
PROCESSOS DISCURSIVOS: UMA RELA~AO DIALETICA
UMA ANALISE NA PUBLICIDADE

( Fernanda Mussalim Guimaraes Lemos Silveira-UNICAMP
1- A Ilusao Discursiva e 0 Jogo de Imagens em Pecheux

Segundo Pecheux e Fuchs(1975), a especie discursiva pe£
tence ao genero ideologico; as formagoes ideologicas necess~
riamente comportam uma ou varias formagoes discursivas inter
ligadas como urnde seus componentes. No entanto, ha urnponto
de exterioridade relativa de uma formagao ideologica em rel~
gao a uma formagao discursiva, e esse ponto de exterioridade
relativa se traduz no interior do discursivo. Trata-se da de_
fasagem entre 0 discurso e seu interdiscurso. Essa interdiscu£
sividade se esvanece aos olhos do sujeito falante,ao mesmo te~
po em que se apaga para ele 0 processo pelo qual uma seqU8ncia
discursiva concreta ~ produzida oU'reconhecida como sendo urn
sentido para 0 sujeito. Estamos tratando do que e caracterizado
como 0 esquecimento nil,de natureza inconsciente e ideo16gica.

Pelo esquecimento nil, 0 "sujeito rejeita, apaga, incons-
cientemente, qualquer elemento que remeta aQ exterior de sua
formagAo discursiva; por ele e que 0 sujeito recusa essa e nAo
outra seqiH!ncia para que obtenha esse e ni!l.ooutro sentido."
(BrandAo,1988:90). Por esse processo de apagamento, 0 sujeito
terna ilusao de que controla seu discurso. Mas uma forma9ao di~
cursiva existe historicamente no interior de determinadas rel~
goes de classes, e 0 sujeito da enunciagao, ocupando urn lugar
no interior do discurso,e conduzido por ele.Nesse sentido,aqu~
Ie que e sujeito do discurso e tambem assujeitado por ele.

Essa rela9ao ilusoria do sujeito com 0 proprio discurso,
de certa forma, ja havia sido apontada por Althusser, ao tra-
tar da ideologia. Segundo esse autor, "a ideologia represent a
a relagao 'imaginaria de indiv!duos com suas reais condi90es de
eXistencia"(apud Brandao,1988:l8) e, sendo essa rel.o.Qo imagi-
naria, implica urndistanciamento da realidade. A semelhanga de
Althusser, Ricoeur tambem afirma que a ideologia nos faz "to-
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mar a imagem pelo real,o reflexo pelo original"(idem,1988:23).

No discurso,Pecheux(1969) trata dessa relaCao imaginaria,
nao so do sujeito com relacao ao proprio discurso,mas tambem do
sujeito com relacao aos lugares que atribui a si e ao outro na
estrutura de uma formaCao social. A relacao entre esses lugares
se acha representada por uwa serie de formacoes imaginarias que
vao designar a imagem que os interlocutores fazem de seu proprio
lugar e do lugar do outro. Assim, num processo discursivo,~ e.
missor pode antecipar as representacoes do receptor e, baseado
nessa antevisao do"imaginario" do outro, fundar as estrategias
do discurso.

o esquecimento nRl, entao, como foi possivel perceber,e de
natureza inconsclente, na medida em que a ideologia e constitu-
tivamente inconsciente dela mesma. Por esse motivo, esta zona
nRl e inacessivel ao sujeito, que mantem uma relacao ilusoria,
imaginaria, tanto com 0 proprio discurso, quanto com os lugares
que atribui a si e ao outro.

No entanto, 0 sujeito do discurso e afetado tambem por um
outro tipo de esquecimento,o esquecimento nR2, que se caracte~
riza por um funcionamento do tipo pre-consciente ou consciente.
No momento em que 0 sujeito retoma oseu discurso a fim de re-
formula-Io, de explicitar melhor 0 que diz, de aprofundar 0 que
pensa; na medida em que, utilizando-se de estrategias discurs!
vas, antecipa 0 efeito do que diz, ele realiza a operacao lin-
gUlstica que todo falante faz entre 0 que e dito e 0 que deixa
de ser dito. No interior da formacao discursiva que 0 domina,
o ~ujeito elege formas e seqUencias,que estlo em relacao de p~
rafrase, e oculta outras, 0 que da a ele a ilusao de que 0 di~
curso reflete 0 conhecimento objetivo que tem da realidade. E~
sa zona nR2, portanto, e a zona dos processos de enunciacao,na
qual 0 sujeito po de penetrar, pois e acessivel a ele.

