
"MAS" E "s6 QUE" COMO MARCADORES DE CONTRASTE

Vanessa Martins da Rocha e Moura (UFRJ)

Orientador(a}: Helena Gryner (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Esta pesquisa tern como objetivo descrever a varia<;aoentre 0 usa da conjun<;ao adversativa "mas"

eo marcador de contraste "s6 que". Obtido 0 corpus em 32 entrevistas da amostra Tendencias

(PEUL/UFRJ), distribuidas por genero/sexo, faixa etaria e escolaridade, procura-se identificar

especificamente (programa VARBRUL)os contextos extralinguisticos citados anteriormente.

De acordo com a Teoria da Varia<;ao (Labov, 1972), do Funcionalismo (Giv6n, 1995) e a Analise

do Discurso (Schiffrin, 1987), analisaremos como contexto linguistico: polaridade, modalidade

e forma modo -temporal das ora<;oesmembros.

A ENCENA<;Ao PUBLICITARIA DOS PANFLETOS DE DSTS E AIDS

Eliana dos Santos Barbosa Atum, Elizete Soares Barbosa Fernandes, Jefferson Alexandre da Silva

Orientador(a}: Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento (FAAC-UNESP)

Esta proposta de trabalho faz parte do Projeto de Iniciac;:aoCientifica Leitura de textos publici-

tarios na midia escrita: dicionario, texto e interdiscurso, desenvolvido na Faculdade Associada

de Cotia (FAAC),sob a orientac;:aodos Professores Doutores Edna Maria Fernandes dos Santos

Nascimento e Luiz Antonio Ferreira.



o objetivo do trabalho que nos propomos a apresentar e a analise de panfletos, tendo como foco

principal tentar melhor compreender como a encena<;aopublicitaria nos faz olhar os simulacros

que ela constr6i e 0 que ela nos faz ser ao contempla-los. Para tanto, optamos por analisar

panfletos publicitarios cujas tematicas saDas Doen<;asSexualmente Transmissiveis - DST's e a

AIDS. 0 corpus e constituido por textos verbo-visuais que incorporam em seus slogans lexicos

com cargas semanticas variadas, e assim atingem seu publico-alvo: a sociedade como um todo.

Ao desenvolver a analise e teoria do trabalho, observamos que 0 grande objetivo dos textos

publicitarios e atrair 0 publico leitor, tanto do sexo feminino, como em grande parte do sexo

masculino, ou seja, toda a sociedade.

o que queremos demonstrar, a partir da analise das propagandas, e como os varios discursos

que se cruzam em torno do tema, refletem em nossas vidas.

A FAUNA E FLORA COMO CONTEUDO DE TEXTOS APURINA.

Thiago Pereira Vital de Castro (UFPA)

Orientador(a}: Sidney da Silva Facundes (UFPA)

A lingua Apurina e falada pela comunidade indigena de mesmo nome no sudoeste do estado do

Amazonas e conta com uma popula<;ao de aproximadamente 2000 pessoas, das quais cerca de

30% saDfalantes de Apurina. Adescri<;aoe analise das propriedades lingliisticas dos termos que

se referem a fauna e a flora em textos Apurina saD os objetivos de um trabalho de inicia<;ao

cientifica atrelado ao projeto "Dicionario bilinglie Apurina-Portugues". Como primeiro procedi-

mento de investiga<;ao, classificamos os textos Apurina, de acordo com a "estrutura discursiva

subjacente" proposta por LONGACRE(1976), em dois tipos: narrativo (conta eventos que se

supiiem terem ocorridos em algum lugar) e procedural (como algo seria feito em qualquer

momento). Em seguida, a partir dessa classifica<;ao propusemos uma outra baseada na "estru-

tura superficial", utilizando como criterios a pessoa, a orienta<;ao, 0 tempo e a liga<;ao.Assim

passamos a ter como tipos de texto: narrativo, drama e procedural. Notamos que em cada tipo

de texto ha padriies especificos de uso dos termos de fauna e flora. Dentre as caracteristicas

desses padriies podemos destacar, como exemplo, a antropomorfiza<;ao de elementos da flora em

textos narrativos: iie pupykary inharywa kitxiti (Esse pataua e como indio). Este e outros

resultados serao apresentados no painel. (Palavras-chave: Apurina; textos; fauna e flora).

