas, descritivas (generos discursivos).

Vale salientar que um unico genero textual pode participar, ao 
mesmo tempo, de mais de um universo institucional, como e o caso da 
cronica que e um hibrido, vinculado as instituigoes jornalistica e literaria; 
de um lado, a existencia efemera do texto jornalistico: os acontecimentos 
diaries que estampam os jornais sao “informados” aos leitores, de uma 
forma mais objetiva; de outro, a transformagao dos acontecimentos 
prosaicos em algo mais consistente: o dia-a-dia marcado pela agitagao, 
pelo consumismo, provoca certo automatismo nas pessoas, que nao 
conseguem enxergar as coisas pequenas e valiosas do cotidiano.

Tal genero textual tern como suporte de veiculagao o jornal, o 
livro e, com as novas tecnologias, enderegos virtuais na rede mundial. Em 
sua constituigao, predominam a narragao e a descrigao, textualizadas numa 
linguagem informal, sem a exclusao da modalidade formal em certas cronicas.

A heterogeneidade das posigoes do sujeito no texto assume 
carater de unidade na medida em que essa entidade e interpelada

79



ideologicamente: “o texto e heterogeneo e se apresenta como uma unidade, 
dada sua relapao com o discurso e sua inscripao em uma formapao 
discursiva especifica que se confronta com as outras” (ORLANDI, 1988, 
p.60), construindo, portanto, as evidencias. Ao pensar a descentralizapao 
subjetiva, no entanto, sao ocupadas varias posipoes enunciativas pelo 
sujeito, tais como: locutor, enunciadore autor, precisados na citapao abaixo:

“Locutor: e aquele que se represents como eu no 
discurso; enunciador. e a perspectiva que esse 
eu constroi; autor: e a fungao social que esse eu 
assume enquanto produtor da linguagem. O autor 
e, dentre as dimensoes enunciativas do sujeito, a 
que esta mais determinada pela exterioridade 
(conteudo socio-historico) e mais afetada pelas 
exigencias de coerencia, nao-contradipao, 
responsabilidade” (BRANDAO, 2004, p.84-85).

O sujeito se assujeita a lingua, na historia, isto e, eletrabalha 
heterogeneamente com e sobre a linguagem, produzindo marcas que 
atestam essa relapao do seu dizer com o mundo, sinais estes que nao sao 
encontrados diretamente, de forma univoca, ja que nao existe relapao 
direta entre referenda e texto, fazendo-se relevante teorizar. Por meio 
dessa materialidade, a analise a seguir, observara, na cronica “Aestranha 
passageira” de Stanislaw Ponte Preta, a relapao entre lingua, sujeito e 
discurso em tres niveis de investigapao: piano da enunciapao, piano da 
evidencia dos sujeitos e dos sentidos e, por fim, o piano de significapao 
discursiva.

3. UMA ANALISE DE TEXTO
A cronica e estruturada em sequencias narrativas que se 

utilizam do dialogo, materialidade esta que da suporte ao funcionamento 
de uma conversa entre dois passageiros de urn voo: uma mulher 
(“passageira de primeira viagem”) e o seu vizinho de poltrona, tendo como 
plateia as outras pessoas que embarcaram no mesmo aviao: “ Os outros 
passageiros estavam se divertindo as minhas custas, a zombar do meu 
embarago ante as perguntas que aqueia senhora me fazia aos berros, 
como se estivesse em casa, entre pessoas intimas”.
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Com um olhar externo ao seu contexto de produgao, percebe- 
se a existencia de um responsavel porsua produgao: Stanislaw Ponte Preta. 
No entanto, esse ser que inventa a estoria no texto, ja e, em si, uma 
construgao do individuo de existencia empirica, Sergio Porto, que e 
jornalista, identifica-se as outras pessoas e tern RG. Mesmo que esse 
pseudonimo possua caracteristicas proprias, a formagao ideologica do 
jornalista influenciara o texto desde sua constituigao lingufstica ate as ideias 
nele veiculadas.

Outra figura externa e o leitor, que pode receber o texto de 
diversas maneiras, podendo aceitar seus significados, recusa-los ou 
modifica-los, substituindo-os por outra leitura de mundo, que melhor Ihe 
convier. Essa atitude sera influenciada pelas formagoes discursivas que 
Ihe constituem, existindo, pois, uma heterogeneidade de opinioes entre 
leitor(es) e autor.

No piano de constituigao textual, percebem-se as diversas 
posigoes enunciativas do sujeito, adquirindo carater polifonico, na medida 
em que um mesmo recorte enunciativo possui varios locutores, ou mais 
de um enunciador (mais de uma perspectiva), representados num estatuto 
dialogal. Essas relagoes sao significativas para a investigagao dos sentidos, 
constituidos pelos discursos presentes no texto, o que as torna 
fundamentals para a compreensao do efeito simulador de riso, na 
construgao geral do texto.

3.1 Fungoes enunciativas

O locutor e a figura responsavel pelo dizer, que se representa 
internamente ao discurso como “EU”. Ao observar o trecho a seguir, 
percebe-se a presenga de dois locutores.

- 0  senhor sabe? E a primeira vez que eu viajo de aviao. Estou com zero bora de 
vdo -  e riu nervosinha, coitada.
Depois pediu que eu me sentasse ao seu lado, pois me achava muito calmo e 
isto iria Ihe fazer bem. La se ia a oportunidade de ler o romance policial que eu 
comprara no aeroporto, para me distrair na viagem. Suspirei e fiz o bacano 
respondendo que estava as suas ordens. (grifo nosso)
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As formas da primeira pessoa (expressas pelos pronomas 
“eu”, “eu” -  “me”, respectivamente) se referem, portanto, a locutores 
diferentes que tern as suas vozes demarcadas linguisticamente, concebendo- 
se o Locutor 1 (L1), a passageira inexperiente, e o Locutor 2 (L.2), passageiro 
que senta ao lado de L1, Esse desdobramento da figura do locutor e proprio 
dodiscursodireto1.

O locutor se distingue do sujeito emplrico, sendo “urn ser de 
discurso que, pertencendo ao sentido do enunciado, esta inscrito na 
descripao que o enunciado da de sua enunciapao” (op. cit. p.72), ou seja, 
esta no piano textual e e facil de se perceber, mediante suas marcas de 
locupao. O sujeito empirico, na verdade, e o ser real que escreve ostextos 
e os toma como propriedade. Desse modo, essa funpao enunciativa, no 
texto em analise, deveria ser preenchida por Stanislaw Ponte Preta, que e 
o nome que assina a cronica, e a formula com estilo proprio, possuindo 
seus direitos autorais. Todavia, ele e urn personagem, nao devendo ser 
considerado com tal, sendo essa posipao de sujeito empirico, como 
mencionado anteriormente, atribuida a Sergio Porto. Ponte Preta, entao, 
e uma figura de entremeio, ao mesmo tempo em que e real na condipao 
de pseudonimo, e tambem discursivo na condipao de funpao autoral.

O enunciador, por sua vez, representa a pessoa que tern o 
seu ponto de vista presente nos acontecimentos vinculados ao texto. No 
trecho anterior, a frase em negrito e dita por L2, contudo exprime a visao 
de L1 que passa a enunciador (E1), ou seja, L2 incorporou em sua fala, a 
de E1. Ja o enunciado “e riu nervosinha, coitada" veicula sua propria 
perspectiva (L2=E2) em relapao a personagem com quern ele interage, 
sendo esse tipo de polifonia proprio do discurso indireto2. Aexistencia do 
enunciador tambem e marcada: “O uso de determinadas palavras, 
expressoes, pode modalizar o enunciado demarcando a perspectivas de 
quern fala" (op. cit. P. 74), porem seus limites sao mais fluidos, exige do 
leitor a recuperapao do discurso no qual a lingua funciona. Por essa analise, 
constatamos que locutor e enunciador sao papeis nao atribuiveis a urn 
unico ser.

O texto e tecido por varios enunciados, considerado^ como 
unidade de construpao do discurso, mas a apreensao da enunciapao na
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produgao de sentidos so 6 possi'vel se referida aos seus elementos 
constituintes (sujeito, lingua e contexto). Essa trama de enunciados se 
revela por diversas falas (ou pontos de vista) que se inserem em formagoes 
discursivas diferentes inter-relacionadas (oposigao, concorrencia, 
complementagao, etc.).

O autor e uma unidade, que produz linguagem e ocupa uma 
fungao social, resultante da determinagao do sujeito, com uma formagao 
discursiva dada. Em consonancia com essas ideias, pode-se afirmar que 
Sergio Porto e o sujeito que atribui a Stanislaw Ponte Preta a fungao social 
de autor. Consequentemente, todos os discursos assumidos nas cronicas 
sao de inteira responsabilidade do pseudonimo com fungao de autoria e 
nao do sujeito empirico Sergio Porto.

3.2 Lingua e sujeito: processo constitutivo de evidencias

A concepgao de sujeito uno, fonte ou origem do sentido e, 
tambem, para a AD urn efeito ideologico, necessario e constitutivo do 
sujeito. Na cronica em analise, existem duas evidencias do sujeito que se 
contrapoem: “A passageira de primeira viagem” (Sujeito 1- S1) e o 
passageiro que esta ao seu lado (Sujeito 2 -  S2).

Por se tratar de uma conversagao, cada sujeito cria uma 
imagem do outro e essa evidencia esta materializada no texto, em sua 
sistematicidade. A adjetivagao e dentre outros urn processo iinguistico 
relevante, que sai da organizagao lingUistica e contribui para produzir 
sentidos na ordem da lingua (estruturagao), sendo utilizada para 
caracterizar os seres envolvidos na trama discursiva, diferenciando-os urn 
dos outros, fazendo-se relevante nessa analise.

S1 comega a ser caracterizado pelo titu lo “A estranha 
passageira”. Numa consulta ao minidicionario Aurelio da lingua portuguesa, 
o adjetivo “estranho” significa “(1). O que e esquisito, extraordinario; (2). O 
que e de fora, estrangeiro [...]. (5). Que nao faz parte de algo”. Desse 
modo, o titulo adquire urn novo peso significativo, na medida em que 
demonstra a nao familiaridade da passageira com os acontecimentos 
relacionados a uma viagem de aviiao. Essa significagao se estende ao

83



espago -  o aviao e caracterizado como um lugar estranho, “que ela e de 
fora", e a propria identidade da personagem -  passageira estranha. Nos 
dois casos, o adjetivo estranho enriquece-se significativamente num piano 
linguistico (sentido de dicionario) e discursivo (definigao dos lugares e dos 
sujeitos).

Segundo o seu interlocutor, o estado da “estrangeira” era de 
tensao,“nervosinha, coitada", “azougue". “Nao parava de badalar. Olhava 
para tras, olhava para cima, mexia na poltrona e quase levou um tombo, 
quando puxou a alavanca e empurrou o encosto com forga, caindo para 
tras e esparramando embrulhos para todos os lados". Todos esses tragos 
de nervosismo constroem a imagem de quern nao esta preparada para a 
realidade com que vai se deparar. Em termos discursivos, temos dois 
sentidos que tocam a lingua: a realidade empirica da viagem de aviao e o 
real, constructo discursivo, que aponta para as expectativas do que sera a 
viagem para o personagem, segundo a otica de seu interlocutor.

