
A MEMORIA DO MALANDRO NA IMAGEM DO TRABALHADOR BRASILEIRO

Bruno Molina Turra (UFSCAR)

Orientador(a): Vanice Maria Oliveira Sargentini (Universidade Federal de Sdo Carlos)

Pautados nos pressupostos da Analise do Discurso derivada de Pecheux e em conceitos propostos

por Foucault sobre saber e poder, procuramos detectar tra<;:osda imagem do malandro produ-

zidos em musicas das decadas de 20 e 30. A partir do reconhecimento e analise da imagem do

malandro, buscamos observar se tais vestigios ainda saDpresentes na memoria discursiva sobre

o trabalhador e como estao hoje construidos em musicas e outros generos discursivos. Dedica-

mos especial aten<;:aoa analise dos deslizamentos de imagem que 0 malandro sofreu nas decadas

subsequentes aos anos 20, tendo como corpus de analise musicas desde tal decada ate hoje.

A POLIFONIA EM "VIDAS SECAS"

Samuel Rodrigues Pinto

Orientador(a): Vera Lucia R. Abriatta (Centro Universitdrio Bardo de Maud)

Este trabalho analisa 0 romance de Graciliano Ramos, "Vidas Secas", de acordo com.o conceito

de polifonia do filosofo da linguagem russo Mikhail Bakhtin, pais de acordo com a critica que

se debru<;:asobre a obra, nota-se que sob a vozdo narrador ressoam vozes diferentes. Pretende-se



descrever 0 usa do discurso indireto-Iivre no romance, e sua func;aona narrativa. 0 objetivo e

analisar especificamente os capitulos "Fabiano" e "0 soldado amarelo".

A RELAc;Ao GRAMATICA E ESTILisTICA NO DISCURSO DOS LITERATOS

Marden Aleandro Rangel (UFU)

Orientador(a): Cannem Lucia Hernandes Agustini (Universidade Federal de Uberlandia)

o projeto de pesquisa a ser realizado pelo academico em Letras, Marden Aleandro Rangel, tera

como tema "A relac;ao da gramatica com a estilistica no discurso dos literatos". Segundo as

normas gramaticais, existe uma lingua portuguesa unica, adotada de Norte a SuI do Pais. Este

portugues do Brasil, no entanto, difere do portugues no Brasil, que registra varias diferenc;as,

devido aos regionalismos, girias e demais modos de falar. Considerando que 0 fazer literario tern

como base a liberdade artistica e de expressao, muitos autores fogem de tais regras gramaticais.

Entretanto, nao conseguem e reafirmam a supremacia das normas. 0 projeto tera como objeto

de estudo textos dos pr6prios autares nos quais eles abordam 0 fazer literario. Inicialmente serao

estudados textos de Gon<;:alvesDias, Jose de Alencar, Mario de Andrade, Oswald de Andrade,

Cecilia Meireles, Graciliano Ramos, Guimaraes Rosa, Lima Barreto, Joao Cabral de MelloNeto,

Manuel Bandeira, Euclides da Cunha, Jose Lins do Rego e Clarice Lispector. Todo 0 trabalho

sera feito com base na linha de Analise do Discurso francesa.

APOSTO E VOCATIVO: UMA EXPLICAc;Ao ENUNCIATIVA

Guilhenne Figueira Borges (UFU)

Orientador(a): Cannen Lucia Hernandes Agustini (Universidade Federal de Uberlandia - UFU)

As gramaticas brasileiras, dado seu objetivo politico de legislar sobre a lingua, centram sua

descri<;:aona forma e, em decorrencia, abordam de modo restrito as categorias tipicamente

enunciativas, como, por exemplo, 0 aposto e 0 vocativo. Essa restri<;:aofaz com que a presen<;:a

dessas categorias nas gramaticas apare<;:ade modo lateral. Tanto e assim que essas categorias

sao abordadas em t6picos referentes a "termos acess6rios".