A FORMAC;A.O DO SUJEITO SOCIAL A PARTIR DAS AULAS DE LiNGUA PORTUGUESA

Evelyne da Silva Papeschi (UNESP)

Orientador(a}: Marco Antonio Domingues Sant"Anna (UNESP)

Ap6s os anos 1980 tornou-se cada vez mais claro que 0 exercicio da cidadania e a base das

conquistas do pais e a Educa<;ao, atraves de suas disciplinas, pas sou a ter grande responsabi-

lidade na produ<;ao de cidadaos. Entretanto, durante todo este tempo, estudos vem apontando

criticamente a falencia do ensino de Portugues, alegando e comprovando a ineficiencia dessa

prMica ritualistica limitada as corre<;iiesgramaticais. A pesquisa em desenvolvimento reflete

sobre a questao do atual processo ensino/ aprendizagem de Lingua Portuguesa, resumido a mera



reproduc;:aodo livro didatico, e sugere 0 espac;:oda sala de aula como um espac;:otransformador,

valendo-se do fato de ser a escola um lugar privilegiado de conflitos e de lutas ideol6gicas para

a constituic;:aodo sujeito social. Acreditando que a interac;:ao,tal como Bakhtin a concebe, pode

melhorar significativamente 0 desempenho da educac;:aono ensino de lingua materna, e tambem

atentando para os valores da enunciac;:ao,coloca-se a prova uma nova proposta curricular para

o ensino do Portugues cuja atividade predominante e a produc;:aode textos e discursos pelos

alunos, fazendo-os tomar, assim, consciencia de que integram um ambiente e tem a possibilidade

de participar ativamente das mais diversificadas situac;:oes.Os Parametros Curriculares Nacio-

nais ja mencionam estas vertentes lingiiisticas como alternativa para garantir 0 pleno dominio

da linguagem e, consequentemente, realizar a tarefa da qual a educac;:aoesta incumbida. Falta

estabelecer um objetivo mais amplo para a pratica pedag6gica em sala de aula, e por essa razao

esta pesquisa defende a noc;:aode interac;:aopara formar sujeitos sociais.

A IMAGEMDO NEGRONOCONTOPAlCONTRAMAEDE MACHADODE ASSIS
Cleonice Schlieck (UEMS)

Orientador(a): Antonio Carlos Santana de Souza (UEMS)

A escravidao foi a primeira forma de relac;:aotrabalhista existente no Brasil e ainda hoje

percebe-se as consequencias sociais desta relac;:aoabolida em 1888. Historiadores, pesquisado-

res e criticos tern desenvolvido estudos variados neste sentido, principalmente, por ter sido 0

sistema escravista urn dos pilares da construc;:aoda identidade nacional.

Este estudo do conto "pai contra mae" de Machado de Assis, permitira identificar na obra os

elementos que compoe 0 regime escravista, objetivo pelo qual 0 trabalho esta sendo desenvolvido.

Oconto marca-se pela situac;:aodos personagens, a duplicidade de sentimentos, os conflitos, as

crueis relac;:oesde seres human os subjugados pelo autoritarismo que reproduzem a opressao de

que sao vitimas. Nele, 0 autor nao denuncia apenas a escravidao e a violencia, mas mostra

tambem como esses males se agregavam ao cotidiano das relac;:oeshumanas. Aomesmo tempo

em que denuncia a vergonhosa situac;:aode maus tratos a que os escravos eram submetidos,

principalmente da mulher escrava e dos negros fugidos, Machado c1ama pelo fim da escravidao.

o fato e as ac;:oessao descritas de modo a nao chocar 0 leitor, tratados ate como corriqueiros e

normais, mas chamam a consciencia. Sao instrumentos "insignificantes" que conscientizam

quando comparados a naturalidade da linguagem.