Ele a denomina de “Madama". Essa forma abrasileirada de 
"madame", termo em trances, pode vir dotado de certa ironia. Essa palavra 
e utilizada para designar uma dama da alta sociedade, que possui requintes 
proprios da Franga, pais desenvolvido e famoso por preservar a polidez e 
o luxo. Isso ocorre, pois essa passageira tern atitudes que se opoerri a 
essas caracteristicas. Fala aos “berros” (gritos de certos animais) e e 
desaje itada “Madama entrou no aviao sobragando um monte de 
embrulhos, que segurava desajeitadamente".

Por ser a primeira vez que ela viaja de aviao, transpose 
geralmente utilizado por pessoas de classe media alta, e por nao saber se 
comportar nesse ambiente segundo as regras de etiqueta aceitas 
socialmente, pode-se inferir que ela nao nasceu pertencente a alta 
sociedade. Outro aspecto relevante e o fato de ela estar carregando uma 
grande quantidade de pacotes, remetendo a duas imagens comuns, de 
um lado, uma “sacoleira”, que viaja a outros lugares em busca de 
mercadoria para revender; de outro, a imagem de “burgues emergente”, 
que possui bastante dinheiro, mas que nao tern modos e “cultura”.

Um dos aspectos fisicos mais ressaltados da passageira diz 
respeito ao seu biofisico: “Gordacomo era, custou a se encaixarna poltrona
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e arrumar todos aqueles pacotes", tinha uma “farta cintura" e “com tantas 
carnesparecesse mais um agougue". Por essas caracteristicas, ela estava 
fora dos padroes da sociedade, que concebe como “bonito” o estereotipo 
das modelos magerrimas: Esse e um fatorque se relaciona a sua posipao 
social, ja  que pessoas de classe media/ alta possuem condipoes para 
manter esses padroes, por exemplo, frequentar academias e possuir uma 
alimentapao balanceada, com a ajuda de urn nutricionista. Esse discurso 
de beleza implicito torna mais ironica a fala do enunciador e produz o 
efeito de riso no texto da cronica.

S2, segundo o ponto de vista de S1, e um homem “calmo”, de 
tal maneira que S1 se sente melhor ao lado dele. Como a cronica e contada 
segundo a perspectiva de 5.2; ele constroi uma imagem de si proprio: um 
“bacano” que abdica de ler seu “romance policiaf (mesmo.com certa 
resistencia “suspire?), para ajudar a senhora que esta ao seu lado. Ele 
fala baixinho (tern “educapao” / modos) e nao e estranho aquele lugar (ja 
viajou de aviao), ajudando-a a por o cinto e esclarecendo algumas.duvidas 
de S1 sobre o aviao. Portanto, e construida uma oposipao dedmagens 
sociais: o homem socialmente realizado e a mulher socialmente 
marginalida. . . o : k . i .. .;

As questoes, abaixo referidas, sao produzidas por S 1, 
materializando textualmente o apice de seu estranhamento:

Primeira questao:
Para que servo esse saquinho ai? [...]
- E para a senhora usar em caso de necessidade -  respondi baixinho. [...]
- Uai... as necessidades neste saquinho? No aviao nao tem banheiro?

Segunda questao:
- Quern e essa tal de emergcncia que tem uma porta so para ela?
Expliquei que emergencia nao era ninguem, a porta e que era de emergencia, 
isto e, em caso de necessidade; saia-se por ela; .

‘Ultimo vexame":
Olhou pela janela (ela pedira para ficar do lado da janela para vera paisagem) 
egritou:
- Puxa vida!!!
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Todos olharam para ela, inclusive eu. Madama olhou para a janela e disse:
- Olha la embaixo.
Eu olhei. E ela acrescentou: - Como nos estamos voando alto, mogo. Olha so... 
o pessoal la embaixo ate parece formiga.
Suspirei e lasquei:
- Minha senhora, aquilo sao formigas mesmo. O aviao ainda nao levantou vdo.

O efeito de riso surge da inadequagao da “estranha passageira” 
ao novo ambiente, com suas perguntas insolitas sobre conhecimentos ja 
fixados pelos outros passageiros (que tem mais experiencia em voo). No 
espago do equivoco da lingua, desaparece a transparencia de sentido da 
linguagem, pois as palavras e expressoes significam de forma diferente 
de acordo com posigoes diferentes (formagao discursiva) sustentadas por 
aqueles que as empregam. Assim, “caso de necessidade” para a mulher 
esta relacionado a outras necessidades biologicas, que exigem privacidade 
e, portanto, de urn lugar apropriado para isso. Para o S2, a necessidade 
tem relagao direta com aspectos do voo e nao apenas com fungoes 
biologicas.

Do mesmo modo, a palavra “emergencia” adquire significados 
diferentes para os sujeitos; para S1, o termo1 "emergencia” faz alusao a 
uma pessoa (nome), que teria uma porta so para ela,.fenquanto para S2, 
que esta familiarizado com o universo interno d6 aviao, esse termo significa 
uma porta de “emergencia”, para "caso de necessidade".

A partirdo “ultimo vexame”, S2 constroi uma concepgao negativa 
de S1 em relagao a sua inteligencia, vendo-a como urn sujeito com 
deficiencia de conhecimento de mundo. Incialmente, no enunciado “elapedira 
para ficardo lado da janela para verapaisagem”, S2 percebe S1 como uma 
pessoa que nao analisa a situagao em termos amplos, dai nao ter raciocinado 
que o aviao, ao decolar, estaria tao longe do chao que nao daria para ver a 
paisagem pela janela. Em seguida, ele ve S1 como incapaz de distinguir 
formigas de pessoas. Finalmente, S1 nao e descrita com algum livro ou 
revista, em contraposigao a S2: “La se ia a oportunidade de ler o romance 
policial que eu comprara no aeroporto, para me distrair na viagem” e a 
outros passageiros “resolveram abrirjornais e revistas ou se acomodarem 
para tirar uma pestana durante a viagem". Pode-se afirmar que S2 associa

86



aquela deficiencia cognitiva de S1 ao fato de que ela nao le, ou nao demonstra 
esse tipo de comportamento.

3.3 Uma significagao discursiva
Texto e discurso nao se relacionam por meio de igualdade, 

pois a trama textual e unidade de analise, mas nao e unidade de construgao 
do discurso, lugar natural ao enunciado. Do mesmo modo, um texto pode 
ser constituido por um ou varios discursos. A perspectiva discursiva que 
predomina na cronica e a de S1 (narrador), ja que e ele quern conta a 
historia. A sua fala esta relacionada ao senso comum, ou seja, ha uma 
empatia entre os discursos por ele propagado com as concepgoes tidas 
socialmente como verdade. A mulher e uma emergente, pobre que 
conquistou uma melhora financeira, mas nao possui requinte e etiqueta 
de uma pessoa educada em uma classe mais abastada. Nunca viajou de 
aviao, nao sabe se comportar nesse ambiente, e nao e caracterizada como 
uma leitora, o que, em termos sociais genericos, a passageira (S2) e 
considerada desprovida de inteligencia. O discurso existente e que pobre 
"nao tern leitura", “nao tern cultura livresca” e, portanto, nao esta preparado 
para os desafios de um mundo tecnologicamente avangado.

Outro discurso presente e que a concepgao de que "ser gordo 
e ser feio” e objeto motivador de riso na maioria dos grupos sociais. Esse 
aspecto fisico se confronta com os padroes aceitos socialmente, ja que a 
imagem da riqueza (aspiragao das pessoas em uma sociedade capitalista) 
e caracterizada por uma pessoa magra, que gasta dinheiro com sua 
“saOde”. Do mesmo modo, “ser desajeitado e feio”, nao saber se comportar 
nos lugares, nao ter etiqueta. Essa situagao ganha relevancia pelo fato da 
personagem ser mulher, que atualmente ainda e tida em alguns discursos 
como inferior ao homem. Assim, para o narrador, “a estranha passageira” 
e mulher, tola, gorda e pobre.

Ha, portanto, na crbnica em analise, uma oposigao entre 
dois discursos: um discurso do dominante e um discurso do dominado 
(emergente). No primeiro, estao presentes o S2 e todos os outros 
passageiros do aviao, que comungam com as ideias estabelecidas 
socialmente. No segundo discurso, situa-se S1, que possui caracteristicas
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fisicas, intelectuais e posigao social que entram em oposigao com as 
“verdades sociais”. Portras do riso, sinal de desprezo pelo diferente (inferior), 
esta uma imposigao de cultura (superior).

E relevante refletir que esses discursos, veiculados no texto 
e produzidos porS2, fazem parte de um assujeitamento ideologico do autor 
Stanislaw Ponte Preta a determinados discursos sociais ja ditos 
anonimamente. Embora o pseudonimo seja responsavel ideologicamente 
por tais discursos anonimos, efetivamente as formagoes discursivo- 
ideologicas constituem um trago do sujeito empirico Sergio Porto.

4. CONSIDERAQOES FINAIS
Abordar discursivamente um texto proporciona a revelagao 

das relagoes ideologicas que o constitui. Em ultima analise, observou-se 
como lingua e sujeito se relacionam entre si na constituigao do discurso, 
produzindo sentidos. Foi observado, primeiramente, o piano da enunciagao, 
onde se constatou a diferenga entre sujeito-autor e locutor-enunciador; 
depois, o piano lingtiistico, no qual foi pensada a relagao lingua e discurso; 
e porfim, o piano discursivo, no qual se pensou a relagao interdiscursiva 
entre enunciados da cronica e falas anonimas do senso comum.

Julga-se, aqui, que esse estudo adquire relevancia didatico- 
pedagogica, na medidaem queauxiliaoalunoa perceberessasdimensoes 
constitutivas do texto, contribuindo para a sua formagao critica. Evidenciar 
tais fenomenos no texto permite aos professores de lingua materna 
desenvolver estrategias de estudo do genera cronica em sala de aula.

NOTAS_______________________________________________________
1 Essa acepgao do termo discurso vincula-se a literatura e e definido como 
reprodugao direta da fala e/ou pensamentos das personagens.
2 Discurso indireto: onde o autor relata indiretamente, com as palavras do narrador, 
o que o personagem pensou ou disse. Este conceito nao faz parte da AD, no 
entanto e relevante para a compreensao da analise da ordem da lingua.
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O SILENCIO NAS FALAS DE CANDIDATOS AO  
VESTIBULAR 2007 DA UFCG

Carolina Nicacia O. da ROCHA 

Graduanda em Letras (UFCG)

1. INTRODUQAO
Na vida sempre houve diferengas, sejam diferengas entre 

religiao, polftica, futebol ou educagao. Na educagao, especialmente no 
Brasil, a diferenga esta entre o ensino publico e o privado. Essa diferenga 
e dita por diferentes sujeitos, professores, alunos, diretores, pais, entre 
outros, principalmente, nos discursos de professores e de alunos. A dos 
professores quando afirmam que nao possuem materials suficientes para 
a realizagao de suas atividades ou quando asseguram que as salas de 
aula sao superlotadas. A dos alunos quando dizem que seus professores 
nao querem ministrar aulas ou quando nao valorizam os seus professores, 
por considerarem que os mesmos nao se dedicam suficientemente ao 
trabalho da escola publica.