Partindo do pressuposto que urn termo acess6rio e aquele que podemos extrair da ora<;:aosem

prejuizo para sua estrutura sintatico-semantica, podemos dizer que nas gramaticas tradicionais

ha certo expurgo destas categorias tipicamente enunciativas. Neste trabalho, objetivamos

explicar 0 porque desse expurgo, devido ao carater inicial de nossas pesquisas e, tambem,

apontarmos 0 caminho que intentamos tra<;:arpara construirmos uma explica<;:aoenunciativa

sobre 0 funcionam~nto de tais categorias. Para isso, centrar-nos-emos nos conceitos formulados

par Benveniste, Ducrot e Guimaraes sobre a lingua; pois, para abordar a pertinencia semantica

destas categorias, e necessario levar em considera<;:aoque a palavra e tomada por urn sujeito

historicamente determinado, de modo que a sua concretiza<;:aosignifique.

ARGUMENTAc;Ao E ACONTECIMENTO NAS PALAVRAS DE ORDEM

Luciana Nogueira (UFSCAR)

Orientador(a): Soeli Maria Schreiber da Silva (UFSCar)

Este trabalho consiste em fazer urn estudo interpretativo das palavras de ordem e sua rela<;:ao

com a exterioridade. 0 conceito de Acontecimento (AD) na rela<;:aode designa<;:6esentre



enuncia90es mais 0 conceito de politico e cena publica, constituem 0 modo de analise pelo qual

vejo 0 funcionamento da palavra de ordem dentro de uma perspectiva historico lingiiistica. A

divis3.odos sentidos constitui 0 politico na linguagem.

Quando pensamos na rela93.0entre os agentes de mobilizas:3.oe a veicula93.0das palavras de

ordem, interessa saber qual e a fun93.0do porta-voz, 0 lugar do porta-voz. 0 porta-voz e aquele

que fala em nome de e se constitui num enunciador. E ai que entra 0 conceito de cena publica,

pois e na cena publica que a palavra de ordem ganha sentido e, nesse sentido ela so se da na

cena publica. E neste espa90 de enuncia93.0 que ha a representa93.0 do politico. A cena publica

e caracterizada pelo Acontecimento na rela93.ocom as antecipa90es e 0 interdiscurso. Ela se

constitui para dar visibilidade ao confronto e se configura como urn espa90 de resistencia a uma

normatividade. Com rela93.0a argumenta93.o, temos que a palavra de ordem "N3.oa ALCA!"na

rela93.0 com a divis3.odos locutores no espa90 de enuncia93.0 e na divis3.oque e legalizar e

deslegalizar, argumenta para a deslegaliza93.0,determinada pela negay3.odas reescrituras dos

verbos predicados para a "ajuda". 0 litigio e antecipado na cena publica.

A argumentay3.o contra se da na relay3.o com todas essas divisoes. As divisoes sustentam a

deslegalizay3.o,pois estamos tratando da argumentay3.o no acontecimento.

AS CORES DO DISCURSO POLIFONICO EM UMA CRONICA DE MACHADO DE ASSIS
Eduardo Barbuio

Orientador(a): Maria do Carmo Molina Dias (Fundw;:ao Educacional de Femand6polis)

o tom responsavel pela ambigiiidade de sentidos na prosa machadiana n3.oe privilegio apenas

do romance e dos contos. Portanto e a partir de uma cronica de Machado de Assis, que este

trabalho de iniciay3.ocientifica tern 0 proposito de desenvolver uma analise dos mecanismos do

complexo processo de enunciay3.o do autor. Nodiscurso ironico de Machado cronista, diferentes

vozes se confrontam, relativizando 0 que parece ser a verdade. Para explicar tecnicamente essa

complicada construy3.o, utilizamos alguns conceitos teoricos do processo de polifonia nas

concepyoes de Ducrot e Maingueneau. 0 fato de haver, em comparay3.ocom a produy3.oficcional,

poucos estudos a respeito dojornalismo de Machado de Assis motiva-nos a realizar este trabalho.

Com 0 objetivo de melhor se visualizar esse intenso concerto, utilizamos variascores que

correspondem a cada uma das vozes conforme se vera no paine!.

