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AS DIMENSOES DA OBJETIVIDADE E DA SUBJETIVIDADE - UMA PERSPECTIV A SEMIOTICA

Maria Jose Guerra de FIgueiredo Garcia

A relac;:aoentre sujeilo e objelo gera projec;:6esparticulares no discurso: de acordo com 0 tipo

especifico dessa relac;:aohavera uma determinada projec;:aodiscursiva. 0 que acarretara uma

determinada forma de subjetividade ou de objetividade. As pesquisas geralmente lratam das

relac;:6esentre sujeito e objeto de forma pontual; ou seja. enfocam as projec;:6esdas relac;:6esentre

esses dois termos de maneira a estabelecer p6los, posic;:6esobjetivas ou subjetivas. No en tanto,

nao ha uma polaridade absoluta que determine urn discurso apenas objetivo ou apenas subjetivo.

Subjetividade e objetividade delimitam uma escala a partir da qual se situam niveis que vao do

mais objetivo ao mais subjetivo. Dessa forma. 0 grau zero da objetividade ou da subjetividade



fica impossivel de ser atingido. pois isto implicaria anular ou 0 sujeito. ou 0 objeto. 0 que e

inviavel, porque esses termos sao funtivos de uma mesma relac;ao-func;ao.

A Subjetividade e a objetividade sao efeitos de sentido produzidos pelas estrategias discursivas

e depend em do estatuto semi6tico do sujeito e do objeto e. assim. acabam por tambem estabelecer

uma relac;ao com 0 conceito semi6tico de valor. Sao projec;6es discursivas do modo de presenc;a

semi6tico e, assim. das relac;6es que se estabelecem entre os dois protagonistas narrativos.

As varias abordagens do tema por Benveniste (1973), Greimas (1983. 1993) e FontanilJe (2003)

apontando 0 percurso da construc;ao do conceito de subjetividade e de objetividade, bem como

as consequencias dessas varias abordagens na analise do discurso.

CONSIDERAC;:OES SOBRE SUJEITO E SENTIDO EM BAKHTIN E GREIMAS

Adail Sobral (PUC-SP)

Partindo da constatac;ao, que pode soar polemica. de que a teoria discursiva do Circulo de Bakhtin

e a Semi6tica de A. J. Greimas tern em comum uma concepc;:aoem que 0 sentido. ou a verdade,

nascem da relac;:aoentre locutores e interlocutores, na situac;:aode enunciac;:ao, esta comunicac;:ao

examina os principais aspectos dessa base comum e algumas diferenc;as igualmente relevantes.

passiveis. estas e aqueles, de contribuir para uma rnelhor compreensao dos processos de

produc;:aode senlidos.

ETHOS ENQUANTO PRESENC;:A

Dilson Ferreira da Cruz Junior (USP)

Nascido praticamente com a ret6rica e largamenle estudado pelas ciencias da linguagem, 0

conceito de ethos tern side tradicionalmente definido como a imagem que 0 enunciador constr6i

de si no discurso. No entanlo, se por urn lade tal definic;:aogarante ao conceito certa estabilidade.

por outro convida a novas investigaC;:6es.

Utilizando alguns conceitos da semi6tica da presenc;:a e partindo da constatac;:ao de que 0 ethos

e urn fenomeno relacionado a enunciac;ao enunciada e que associa urn discurso a determinado

corpo. real ou imaginano. procuraremos aponlar algumas possibilidades de pesquisa que

contribuam para entendimento do conceito e de outros a ele relacionados.

EU, TU, ELE(S): QUEM it 0 'OUTRO' DO 'EU' ?

Elizabeth Harkot-de-la-Taille (PUC-SP)

Benveniste (J 966) ja apontava a simplificac;:aoexcessiva das antinomias eu-outro. ou sujeito-so-

ciedade. alertando ser necessario conceber os termos numa relac;:aomutua e numa realidade

dialetica. Hoje. os estudos sobre idenlidade no discurso nao podem prescindir da atualidade de

lal advertencia. 0 efeito de senlido de "eu", ou 0 simulacro existencial dos sujeitos. resulta de

projec;6es de si circulantes e negociadas no discurso e no interdiscurso. Este estudo debruc;:a-se

sobre tais projec;:oes. pelo vies da semi6lica das paixoes. em contos de cinco autores. com 0

objelivo de pensar-se 0 sislema de valores subjacentes a tais projec;oes e a consequente assunc;:ao

da relac;ao eu-outro. em seu microuniverso.



JORNAIS E ETHOS: COMO A MARCA VIRA UM "SER" QUE DISCURSA

Nilton Hernandes (USP)

E interessante perceber que leitores, ouvintes, internautas e telespecladores se relacionam

passionalmente com seus jornais preferidos. Os produtos de comunica<;:aosac tratados como

seres de carne e osso, com urn corpo, urn jeito de se posicionar no mundo, urn tom de voz, uma

personalidade, enfim, urn ethos, Ouvimos todos os dias que "a Veja disse ...", a "CBNapurou ..,"

Esse efeito de sentido e obtido por meio da administra<;:ao da identidade de uma marca,

representada visualmente por urn logo, A imagem "corp6rea" e atualizada de duas maneiras

diferentes e complementares: nas publicidades e a cad a edi<;:ao,Buscamos en tender 0 que e esse

"sujeito-midia", quase urn substituto do enunciador, ou seja. do "verdadeiro" proprietario ou

proprietarios, Para isso. estudamos 0 conceito de ator da enuncia<;:ao. proposto por Greimas e

Courtes, Ha outro ponto investigado no nosso lrabalho. Os jornais precisam se apresenlar como

neutros e objetivos em rela<;:aoaos "fatos" que reportam, A presen<;:ada marca, entretanto, por

aparecer como "dona" do discurso, gera efeitos de proximidade com 0 publico, de enuncia<;:ao

enunciada. Investigamos como 0 jornalismo enfrenta essa questao.

o ETHOS NAS CARTILHAS DO MST

Oriana de Nadal Fulaneti (USP)

o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MSTl. urn dos movimenlos sociais mais

importantes do mundo. vem atuando ha duas decadas na luta pela implementa<;:aoda reforma

agraria e pelo fim das desigualdades sociais no Brasil. Por meio da ocupa<;:aode latifundios, 0

MST pressiona 0 Estado para assentar os trabalhadores do campo. No intuito de viabilizar

economicamente a produ<;:aoe estimular a coopera<;:aoentre os assentados, e criado. em 1991.

o Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA), que come<;:aa organizar os assentamentos em

diferentes modalidades de cooperalivas. Neste trabalho. realiza-se a analise do Caderno de

Coopera<;:aoAgricola n05 - Sistema Cooperalivista dos Assentados - lan<;:adoem 1997 pela

Confedera<;:aoNacional de Cooperativas de Reforma Agn'tria do Brasil (CONCRAB).0 objetivo e

depreender 0 ethos do sujeito dessa enuncia<;:ao a partir dos recursos analiticos da semi6tica

francesa e das teorias sobre ethos desenvolvidas por Dominique Maingueneau.