Nesses discursos, e em qualqueroutro, ha o silencio que 
Orlandi (1992) afirma ser elemento constitutive do sentido. Diante dos 
varios discursos que aparecem. nessa esfera escolar, analisaremos ô  
silencio presente nas falas de ex-alunos do ensino medio de escolas 
publicas e particulares da cidade de Campina Grande. Sob esta otica, 
este trabalho devera responder a seguinte questao de pesquisa: como se 
configura o silencio no discurso de ex-alunos de ensino medio?

Esta e uma pesquisa de cunho interpretative, tendo como base 
as referencias metodologicas da Analise do Discurso Francesa. O corpus 
e composto por 11 discursos de candidatos ao vestibular da UFCG, 
entrevistados no primeiro dia da realizagao da 2a etapa das provas do 
vestibular da UFCG, do quais seis terminaram o ensino medio em escola 
particular, quatro em escola publica e urn se absteve de informar onde 
havia cursado o ensino medio.

Este artigo esta organizado em cinco segoes. Na segao 1, 
trazemos a presente introdugao. Na segao 2, apresentamos algumas 
contribuigoes teoricas sobre o silencio e a inferencia. Na segao 3, sao 
analisados os silencios presentes nos discursos dos ex-alunos. Na 4,
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apresentamos algumas consideragoes finais e na ultima segao, as 
referencias bibliograficas utilizadas no mesmo.

2. FUNDAMENTAQAO TEORICA

2.1. Silencio
Para Orlandi (op.cit), o silencio e fundamental para constituir 

o sentido. O silencio esta presente em tudo, seja na musica, no filme, na 
poesia, na religiao ou em qualquer aspecto cultural, politico e historico. 
Segundo essa autora, existem varios silencios, a saber: o das emogoes, o 
mistico, o da contemplagao, o da introspecgao, o da revolta, o da 
resistencia, o da disciplina, o do exerclcio do poder, o da derrota da vontade, 
etc. O silencio, segundo Prandi (apud, ORLANDI, op.cit., p. 54), pode se 
apresentar de varias maneiras, atraves da reticencia, da descontinuidade 
tematica, da subdeterminagao semantica, entre outras. Portanto, existe 
urn tipo de silencio para cada ocasiao e este e expresso de maneira 
variada.

O silencio nao fala, significa, segundo Orlandi (op.cit., p. 44), 
ele significa de multiplas maneiras e e o  objeto de reflexao de diferentes 
teorias, a saber: filosofia, psicanalise, sociologia, etnologia e lingulstica. 
Sem o silencio nao ha sentido, sua presenga e necessaria a significagao. 
No entanto, e diffcil entender o silencio sem considerar os fatores que 
constituem a historia do texto, uma vez que o sentido e construldo nesse 
processo. Portanto, sem a historicidade e impossivel compreender o 
silencio. (cf. ORLANDI, op.cit., p. 46-7).

Podemos dizer que o silencio se opoe a linguagem verbal, e 
uma diferenga relevante entre esses dois modos de expressao e que, 
enquanto o primeiro significa de modo contlnuo, absoluto, o segundo 
significa por unidades discretas, formais. A linguagem impulsiona o que 
ela nao e para o “nada” e o silencio segura esse “nada” e o multiplica em 
sentidos para significar. (cf. ORLANDI, op.cit., p. 48-9). Assim sendo, a 
linguagem verbal serve para conduzir o sentido do texto.

Cruz (2005, p. 122), citando Orlandi (1995), diz que o silencio 
e “a referenda que indica uma democracia concretamente desmentida
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nas suas praticas alicergadas pela politica de silenciamento” e que e 
necessario captar o significado do silencio, pois ele faz parte de uma 
formagao discursiva que nunca e individual, mas plural.

Assim, podemos dizer que quanto mais falamos, mais silencio 
se apresenta e “sem o silencio nao ha sentido porque o silencio e a materia 
significativa por excelencia” (ORLANDI, op.cit., p. 55). Normalmente, o 
silencio e utilizado quando desejamos apagar outros sentidos ou quando 
resolvemos dizer 'A’ para nao dizer ‘B’, mas ha sempre algo nao explicito 
no texto, pois assim o ouvinte/leitor podera gerar suas proposigoes, como 
sera descrito na segao seguinte.

2. 2. Inferencia
A inferencia, segundo Dell’lsola (2001), ocorre durante a leitura 

com a construgao do sentido. A inferencia esta diretamente ligada ao estado 
afetivo do individuo e a sua crenga em relagao a sociedade.

Dell’lsola (op.cit., p.42-5) apresenta a concepgao teorica sobre 
inferencia de varios autores, dentre os quais podemos destacar a de Bridge 
(1977) que diz: inferencia e “uma informagao semantica nao explicitamente 
estabelecida no texto, mas gerada pelo leitor durante o processo inferencial 
de especificagao de proposigoes”.

Com a diversidade de conceitos, a autora conclui afirmando 
que “inferencia e urn processo cognitivo que gera uma informagao 
semantica nova, a partir de uma informagao semantica anterior, em urn 
determinado contexto”. Assim, as inferencias ocorrem na mente do leitor 
em que este constroi novas proposigoes a partir de outras ja existentes. 
Estas ja existentes interferem na leitura, uma vez que o leitor extrai 
inferencias determinadas por contextos psicologicos, sociais, culturais, 
situacionais, dentre outros.

Durante a leitura, a informagao processada pode ter sido 
fornecida de forma explicita pelo texto ou pode ter sido obtida apenas por 
implicagao que e a inferencia (cf. DELL’ISOLA, op.cit., p. 51).

De acordo com C Frederiksen, J Frederiksen, Humpherey & 
Ottsen (1978, apt/cfDell’Isola, op.cit., p.57-8) existem quatro tipos principais 
de inferencia: a de primeiro estagio -  que assegura a interpretagao do
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texto a inferencia conectiva -  liga as proposigoes preserves no texto 
com as que as precedem a inferencia estrutural -  com poe^m a 
organizagao tematica para o texto e a inferencia extensiva -  iiga o que foi 
lido ou esta sendo lido ao conhecimento previo do leitor.

Clark (1977, apud Dell’ lsola, op.cit., p.60) classifica as 
inferencias como processos de referenda, que podem ser direta, indireta por 
associagao, indireta por caracterizagao, alem das relagoes temporais. A 
referenda direta e o processo inferencial simples e comum em que ha uma 
relagao direta entre o referente e o referido. A referenda indireta por associagao 
se caracteriza porfazer referenda a algo indiretamente associado a urn objeto, 
evento ou estado e nao a ele proprio. E a referenda indireta por caracterizagao 
refere-se ao objeto que desempenha papel em um evento ou circunstSncia ja 
mencionado. Essas inferencias podem ser autorizadas e podem ser nao- 
autorizadas, mas o autor nao detem o poder de controlar a geragao de 
inferencias dos leitores. O autor nao tem esse poder, uma vez que o texto, 
quando se torna publico, fica sujeito a inumeras inferencias.

3. ANALISE
Nesta parte de analise,, iremos observar o discurso evocado 

pelos candidatos ao vestibular da UFCG de Campina Grande. Para isso, 
dividimos a presente analise em tres categorias, quais sejam: (1) discurso 
que aparentemente conhece o genero argumentative, (2) discurso que 
aparentemente nao conhece o genero argumentative e (3) o discurso que 
menospreza as escolas publicas.

3.1 D is c u rs o  q u e  a p a re n te m e n te  c o n h e c e  o g e n e ro  
argum entative

O genero argumentative e um dos generos que todo aluno ao 
sair do ensino medio tem o dever de saber. O poder de argumentagao e 
muito importante para quern quer fazer uma boa prova em qualquer 
concurso.

O exemplo exposto abaixo demonstra que, na pergunta mais 
comum de saber qual a sua opiniao, o entrevistado consegue responder de 
forma adequada a pergunta.
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Exem plol:
Candidato 6
E „ t : O que voce achou da prova de portugues?
Cand.: Tava facil, mas so que as perguntas estavam muito complicadas, quando 
voce chegava no final tinha que comegara lertudo de novo, foi meio cpmplicada, 
confusa, mas deu pra fazer.

Como podemos perceber, o entrevistado responde realmente 
expressando sua opiniao acerca da prova de portugues do vestibular da UFCG 
e nao tenta desviar do assunto ou simplesmente responde ‘gostei’ ou 'nao 
gostei’. Tambem podemos dizer que o candidato produziu um silencio no 
intuito de apagar outros sentidos, por isso disse ‘A’ para nao dizer ‘B’. Ou 
seja, o candidato disse “quando voce chegava no final tinha que comegar a 
lertudo de novo, foi meio complicada” para nao pedirdiretamente a Comissao 
Organizadora do concurso que faga questoes mais simples, curtas, pois nao 
esta sendo possivel resolver uma prova desse tipo.

Esse mesmo tipo de silencio foi produzido pelo candidato 8, 
como reproduzido abaixo:

Exemplo 2:
Candidato 8
Ent.: Voce gostou das questoes de Lingua Portuguesa?
Cand.: Gostei, gostei. Tava bem criativa, agora tinham umas que estavam muito 
extensas.
Ent.: E as questoes de gramatica eram semelhantes as trabalhadas na escola 
Cand.: Nao, nao. Na prova ai tinha muita coisa relacionada aos textos dos livros 
e na sala de aula num tinha muito isso nao.
Ent.: O professor trabalhava na sala de aula mais ou menos o que?
Cand.: Ele trabalhava assim, em cima de questoes de vestibular e adjunto, 
trabalhou muito adjunto adnominal ai trabalhou as conjungoes, mais essas coisas.

Como podemos perceber, esse candidato tambem consegue 
expor sua opiniao, embora comece sua resposta com a tipica de quern 
nao quer responder o restante, ele segue apresentando seu ponto de vista 
em relagao a prova.

Interessante nesse discurso e que esse candidato da mostras 
de que conseguiu perceber o discurso da prova, o qual inter-relaciona a
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gramatica ao texto e nao apresenta a gramatica sem contextualizagao, 
“nua-e-crua”. Enquanto que na escola, segundo o exemplo supracitado, 
trabalha a gramatica isoladamente.

Portanto, esses candidates demonstraram conhecer o genero 
argumentative de posicionamento. Ao serem indagados, nenhum 
respondeu apenas com verbo da pergunta, os dois acrescentaram algo a 
sua resposta. Por outro lado, constatamos que o candidato, ao responder 
a pergunta sobre “questao", produz a inferencia de entende-la como “prova”. 
Essa inferencia expoe os silencios a que os alunos sao submetidos na 
escola, quando sao coagidos a responder “provas”, em forma de teste 
para sua capacidade.

3.2 D iscurso  que aparen tem ente  nao conhece o genero  
argum entative

Dentre as varias formas de silenciar esta a de nao querer 
falar, nao querer expor sua opiniao acerca do tema proposto. Esta e e 
forma mais conhecida de silencio pela sociedade.