DICIONARIO E INFORMATICA: UMA LEITURA DISCURSIVA
Dantielli Assumpr;:ao Garcia (UNESP)

Orientador(a): Jose Horta Nunes (Universidade Estadual Paulista)

Neste painel, apresentaremos alguns resultados de uma pesquisa de iniciay3.ocientifica finan-

ciada pela FAPESP (processo n° 04/16037-1) que tern como objetivos refletir sobre a noy3.ode

arquivo em relay3.oao estudo hist6rico e discursivo do dicionario e suas transformayoes com as

novas tecnologias informaticas. Segundo Pecheux (1993) arquivo e entendido como "campo de

·documentos pertinentes e disponiveis sobre uma quest3.o". Especificamente, nesta pesquisa, 0

arquivo analisado e homepages de e sobre dicionarios. A perspectiva te6rica e a da Analise do



Discurso articulada a Hist6ria das Ideias Lingiiisticas. Nosso procedimento de analise se

empreende em duas etapas. A primeira consiste em uma pesquisa de sites da Internet que

apresentam elementos para a hist6ria dos dicionarios, a segunda etapa, na analise das

homepages, com a finalidade de explicitar 0 modo como elas abordam os dicionarios. Efetuare-

mos, aqui, a analise das homepages: www.meusdicionarios.com.br, www.u-cergy.frjdictionnal-

res, www.askoxford.com.Paraaanalisebuscamosresponderalgumasqu<:.st6es: qual e oleitor?,

qual e a imagem do interlocutor para a homepage?, qual e a forma de leitura que a pagina prop6e?

A pagina "meus dicionarios" indica sites de dicionarios de diversas lingua:;. Podemos pensar na

imagem de urn leitor leigo que deseja conhecer algumas linguas. Este site nao apresenta uma

leitura hist6rica dos dicionarios de lingua, mas sim mostra inumeros dicionarios. A pagina

"askoxford" e uma homepage que apresenta urn sistema de busca de significados de palavras,

a1em disso, permite que os leitores participem da elabora<;ao desta pagina, seja fazendo uma

pergunta a especialistas sobre 0 que e, e como e urn dicionario, seja elaborando a significa<;ao

de novas palavras. Ja a pagina "u-cergy" apresenta uma leitura hist6rica dos dicionarios. Oleitor

e pesquisador que busca saber sobre a hist6rica e a constitui<;ao dos dicionarios. Procuramos,

enfim, refletir sobre os gestos de leitura que as novas tecnologias informaticas possibilitam.

DlSCURSO DO PRESIDENTE E DlSCURSO-LULA

Raquel Noronha Siqueira (UNICAMP)

Orientador(a): Monica Graciela Zoppi Fontana (UNICAMP)

Essa pesquisa trata da analise do discurso-Lula e de discursos sobre 0 discurso-Lula, com intuito

de depreender 0 funcionamento de uma imagem de lingua politica ideal produzida pela midia,

que interpreta negativamente 0 discurso-Lula, deslegitimando seu funcionamento. Entendemos

por discurso-Lula os discursos proferidos pelo presidente Lula da posi<;ao de presidente

(legitimada). A partir do seu funcionamento podemos caracterizar 0 discurso-Lula como urn

discurso de, contraposto aos que caracterizamos como discurso sobre (da midia). Fazemos esta

defini<;aolevando em considera<;ao 0 funcionamento discursivo do comentario, conforme Fou-

cault (2003); 0 comentario limita 0 discurso a que se refere, e fun<;aodo comentario jogar tanto

com aquilo que 0 texto explicita como com aquilo que Ihe e implicito. Tambem relacionamos aqui

Mariani (1998) que diferencia 0 discurso de (no nosso caso, 0 discurso-Lula) eo discurso sobre,

que "sao discursos que atuam na institucionaliza<;ao dos sentidos, portanto, no efeito de

linearidade e homogeneidade da memoria" (ibid: 60). Assim sendo, entendemos 0 discurso sobre

como 0 lugar vnde se (des)legitima 0 funcionamento do discurso de.

Procuramos desenvolver uma reflexao mostrando a maneira pela qual se produz discursivamente

a legitima<;aojdeslegitima<;aodo discurso do presidente (0 que nos permite observar a constitui-

<;8.0 de urn modelos ou urn ideal de linguajenuncia<;ao political·

o CAAATER DlALOGICO DA CRONICA

Lucas Femandoluiz

Orientador(a): Vera Lucia Rodella Abriata (Centro Universitario Bardo de Maua)

Este trabalho se prop6e analisar a cr6nica machadiana" 0 folhetinista", tendo por base os

pressupostos te6ricos de Mikhail Bakhtin acerca do conceito de dialogismo, voltando-nos

http://www.meusdicionarios.com.br,


inicialmente para a faceta dial6gica da cr6nica na sua orientac;:aopara a resposta do outro.