A INTEN<;:AODOS TEXTOS PUBLICITARIOS DE LAZER
Maria Aida de Queiroz Soleira

Orientador(a): Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento (FAAC-UNESP)

Esta proposta de trabalho faz parte do Projeto de Iniciac;:aoCientifica Leitura de textos publici-

tarios da midia escrita: dicionario, texto e interdiscursos desenvolvido na Faculdade Associada

de Cotia-FAAC. Orientada pelos Professores Doutores Edna Maria Fernandes dos Santos

Nascimento e Luiz Antonio Ferreira, a pesquisa objetiva a analise de panfletos publicitarios.



o nos so corpus de trabalho constitui-se de panfletos relacionados ao lazer. A partir do suporte

te6rico, basicamente, da Analise do Discurso Francesa e da teoria semi6tica greimasiana, nosso

objetivo e estabelecer os enunciatarios e as estrategias que 0 enunciador utilizou para vender 0

produto, tendo como foco principal a constrli';:ao do sentido dos panfletos e como segundo,

verificar os discursos que emergem a partir da cenografia construida.

Tentaremos demonstrar que para ler urn texto, e necessario mobilizar saberes muito diversos,

fazer hip6teses, raciocinar, construindo urn contexto que nao e urn dado preestabelecido e estavel

e que 0 enunciado esta sempre carregado de alguma inten~ao.

A PERSUASAo EM TEXTOS PUBLICITARIOS

Mirian Sullivan Campos Novoa, Erica Vieira dos Santos, Zelia Teruel

Orientador(a): Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento (FAAC-UNESP)

Este trabalho, vinculado ao Projeto de lnicia~ao Cientifica Leitura de textos publicitarios da midia

escrita: dicionario, texto e interdiscurso, desenvolvido na Faculdade Associada de Cotia - FAAC

e orientado pelos Professores Doutores Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento e Luiz

Antonio Ferreira, tern como finalidade demonstrar os mecanismos de venda e persuasao

utilizados para atrair 0 consumidor. Para tanto, selecionamos panfletos publicitarios, coletados

nas ruas, nas portas e dentro de lojas, tendo como lexema de base 0 termo vestuftrio.

Partimos do pressuposto de que conhecer 0 significado da palavra no dicionario nao e 0 suficiente

para interpretar os discursos que estao implicitos na manifesta~ao textual, mas devemos

interpretar as predica~oes intradiscursivas que definem 0 lexema de base e, des sa forma,

estabelecermos 0 senti do produzido pelo texto.

A nossa pesquisa fundamenta-se na Analise do Discurso Francesa, principalmente, em textos

de Dominique Maingueneau.

A partir da analise dos panfletos, pretendemos mostrar que esse tipo de texto verbo-visual,

hiperbolizando as caracteristicas da loja e dos produtos comercializados, agu~a a vontade do

enunciatario em ter 0 objeto anunciado.

ANALISE DE LIVRO DIDATICO PRODUZIDO PARA 0 EN SINO MEDIO A PARTIR DE UMA

ABORDAGEM ENUNCIATIVA: FOCALIZANDO 0 ENSINO DAS MODALIDADES DISCURSIVAS

Glaucia Regina Gomes

Orientador(a): Cassia Regina Coutinho Sossolote (FCL-UNESP-Araraquara)

a presente painel tern como objetivo divulgar os resultados da pesquisa de inicia~ao cientifica

realizada, em 2004, junto ao Departamento de Didatica da Faculdade de Ciencias e Letras, da

