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Este trabalho analisa as representa~oes do feminino na midia impressa, no artigo "ABela, a

Fera ... e 0 Fantasma", publicado na Revista Epoca em 27/05/2002, enfocando diferentes

processos de referencia~ao, utilizando fundamenta~ao te6rica da Analise Critica do Discurso

proposta por Fairclough (1992), que permite analisar 0 texto num contexto s6cio-hist6rico-poli-

tico e ideol6gico da sociedade em que e produzido. Aproposta utilizada foi a de Koch (2003) que

ve a referencia~ao como uma atividade cognitivo-discursiva e interacional. A enfase dada nesse

trabalho e a representa~ao da mulher na politica. A pesquisa, como urn todo, abarca tambem

questoes de contexto, operadores argumentativos e metaforas no processo de referencia~ao do

feminino em artigos de circula~ao nacional, com 0 objetivo de mostrar que 0 discurso da midia

atraves de usos de met3.foras, operadores argumentativos no processo de referencia~ao influen-

ciam na compreensao e interpreta~ao do leitor. Quanto as met3.foras, a proposta utilizada e de

Lakoffe Johnson (1980). Quanto os operadores argumentativos, a proposta seguida foide Ducrot

(1984). No artigo analisado, verifica-se que 0 discurso da midia ainda reproduz valores antigos

da cultura brasileira do passado (machistas), que contribuem assim, para a continuidade do

preconceito a mulher brasileira.
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Nosso projeto consiste em realizar urn estudo de algumas can~oes criticas de Chico Buarque. As

can~oes escolhidas "refletem e refratam" as decadas de 60 e 70, no Brasil. Por meio da analise

do discurso de linha francesa, pretendemos destacar sua repercussao s6cio-politica, bem como

as marcas lingtiisticas presentes em seus discursos verbais. Como arcabou~o te6rico de

sustenta~ao de nossa leitura, utilizaremos as no~oes de poder (micropoderes, loucura, exclusao

e reclusao), discurso (genero, estilo, dialogismo e intertextualidade), sujeito (polifonia, auto ria)

e hist6ria (isotopia, continuidade e descontinuidade, fragmenta~ao e arquivo) desenvolvidas por

Michel Foucault e Mikhail Bakhtin. Aimportancia desta pesquisa refere-se ao despertar reflexivo

proporcianado pelo trabalho de linguagem re-criado por Chico Buarque eJ!1suas can~oes, uma

vezque, mais que denunciadoras, elas se constituem como discurso podico resistente que rompe

com a forma~ao ideol6gica hegemonica existente no pais naquele momenta de produ~ao e ainda

hoje. Sendo assim, cremos que seja possivel relacionar teoria lingtiistica (discurso cientifico) e

texto podico (discurso artistico - can~ao), a fim de compreender a estrutura organizacional

brasileira, alem de permitir aos sujeitos simulados no discurso das can~oes buarqueanas



interromperem 0 silencio imposto pela censura por meio da exclusao, reclusao e da repressao e

dar-Ihes voz, ao coloca-Ios no centro dos textos analisados. Mais que isso, ao encarar 0 discurso

de Chico Buarque como burlesco, entendemos a inversao dada aos sujeitos de seus textos como

uma proposta de ruptura com a estrutura social vigente por meio do trabalho da linguagem,

portanto, urn discurso mais que revolucionario, inovador.
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Bakhtin, em Estetica da cria<;:aoverbal (1997, p.153) abordando sobre a rela<;:aoexistente entre

autor, her6i e a obra estetica, argumenta que "a arquitet6nica do mundo da visao artistica nao

organiza s6 0 espa<;:oe 0 tempo, organiza tambem 0 sentido". Partindo-se desta dire<;:ao,oobjetivo

deste trabalho sera 0 de averiguar aspectos entre 0 autor - diretor de uma obra Krysztof

