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DISCURSO PUBLICITARIO E IDENTIDADE DE GENERO: UMA ANALISE DAS REVISTAS

EU..E E CAPRICHO

James Deam Amaral Freitas (UFGj

o prop6sito deste trabalho e apresentar uma analise comparativa do discurso publicitario

presente em alguns textos das revistas Elle e Capricho do ana de 2003 e discutir sua relevancia

na constitui<;ao das identidades de genero. Essa discussao parte do principio de que os estudos

de genero constituem uma proposta metodol6gica eficaz na analise da diversidade humana

(Scott. 1990). Essa concep<;ao baseia-se na ideia de que genero esta intimamente associado

as rela<;6es sociais e de poder. 0 que nega a cren<;a na determina<;ao biol6gica dos sexos. na

existencia de caracteristicas naturais e universais. que justificariam a hierarquia sexual.

Nesse sentido. 0 discurso publicitario exerce forte influencia na manuten<;ao ou subversao de

cren<;as relativas as rela<;6es e as identidades de genero. uma vez que a sociedade esta sob

uma "hegemonia publicitaria" (Marshall.2001;2003). a qual determina. ordena. c1assifica e

hierarquiza produtos e grupos sociais. Para analisar essa influencia do discurso publicitario.

serao utilizados como instrumentos descritivos os postulados te6ricos da Semantica Argu-

mentativa (Ducrot, 1972; 1981; 1987). enfatizando as no<;6esde argumentatividade e polifonia

como aspectos discursivos importantes no desvelamento de praticas sociais e de estruturas

de poder.

EM TORNO DO GENERO CANc;Ao

Julia Maria Costa de Almeida

Experiencias musicais transnacionais como 0 rap parecem sugerir ao estudo da can<;aopopular

urn alargamento de seus Iimites e uma problematiza<;ao dos modelos definidores do genero -

Iinguistico. discursivo ou semi6tico - atraves dos quais atribuimos seu contorno e sua defini<;ao.

Destacando da produ<;ao nacional alguns trabalhos de rappers e afins. pretendemos sondar seu

regime de produ<;ao sonora e discursiva. capaz de mobilizar uma enorme for<;aenunciadora

poetico-politica.

ENUNClAc;AO DE SI E A CONSTRUc;Ao DE UM IDENTIDADE POLEMICA

Gislaine Ferreira Pinto (UNICAMPj

Entendido 0 anuncio publicitario enquanto espa<;ode constru<;ao e afirma<;aode identidades. 0

objetivo desta apresenta<;ao e discutir a maneira como se define a imagem de uma mulher

polemica atraves da enuncia<;ao de si e de sua sexualidade. Instancia publica de dizeres. a

publicidade (especificamente a de Iingeries Duloren) aparece como urn lugar de tensao ao desvelar

a intimidade feminina aos olhos de interlocutores diversos.



FRANKFURT: A CRiTICA DA DESAURATIZAc;:Ao

Karina Spineli Gera

Adesauratizac;:ao e a banalizac;:aoda arte. quando algo e produzido para ser trocado por dinheiro

e nao como instrumento de livre expressao; perder a aura e a tecnificac;:aocrescente do mundo.

Este estudo propoe uma reflexao sobre os meios de comunicac;:ao de massa narcotizantes.

mostrando as conseqiiencias da industria cultural na vida dos individuos. 0 movimento que deu

origem a Escola de Frankfurt formou-se em 1923. na Alemanha. em func;:aoda necessidade de

liberdade de pensamento. por parte de alguns pensadores. Dentre as principals teorias que esta

academia gerou. destacamos. neste estudo. a da Cultura de Massa. onde seus precursores.

Adorno e Horkheimer. criticam a Industria Cultural. It importante situar 0 fato no contexto

hist6rico de esperanc;:as revolucionfuias e decepc;:oeshist6ricas. em que a Escola de Frankfurt

surgiu. Dentre os mais importantes acontecimentos. podemos citar a Primeira Guerra Mundial,

a Revoluc;:aoRussa e a ascensao de Hitler. Inicialmente denominado de Instituto para a Pesquisa

Social, esta escola estudava os ensalos de pensadores famosos como Platao. Kant. Hegel, Marx.

