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CHARGES QUE (REICONTAM A HISTORIA
Daniela Marini-Iwamoto (UNICAMPj

A midia impressa hoje encontra variados recursos para nao s6 relatar fatos e acontecimentos
atuais de nosso cotidiano como tambem comenta-los a luz de uma posir;ao editorial definida.
Urn desses recursos de maior eficacia e a chamada charge jornalistica. Este tipo de genero textual

conjuga 0 verbal e 0 pict6rico para que urn determinado evento seja expresso de modo
humoristico, condensado e de facil leitura, condir;oes necessarias para que 0 leitor seja atraido
e caia na teia das relar;oes que se estabelecem entre a charge e os mais diversos textos produzidos
sobre 0 acontecimento.
Este trabalho pretende discutir alguns aspectos iingtiistico-discursivos presentes em charges
jornaiisticas, especificamente 0 papel da mem6ria e do interdiscurso na construr;ao dos sentidos
deste tipo de texto.

HUMOR E SUBVERSAo DE SENTIDO EM PROVERBIOS PARODIADOS
Marcia Antonio Gatti (UNICAMPj

Uma das caracteristicas mais marcantes do texto humoristico e gozar de uma certa iicenr;a para
abordar temas que sao tabus numa determinada sociedade, ou seja, pode tratar de temas que
nao SaDabordados por outros textos, pois esses sofrem, de certa maneira, uma proibir;ao social.
Partindo desse pressuposto, analisamos alguns textos humoristicos pecuiiares, que denomina-
mos proverbios parodiados (frases como: em cas a de ferreiro, s6 tern ferro ou quem com ferro
fere, nao sabe como d6i), pois funcionam como par6dias de proverbios, e, portanto apoiados em



uma materialidade discursiva altamente estabilizada. Nossa tarefa e enfocar justamente a
rela<;ao existente entre 0 novo sentido, produzido pela parodia, e 0 sentido estabilizado do
proverbio. Para tanto, nesse trabalho, analisamos tres dados que se relacionam parodicamente:
1- quem da aos pobres, empresta a Deus; 2- quem da aos pobres, paga 0 motel e 3- quem da
aos pobres empresta, adeus!.
Sabendo que 1e urn proverbio que tern origem religiosa e que 2 e 3 sao enunciados que produzem
efeito de humor, focamos nossa aten<;ao no irrompimento do novo sentido produzido por 2, em
que temos a abordagem de urn tema tabu que e 0 sexo, e na maneira como esse sentido firma-se
justamente a partir de urn proverbio revelador de discurso religioso. Em 3 analisamos, princi-
palmente, 0 irrompimento do novo sentido produzido pela abordagem do tema pobreza em rela<;ao
ao sentido propos to para 0 mesmo tema no proverbio religioso 1.

NEGRO X AFRODESCENDENTE: A BUSCA PELO POLITICAMENTE CORRETO
Celia Bassuma Femandes

o principal proposito deste trabalho e 0 de analisar a nota oficial emitida pelo govemo brasileiro
em 14/04/2005 e publicada na integra na Folha de S.Paulo, por ocasiao da prisao do jogador
de futebol argentino Leandro Desabato, detido em Sao Paulo, ainda em campo,acusado de injuria
qualificada com agravante de racismo.
Para a AD,a escolha de certos itens lexicais na constru<;ao de um discurso revela que tais escolhas
apresentam uma intima rela<;aocom as forma<;6esdiscursivas a que pertencem. No entanto,
escolhas muito cuidadosas podem tambem ser caracterizadas como disseminadoras de exclusao
e preconceito contra certos grupos.

o DISCURSO pOLiTICO ASSINALADO PELO (SIC): MARCAS E EFEITOS DE DERRISAo
Monica Barbosa Silva Kosciureski (UFMT)

Na sociedade multimidiatica em que vivemos, os processos discursivos que rondam a constru<;ao
e a circula<;ao dos sentidos estao materializados por toda parte, intra e interdiscursivamente,
em textos (orais, escritos, visuais, verbo-visuais) que nos rodeiam, nos enredam e nos constituem.
Para estudarmos e compreendermos os sentidos e seus efeitos, e necessario observarmos como
sac constituidos os processos discursivos que circulam atualmente em nossa sociedade e como
eles envolvem os sujeitos com os textos e, ambos, com a Historia. Entre os possiveis pontos de
observa<;aopara 0 estudo dos limites e possibilidades dos sentidos, escolhemos como foco de

analise a midia, que lan<;ando mao de recursos lingtiistico-discursivos veicula, entre outros
efeitos de sentido, a descaracteriza<;ao derrisoria do outro. Como base nos pressupostos
teorico-metodol6gicos da Analise do Discurso de orienta<;ao francesa, derivada de Michel
Pecheux, no conceito de derrisao (Simone Bonnafous), de heterogeneidade enunciativa (J.Aut-
hier-Revuz), de poder (Michel Foucault) e de memoria discursiva (J. J. Courtine), oobjetivo

deste trabalho e apontar como 0 discurso midiatico impresso, sob a ideologia da neutralidade,
da imparcialidade e da objetividade, ao tomar publico determinados acontecimentos politicos,
apresentado-os como fatos veridicos, lan<;amao de recursos lingtiistico-discursivos como 0 usa
do "sic", por exemplo, para sutilmente descaracterizar 0 discurso politico, configurando seu
enunciador como nao-digno de se constituir como locutor. Para tanto, elegemos como corpus
textos dos jornais Folha de S. Paulo e A Gazeta, veiculados no periodo correspondente a posse
do presidente Luiz lnacio Lula da Silva Uaneiro de 2003) ate final de 2004, em que encontramos
discursos do presidente Lula, de sua equipe ou de seus aliados, marcados com 0 uso do (sic).
(Palavras-chave: discurso politico, midia, poder e derrisao).