UNESP, Campus de Araraquara. a trabalho de pesquisa realizado em atividade de Monitoria foi

destinado a descri~ao e a avalia~ao de uma cole~ao de livro didatico de Lingua Portuguesa, que

vem sendo adotada no ensino medio da Rede aficial de Ensino, no que diz respeito as concep~oes

assumidas em rela~ao a descri~ao, a narra~ao e a disserta~ao. Dos objetivos colocados

inicialmente, conseguiu-se identificar, por meio de descri~ao previa, os limites das concep~oes

assumidas pelos autores dessa cole~ao, no momenta em que buscaram estabelecer fronteiras



entre os atos de descrever, narrar e dissertar. Embora os autores tenham partido do principio,

que se confirmou por meio do exame de parte das defini<;:6esque constam dessa cole<;:ao,de que

as modalidades discursivas em estudo apresentam propriedades distintivas, os criterios utiliza-

dos para estabelecer-se as distin<;:6esse mostraram fnigeis, pelo fato de que de elas terem

colocado os alunos diante de impasses. E isso pelo fato de as proprias defini<;:6es,a uma certa

altura, desfazerem as distin<;:6escolocadas a principio para delimitar-se 0 que seja descrever,

narrar e dissertar. Apesar de ter-se assumido a existencia de diferen<;:asentre essas modalidades

discursivas, no processo de ensino os criterios utilizados para descrever-se uma modalidade

permitiu falsos reconhecimentos, na medida em que os criterios mostraram-se validos para a

dassificar as tres modalidades em estudo. A analise realizada a partir de uma abordagem

enunciativa nos permitiu conduir que 0 que gerou a indistin<;:aoentre uma modalidade e outra

foram contradi<;:6esde natureza conceitual, relacionados as "teorias" das quais se partiu para

estabelecer distin<;:6espretendidas entre a descri<;:ao,a narra<;:aoe a disserta<;:ao.

ASPECTOSDANARRA~AONANARRATWACONTEMPoRANEADEHELENAPARENTECUNHA
Diogo Fagundes Figueiredo e Silva (PUCCAMP)

Orientador(a): Ana Helena Cizotto Belline (PUC-Campinas)

Analise de contos da poetisa, contista, ensaista e romancista brasileira da chamada gera<;aode

1960, Helena Parente Cunha, cuja obra e perpassada pelo sino da transgressao, tanto na

tematica quanta na linguagem e nos procedimentos formais do discurso narrativo. Os contos -

extraidos dos quatro coletaneas publicadas nas duas ultimas decadas do seculo passado: Os

provisorios (1980), Cem mentiras de verdade (1985), A casa e as casas (1996), Vento ventania

vendaval: contos (1998) - saD selecionados a partir da tematica da representa<;:ao da figura

paterna e analisados do ponto de vista do experimentalismo formal da narrativa.

CARTA DE LEITOR E MEMORIA DISCURSIVA NO JORNAL

Liliana de Almeida Nascimento, Marcelle Teixeira Silva, Saulo Oliveira Martins

Orientador(a): Maria da Concei{:ao Fonseca Silva (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)

A palavra genero, antes so usada pela retorica e pela literatura para identificar os generos

dassicos e os generos modernos da literatura, a partir de Bakhtin e tomada num sentido mais

amplo, induindo textos que usamos nas situa<;6es cotidianas de comunica<;ao. Segundo esse

autor, todos os textos que produzimos, sejam orais ou escritos, apresentam caracteristicas mais

ou menos estaveis que definem os diferentes tipos de generos identificados por tres aspectos

coexistentes, tais como: assunto, estrutura e estilo. Outros teoricos tem tomado 0 genero textual

como objeto de estudo tanto da perspectiva textual quanta da perspectiva discursiva. Conside-

rando os estudos de textos, de urn lado, e mobilizando pressupostos da Analise de discurso, de

outro, analisamos algumas cartas de leitor de edi<;:6esdojornal Folha de Sao Paulo, para mostrar

o processo de textualiza<;ao, mas tambem 0 funcionamento da carta como lugar de memoria

discursiva.



CENAS DE PANFLETOS DE IMOVEL E INTERDISCURSOS

Angelica Aparecida da Silva

Orientador(a): Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento (FAAC-UNESP)

o trabalho a ser apresentado faz parte do Projeto de Inicia<;ao Cientifica Leitura de textos

publicitarios da midia escrita: dicionario, texto e interdiscurso, da Faculdade Associada de Cotia-

FAAC,coordenado pelos professores doutores Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento e

Luiz Antonio Ferreira, e tern como objetivo analisar panfletos.