Assim, convem ressaltar que Bakhtin atribui ao outro urn papel ativo na atividade enunciativa,

vinculando a pr6pria composic;:aoe estilo do discurso a ser elaborado a resposta que a ele dara

o outro, ou seja, 0 interlocutor ou 0 destinatario do discur.so. Nosso objetivo e, portanto, rastrear

no texto, objeto de analise, os indices que nos possibilitam observar como a composi<;;aoe 0 estilo

da cronica se voltam para a intera<;;aocom 0 interlocutor.

o LEITOR BRASILEIRO DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL NA DECADA DE 1980

Bruna Longo Biasioli (UNESP)

Orientador(a): Arnaldo Cortina (UNESP)

A hist6ria da literatura brasileira para a infancia come<;;outardiamente nos arredores da

proclama<;;aoda Republica. Com a ideia de que 0 habito de ler era importante para a forma<;;ao

do cidadao, come<;;ama sistematizar-se os primeiros esfor<;;ospara a consolida<;;aodes sa literatura

indicada ao publico infanto-juvenil. Mesmo com dificuldades como a carencia de tradu<;;aoe

adapta<;;aodas obras provenientes da Europa, 0 mercado editorial infanto-juvenil come<;;aa

concretizar-se no Brasil, onde foram imprescindiveis, para a aderencia dos jovens a leitura, as

influencias do meio escolar e do livro didatico.

A pesquisa e feita por meio do registro dos livros mais vendidos da literatura infanto-juvenil,

apresentados mensalmente no jornal "Leia Livros" e, posteriormente, apenas "Leia", durante 0

periodo de tempo compreendido entre abril de 1978 a setembro de 1991. Porem, conhecer a

hist6ria da literatura infanto-juvenil e identificar as obras mais vendidas durante 0 periodo citado

nao e suficiente para 0 trabalho com esse tipo de texto com os alunos. Nesse sentido, faz-se

necessaria uma perspectiva teorico-metodol6gica que possibilite 0 tratamento da questao de

interpreta<;;ao do texto. A perspectiva que norteia esse trabalho e a da semi6tica de origem

francesa, que gira em torno das obras de Greimas. Ate 0 presente momento da pesquisa, pode-se

perceber a diversidade das obras consumidas por crian<;;ase jovens da decada de 1980, as quais

variam de Menino Maluquinho e 0 bichinho da ma<;;a(ambos de Ziraldo) a obras como Hist6ria

de dois amores (de Carlos Drummond de Andrade em parceria com Ziraldo) e de cole<;;oescomo

Para gostar de ler (varios autores).

o METROSSEXUAL NO DISCURSO PUBLICITARIO

Karina Maria Dezotti (PUCCAMP)

Orientador(a): Maria Ines Ghilardi Lucena (PUCCAMP)

Esta pesquisa, no campo dos estudos do discurso e de genero, propoe uma reflexao sobre a

representa<;;aomasculina na publicidade da midia impressa. Delimitou-se 0 enfoque as pe<;;as

publicitarias das revistas VEJA,dirigida ao publico em geral, e NOVA,destinada, principalmente,

ao publico feminino, de 2003 e 2004. Selecionamos anuncios em que ha a presen<;;amasculina

e feminina ou que faziam alguma referencia a elas, independente do produto anunciado. Como

a publicidade tern se tornado formadora de opiniao pelo modo como se dirige ao publico-alvo e

pela forma como apresenta os anseios sociais, buscamos conhecer a figura masculina que nela



e veiculada, porque esse tipo de discurso trabalha com os valores instaurados na propria

sociedade, renetindo, desse modo, as tendencias de comportamento e 0 pensamento da popula-