Assim, podemos dizer que uma formaCao discursiva e const!
tUlda, de um lado, por aquilo que e nao formulavel,ja que a d~
termina,inacesslvel ao sujeito e de natureza ideologica e in-



consciente. Por outro lado, tambem e constituida por urnespa~o
subjetivo de enuncia~ao e,por isso mesmo,acessivel ao sujeito,
que assegura a ele seus deslocamentos no interior do reformul~
vel,atraves de uma rela~ao pre-consciente ou consciente com as
palavras. Esta oposi~ao entre 0 que se chama de,respectivamen-
te,esquecimento nil e ni2 ternrela~ao com a oposi~ao entre 0

processo de interpela~ao ou assujeitamento do sujeito, e a si-
tua~ao empirica concreta na qual ele se encontra.
11- RepresentaQoes Cognitivas: UrnOutro Ponto de Vista

A ciencia cognitiva ternse preocupado,claro que sob urn o~
tro ponto de vista, com aquilo que estamos chamando de rela9ao
pre-consciente ou consciente do sujeito com 0 discurso.Esse.o~
tro ponto de vista privilegia aqueles conhecimentos da lingua
e do mundo que urnfalante aciona no processo de intera~ao. Van
Dijk em seu livro CogniQao,Discurso e 1nteraQao apresenta urn .
modele de memoria cujos pressupostos teoricos basicos consistem
em pressupostos cognitivos e contextuais. Apenas alguns deles·
serao abordados,aqueles que mais diretamente interessam a esse
trabalho.

Segundo 0 modele proposto por Van Dijk,o processamento do
discurso nao se constitui em mero evento cognitivo,pois dimen-
soes sociais do discurso interagem com dimensoes cognitivas.Os
usuarios da lingua constroem uma representa~ao nao so do texto,
mas do contexto social,e ambas as representa~oes interagem. A-
lem disso,inten~oes estao envolvidas no discurso,e locutor e o~
vinte procuram pressupor as intengoes de seu interlocutor,o que
implica dizer que os usuarios de uma lingua constroem uma repr~
sentagao cognitiva da interagao,verbal e nao verbal,que ocorre
na situagao. Mas,alem de tudo isso,e preciso ainda.levar em co~
ta urnpressuposto situacional sobre 0 processamento do discur_
so,que inclui,como pressupostos,normas gerais e valores,atitu-
des e convengoes sobre os participantes e as interagoes em uma
determinada situa9ao.A situa9ao social nesse modele e cogniti-
vamente representada.
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Al~m dessas informa<;oes contextuais,para se processar ou

compreender urndiscurso,sao necessarios outros dois tipos de
informa<;oes.E necessario ter urnconhecimento mais geral a res-
peito dosacontecimentos abordados no evento discursivo,e tam-
bem possuir algumas informa<;oes cognitivas,tais como cren<;as,£
pinioes ou atitudes em rela<;ao a tais acontecimentos.Assim,tres
tipos de informa<;oes estao envolvidas no processamento e compr~
ensao do discurso:informa<;oes sobre-os proprios acontecimentos,
informa<;oes das pressuposi<;oes cognitivas e informa<;oes da sit~
a<;ao ou contexto.

Todas essas informa<;oes sao cognitivamente representadas
e,nesse sentido,acesslveis aos usuarios da lingua que,por esse
motivo,passam a ter uma rela<;ao rea:l"nao imaginaria ou iluso •.
ria,com 0 proprio discurso,consigo mesmo e com seu interlocu-
tor.Portanto,aquilo que para Pecheux e rela<;ao de natureza ilu
soria,de carater inconsciente e ideologico,no modelo de proce~
samento e eompreensao do discurso,proposto por Van Dijk,.e- de
carater "conseiente".(Consciente,nessa teoria,nao signifiea e-
xatamente 0 que significaria se,a seu lado,~stivessem,caract~
rizando 0 funcionamento pSlquico,termos como incosciente e pre-
consciente.E outro diseurso.)