Nossa pesqui sa tern como suporte teorico a Analise do Discurso Francesa e a Semiotica

Greimasiana que embasam os conceitos de nossas analises.

o lexema de base escolhido e 0 termo imovel. 0 objetivo e descrever as partes que compoem a

cena da enuncia<;ao dos panfletos, a cena englobante, a cena generica e a cenografia e determinar

o motivo e 0 semema. Apartir dessas categorias de analise, delimitaremos os interdiscursos que

sao utilizados pelos enunciadores, levando 0 enunciatario a comprar 0 imovel.

DIVULGAc;:Ao CIENTiFICA: UMA RELAc;:Ao ENTRE LUGARES ENUNCIATIVOS

Sirlene Cintia Alferes (UFU)

Orientador(a): Carmen Lucia Hernandes Agustini (Instituto de Letras e Lingidstica/ ILEEL - UFU)

o presente trabalho abordara 0 discurso de divulga<;aocientifica, procurando especificar quais

as redes de regularidades que 0 determinam. Para tanto, utilizaremos artigos de divulga<;ao

cientifica presentes nas revistas Superinteressante e Pesquisa FAPESP cujo publico-alvo e a

massa social. Alem destes textos, tambem utilizaremos alguns artigos selecionados da revista

Delta, cujo publico-alvo se restringe a uma fac<;aoespecifica da comunidade academica - os

lingtiistas, a fim de especificar as diferen<;as entre artigos de divulga<;aocientifica voltados para

a massa social e os artigos de divulga<;aocientifica voltados para a propria comunidade cientifica

em que se inscreve 0 sujeito-cientista. Apesquisa filia-se a ADfrancesa e as teorias enunciativas

de Ducrot, Benveniste e Guimaraes.

A analise levara em considera<;ao a imagem produzida para 0 sujeito-produtor e tambem a

produzida para 0 sujeito-Ieitor, assim como sua pertinencia social, uma vez que para cada

publico-alvo em questao, a "tradu<;ao"do discurso cientifico tera uma rela<;aodiferente com 0

discurso ordinario. Por exemplo, se 0 texto de divulga<;ao cientifica tiver como publico-alvo a

crian<;a, 0 lexico utilizado para "explicar" os termos cientificos sera recorrente a certos universos

infantis. Assim como a ciencia se transforma, os modos de dizer utilizados para tentar explica-la

tambem se a1teram nas diferentes conjunturas socio-historicas. Adivulga<;aocientifica apresen-

ta, conforme Orlandi (2001), uma correla<;aocom 0 desenvolvimento das tecnologias da Iingua-

gem. Dessa forma, as novas tecnologias de Iinguagem saD desenvolvimentos no dominio da

tecnologia da escrita, 0 que significa dizer que e preciso situar a escrita enquanto forma de rela<;ao

social. Nessa perspectiva, sera analisada a escrita da divulga<;aocientifica como sendo uma forma

de rela<;aosocial.



EDUCAC;:AO: AS DIFERENTES FORMAS DE CONSTRUC;:AO DO CONHECIMENTO

Marcia Aparecida de Souza Silva, Michel Carlos Oliveira

Orientador(a): Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento (FAAC-UNESP)

o Projeto de Iniciac;ao Cientifica da Faculdade Associada de Cotia Leitura: dicionario, texto e

interdiscurso, coordenado pelos Professores Doutores Edna Maria Fernandes dos Santos Nas-

cimento e Luiz Antonio Ferreira, tern como objetivo, neste ana, a analise de panfletos publicita-

rios. Os panfletos analisados nesse trabalho sao as panfletos publicitarios de instituic;oes de

ensino particulares. Foram utilizados panfletos de seis instituic;oes de ensino da Regiao Oeste

da Grande Sao Paulo, das quais tres trabalham com a Ensino Fundamental e Ensino Media e

tres com Educac;ao Infantil. As analises faram feitas a partir dos textos de Dominique Maingue-

neau, principalmente, do seu livro Analise de Textos de Comunicac;ao, no qual pastula a cena

de enunciac;ao, onde distingue: a cena englobante, correspondente ao tipa de discurso do texto,

a cena generica, ao genera do discurso e a cenografia, que e a cena construida pelo texto.