No exemplo abaixo, podemos perceber bem essa relagao de 
entrevistado e entrevistador, na qual o entrevistado nao quer responder as 
perguntas do entrevistador e, como forma de recusa, respondem apenas 
o que esta sendo solicitado na pergunta:

Exemplo 3:
Candidato 10
Ent.: Voce gostou das questoes de Lingua Portuguesa?
Cand.: Gostei.
Ent.: As questoes que os professores pediam eram semelhantes a que a UFCG 
pediu?
Cand.: E semelhante.
Ent.: Os professores trazem questoes de outros vestibulares para voces 
resolverem em sala?
Cand.: Sempre.
Ent.: Tu gostasse da prova de redagao?
Cand.: Gostei.
Ent.: O professor trabalha generos textuais na sala de aula?
Cand.: Trabalha
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Como podemos perceber nesse exemplo, o entrevistado 
apresenta o silencio da sua opiniao, ou seja, ele nao quer mostrar sua 
opiniao. Ou ele estaquerendo preservar a sua face (cf. GOFFMAN, 1975, 
p. 34), uma vez que, sabendo que os entrevistadores mantem contato 
com a universidade para a qual estava prestando vestibular, seria 
inconveniente para si, ou daria a impressao de uma pessoa pouco 
estudiosa, admitir que nao gostara da prova ou que seus professores nao 
trabalharam com provas de vestibulares, pois eles eram pre-vestibulandos.

Uma outra forma de interpretar esse exemplo e a de supor 
que esse candidato nao conhe.cera o genero argum entative de 
posicionamento, pois em uma entrevista, o entrevistado apenas responder 
com os verbos presentes na pergunta? Nesse caso, podemos inferir que 
o mesmo nao conhece a argumentaqao. Esta inferencia, tambem podemos 
sustentar com o candidato do exemplo abaixo, visto que ele preserva o 
mesmo estilo de resposta apresentado pelo candidato do exemplo acima:

Exemplo 4:
Candidato 4
Ent.: Voce gostou da prova de Portugues?
Cand.:Gostei.
Ent.: E da questao de redagao?
Cand.: Tambem.
Ent.: Mas, voce gostouporque o que o professor abordou na sala de aula coincide 
com o que caiu?
Cand.: E...algumas coisas distanciam.
Ent.: A questao de redagao, o professor abordava genero textual?
Cand.: Genero textual? abordava.

Nesse exemplo, tambem podemos inferir que o candidato nao 
conhece ou nao se lembra da nomenclatura “genero textual”, pois ao ser 
questionado se o seu professor abordava “genero textual”, ele se pergunta 
antes de responder que abordava: g§nero textual?.

Com base nesses dados, podemos dizer que os candidates 
parecem nao conhecer o genero argumentative. Genero que eles deveriam 
dominar, uma vez que e muito solicitado nao so em vestibulares, mas 
tambem, na vida.
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3.3 Discurso que menospreza as escolas publicas
Nessa categoria de analise, inserimos os discursos dos 

candidatos que, enquanto estavam respondendo as perguntas, valorizaram 
o ensino de escola particu la r ou cursinho p re -vestibu la r e lou 
menosprezaram o do ensino publico.

No exemplo que segue, o candidate estudara em escola 
publica e fizera cursinho pre-vestibular que ele exalta bastante, como 
podemos perceber em sua fala:

Exemplo 5:
Candidate) 5
Ent.: /As questoes de gramatica coincidem com as abordadas na escola? 
Cand.:Na verdade, eu nao lembro muito bem, porque esse ano tambem eu estava 
fazendo um cursinho tambem, entendeu, particular, ai eu aprendi mais no 
cursinho do que no ensino publico, tenho certeza.
Ent.: Nas aulas de portugues trabalhava com o livro didatico?
Cand.: Nao.
Ent.: E no cursinho eles davam apostilas?
Cand.: Com certeza.
Ent.: E...as questoes que estavam na apostila, as questoes de gramatica, 
coincidem com as questoes da prova, tern alguma semelhanga?
Cand.: Sim, as do cursinho tern.
Ent.: E a questao de redagao?
Cand.: Redagao tambem. Mas assim..., na escola publica nunca comentou assim, 
ate porque nao tern a materia de redagao, nao e? Mas no particular tern, eu 
aprendi mais no particular.
Ent.: Entao no cursinho eles sempre pediam o genero textual e davam...
Cand.: ...e davam separadas as aulas e eles enfatizavam mais a redagao.(grifos 
nossos).

Segundo essas respostas, o candidate assegura que o ensino 
publico nao prepara os alunos suficientemente. Ele exalta o ensino dos 
cursinhos e reproduz o discurso da sociedade quando menospreza o ensino 
publico.

Nessas respostas, o candidate produz um silencio desviante, 
ou seja, responde o que nao foi solicitado com o objetivo de 'direcionar’ o 
entrevistador, uma vez que ele nao quer ou nao sabe responder a pergunta. 
Esse e um recurso muito utilizado em entrevistas, principalmente, quando



o entrevistado nao quer responder sobre o que foi solicitado ou quer mudar 
de assunto.

Nesse exemplo, tambem podemos dizer que ha a referenda 
direta, do tipo 'membro de um conjunto’, processo em que o leitor tem que 
extrair inferencia ao identificar algumas caracteristicas de seus 
cdmponentes, como no seguinte trecho: “Ent.:E...as questoes queestavam 
na apostila, as questoes de gramatica, coincidem com as questoes da 
prova, tem alguma semelhanga?Cand.: Sim, as do cursinho tern,"

No exemplo abaixo, o entrevistado tambem tenta menosprezar 
o ensino publico e para isso reproduz o discurso da sociedade, o de que a 
escola publica nao se esforga para ensinar, ou que os professores nao 
trabalham como deveriam. O discurso da sociedade tambem tenta passar 
que na escola particular, os alunos aprendem mais ou que os alunos nao 
aprendem estudando em escolas publicas, pois nessas escolas o ensino 
nao e bom, como anuncia o candidato 9. Constitui-se um jogo de silencio 
entre espagos publicos e privados, com privilegio para o espago privado.

Exemplo 6:
Candidato 9
Ent.: As questoes coincidem com as abordadas em sala de aula?
Cand.: Nao, nao coincide muito porqueo ensino publico nao tem sido muito bom 
ne? Mas, assim, pelo que a gente deu uma estudada, deu pra fazer.

A afirmagao de que o ensino publico nao e bom traz a inferencia, 
construida socialmente, de que apenas as escolas particulares de ensino 
preparam para o vestibular, silenciando que a Educagao e um dever do 
Estado e que deve ser publica e gratuita, conforme garantia da Constituigao. 
Com todos esses discursos, podemos inferir que o ensino publico esta 
defasado. Os ex-alunos de ensino medio estao tentando ‘pedir socorro’ 
para mudar essa situagao, pois segundo esse depoimento, podemos inferir 
que ele estudou extra-classe, nao fez a prova do vestibular apenas com o 
que foi ensinado na escola.
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4- CONSIDERAgOES FINAIS
Respondendo a pergunta da pesquisa -  como se configure o 

silencio no discurso de ex-alunos de ensino medio? -  podemos dizer que o 
silencio dos ex-alunos do ensino medio e o silencio da revolta, aparece 
como forma de protesto ao ensino publico, uma vez que inferimos que, se 
eles nao tivessem dedicado um estudo extra-classe, possivelmente, nao 
obteriam um bom resultado.

Podemos dizer que esses depoimentos de ex-alunos se devem 
a dois fatores: falta de compromisso dos professores com a escola ptiblica 
e deficiencia na formagao desses mesmos professores, no tocante ao 
conteudo ensinado, ja que eles dificilmente participam de um curso de 
formagao continuada e/ou possuem cursos de pos-graduagao.

Portanto, essas entrevistas serviram como forma de expressar 
o que os entrevistados sentem em relagao ao ensino como um todo. Quanto 
as inferencias, podemos dizer que elas ocorreram influenciadas pela 
culture, por6m nem todas foram destacadas devido ao espago da escrita 
desse texto.
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DO INVISIVEL AO APARENTE: UMA ANALISE DO 
DISCURSO MATRIMONIAL EM “SENHORA”

Marina Rodrigues de OLIVEIRA 
Graduanda em Letras (UFCG)

INTRODUQAO
Este trabalho, realizado a partir dos estudos concretizados na 

disciplina de TEL (Topicos Especiais em Lingua) -A nalise  do Discurso, 
tendo como ministrante o professor Aloisio Medeiros Dantas, tem como 
objetivo apresentar uma leitura analitico-literaria do discurso matrimonial 
presente na obra “Senhora” , de Jose de Alencar, abordando mais 
especificamente os aspectos do esquecimento e do lapso discursivo 
presente nas falas das personagens Seixas e Aurelia.

Para tanto, este trabalho sera abordado partindo de tres 
distintos aspectos: primeiramente, a partir dos estudos teoricos de Scherer 
(2006), Maia (2006), Nunes (2006) e Payer (2006) serao discutidos os 
conceitos de lapso e esquecimento discursivos, que servirao para nortear 
o desenvolvimento deste trabalho; em seguida, sera apresentado urn 
estudo realizado por Schwarz (2000) a respeito da obra “Senhora”; 
finalmente, no terceiro momento, os dois aspectos anteriormente citados 
serao “reunidos” e analisados em conjunto.

1. LAPSO, ESQ UECIM ENTO: UMA VISAO DA ANALISE DO  
DISCURSO

Como foi acima citado, este trabalho tem como objetivo tragar 
aspectos discursivos no tocante ao discurso matrimonial presente na obra 
“Senhora”, de Jose de Alencar. Com intuito de melhor delimitar o objeto 
em estudo, serao aqui apresentados dois aspectos presentes ao longo do 
romance abordado: o lapso e o esquecimento discursivo.

Para definir tais aspectos, bem como apresentar outros que 
“gravitam” ao longo da obra em estudo, serao utilizados os estudos teoricos 
de Scherer (2006), Maia (2006), Nunes (2006) e Payer (2006).

O esquecimento discursivo, segundo Eni Orlandi, est£ 
intimamente relacionado a dois aspectos: o interdiscurso e o intradiscurso.

O interdiscurso, relacionado ao que Orlandi denomina de
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esquecimento numero um, corresponde aos conjuntos de enuneiados 
diziveis, definidos historico e lingGisticamente. Dessa forma, o eriunciado 
esta inserido dentro de um contexto, so podendo ser compreensivel 
(inteligivel) quando analisado em uma dada situagao linguistica. O sujeito- 
autor, dessa forma, esta -  ainda que de forma “despercebida” -  “preso” a 
uma determinada situagao historica, da qual o discurso tambem e 
subordinado, nao existindo, portanto, enuneiados “inovadores”: todo discurso 
retoma um outro, ainda que nao haja uma Clara referenda de um primeiro.

O intradiscurso esta “voitado” para a relagao existente entre o 
sujeito e o “ja-dito”: ao enunciar, o sujeito-enunciador retoma, por meio do 
discurso, outros discursos, proporcionando, dessa forma, uma constante 
reiteragao de enuneiados linguisticos.