A proposta deste trabalho nao e simplesmente contrapor d~
as teorias de natureza opostas,nem tampouco ser partid~rio de
uma delas.Mas e,atraves da analise de uma propaganda,refletir
sobre algumas afirma<;oes teoricas,ao meu ver,um tanto radicais.
A no<;ao de "frame"(no<;ao cognitiva e,portanto,de natureza con~
eiente e acessivel ao sujeito)que,segundo Van Dijk,e um conhe-
cimento prototipico ou estereotlpieo,soeialmente partilhado e
armazenado na memoria semantica(ou social) ,sera de grande uti-
lidade para 0 que me proponho nesse trabalho.
II- Uma Analise

o tItulo de urnanune10 da rede de lojas MARISA,retirado da
revista ELLE,ano 2,n28,diz: "Marisa-de mulher para mulher", n~
ma tentativa de conquistar 0 leitor atraves da tecnica de iden



tificaqao.A tecnica de identificaqao nao ternque oferecer urnbe
neflcio ao consumidor,mas se vale da associaqao,criando uma ima
gem do produtO,serviqo ou companhia(no caso,loja)com a qual 0

publico gostaria de se associar.O texto publicitario,que segue
a chamada acima,tambem se valendo da identificaqao,explora urn
estereotipo de mulher,com 0 qual 0 publico feminino se identi-
fica: "Mulher trabalha em casa,trabalha fora,leva filho na es-
cola,e feminina,charmosa,chora a toa,faz isso,faz ~quilo ••,A M~
risa respeita a mulher assim,como ela e.E e por isso que na,M~
risa, a mulher nao se sente explorada:ela se sente como se es~
tivesse em casa.E ate fica com vontade de vo~tar no dia seguin
te e contar para a vendedora se 0 vestido vermelho fez sucesso
no casamento da vizinha .••t que na Marisa e assim mesmo:de mu-
lher para mulher." 0 publico feminino se associa a imagem de m~
lher,na qual 0 anuncio se apoia,e tambem se sente cativado para
se associar as lojas Marisa,que vende uma imagem de "loja ami-
ga",onde 0 consumidor pode se sentir em casa para confidenciar
o sucesso de sua compra--" ...contar para a vendedora se 0 ves-
tido vermelho fez sucesso no casamento da vizinha ".Ainda,como
recurso publicitario,para explorar urnestereotipo de mulher, 0

anuncio se vale de imagens fotograficas:mulher sensual,que usa
lingerie e camisola rendadas; mulher dinamioa,inteligente,cha£
mosa e feminina,que veste saia,blaser,carrega uma pasta a moda
dos executivos e Ie jornal; mulher esportiva,que veste jeans e
colete; mulher que e dona de casa e romantica,que faz compras
e gosta de flores.

o que me proponho diante desse anuncio e refletir sobre
o que e,e ate que ponto,de natureza inconsciente,e 0 que e de
natureza consciente(nao no sentido freudiano),nas relaqoes su-
jeito e discurso,sujeito e lugares que ele atribui a si e ao o~
tro

o pUblicitario,no anuncio em questao,vale-se de um este~
reotipo de mulher,que pressupoe aceito pela sociedade.moderna.
Esse estereotipo, socialmente partilhado e armazenado na memo-



ria semantica(ou social)e que Van Dijk chama de conhecimento do
tipo "frame".No texto pUblicitario das lojas Marisa,o "frame"
mulher e explicitado ao leitor,o que me leva a crer que 0 suje!
to desse discurso,no caso 0 pUblicitario,tem uma rela~ao,ao m~
nos em parte,do tipo consciente com 0 proprio discurso,na med!
da em que se mostra capaz de perceber a presen~a de urn interdi~
curso no interior de sua forma~ao discursiva.Por utilizar-se de
um conhecimento socialmente partilhado- "frame" -,sabe que, na
verdade,existe no interior do proprio discurso um enunciador c£
letivo(que a AD chama de ON).Nesse sentido, a relacao suje1to-
discurso nao e totalmente 1maginar1a,como afirmou Pecheux,o que
poe em cheque a natureza do esquecimento nil.