C;ao.Por meio do suporte teorico da Analise do Discurso de linha francesa, pudemos apreender

a construc;ao do senti do que se da atraves do jogo discursivo entre elementos linguisticos e

visuais, utilizados de maneira eficiente pela midia, permitindo-nos, assim, delinear a nova

imagem masculina que esta passando por grandes transformac;oes sociais, as quais sao, em

parte, decorrentes da mudanc;a no papel feminino no final do seculo XX, nas sociedades

ocidentais. Ao lado da nova mulher, imaginamos um novo homem. Tais representac;oes, muitas

vezes cristalizadas na mente dos sujeitos, revelam-se nos discursos que reproduzem.

o PROVERBIO ALTERADO

Ananda Filippi (UNICAMP)

Onentador(a): Sino Possenti (UNICAMP)

Certos proverbios apresentam func;ao humoristica quando ha urn significativo recuo do tema,

como em 0 cadaver do inimigo cheira sempre bem. Alemde designar uma situac;ao insolita, este

pensamento tambem revela 0 quaD absurdo seria urn cadaver que exalasse born cheiro. 0 riso

tambem poderia ser estimulado atraves do proprio ato de descobrir urn proverbio que encaixe

exatamente numa situac;ao especifica e que ninguem havia pensado. No entanto, pelo fato de

serem metaforicos, os proverbios, mesmos aqueles que nao trazem marcas ou temas humoris-

ticos, podem sofrer alterac;oes de modo a provocar humor. lsso acontece principalmente com

aqueles mais utilizados e cristalizados na memoria coletiva. Tais sentenc;as podem remeter a

tantas situac;oes de discurso, que, ao sofrerem algumas modificac;oes em sua estrutura ou

significado podem ser reconfigurados em outros proverbios, slogans, ou transformados em

expressoes chistosas. Isso ocorre atraves da memoria discursiva, que pode atualizar ou mesmo

fazer com que esse proverbio seja tornado literalmente, tendo urn carater de ditado.

RELAC;OES ENTRE COEsAo/COERENCIA, CONCEPC;OES DE LiNGUA E 0 ENSINO DO

PORTUGUES

Caroline Theml Pinto (USP)

Onentador(a): Manoel Luis Goni;alves Correa (USP)

Fugindo ao estruturalismo, diversas correntes tentam sustentar a credibilidade abalada com a

nova tendencia anti-estruturalista, passando a se auto-definir pela nao-estrutura. Nem todas

podem se estabelecer finalmente, redefinindo-se, mas mantem muitas caracteristicas contradi-

torias as suas novas posic;oes. Sao principalmente essas caracteristicas que se estabelecem

firmemente no ensino, porque permeiam 0 discurso dos professores universitarios. Os graduan-

dos absorvem a concepc;ao subjetivamente, como quem adquire uma lingua. Sao estes os

formandos de Letras, futuros professores. 0 resultado e 0 atraso do ensino em relac;aoa pesquisa.

Muitas vezes, pretendendo ser didiiticos, professores fogem a teoria que estao desenvolvendo,

quando e totalmente necessario haver coerencia entre 0 que se diz e 0 como se diz, sobretudo

quando se trabalha com Metodologia. Em meu painel, procurarei demonstrar, por meio dos



conceitos de coesao e coerencia, de que modo diferentes concep<;6es de lingua, ao operarem

atraves dos discursos e circularem atraves das institui<;6es escolares e academicas, podem trazer

vantagens ou desvantagens para 0 Ensino do Portugues. Para isso, organizarei 0 painel por

triades, relacionando (1)metodologia (2) teorias lingiiisticas e (3) coesao e coerencia textuais.

SILENCIO: ANALISE DE DEPOIMENTOS SOBRE GETULIO VARGAS

Priscila Myotin (UNIVAPj

Orientador(aj: Marco Antonio Villarta-Neder (UNIVAPj

o homem e urn sujeito hist6rico e ao produzir urn discurso estabelece relac;;6esideol6gicas.

Entende-se, entao, que a linguagem quando produzida, tern por finalidade marcar 0 ponto de

vista ideol6gico do sujeito. Assim, se pensarmos no discurso como instancia de funcionamento

da linguagem, considerando que esta se encontra em constante movimento, nos faz refletir sobre

processo de formac;;aodo discurso e sua produc;;aode sentidos.