No tocante ao conceito de lapso, tal como assinala Maia (2006, 
p.36-7) ha uma forte inter-relagao com a psicanaiise:

“(...) O lapso, assim, pode ser encarado como uma 
ideia recalcada ou silendada do que retoma, 
enviesada, por causa de uma censura da ordem do 
consciente. Pensando didaticamente e como se 
houvesse a existencia de duas linhas paralelas: uma 
referente a fala consciente e a outra referente aos 
pensamentos inconsdentes, sendo que a primeira 
e determinada pela segunda. Em certo ponto, a 
segunda linha cria uma interferencia, modificando 
o trajeto da primeira, reencaminhando-a para alem”.

O lapso, na obra aqui em estudo se apresenta diversas vezes 
-  tal como sera mostrado posteriormente -  particularmente nos dialogos 
entre Seixas e Aurelia. Esta ultima, por sua vez, caracteriza-se por ser 
uma personagem que “transita” entre o inconsciente -  uma vez que ama 
verdadeiramente Seixas, apesar de nao assumir publicamente tal 
sentimento, sendo, portanto, constantemente “vitimada” pelo lapso -  e, 
simultaneamente, a objetividade e o racionalismo (calculo) quanto aos 
seus objetivos pessoais. Com relagao a este segundo momento, Scherer 
(2006, p.17) destaca que o discurso, mesmo quando enunciado de forma 
“consciente”, apresenta certo teor de subjetividade:

“(...) ao falar, eu me constituo pela teatralizagao 
mesma da voz, e nao e o dizer que age sobre nos, 
mas e o inverso, a voz teatralizada que me coloca
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no dizer que me ouve, que me escuta, que me 
encontra e que me da a ouvir, na reversibilidade 
da escuta no / pelo encontro das vozes, a minha e 
a do outro”.

Desta forma, pode-se perceber a heterogeneidade que 
constitui o sujeito, ainda que este seja ficcional. Ao retomar, negar e 
enunciar novos discursos o sujeito acaba por produzir novos enunciados, 
e tal como sinalizam Foucault (1987) e J. -J. Courtine (1981) apud Payer 
(2006, p.65):

“(...) nao ha enunciado que nao retome outro, que 
nao reatualize ou que nao se refira a um outro 
enunciado, seja para reafirma-lo, para nega-lo, para 
contrapor-se a ele, etc., uma vez que o enunciado 
se produz sempre em relagao a outro enunciado”.

Para melhor elucidar os aspectos teoricos acima citados, o 
proximo topico versara, a partir de um estudo realizado por Schwarz (2000), 
sobre a estrutura do romance “Senhora”.

2. A FARSA DE UM IDEARIO: UMA ANALISE DE “SENHORA”
“Senhora”, obra escrita por Jose deAlencarem 1875, narra a 

historia de Aurelia Camargo, moga humilde que ascende socialmente por 
tornar-se herdeira do avo paterno, tornando-se rica, a jovem passa a 
desfrutar de todos os privileges da epoca: frequenta os bailes da corte, 
possui uma vida luxuosa e confortavel, e desejada pelos homens e invejada 
pelas demais mogas. Possui e representa todo ideal burgues do seculo 
XIX.

Falta a Aurelia, porem, o “legado” mais irpportante da epoca: 
um marido. Embora os pretendentes fossem muitos, apenas um 
interessava a moga: Fernando Seixas. Tal rapaz, no passado pobre de 
Aurelia fora seu namorado, porem a abandonou para casar com uma moga 
de posses. Ter Seixas como marido, para Aurelia preenchia as duas 
necessidades imediatas: casamento e vinganga.

' Para satisfazer tais vontades, Aurelia pede ao tio, seu tutor, 
para “comprar” Seixas: ao desposar a moga, o rapaz ascenderia 
socialmente e ainda receberia o dote. Realizado o matrimonio, Aurelia 
passa a sentir-se dividida: ter Seixas como marido representa,
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simultaneamente, a concretizagao de um sonho, de possuiro seramado, 
mas tambem passa a significar uma representagao personificada do passado 
de abandono. Estes aspectos, ao longo da obra, serao demonstrados pelos 
discursos da personagem principal, especialmente nos dialogos desta com 
Seixas,

Em relagao a estrutura do romance, Schwarz (2000, p.44) 
apesar de conhecer o grande valor literario da obra, tece duras criticas 
quanto a instabilidade estilistica de Jose de Alencar:

“(••■) e neste segundo estilo carregado de principles, 
polarizado pela alternancia de sublime e infamia, 
que ele [Jose de Alencar] se filia a linha forte do 
Realismo de seu tempo, ligada, justamente, ao 
esforgo de figurar o presente em suas contradigoes; 
em lugar de dificuldades locais, as crispagoes 
universais da civilizagao burguesa. E este o estilo 
que ira prevalecer. Resumindo, digamos que em 
Senhora a reflexao toma o alento e a maneira a 
esfera mundana, do dinheiro, da carreira, dando- 
Ihe por conseguinte primazia na composigao. (...) 
Aurelia vive o seu dilaceramento e procura expressa- 
lo, transformando-o em elemento intelectual da 
existencia comum, e em elemento formal (...) 
responsavel pelo fechamento do romance. (...) esse 
tom reflexivo e problematico, bem realizado em si 
mesmo, nao convence inteiramente, e e infeliz em 
seu convivio com o outro”.

Tais consideragoes de Schwarz nao deixam de ser relevantes: 
Aurelia, ao mesmo tempo em que se apresenta forte e “movida” por um 
desejo de vinganga, e ainda meiga e doce. O carater da personagem, 
dessa forma, parece estar oscilante ao longo do enredo, culminando com 
o inesperado final de reconciliagao. Tais “transformagoes” na personalidade 
da heroina estarao fortemente marcadas em seu discurso, como se vera 
no proximo topico.

Para melhor ilustrartais “evolugoes” serao aqui apresentados 
tres discursos: um primeiro de abandono, quando a heroina tern seu 
relacionamento com Seixas interrompido; um segundo de vinganga, no 
qual a personagem, em um caloroso dialogo deixa transparecera condigao 
de mercadoria do marido; um terceiro e ultimo de reconciliagao de ambos.
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3. O PREQO, QUITAQAO, POSSE E RESGATE: DISCURSOS  
QUE SE (INTER)CRUZAM

Mais do que titulos dos quatro grandes capitulos que 
compreendem a obra “Senhora”, O prego, quitagao, posse e resgate contem 
“vestigios” do lapso e esquecimento iingiMsticos.

Para melhor interpretar tais aspectos, serao estes aqui 
analisados a partir de trechos que remontam a trajetoria da narrativa: o 
primeiro apresentara o abandono de Aurelia porSeixas; osegundo, versara 
sobre o “triunfo” da heroina, quando esta se casa com o seu amante- 
algoz; o terceiro mostrara a reconciliagao do casal heroico.

No segundo capitulo do livro -  “ Quitagao” - ,  percebe-se o 
primeiro vestigio de lapso e esquecimento: Aurelia observa o estranho 
comportamento de Seixas, seu noivo e procura saber o que aflige o rapaz. 
Este, no entanto:

(...) disfargou; a moga nao insistiu; e ate pareceu esquecer a sua observagao. 
Uma noite, porem, em que Seixas se mostrara mais preocupado, na despedida 
ela disse-lhe:
- A sua promessa de casamento o esta afligindo, Fernando; eu Iho restituo. A 
mim basta-me o seu amor, ja Iho disse uma vez; desde que mo deu, nao Ihe pedi 
nada mais.
Fernando opos as palavras de Aurelia frouxa negativa, e formulou uma pergunta 
cuja intengao a moga nao alcangou.
- Julga voce, Aurelia, que uma moga pode amar a urn homem, a quern nao espera 
unir-se? (ALENCAR, 1997, p.74-5).

Percebe-se, no trecho acima citado, que o lapso e o 
esquecimento, antes de estarem marcados linguisticamente, estao contidos 
no silencio de Seixas. Neste momento, nota-se que as palavras parecem 
ser insuficientes para definir a posigao do sujeito-enunciador, ou como 
destaca Maia (2006, p.34): "A palavra, portanto, definitivamente nao diz 
tudo, nao pode dizer tudo; ha uma falta em jogo que aponta para o silencio”.

Posteriormente, porem, a posigao de Seixas e claramente 
marcada verbalmente: ao indagar Aurelia sobre a possibilidade de ama- 
lo, ainda que nao assumissem urn compromisso formal, o rapaz acaba por 
deixarsubentendido, por forma de urn “involuntario esquecimento”, a intengao
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de nao concretizar um relacionamento com a moga. Dessa forma, por'meio 
do nao-dito, do esquecimento, o enunciado emerge, e, simultaneamente a 
este, acabam por serem reiterados outros discursos constituidos na 
sociedade entao vigente: o amor, na sociedade burguesa do seculo XIX, 
tern como primordial fungao o casamento, o lago matrimonial -  este 
compromisso, de preferencia, entre pessoas de uma mesma posigao social, 
ou ainda, e mais aceitavel especialmente para as mulheres, entre pessoas 
de alta e baixa posigoes sociais, permitindo as segundas a ascensao social 

O casamento, dessa forma, acaba por ser sinonimo de consorcio, contrato 
comercial, nao sendo ingenua a atitude de Jose de Alencar, no romance 
aqui abordado, em nomear os capitulos com termos proprios das transagoes 
comerciais.

Em um segundo momento, presente no capitulo “ Posse”, 
verifica-se ciaramente este carater comercial presente no romance. Em 
meio a uma conversa com o marido, quando este esta saindo para 
trabalhar, Aurelia o indaga sobre a disposigao que este, mesmo tendo 
tornado-se rico ainda tern para o trabalho:

(...) -  Esta muito assiduo agora a repartigao? -  disse um dia a moga ao marido.
-  Pretende algum acesso?
Seixas deixou cair o remoque, e respondeu francamente:
- E verdade, ha uma vaga, e desejo obter a preferencia.
- Que ordenado tern esse emprego?
- Quatro contos e oitocentos.
- Epreciso disso?
- Preciso.
Aurelia soltou uma risada argentina, quanto ma e venenosa.
-Pois entao seja antes meu empregado; asseguro-lhe o acesso.
- Ja sou seu marido -  respondeu Seixas com uma calma heroica (ALENCAR, 
1997, p.110)

No dialogo acima, percebe-se o “lapso” discursivo presente na 
palavra “maridd'. Esta, dentro do contexto da obra, acaba por “denunciar” o 
real status de Seixas: este nao era apenas marido de Aurelia, mas, antes 
de tudo, uma mercadoria, que fora comprada a cem contos de reis, e da 
qual ela necessitava para “encenar” uma realidade social, a do matrimonio
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feliz.Desta forma, o “ato falho” cometido por Seixas, acaba por nao ser de 
natureza totalmente equivocada, pois, tal como destaca Maia (2006, p.44):

“(...) o ato falho, de fato, nao e falho, mas um ato 
bem sucedido porque desvela uma verdade do 
sujeito. Em termos de Analise do Discurso, um ato 
falho, um equivoco e a marca de que o sentido se 
constitui historicamente e poe em movimento uma 
rede de filiagoes que subsiste mesmo quando da 
escolha de um significante (...)” .