Kieslowski, 0 her6i da obra Julie (protagonizada pela atriz Juliette Binoche), na obra estetica

filmica A liberdade e azul. Com isso, buscar-se-a observar de que modo a forma do espa<;:oe do

tempo narrativo revelam determinadas formas de sentidos significantes ao leitor espectador

dessa obra estetica.
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Este estudo pretende verificar reconstru<;:6es de narrativas, que foram feitas a partir de uma

reda<;:aode uma garota de dez anos. Essas reconstru<;:6es foram retiradas de respostas para uma

das quest6es do Provao do MEC de 2001, realizado por formandos em Letras. A questao pedia

para que fosse elaborado urn texto propondo altera<;:6espara resolver problemas de coesao da

reda<;:aoda menina. Esta questao permitia uma dupla interpreta<;:ao e os formandos, assim, ou

dissertaram sobre 0 problema de coesao ou reconstruiram a narrativa ou ainda as fizeram duas

coisas. 0 trabalho utilizara os dois ultimos tipo de respostas e as analisara atraves das teorias

da Enuncia<;:aode Bakhtin, dos Elementos Constitutivos da Narrativa de Labove das Heteroge-

neidades Enunciativas de Authier-Revuz. A analise verificara que elementos 0 formando acres-

centa, retira ou altera na reda<;:aoda menina. E que papel ele esta assumindo em cada momento:

professor da garota ou aluno sendo avaliado pelo MEC.
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o presente trabalho apresentara, em urn primeiro momento, uma discussao te6rica entre

linguagem e contexto sociohist6rico, sob 0 estudo das obras de Chico Buarque de Holanda,

mapeando as decadas de 60 e 70, periodo em que 0 artista teve sua participa<;:aona hist6ria

politica do pais, principalmente de sua oposi<;:aoao regime militar. Assim, as letras de Chico

Buarque devem ser consideradas como sendo portadoras da epoca da Ditadura, de tal forma que



pretendemos nos ater ao plano do conteudo desses textos e buscar examinar 0 percurso gerativo

de sentido que instaia, no dizer do artista, a rela<;;aodiai6gica entre os sujeitos da enuncia<;;aoe

o espa<;;omusical, apontando uma passagem do tempo em momentos de conflitos, bem como

dos papeis vinculados ao compositor no desenvolvimento discursivo. Em outras paiavras, esse

discurso aponta para a constru<;;aode urn percurso passional - construido lingiiisticamente uma

quanta outra paixao marcada por urn periodo opressor.
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Apresentaremos os resultados parciais obtidos no projeto de iniciar;:aocientifica que leva 0 mesmo

titulo deste trabaiho. Esse projeto, financiado pela FAPESP (04/13518-9), tern como objetivo

estudar a instrumentaiiza<;;ao do portugues como lingua estrangeira a partir do fim dos anos 80.

Tal processo surgiu como efeito de mudanr;:as na hiperlingua (Auroux, 1998) brasileira decor-

rentes da consolidar;:aodo Mercosul enquanto novo espar;:ogeopolitico transnacionai. Tendo como

arcabour;:o te6rico e metodol6gico estudos do campo da Hist6ria das Ciencias da Linguagem,

partimos do principio de que a gramatizar;:ao (idem, 1992) funciona como uma verdadeira

instrumentar;:ao, que produz objetos lingiiisticos hist6ricos, com efeitos sobre 0 destino do homem

na sua relar;:aocom os objetos simb6licos e sobre a configurar;:aodas formas da sociedade.

o corpus de nossa pesquisa compreende materiais didaticos e outros instrumentos lingiiisticos

produzidos como consequencia dos tratados do Mercosul, com destaque para 0 exame de

proficiencia CELPE-Bras. Aanalise deste corpus, centrada nas diversas formas de discurso sobre

(Mariani, 1998), baseia-se nas novas prMicas de leitura propostas pela Analise do Discurso

Francesa. Procuramos compreender como estes instrumentos se inserem no funcionamento da

hiperlingua e como eles interferem na relar;:aodo sujeito com a lingua. As principais questoes

que objetivamos responder ao longo do projeto saD: (i)qual 0 imaginario que estes instrumentos

configuram em relar;:aoa lingua brasileira, Ii cultura brasileira e ao Brasil? e (ii)como 0 processo

de constituir;:ao do imaginario de lingua nacional e afetado a partir das novas significar;:oesa ela

atribuidas enquanto lingua estrangeira? Assim, esse projeto contribuira para a discussao do

processo de gramatizar;:ao do portugues brasileiro no fim do seculo XX e inicio do seculo XXI,

urn tema ainda pouco explorado no campo da Hist6ria das Ciencias da Linguagem.