Este trabalho nao tern como objetivo apontar defeitos au qualidades das instituic;oes de ensino,

pais a analise e feita a partir do panfleto e nao de entrevistas com pais e/ou alunos das mesmas,

au visitas par nos feitas, para avaliar a qualidade de cada instituic;ao.

o objetivo deste trabalho e descobrir o(s) discurso(s) que embasa(m) cada panfleto, para tanto,

verificou-se a que tipa de publico cada panfleto e destinado, analisou-se a formato da publicac;ao,

as cores utilizadas, as figuras e a disposic;ao das palavras no enunciado, para compreender,

finalmente, qual a significado da palavra educac;ao para cada instituic;ao.

ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS EM ESSES LOPES, DE J.G. ROSA

Graziele Altino Frangiotti (UNESP)

Orientador(a): Jeane Mari Sant'Ana Spera (UNESP)

Esse trabalho tern par finalidade a exame de alguns recursos argumentativos do canto Esses

Lopes contido em Tutameia (Terceiras Est6rias) obra de J.G.Rosa. Trata-se da hist6ria de Maria

Miss (Flausina), a personagem narradora, e seus tres maridos mortos, todos da familia Lopes.

A estrutura narrativa da "estoria" permite mostrar duas instancias do discurso: a do mundo

comentado (presente) e a do mundo narrado (passado). Em ambas, pode-se detectar a recurso

a tecnicas argumentativas para justificar a suspeita - levantada na leitura do texto - de que a

personagem e responsavel pela morte de seus maridos Lopes. Dentre essas tecnicas destaca-se

ados pressupostos comuns, tais como: a recurso a opiniao; as valores e as pontos de vista. Dessa

forma, a narradora personagem prende a atenc;ao do leitor e a deixa, diversas vezes, sem saber

ao certo se ela teve au nao participac;ao na morte de seus maridos.

FUNC;Ao AUTOR E INTERDISCURSIVIDADE

Kelly de Souza Nogueira

Orientador(a): Maria da Concei.;:{wFonseca Silva (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)

Entre as questoes que tentamos responder neste trabalho, destacamos: Existe au nao relac;ao

entre nome de autor e func;aoautor? Como se da a func;aoautor em textos desprovidos de nome

autor? Para tentar responder a essas questoes, num primeiro momenta, definimos func;aoautor

e discutimos as trac;os caracteristicos dessa func;aoa partir dos postulados de Foucault; e, num



segundo momento, considerando 0 quarto tra<;:ocaracteristico segundo 0 qual a fun<;:aoautor

nao reenvia pura e simplesmente para urn individuo real, pois pode dar lugar a varios "eus", ou

seja, posi<;:oes-sujeitoque classes diferentes de individuos podem ocupar, e alguns dos postula-

dos do quadro da AD, analisamos algumas frases de efeito desprovidas de nome de autor e

defendemos que a fun<;:aoautor esta inscrita na interdiscursividade tanto de textos que aparecem

com nome de autor quanta de textos que circulam no anonimato.

o CONTRASTE NA ARGUMENTAc;:Ao: AS VARIANTES MAS E AGORA

Pablo Soares Riberio (UFRJ)

Orientador(a}: Helena Gryner (UFRJ)

Esta pesquisa incide no uso variavel de mas e agora como marcadores de contraste. Partimos

de uma amostra constituida por 20 entrevistas sobre assuntos poJemicos(amostra Gryner-PEUL-

UFRJ) com informantes distribuidos regularmente confome genero, faixa etaria e niveis de

escolaridade. Segundo 0 modelo variacionista de W. Labov (1972), 0 Funcionalismo Givoniana

(1995) e a Analise do Discurso, Schiffrin (1987), investigamos 0 efeito de variaves sociais e

linguisticas - morfo-sintaticas e semantico-discursivas - no emprego das marcas de contraste.