Ao decorrer da obra aqui abordada, as personagem principals, 
por meio de outros lapsos e esquecimentos discursivos, acabam por revelar 
suas reais identidades, outrora escondidas por meio das ‘‘mascaras” 
sociais. Aurelia, de forma especial, no ultimo capltulo -  “Resgate” -  acaba 
por “retornar” a sua identidade primeira, que outrora fora corrompida pela 
gan^ncia e pelo desejo de vinganga, e revela-se ao marido:

(...) Ela despedagou o lacre e deu a lera Seixas o papel. Era efetivamente um 
testamento em que ela confessava o imertso amor que tinha ao marido e o instituia 
seu universal herdeiro.
- Eu o escrevi logo depois do nosso casamento; pensei que morresse naquela 
noite -  disse Aurelia com gesto sublime.
Seixas contempiava-a com os olhos rasos de lagrimas.
- Esta riqueza causa-te horror? Pois faz-me viver, meu Fernando, E o meio de a 
repelires. Se nao for bastante, eu a dissiparei. (ALENCAR, 1997, p.183).

Percebe-se, pelo trecho acima, a construgao do enunciado ■ 
pelo sujeito (Aurelia), tendo como base o esquecimento: esta, na tentativa 
de reconstruirseu casamento, acaba por retornar em seu enunciado dois 
outros: o da abnegagao amorosa, que supostamente traz a felicidade 
conjugal e o da infelicidade proporcionada pelo dinheiro. Dessa forma, 
Aurelia acaba por ir de encontro a ideologia da epoca, retratada no romance, 
procurando, portanto, constituir uma nova identidade,

Ao longo do romance “Senhora”, o lapso e o esquecimento 
discursivo acabam por delinear o carater das personagens, constituindo, 
dessa forma, importantes aspectos discursivos, cujos usos refletem os 
aspectos sociais vigentes no seculo XIX.
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A REPRESENTAQAO DO SUJEITO COMO MEDIADOR 
ENTRE DEUS E O HOMEM

Maria Rita Araujo dos SANTOS 

Graduanda em LETRAS (UFCG)

1.INTRODUQAO
Ao longo dos tempos, os homens veem nas religioes uma 

forma de expressar suas relagoes com Deus. Para isso, faz-se necessario 
aumentar o numero de adeptos com fim de intensificar o contato com o 
divino, o que se da atraves da divulgagao dessa crenga pordiversos meios. 
E a luz da analise do discurso que guiamos a analise do objeto de estudo: 
o discurso religioso.

Nesse trabalho visamos discutir a representagao do sujeito 
como mediador entre Deus e o homem. Para tanto, partimos da analise 
do folheto distribuido pela Igreja Universal do Reino de Deus, nascida no 
Brasil em 1977 e hoje presente em mais de 80 palses.

Para isso, abordam-se inicialmente algumas caracterfsticas 
do discurso religioso.

2. DISCURSO RELIGIOSO: MARCAS QUE O DETERMINAM
O discurso religioso, na sua instancia e, segundo CASTRO 

(1987), marcado pormediagao, ameagase promessas. Assim, ede grande 
relevancia aprendermos algumas caracteristicas desse discurso tao plural. 
Uma das primeiras caracteristicas, segundo a mesma autora, diz respeito 
a dissimulagao de sua relagao com o momento historico como possibilidade 
de constituir-se. Segundo a autora (op. cit.: 30), “essa dissimulagao se da 
atraves de seu estilo e forma especlfica, como tambem pelo seu conteudo 
messianico". Para a analise do discurso ,e para a antropologia, a 
compreensao dessa forma e conteudo se daria pela percepgao como forma 
em processo. Nisso, faz-se necessaria a compreensao do “depassent” 
profetico, objetivando, segundo CASTRO (1987:30):

Pensar esta diluigao dos limites espaciais e temporais e, ao 
mesmo tempo, esta geragao de uma temporalidade consubstanciadora 
tanto de urn certo profetismo blblico, datado e localizado, quanto de outro, 
atual, cuja pratica assenta-se sobre os mesmos textos.

I l l



Percebe-se que, por meio da apreensao dos limites espaciais 
e temporais, uma profecia pode ter outro comprimento daquela que foi 
anunciada, possibilitando a oscilapao entre os discursos. Na visao dessa 
mesma autora, o piano temporal e espiritual marca o discurso religioso, e 
e so no piano espiritual que esta o processo de significapao. Segundo 
Dias (apud Orlandi, 1987:46), ao tratardo mesmo assunto, ressalta queo 
movimento da fala eclesial pode ser representado por um pendulo que 
oscila entre os dois tempos e os dois espapos. O tempo, na sua otica, esta 
para o eterno e o instante, enquanto o espapo esta para o espiritual e o 
temporal. A intertextualidade tambem e apresentada como uma marca do 
discurso religioso no que tange a simetria do piano espiritual e do temporal, 
a recorrencia ao intertexto da mais autoridade a fala do locutor que ganha 
mais aprovapao e, por meio da apropriapao dos recursos lingulsticos, ele 
exerce seus objetivos.

O discurso religioso, portanto, tende a fazer uma mistura entre 
os generos textuais, apresentando-os como uma pratica discursivo-social. 
Outra caracteristica relevante para compreendermos o discurso religioso 
e a argumentapSo; atraves dela, procura-se convencer o indivfduo de que 
aquilo que se diz tern sustentabilidade. Caracterizam esse discurso uma 
oratoria bem trabalhada e uma diversificapao dos recursos utilizados para 
transmitir a mensagem evangelica. A relapao do fato passado com o atual 
e outra marca do discurso religioso, segundo Mattos (apud Orlandi, 
1987:30), o universo desse discurso deve abrapartodos, a todo momento, 
e todos sao chamados a contribuir para o projeto de Deus.

Nosso objetivo aqui e abordara representapao do sujeito como 
mediador entre Deus e o homem, assim ja conhecedores das marcas do 
discurso religioso, faz-se necessario tambem envolver algumas questoes 
referentes ao sujeito, como:

evidencias do sujeito; 
interdiscurso; 
tipologia discurslva;

A conceppao de lingua sera essencial para compreendermos 
a conceppao de sujeito da linguagem. De acordo com Koch (2002: 12), “a 
conceppao de lingua como representapao do pensamento corresponde a
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de sujeito psicologico, individual, dono de sua vontade e de suas apoes”. 
Por outro lado, a autora afirma que “a conceppao de lingua como estrutura 
corresponde a de sujeito determinado, assujeitado pelo sistema, 
caracterizado por uma especie de'nao consciencia" (op. cit.: 14). Pecheux 
(1983), ao tratar dessa questao, vai considerartres fases da AD. Na primeira 
fase, o sujeito se determina pela sua posipao, pelo lugar de onde falaria. 
Esse sujeito seria uma especie de escravo, pois e perpassado pela 
formapao discursiva e ideologica e imagina que o discurso seja dele, 
quando na verdade e seu mero porta voz. Na segunda fase, ha uma 
redefinipao da FD, o que traz a tona a questao do interdiscurso. Dantas 
(2007: 73), retomando as colocapoes de Pecheux (1988), declara:

A fala de todo e qualquer sujeito e perpassado por dizeres de 
outro lugar e outros sujeitos. Este conjunto de outros discursos que 
determinam os dizeres do sujeito e conhecido como interdiscurso e nao 
deve ser confundido com intertextualidade.

A nopao de interdiscurso e incorporada a nopao de formapoes 
discursivas. A FD, segundo Orlandi, sao formapoes componentes das 
formapoes ideologicas, sao elas que determinam o que pode e deve ser 
dito a partir de uma conjuntura dada. A ideologia e vista nao como 
dissimulapao, mas como interpretapao de sentido, esta relacionada ao 
excesso, e, portanto, preenchimento, a completude que produz efeito de 
evidencia. Ainda sobre essa nopao, Dantas (2007) diz que nao e urn termo 
facil de se compreender, pois ela pode adquirir inumeros significados, 
possui sentido amplo. Ela interpela o individuo em sujeito e embora ele 
fapa parte da produpao de sentido e descentrado, nao e fonte responsavel 
do sentido que produz e nem o sentido Ihe e apresentado como 
transparente. Logo sao apresentados dois tipos de evidencias ou 
esquecimento. O primeiro diz respeito a ilusao de unidade e de que ele e 
a parte da linguagem, que detem a originalidade e criatividade. O segundo 
esquecimento esta relacionado a transparencia, pois o sujeito acredita 
que a linguagem e transparente e o que ele diz e aquilo mesmo. O individuo 
nessa fase tern a ilusao de ser a origem do sentido do discurso e a partir 
da ilusao de subjetividade, tern a necessidade de manter sua identidade.
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Na terceira fase, denominada por Pecheux de AD3, ha uma 
alteridade na identidade discursiva, ocorre uma insergao no outro no discurso.

Um conceito mais denso define a terceira fase como:
Finalmente, a concepgao de lingua como lugar de interagao 

correspondente a nogao de sujeito como entidade psico-social, sublinhando- 
se o carater ativo dos sujeitos na produgao mesma do social e da interagao 
e defendendo a posigao de que os sujeitos (re) produzem o social na medida 
que participam ativamente da definigao na situagao da qual se acham 
engajadas, e que sao atores na atualizagao das imagens e das 
representagoes sem as quais a comunicagao nao podera existir. (Koch, 
2002, p. 15)

O funcionamento discursivo foi classificado por Orlandi (1988) 
a partir da relagao entre os sujeitos, relagao com os sentidos e as relagoes 
com os referentes discursivos. Essa tipologia tern como criterios a interagao, 
ou seja, a reversibilidade, a troca de papeis entre os interlocutores, a relagao 
entre polissemia e parafrase que se refere a possibilidade ou nao de multiplos 
sentidos e o criterio da presenga ou ausencia do objeto contextual do 
discurso. Logo, os discursos se apresentam sobre tres oticas. O discurso 
autoritario e aquele que procura conter a reversibilidade, tendendo para a 
parafrase e procurando estabelecer o sentido unico. O discurso polemico e 
marcado pelo equilibrio entre a polissemia e a parafrase e a reversibilidade 
e disputada pelos interlocutores. Nesse discurso, ha a possibilidade de 
ocorrer varios sentidos. No discurso ludico, a polissemia e aberta, ocorre 
uma maior reversibilidade entre os interlocutores. No discurso religioso, 
objeto de nosso estudo, ha portanto a ilusao de reversibilidade, o que vai 
caracteriza-lo como um discurso autoritario, tendendo para a parafrase, o 
mesmo.

Porfim, e relevantefrisarque o discurso religioso tende para o 
fanatismo, que como tema plural, na visao de Oro (2003:19), abrange desde 
o individuo inspirado e iluminado ao individuo intolerante e sectario. Ele 
pode estar presente em diversos dominios, mas e no discurso religioso que 
e utilizado com mais frequencia, estando presente no seio das grandes 
religioes. Segundo o mesmo autor, nessas religioes, os individuos sao 
extremamente dedicados, defendendo os fundamentos religiosos e 
assumindo-os como tal.
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3. REPRESENTAQAO DO SUJEITO: ANALISE DO FOLHETO
Passemos agora a analise do folheto, partindo da caracterizagao 

do discurso religioso levando em conta a representagao do sujeito como 
mediador entre Deus e o homem.