No entanto, e impossivel pensar na linguagem sem se levar em considerac;;ao 0 silencio e os

sentidos que ele produz. A linguagem nao se constitui apenas do dizer, mas tambem, da falta

dele, pelo silencio, que se da par apagamentos, esquecimentos e, tambem, por faltas e excessos

do dizer (VILLARTA-NEDER,2002). Estabelece-se entao uma relac;;aointrinseca entre 0 Eu e 0

Outro. Pois se ha silencio, ha tambem outras vozes.

Sob 0 olhar da Aniilise do Discurso de linha francesa, serao analisados alguns depoimentos que

falam a respeito do ex-Presidente Getulio Vargas, pois este e ainda hoje uma figura envolta em

mitos e objeto de estudos lingiiisticos e hist6ricos.

o objetivo deste trabalho, portanto, e analisar em depoimentos sobre Getulio Vargas, a ocorrencia

de silencios e osjogos de linguagem que ocorrem no interdiscurso e os sentidos que eles produzem

no interlocutor, do ponto de vista da Analise do Discurso de linha francesa. (Palavras-chave:

Analise do Discurso; silencio; hist6ria).

UM ESTUDO ENUNCIATIVO DAS ORA<;:OES RELATIVAS EXPLICATIVAS E DAS ORA<;:OES

RELATIVAS DETERMINATIVAS

Fabiana Maria da Silva (UFUj

Orientador(aj: Cannen Lucia Hernandes Agustini (Universidade Federal de Uberldndia / UFUj

o presente trabalho aborda, sob a perspectiva te6rica da Semiintica da Enunciac;;ao, a relac;;ao

entre as orac;;6esrelativas explicativas e as orac;;6esrelativas determinativas, a fim de compreender

e explicitar suas diferenc;;ase suas aproximac;;6essintiitico-semanticas. Geralmente, as grama-

ticas se restringem a dizer que essas orac;;6esse distinguem pela presenc;;a ou ausencia de

virgulas. Dai emergindo nosso interesse em estuda-las. Na sequencia de nos so trabalho,

produziremos uma explicac;;aoaltemativa que coloque em relevo a pertinencia semiintica dessas

orac;;6espara 0 texto em que se dao, a fimde fomecer outra explicac;;aote6rica que possa contribuir

para 0 ensino-aprendizagem da Lingua Portuguesa. Nosso trabalho sera sustentado pelas teorias

da Semantica da Enunciac;;ao;notadamente os conceitos de lingua desenvolvido por Benveniste,

Ducrot e, mais recentemente reformulado, por Guimaraes, assim como as teorias semanticas



referenciaJistas. Confrontaremos as teorias estudadas com a teoria gramaticaJ tradicional e, a

partir dessa confronta<;ao,buscaremos teorizar a distin<;aoentre relativas expiicativas e relativas

determinativas, assim como especificar a sua pertinencia para os estudos enunciativos.

UNIDADE ELEMENTAR DO DISCURSO E INTERPRETA<;Ao

Celma Oliveira Prado

Orientador(a}: Maria da Conceit;do Fonseca Silva (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)

Neste trabalho, procuramos caracterizar 0 enunciado, enquanto unidade elementar do discurso,

e discutir a questao da interpreta<;ao na perspectiva dos estudos arqueol6gicos de Foucault e do

quadro te6rico da AD.Apartir do estudo desses dois quadros te6ricos, levantamos as seguintes

quest6es: Em Foucault, ha equivaIencia e identidade entre proposi<;ao, frase e ato de fala? A

presen<;a de uma frase, proposi<;aoou ato de fala e suficiente para que se possa reconhecer ai a

existencia de urn enunciado? 0 que permite definir 0 enunciado quanta a sua materialidade e

enquanto unidade elementar do discurso? Como e tratada a questao da interpreta<;ao nesses

dois quadros te6ricos? Para tentar responder a essas questoes, num primeiro momento,

procedemos ao levantamento e a analise das defini<;6esde frase, de ato de faJa, de proposi<;aoe

de enunciado nos manuais de gramMica, na pragmatica e na l6gica; e de enunciado no quadro

da arqueologia do saber e no quadro da AD?;e, num segundo momento, tentamos mostrar como

os dois autores se a questao da interpreta<;ao.