Os resultados estatisticos sugerem a relevancia da polaridade e da forma verbal na organiza<;:ao

da sequencia argumentativa.

o LEITOR BRASILEIRO DOS ANOS 80. PERSPECTIVA SEMIOTICA

Levi Henrique Merenciano (UNESP)

Orientador(a}: Arnaldo Cortina (UNESP-Araraquara)

Propoe-se neste trabalho fazer urn levantamento dos livros de fic<;:aomais vendidos no Brasil na

decada de 80 a fim de levantar algumas hip6teses de leitura desses best-sellers (as variancias e

invariancias tematico-figurativas) e, sobretudo, 0 perfil do leitor brasileiro dessa epoca. Assim, foi

preciso coletar do ranking dos livros de fic<;:aomais vendidos, da revista Veja, de 1980 a 1985, a

obra de fic<;:aomais vendida em cada ano. 0 suporte te6rico metodol6gico da teoria semi6tica da

Escola de Paris postula quais sac os mecanismos, do plano do conteudo dos textos, responsaveis

pela produ<;:aodo sentido. lnterpreta, assim, 0 que 0 texto diz e como faz para dizer 0 que diz. Por

isso vamos fazer urn exercicio interpretativo para constatar se a estrutura fundamental de

significa<;:aodos best sellers no pais realizou 0 mesmo percurso gerativo de sentido que 0 encontrado

na pesquisa CNPq/PIBIC, em 2004, sobre a decada de 70, que resultou em uma oposi<;:ao,no plano

do conteudo, entre os termos "opressao" e "liberdade". Essa estrutura basica de oposi<;:aofoi

figurativizada, nos anos 70, par diferentes temas ideoI6gico-politicos,dentre os mais importantes

a ditadura vs. a democracia e 0 socialismo vs. 0 capitalismo. Como 0 contexto hist6rico e de extrema

importancia para 0 tipo de anaJ.iseem questao vamos poder observar, nas estruturas narrativa e

discursiva dos textos - como resultado esperado - que 0 contexto de cada decada obrigatoriamente

comporta conflitos s6cio-politicos de diversas ordens que, portanto, influenciam a leitura. Por isso,

tentaremos provar que 0 leitor brasileiro interessou-se, tambem nos anos 80, por obras de fic<;:ao

que, de uma maneira ou de outra, sempre abordassem temas relativos a contextos em que esses

pr6prios leitores estivessem envolvidos. A semi6tica, pois, ajudou a perceber as variancias e

invariancias narrativas e discursivas na analise dos livros mais vendidos.



o NARRADOR CRiTICO EM AlYIOR DE PERDlc;:Ao DE CAMILO CASTELO BRANCO

Priscila Pereira Paschoa (UNESP)

Orientador(a}: Proj. Dru. Sonia Helena de Oliveira Piteri (UNESP - Sao Jose do Rio Preto)

Este trabalho pretende contribuir para desfazer a visao ingenua de muitos leitores da Literatura

portuguesa, entre eles estudantes universitarios, sobre a natureza da linguagem de Camilo

Castelo Branco e a postura critica do narrador do romance "Amor de Perdic,;ao",considerada,

inclusive pela critica, como apenas mais uma "novela passional" desse autor. A perspectiva

analitica a ser apresentada permitira aos leitores apreciar com uma visao mais perspicaz tambem

outras narrativas alem de romances e novelas.

OS DISCURSO DOS PANFLETOS DE PREVENc;A.O BUCAL

Carla Cristina Gavronski Ramalheiro, Claudete Pereira de Souza

Orientador(a): Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento (FAAC-UNESP)

o trabalho que apresentaremos faz parte do Projeto de lniciac,;aoCientifica Leitura de textos

publicitarios da midia escrita: dicionario, texto e interdiscursos, coordenado pelos Professores.