A Igreja Universal foi fundada em 1977, pelo Bispo Edir 
Macedo, e a cada ano cresce seu numero de adeptos, os.quais buscam 
cura e prosperidade. Os folhetos distribuidos pelos membros e um dos 
meios de divulgagao dessa congregagao. '

O folheto analisado tem tres partes: na frente traz o titulo "Pare 
de sofrerl”, em seguida sao elencados os problemas vivenciados pelos 
individuos com o objetivo de mostrarque, atraves de Deus e pelo intermedio 
da igreja, esses problemas serao solucionados. No corpo do folheto, sao 
citados seis beneficios para aqueles que buscarem a igreja, todos fazendo 
mengao com textos biblicos. No verso se encontra mais um beneficio e o 
enderego da igreja. Partindo do piano temporal, observa-se que o sujeito 
locutor apresenta a igreja como solugao para resolver problemas como: 
desemprego, processo na justiga, problemas com agiotas. 0  piano 
espiritual e destinado a prosperidade, grandeza, onde nao ha miseria. 
Segundo Dias (1987), nesse piano ocorre uma articulagao entre o religioso 
e o politico, fato que pode ser visto na primeira proposta intitulada “Corrente 
da prosperidade” e que e retomada na sexta proposta intitulada “Corrente 
da grandeza de Deus”. Essa articulagao entre o religioso e o politico leva- 
nos a nogao de interdiscurso e a outros dizeres da fala do sujeito. O discurso 
politico, que e camuflado no discurso da prosperidade, esta presente em 
todas as praticas dessa igreja. O discurso religioso retoma ao discurso da 
prosperidade pela contradigao, como afirma Dantas “nao ha uma tematica 
especifica em que esse interdiscurso aparega ja que todo e qualquer 
discurso e contraditorio” (2007:75).

No discurso religioso ocorre a presengade dicotomias, no folheto 
analisado se instaura a dicotomia dos espagos terra/ceu/inferno/paraiso. Com 
relagao ao instante e ao eterno, termos utilizados por Dias, a Igreja Universal 
vive no instante e se reproduz por meio dele, a tarefa do instante e adquirir 
mais adeptos com o intuito de faze-los prosperar e permanecerem na 
igreja, o que ocasionara o equilibrio entre o eterno e o sagrado.
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Atraves dos textos blblicos, o sujeito locutor tenta persuadir o 
destinatario “voce que tem problemas”, e essa persuasao se da de forma 
geral, pois todos tem problemas, todos passam por dificuldades. A 
mensagem nao se destina a urn indivlduo apenas. Logo, podemos observar 
que nesse discurso o sujeito usa de argumentapao tentando convencer e 
persuadir, objetivando dar sustentabilidade a seu discurso. O recurso ao 
intertexto e fortemente utilizado, ao citar as propostas, o sujeito locutor faz 
uma intertextualidade com a biblia, para cada item tem uma citapao biblica 
especifica. Atraves dos recursos lingulsticos como: “Buscaio Senhore o 
seu poder...” e “Eu vim para que todos tenham vida...”, o locutor ganha 
maior aprovapao e exerce a funpao de convencer e aproximar os individuos 
a Deus.

O sujeito na tentativa de convencer o destinatario vai ainda 
mais ionge, ele deiimita o espapo datando e localizando, pois do primeiro 
dia da semana ao ultimo, o destinatario alcanpara grapas, por isso deixa o 
enderepo da igreja no verso do folheto.

Como foi exposto acima, a ideologia interpela o indivlduo em 
sujeito trazendo a tona duas evidencias: a unicidade e a transparencia. Na 
primeira, o indivlduo tem a ilusao de ser fonte de sua linguagem e na 
segunda acredita fielmente que sua linguagem e transparente. O sujeito 
presente num discurso religioso se constitui como tal, como dono daquilo 
que diz e se coloca como mediador entre Deus e o homem. A Igreja 
Universal curara desde os problemas flsicos a problemas psicologicos e 
garantira prosperidade. Ha nesse discurso, portanto, a ilusao da 
reversibilidade, o sujeito locutor convoca, mostra os beneflcios, mas o 
destinatario ao se conduzir a igreja tem que se submeter a severas regras, 
pois constituem-se, nessa congregapao, formas de convencer os individuos 
a seguirem urn comportamento estabelecido por ela. Portanto, o sujeito 
atravessado por sua ideologia, convida, mas nao deixa que o indivlduo se 
posicione, logo o discurso se institui de forma autoritaria e por urn unico 
sentido, consequentemente apenas a Igreja Universal proporcionara os 
beneflcios anunciados.

O fanatismo e uma pratica constante nessa igreja, e o sujeito 
desse discurso assume uma formapao discursiva fanatica, pois aquilo que
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o medico, o psicologo nao resolver, a Igreja Universal resolvera atraves do 
nome de Deus. O sujeito preso pelo conteudo e pela ideologia acredita e se 
submete a sua crenga e procura criar mecanismos imaginarios para envolver 
outros individuos. Atraves desse folheto, o sujeito constroi a historia e se 
constitui como sujeito autorizado pela Igreja Universal. Constitui-se como 
sujeito interpelado por um sujeito maior, absoluto, Deus.

4. CONSIDERASOES FINAIS
O indivfduo pela sua ideologia se interpela em sujeito como 

dono daquilo que diz, e dessa posigao que ele convoca outros individuos 
para abragar a fe, porem o que esta por tras e a prosperidade da igreja 
“Teologia da Prosperidade”, pois com essa pratica a Universal recebe todos 
os anos um numero significativo de fieis, que se submetem a qualquer 
tipo de persuasao, com a pretensao de resolver seus problemas amorosos, 
financeiros, fisicos e psicologicos. Esses fieis se submetem a qualquer 
tipo de persuasao. Com isso, percebe-se que essa religiao prioriza em 
primeiro lugar a prosperidade, e o respeito ao sagrado fica em segundo 
piano. Afe em Deus e valorizada apenas como um meio de obter sucesso.

Porfim, vale salientar que o discurso proferido pelos membros 
da Igreja Universal se constitui essencialmente como discurso das 
ameagas, promessas e mediagoes.
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6. ANEXO

Descrigao do folheto:

Frente:
PARE DE SOFRER!

Voce que tern problemas:

V ic ios, desem prego, financeiro , depressao, nervosismo, 
sentimental, familiar, enfermidades, cronicas, espiritos obsessores, 
desejo de suicidio, olho grande, insonia.

Corpo:
EXISTE UMA SOLUQAOH!

2a feira - Corrente da prosperidade
Oragdes para pessoas desempregadas ou que estejam com 
processos na justiga, empresarios, homens de negocio. Voce que 
deseja trabalhar por conta propria, prosperar no seu emprego ou 
que esteja com dificuldades financeiras, inclusive devendo a agiotas

3afeira - Sessao do descarrego
Oramos portodos que desejam ficar livres dos encostos que levam 
ao suicidio, depressao, doengas cronicas, separagao e outros males 
ocasionados pelos espiritos.
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4afeira - Corrente dos filhos de Deus
Este dia e dedicado especialmente aqueles que desejam algo mais 
com Deus. E e quando as pessoas sao fortalecidas e renovadas na 
sua vida espiritual, recebendo o Espirito Santo, conforme a palavra 
de Deus: “derramarei o meu espirito sobre toda a carne”.

5afeira - Corrente da familia
Corrente totalmente voltada para a familia. Pessoas que se 
encontram cheias de problemas no casamento, filhos viciados, 
brigas, contendas, odio entre irmaos, desuniao e tantos outros 
problemas familiares.

6afeira - Corrente da libertagao
Neste dia dedicamos oragoes a todos que tern os seus caminhos 
amarrados por obras de bruxaria, feitigaria, macumbaria, inveja, 
olho-grande, espiritos obsessores; pessoas que tiveram contatos 
com entidades, que ouvem vozes, veem vultos, enfim, aqueles que 
estao oprimidos.

Sabado - Corrente da grandeza de Deus
Neste dia, temos a oportunidade de, mais uma vez, focalizar a vida 
financeira de todas as pessoas. Ausas impossiveis, desemprego, 
dividas, etc. traga seu material de trabalho para ser abengoado e 
receba a oragao da fe.

UM MILAGRE ESPERA POR VOCE!!! Visite-nos no enderego  

que esta no verso deste folheto.
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Verso:

Domingo - O Grande encontro com Deus ~ O Dia do Senhor

Quando as pessoas se reunem para louvarem e agradecerem a 
Deus portodas as vitorias recebidas, aprendem mais da sua Palavra 
buscando a renovagao espiritual atraves do Espirito Santo.

A voce que recebeu esta oportunidade de participar de uma 
de nossas reunioes, saiba que, da maneira como voce se encontra, 
DEUS QUER MUDARASUAVIDA!!! Venha hoje mesmo e converse 
conosco. Estaremos a sua disposigao.

Universal ~ Igreja do Reino de Deus 

Um milagre espera por voce neste enderego.
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A NOQAO DE INTERDISCURSO EM UMA CRONICA DE 
CARLOS HEITOR CONY

Gesimiel Rodrigues Santos 
Bolsista do PET -  Letras

INTRODUQAO
A nossa analise tomara como corpus a cronica “Trem com 

moga e jovem de batina”, inserida no livro Harem de bananeiras, do autor 
carioca Carlos Heitor Cony. Nosso fulcro principal e demonstrar, atraves 
da analise textual, o modo como a nogao de interdiscurso e acionada no 
texto.

A cronica “Trem com moga e jovem de batina”, desde o 
comego, apresenta-se como uma tentativa de divagagao sobre o amor. 
Ao longo do texto, o sujeito langa questionamentos sobre a real essencia 
desse sentimento que, segundo Dante, “move il sole e I’altre stelle”. Ja 
nas primeiras linhas, ficamos a par da ideia que o sujeito sustentara e do 
tom do seu discurso. Para ele, a imagem que mais cabalmente ilustra o 
amor “e a de dois trens parados na mesma estapao, mas com destinos 
diferentes”.

Somos introduzidos, de chofre, no desenrolar da historia. 0  
sujeito nos conduz ao amago do momento de.criagao, apresentando-nos 
os fatos que serviram de mote para a escrita da cronica. Trata-se da 
evocagao de urn momento da infancia do sujeito, decisiva, portanto, para 
justificar uma atitude do presente. Foi aquele acontecimento que o impeliu 
a refletir sobre o amor e, depois de fixado na memoria do sujeito, retorna 
em forma de poesia:

“Eu era muito crianqa, nem sabia o que podia sero amor, li uma pequenina no vela 
de Turgueniev que caira da estante de livros de meu pai. A capa era atraente: o 
rosto de uma jovem na janela de urn trem. Naquela epoca, eu era louco por trens, 
queria ser maquinista da central do Brasil. Fiquei olhando aquela capa, nao por 
causa da moga, mas por causa do trem" (p. 30).