Quanto a rela~ao sUjeito e lugares que ele atr1bui a si e
ao outro,o suje1to do anuncio em questao,ao meu ver,nao tem uma
rela~ao exclusivamente imaginaria com 0 lugar que atribui a s1
e ao seu 1nterlocutor.Ele sabe,assim como as chamou Van DIjk,
das Informa~oes cognltlvas(portanto,consclentes),tais como 0-
pinioes e cren~as,que 0 seu publIco consumidor ternem rela~ao
ao estereotipo de mulher.O publicitarI0 sabe que,ao explicitar
o "frame" mulher e,ao ut1l1zar-se de Imagens fotograficas de mu
lheres que preencham os requisitos de uma mulher "ldeal",lra a-
gradar 0 publico consumidor.Alem disso, ele sabe tambem que 1ra
conquistar seu pUb11co at;aves de uma retorica de "sedu~ao" -"A
Marisa respeita a mulher assIm,como ela e."; "•••,na MarIsa, a
mulher nao se sente explorada:ela se sente como se est1vesse em
casa.".Essa retorlca,segundo Pecheux, pertencer1a a zona do es-
quec1mento ni2,que e acessivel ao suje1to e de natureza conscl-
ente.Sendo acessivel ao sujeIto,se 0 pUb11cItarI0 se utiliza de
recursos enunciativos para conquistar 0 seu pUbllco,e porque tern
consciencia do lugar que ocupa no InterIor da forma~ao social a
que pertence.Nesse sentido,a afirmaCao de Van Dijk,de que os u-
suarios de uma lingua constroem uma representa~ao cognitiva da
intera~ao nao verbal,e bastante defensavel.

Pela analise feita ate aqui,e possivel perceber que a re~



laqao que 0 publicitario terncom 0 proprio discurso e com 03 19
gares que ele atribui a si e ao seu interlocutor nao'e de natu-
za exclusivamente imaginaria,inconsciente,como afirma pecheux.
No entanto,a relaqao do publico consumidor,para quem 0 anuncio
e dirigido,com 0 discurso publicitario e com os lugares que e~
se publico atribui ao seu interlocutor e a si,na formaqao soci-
al a que pertence,e urnpouco diferente.

Muitas vezes,o consumidor nao percebe as estrategias. enu~
ciativas de urnanuncio pUblicitario.No anuncio da rede de lojas
Marisa,por exemplo,o leitor desavisado,fascinado por tudo 0 que
lhe e oferecido atraves de uma retorica de "seduqao", penH te
que se esvaneqa aos seus olhos todo jogo persuasivo que e cons-
cientemente elaborado pelo pUblicitario.Assim,a relagao que e~
se leitor passa a ter com 0 discurso e uma relagao imaginaria e,
por esse motivo,estabelece tambem uma relaqao ilusoria com 0 seu
interlocutor,ja que nao percebe suas intenqoes.ConseqUentemente,
por nao ter consciencia das estrategias enunciativas -seduzir p~
ra persuadir- e das intengoes de seu interlocutor -levar 0 consu
midor a comprar nas lojas Marisa-, passa tambem a ter uma rela-
qao ilusoria com 0 lugar que ocupa nessa formagao social:acredi
ta ser tratado como "alguem de casa" e se esquece de,que e mere
consumidor.

Assim, se,por urn lado, 0 sujeito pode ter uma relagao ima
ginaria,de natureza inconsciente com 0 discurso,com 0 lugar que
ocupa e que atribui ao seu interlocutor, por outro lado,essas r~
lagoes podem ser, ao menos em parte,de natureza consciente.Assim,
afirmar como Pecheux,que 0 sujeito e necessariamente assujeitado
por seu discurso,ou entao dizer,como Van Dijk,que a interagao
nao verbal e cognitivamente representada,e ter uma visao simpli~
ta tanto do homem,quanto dos processos discursivos.Essas afirma
qoes ternrelagao,respectivamente,com outras duas afirmagoes si~
plistas e antagonicas entre si:o homem e produto da historia,ou
entao,o homem faz a historia.O ideal seria estabelecer entre e~
ses contrarios uma relagao dialetica.
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