Doutores Edna Maria F.S. Nascimento e Luiz Antonio Ferreira. Desenvolvido na Faculdade

Associada de Cotia-SP (FAAC),esta pesquisa visa analisar panfletos. 0 nosso corpus de pesquisa

sao panfletos, distribuidos nas ruas, cuja tematica e a prevenc,;aobucal.

Analisando 0 corpus em questao, embasados na teoria semi6tica greimasiana, observaremos,

nesses textos sincreticos, as figuras utilizadas pelo publicitario que tern como meta atrair 0 seu

publico-alvo, farmado par crianc,;ase adultos.

Diante de enunciatarios de faixas etarias diferentes, 0 sujeito enunciador hiperboliza figuras

para chamar a atenc,;aoda crianc,;a,por exemplo, ou utiliza urn belo sorriso com dentes brilhantes

de uma pessoa adulta, embora 0 tema seja 0 mesmo: conscientizar seu publico leitor de que uma

boa prevenc,;aonao consiste somente no usa de escova, creme e fio dental, mas tambem no

consumo de uma alimentac,;aosaudavel.

Apartir das analises feitas, tentaremos demonstrar quais os discursos que subjazem as figuras

utilizadas que, fundamentando 0 texto, levam 0 publico-alvo mudar 0 seu comportamento.

PUBLICIDADE OU PROPAGANDA RELIGIOSA?

Jose Roberto da Silva

Orientador(a): Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento (FAAC-UNESP)

o trabalho que nos propomos apresentar esta sendo desenvolvido sob a orientac,;ao dos

Professores Doutores Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento e LuizAntonio Ferreira, no

ambito do Projeto de lniciac,;aoCientifica Leitura de textos publicitarios da midia escrita:

dicionario, texto e interdiscursos, da Faculdade Associada de Cotia-FAAC.Apartir de panfletos

cuja tematica e a religiosidade, levantamos a questao: publicidade ou propaganda religiosa?

Sabemos que os textos publicitarios tern como objetivo principal vender algo para alguem,

algumas vezes, para que isso ocorra, estes textos tentam influenciar 0 comportamento das

pessoas, na sua maneira de pensar, de agir etc. Neste ponto, e que diferenciamos publicidade

de propaganda. Para tanto, partin do do suporte te6rico da Analise do Discurso Francesa,

analisamos a cena de enunciac,;ao,t6pico importante para entender os mecanismos de persuasao,



exemplificando, a partir dos panfletos, a cena englobante, a cena generica e a cenografia. Nosso

objetivo e, tambem, analisar a linguagem e figuras utilizadas neste tipo de panfleto e descrever

as estrategias utilizadas por cada enunciador para mostrar como a religiosidade e apresentada

ao enunciatario.

REVISTA VOCE S/A: ANALISE DO HOMEM E SUAS RELA<;OES PROFISSIONAIS

Barbara Slomp Machia (PUCCAMP)

Orientador(a): Maria Ines Ghilardi Lucena (PUC-Campinas)

Esta pesquisa tem por proposta uma reflexao sobre 0 genero masculino e suas rela<;6es

profissionais, neste inicio de seculo, em que as mulheres ocupam espa<;os antes reservados

apenas aos homens. Delimita-se 0 enfoque as reportagens da revista VOCE S/ A,da Editora Abril,

criada com a proposta de auxiliar 0 "executivo do novo milenio" a ter sucesso no trabalho, no

mundo atual, marcado pela competitividade. 0 levantamento de dados da revista revela que a

maioria dos artigos e assinada por mulheres (editora e autoras de textos). As materias revelam

informa<;6es sobre 0 comportamento do novo homem e a constru<;ao de sua imagem, em urn

setor considerado, ate ha pouco tempo, tipicamente masculino e, agora, ja dividido com 0 sexo

oposto. AAnalise do Discurso da 0 suporte te6rico para 0 exame da imagem do homem em textos

jornalisticos (artigos opinativos, entrevistas e reportagens) e permite-nos descobrir as altera<;6es

no perfil do chamado "sexo forte" que passou e ainda esta passando por grandes transforma<;6es

sociais no mundo atual.