A historia e, pois, motivada pela leitura da noveia Assia do 

escritor russo Turgueniev. Do conjunto das cenas que compoem a trama,
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uma, especialmente, chama a atengao do sujeito: a imagem de dois jovens 
que se avistam das janelas de dois trens com destinos contrarios. Essa, 
entao, e a pedra de toque do seu pensamento, questao sobre a qual ele 
se debruga para tentar achar exp lica tes. A imagem reune, em si, a 
natureza contraditoria do amor e os desdobramentos de uma experiencia 
real, transmitida no texto. Alem disso, a selegao da cena aponta para a 
preferencia que o cronista tern pelo pequeno, pelo miudo, servindo-se, 
portanto, de apenas uma imagem, mesmo quando tern a sua disposigao 
uma quantidade significativa de elementos. Arespeito da cronica, Massaud 

Moises observa que

A cronica sobrevive quando logra desentranhar o perene da sucessao anodina 
de acontecimentos diarios, e gragas aos recursos de linguagem do prosador. 
Sucedendo tais circunstancias, afigura-se que a “inspiragao” do escritor apenas 
se materializou em cronica por uma feliz coincidencia entre o fato passageiro e 
as matrizes de sua faculdade criadora. (1999, p. 133)

Todo esse percurso e trilhado para, enfim, sabermos de urn 
acontecimento com o sujeito. Vale observar que a escolha da cena da 
novela nao e gratuita. O sujeito, depois de ter vivido uma experiencia 
parecida, rememora a historia de Turgueniev para dar autoridade aos seus 
argumentos. Como lembra Foucault na sua obra Arqueologia do saber, a 
citagao garante o respaldo necessario para a confiabilidade do texto, uma 
vez que o pensamento de outrem permite-nos o conforto de saber que 
estamos no caminho certo. De certo, a semelhanga com a historia do 
russo nos faz concluir que ele esta palmilhando urn caminho seguro, isto 
e, nao esta sozinho na empresa de dissecar o amor.

anAlise
Para se entender o que se entende por interdiscurso, e mister 

ter em mente outro conceito: o de Heterogeneidade discursiva, o qual, 
segundo Authier-Revuz (1982), e a inscrigao do discurso alheio no nosso 
discurso e pode ser percebida atraves de marcas que acusam a presenga 

do Outro. Estas marcas podem se apresentar de tres formas:
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“atraves do discurso relatado, das formas marcadas 
de conotagao autonimica e atraves de formas mais 
complexas em que a presenga do outro nao e 
explicitada por marcas univocas na frase” 
(BRANDAO: 2004, pp. 60-61)

Brandao (2004, p. 87) nos mostra que “o discurso tern como 
caracteristica a heterogeneidade, a inscrigao no discurso das faias do 
Outro, implicitamente ou explicitamente, atraves de marcas como negagao, 
discurso relatado”. Dessa forma, ha a recorrencia de elementos alheios a 
nos e que sao introduzidos em nosso discurso com fins varios. Essa 
introdugao e desconhecida do sujeito -  o que em analise do discurso e 
chamada de Esquecimento -  e e necessaria para que o sujeito se 
reconhega como tal. Isso mostra tambem que, assim como pensa 
Maingueneau, o discurso nao e fim em si, mas a jungao de varios 
interdiscursos, que, juntos, formam o que se entende por Universo 
discursivo:

Das form as de m anifestagao do in terd iscurso , a 
intertextualidade e, de perto, a que mais nos interessa. Para Maingueneau 
(1984) distinguem-se duas formas de intertextualidade: uma que se define 
pela relagao com discursos do mesmo campo, que apresenta enunciados 
vizinhos e que autoriza a relagao com outras formagoes discursivas; e 
uma segunda, que se da externamente, ou seja, se define pela relagao 
com outros campos discursivos conforme os enunciados destes sejam 
citaveis ou nao. E o caso do texto em analise.

O texto inicia com o que o sujeito entende por amor. Ele usa 
uma citagao de Dante e, com ela, da o tom do seu discurso. Para ele, a 
imagem mais apropriada com a qual se pode definir o amor “e a de dois 
trens parados na mesma estagao, mas com destinos diferentes”. Essa 
imagem e recolhida da memoria do sujeito, povoada desde a infancia pela 
ideia de que o amor e feito de desencontros. Veja-se, entao, que a imagem 
dos trens com destinos resume fielmente a ess^ncia do amor: o que existe 
e o desencontrar-se.

Desde os primeiros momentos da cronica, vemos que o sujeito 
constroi o seu texto a partir da observagao de uma cena de urn livro de 
Turgueniev. Amengao direta a cena pode ser vista no seguinte fragmento:
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“Eu era muito crianga, nem sabia o que podia seramor, li uma pequenina 
novela de Turgueniev que caira da estante de livros de meu pai”. (p. 30) O 
tema da cronica 6 o amor e, para discorrer sobre o assunto, o autor se vale 
de um discurso alheio como mola propulsora para o seu proprio discurso. 
Isto e: ele nao se atem aos seus proprios argumentos, mas serve-se de 
outros para dar mais credito a sua divagagao sobre o tema.

A relagao intertextual aqui e a mais ostensiva. Seja pela 
presenga explicita de elementos da novela do autor russo, seja pela 
amostra velada do pensamento de outros que se debrugaram sobre o 
mesmo tema, com o fim de explica-lo. Autilizagao de um outro texto como 
“fonte de inspiragao” e a caracteristica que mais impressiona nessa cronica 
e tambem nos faz pensar juntos com Brandao (2004, p. 94), que define a 
intertextualidade como “o conjunto dos fragmentos de um discurso citado 
efetivamente em outro discurso e todos os tipos de relagoes intertextuais 
que uma formagao discursiva mantem com outras”. O aproveitamento do 
discurso ja citado do escritor russo fez com que da memoria do sujeito da 
cronica surgissem imagens que fazem partes do seu universo cognitivo. 
De maneira semelhante a personagem da novela, o sujeito se ve envolto 
numa trama real que demonstra a proximidade com a cena do livro de 
Turgueniev. Ainda mais: o sujeito parece ter sido vltima das investidas do 
amor, sofrendo as consequencias de seus desvarios.

Em algum momento, o sujeito leu a novela e, num momenta 
diverso, vale-se dessas imagens para divagar sobre o amor. Desta feita, 
ele constata que os desencontros e o saldo que fica depois de feridos os 
coragoes. A imagem de dois jovens que se enamoram, mas vivem os vai- 
e-vens de um relacionamento amoroso ilustra cabalmente a argumentagao 
do sujeito e e reutilizada como instrugao para a ideia defendida: o amor e 
uma complexa rede de idas e vindas. Veja-se, para isso, o seguinte 

fragmento:

Turgueniev conta a historia de dois jovens que se enamoram. Um deles e casado. 
Por isso ou aquilo se separam, nunca mais se veem. Passa o tempo e, um dia, o 
jovem esta num trem que para numa estagao. Na plataforma aolado, ha outro 
trem parado. Apos alguns minutos, os trens comegam a andar, lentamente em 
sentido contrario.
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A partir da observagao dessa cena, o autor constroi o seu texto. 
Aproxima-se, entao, da observagao de Maingueneau, o qual tece os 
seguintes comentarios sobre o interdiscurso: “Mesmo que nao explicita, 
toda unidade de sentido inscreve-se no discurso em relagao a uma outra”. 
Dai resulta o fato de que o sujeito da cronica inscreva em seu discurso um 
outro motivo que Ihe serve de motivagao para a escrita.

Mas nao apenas o discurso de Turgueniev Ihe ilumina a 
imaginagao. Em alguns momentos, vemostambem um eco do pensamento 
do portugues Luis de Camoes, o qual concebia o amorcomo um sentimento 
contraditorio, do qual nada conseguimos compreender. Num texto do seculo 
XVI, o poeta questionava:

Como pode, nos coragoes humanos, causar 
amizade '
Se tao contrario a si e o mesmo amor? (grifos 
nossos).
(CAMOES: 1986, p .)

Da mesma forma, o pensamento do sujeito da cronica parece 
concordar com o de Carlos Drummond de Andrade para quern era 
impossivel captar do amor a sua real essencia, restando, de saldo, a 

aparbncia:

Carlos, sossegue, o amor e isso 
Que voce esta vendo:
Hoje beija, amanha nao beija 
Depois de amanha e domingo 
E segunda ninguem sabe o que sera.
(ANDRADE: 1976, p .)

Como vimos, a intertextualidade aqui nao se da pela 
explicitagao do pensamento do poeta portugubs, mas pela aproximagao 
existente entre os pensamentos camoniano, drummondiano e do sujeito 

da cronica. Vale, nesse caso, citar as palavras de Foucault:
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“As relagoes instauradas podem ser da ordem da verificagao experimental, da 
validagao logica, da repetigao pura e simples, da aceitagao justificada pela 
tradigao e pela autoridade, do comentario, da busca das significagoes ocultas, 
da analise do erro”. (1969, pp. 72-73).

A ideia de um sentimento contraditorio e evocada aqui para 
ilustrar o posicionamento do autor sobre o sentimento abordado. Repare- 
se no seguinte trecho: “O amor se realiza naquela troca de olhares, que 
podera ser a ultima, nem por isso deixa de ser a mais amargamente doce” 
[grifos nossos]. Unidas num mesmo sintagma ideias antagonicas, que se 
anulam, mas, por isso mesmo, se afirmam. No contexto, o oximoro reforga 
o pensamento defendido ao longp do texto e aproxima os pensamentos 
separados pelos seculos, agora unidos pela afinidade que existe entre si.

A recorrencia do discurso de outros sujeitos mostra a 
heterogeneidade que constitui essa cronica. O sujeito se vale de outros 
fatos para construira sua argumentagao. Alem da novela deTurgueniev e 
do pensamento camoniano, ha a presenga marcante de elementos do 
discurso religioso. Com isso, entramos na formagao discursiva do autor. 
Algumas partes da cronica sao uma especie de relato da vida do autor 
Carlos Heitor Cony e, portanto, sao explicaveis pela insergao de elementos 
biograficos na analise.

Ora, sabemos que Carlos Heitor Cony foi um monge 
franciscano. Durante muito tempo ele viveu.enclausurado num mosteiro, 
como parte da penitencia que e necessaria para se tornar um sacerdote. 
Por isso, a religiosidade e muito frequente em seus textos. Ora de maneira 
velada, ora desvelada, ora por pura diversao. A cena em que a moga do 
trem fica impressionada com a disposigao de um jovem seminarista foi 
retomada do arquivo do sujeito que a aproveitou para discorrer sobre o 
tema proposto. O fato narrado e parte da vida do autor, aproveitada no 
texto pelo sujeito da enunciagao.

A citagao de alguns discursos como o re lig ioso, a 
intertextualidade com a novela de Turgueniev e com o pensamento de 
Camoes e o que mais chama a atengao na cronica abordada. E mostra, 
acima de tudo, uma caracteristica forte do discurso: a sua heterogeneidade. 
E prova tambem que, embora alguns pensem que ele seja a origem de
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tudo, recorremos sempre a outros discursos para o engendramento do nosso 

proprio discurso. .•
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