Schopenhauer. Bergson. Heidegger etc. transpondo suas teorias para assuntos relevantes da

epoca. Os te6ricos da Escola de Frankfurt permaneceram exilados na decada de 40 por causa

das perseguic;:oes de Hitler aos revolucionarios. A Industria Cultural e apontada. neste artigo.

como 0 principal agente da desauratizac;:ao. ou seja. ela e a vila da imbecilizac;:aocoletiva. visto

que ela impede que a reflexao critica por parte dos individuos.

MODOS VERBAlS EM ESPANHOL: NORMA E usa NA IMPRENSA ESCRITA

Iandra Maria da Silva (UFSCj

Este trabalho consiste no estudo do presente dos modos indicativo e subjuntivo na lingua

espanhola. abordando questao referente aos valores e func;:oes que exercem esses modos

prescritos pela normatividade em contraposic;:ao ao carMer descritivo da lingua. Realizamos 0

contraste entre normatizac;:ao e uso atraves da analise dejomais do espanhol dos anos de 1998

e 1999. consultados com a ajuda do programa computacional Micro-Concord (MikeScott & Tim

Johns) e manuais didaticos de espanhol como lingua estrangeira.

Para essa investigac;:ao.examinamos orac;:oessubordinadas substantivas que completam expres-

soes tipo: "creo que". "es cierto que". em enunciados afirmativos e negativos; orac;:oes inde-

pendentes com os adverbios "quiza" e "tal vez" e clausulas adverbiais. com conjunc;:oestais como:

"despues de que" e "para que".

A analise dos modos verbais segue os postulados funcionalistas. e propicia a verificac;:aode

semelhanc;:as e/ou discrepancias entre as regras normativas e 0 uso. podendo estabelecer se

existe variac;:aonas construc;:oes verificadas. Os resultados obtidos saD numericos. pois se trata

de pesquisa estatistica sobre a freqiiencia de uso dos modos indicativo/subjuntivo no espanhol

escrito na imprensa atual.



o TEXTO JORNALiSTICO DE OPIN!AO EM PB E EM PE: UMA ANALISE LEXICOWGICA

CONTRASTIVA.

Marcia Sipavicius Seide (USP)

Esta pesquisa faz parte de urn projeto maior denominado "Lingua Portuguesa: uma lingua

intemacional" que busca propostas para que a tema da Pluralidade Cultural seja abordado nas

aulas de Lingua Portuguesa no ultimo cicIo do nivel fundamental de ensino. 0 projeto parte do

pressuposto de que a exposic;;aodo aluno brasileiro, usuario da variante brasileira do portugues

(PB),a variante europeia da Lingua Portuguesa (PE)amplia seus horizontes culturais, motivando

a educando a perceber-se como falante brasileiro da lingua portuguesa atraves do conhecimento

"do outro". Acredita-se,ademais, que a usa de textos brasileiros e portugueses pertencentes a

urn mesmo genera discursivo motiva a educando a vivenciar a fato de a lingua portuguesa ser

uma lingua intemacional que serve de veiculo a vanas culturas, sensibilizando-o para a

fen6meno da variac;;aolinguistica. Para que estes objetivos sejam alcanc;;ados, faz-se necessaria

uma analise linguistica contrastiva que fundamente elaborac;;ao de atividades pedagogicas

adequadas que fac;;ado tema transversal Pluralidade Cultural, objeto de reflexao em sala de

aula. A analise ora apresentada contrasta dais textos jomalisticos opinativos - urn brasileiro e

outro portugues -, considera a linguagem como aquisic;;aocultural (MATOSO,1959), focaliza a

nivel lexical de analise e esta fundamentada em BREAL (1924), SLAMA-CAZACU (1961) e

VILELA(1994). Cabe ressaltar que a privilegio dado ao nivellexical nao significa que a lexica seja

analisado de forma atomistica, au isolada, pais tambem sao levados em considerac;;ao a nivel

textual e a nivel discursivo de analise. Ambos as textos foram escritos par professores universi-

tarios de Direito e tratam de quest6es legais. 0 texto em PB, "Receita x Judiciario", foi publicado

em janeiro de 2001 e escrito par lves Gandra da Silva Martins. 0 texto em PE ,"Podemos fazer

melhor", escrito par Luis Campos Ferreira, foi publicado em fevereiro do corrente ana (2004).