PARODIA: A MOTIVA<;Ao PELO HUMOR

Martha Augusta Correa e Castro Gon9alves (UEL)

A Par6dia, nesta comunica<;:ao,e analisada como motiva<;:aopara produ<;:aotextual no ambiente
escolar. A experiencia foi contextualizada em escolas estaduais do Ensino Medio na cidade de
Londrina, tendo como suporte as atividades desenvolvidas por urn projeto de extensao cujo
objetivo e 0 trabalho com leitura e produ<;:aotextual. A motiva<;:aoteve como meta principal criar
urn ambiente diferente em sala de aula, rompendo suas paredes e levando 0 texto escrito pelo
aluno a uma situa<;:aolingiiistica real. Tal situa<;:aofoi criada a partir de urn evento, 0 Festival
da Par6dia, realizado pelo referido projeto, abrindo espa<;:opara a avalia<;:aoe, posteriormente,
para uma apresenta<;:ao teatral da cria<;:aodo aluno. Neste momenta, 0 aluno-autor tern 0 seu
texto lido e selecionado por uma banca avaliadora e, depois de ser adaptado para 0 palco, e
apreciado pelos espectadores do Festival. Ultrapassa, deste modo, os limites da sala de aula e
adquire outros leitores, alem do professor. A produ<;:aodas par6dia,o;e resultado de varias etapas,
desenvolvidas em aulas semanais, dentro da estrutura do projeto de extensao. Envolveurn despertar
da criatividade e da critica, a partir da intertextualidade com os textos originais, que saDlidos e
analisados em sala de aula. Propoe-se, portanto, a analise de urn texto produzido nestas circuns-
tancias. Escolheu-se aqui, fazer uma leitura interpretativa da par6dia Chapeuzinho Rosa-choque,
escrita por Roger Luiz Joslin Rodrigues, aluno do 2° ana do Ensino Medio, em 1994, pelo vies da
Analise do Discurso, a partir das forma<;:oesdiscursivas e da ideologia implicitas e reveladas no
texto. Pretende-se mostrar, assim, que 0 texto do aluno-autor, desenvolvido nas circunstancias
comentadas, revelou urn leitor critico e criativo, consciente de sua realidade e analisando-a pelo
lado do humor, que pode e deve estar mais presente em sala de aula.

pRATICAS DISCURSIVAS NA ESTEIRA DO TSUNAMI

Carlos Renata Lopes (US?)

Urn das maiores desastres naturais da hist6ria recente, 0 fen6meno tsunami, que atingiu a Asia
no final de 2004 e cobrou a vida de milhares de pessoas e deixou milhoes de outras desabrigadas,
incitou ondas de discursos que se propagaram tao rapidamente quanta as pr6prias ondas. Houve
lugar para toda sorte de interven<;:ao,desde a que interpretasse 0 fen6meno como urn diluvio
mitico, passando pela ideia de castigo divino (ou obra demoniaca), ate 0 adagio ja familiar de que
a natureza pode responder, de maneira imprevisivel e impiedosa, as a<;:oesabusivas do homem.
Considerando 0 discurso como uma prMica social que nao equivale a "realidade" de maneira
mimetica, mas sim constr6i representa<;:oessobre essa realidade, refletindo ao mesmo tempo que
refratando os dados da experiencia human a (Bakhtin 1929/1997), e tomando 0 texto como
unidade fundamental de analise do discurso, isto e, local onde se inscrevem os processos de
constitui<;:aoe negocia<;:aodos sentidos e de uma mem6ria/arquivo que compoem a discursivi-
dade (Orlandi 1997), esta comunica<;:aose propoe a olhar de maneira critica para alguns textos
- ou recortes de discurso - que apareceram na midia impressa e eletronica no rastro do tsunami.
Acreditamos que a analise de tais textos lan<;:aurn olhar sobre como se reencena, de maneiras
distintas, 0 processo discursivo do que se pode chamar de "grande meta-narrativa moderna"
sobre a rela<;:aohomem-natureza, processo esse que (ainda) se encontra na base do pensamento
nas sociedades ocidentais contemporaneas.

TEXTUALIZA<;OES DO pOLiTICO NA MiDIA MATO-GROSSENSE

Roberto Leiser Baronas (UNEMAT)

Neste trabalho, a partir de uma analise do funcionamento discursivo da apropria<;:aoque a midia
impressa mato-grossense fezda fala publica dos dois candidatos a prefeito de Cuiaba - Alexandre



Cesar do Partido dos Trabalhadores e Wilson Santos do Partido da Social Democracia do Brasil

-, veiculadas, especificamente pelos jornais Diario de Cuiaba e A Gazeta, durante 0 horario

eleitoral "gratuito", no mes de outubro passado, asseveramos que 0 discurso politico ao ser

capturado pela midia e, por essa razao, colocado na l6gica capitalista do time is money, e na

ordem discursiva da conversacionaiizar;ao democrMica, se transformou num produto espetacu-

larizado e sloganizado, deformando completamente seus principios norteadores que eram 0 de

debate de ideias e 0 de nao-identificar;ao entre a autoridade pessoal privada e 0 poder impessoal

publico do governante, instaurando lugares de interpretar;ao, impondo determinadas praticas

de subjetivar;ao aos individuos.(Palavras -Chave: Discurso politico, midia, interpretar;ao, denisao).


