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MULHER-OBJETO OU HOMEM-OBJETO? UMA QUESTAo DAS REPRESENTAC;:OES SOCIAlS
NA LINGUAGEM
Marcia Maria Severo Ferraz (UFSM)

Este trabalho analisa 0 genero feminino nas revistas Claudia, Superinteressante eVeja, segundo
a critica materialista de orienta<;aomarxista que fala em diferen<;asde genero subordinadas aos
pracessos sociais. Consideram-se, assim, as rela<;oesde genero construidas dentro de uma
moldura sociohist6rica e ideo16gica,portanto, cultural. Dessa forma, 0 genero e visto como uma
questao de poder. Entende-se que 0 discurso da midia e urn instrumento de reprodu<;aocultural,
altamente implicado dentra de estruturas de poder e de valores refletidos sobre 0 mundo e que
urn deles e a supremacia masculina. Para tanto, a distin<;aode publico e uma forma caracteristica
muito importante da organiza<;ao social e analisa-se, nessas revistas, 0 genero feminino.
Aborda-se esse genero de duas maneiras distintas: a primeira ve a mulher como participante do
discurso, desempenhando urn papel relevante na sociedade; e a segunda concebe a mulher como
receptora desse discurso, identificando-a com as estrategias utilizadas para atrai-la e envolve-la.
o corpus deste artigo constitui-se dos generos discursivos quadrinhos, reportagens e r6tulos em
que se detectam as ocorrencias dos processos de desenvolvimento das estrategias de leitura
referentes ao genera feminino. Para tanto, serao analisados os textos verbais e os nao-verbais,
fundamentados na constitutividade: 0 discurso, 0 sentido, 0 sujeito e as suas condi<;oesde
produ<;ao, a fim de se constituir 0 processo de enuncia<;ao. Fundamentalmente, verifica-se que
cabe a analise dos modos pelos quais representa<;oes de genero, ativas em determinado contexto
cultural, atravessam e constituem formas cientificas (e outras formas) de conhecimento e, mais
do que isso, tomam esses conhecimentos possiveis. Ao mesmo tempo esses conhecimentos
funcionam tambem, para legitimar e sancionar essas descobertas cientificas que devem, entao,
orientar urn grande numero de prescri<;oesja<;oescom as quais se poderia corrigir 0 percurso
das atribui<;oes femininas ejou masculinas.

A MPB ENTRE 0 CULTO E 0 POPULAR: ELiSAo E HUMOR
Luiz Carlos Fernandes (UEL)

Este trabalho estuda marcas caracteristicas das proje<;oesde alteridade no fazer enunciativo em
composi<;oes da musica popular brasileira. Tomando a ambito da enuncia<;ao como eixo
organizador da rela<;ao entre lingua e mundo, procura investigar os modos de proje<;ao, no
discurso das letras de MPB,das diferen<;asde genero. Considerada uma das modalidades mais



produtivas entre os chamados generos primarios (ou discursos cotidianos), identificam-se, tanto
na estrutura interna dos textos estudados, como na mescla de vozes de seu interdiscurso,
determinadas marcas que produzem, com humor, sentidos de identifica<;;:ao,elisao, ou afasta-
mento. 0 corpus a ser analisado e constituido de tres composi<;;:oesda parceria Aldir Blanc e Joao
Bosco, que foram extraidas do LP "Galos de Briga", de 197.6, tendo side agrupadas em fun<;;:ao
da grande semelhan<;;:ana organiza<;;:aode sua cena enunciativa. Observa-se nela a preferencia
por uma forma de combinar vozes oriundas de outras forma<;;:oesdiscursivas, segundo urn
formato que e bastante usual em composi<;;:oeslitero-musicais da MPB.Referimo-nos a cenografia
como a situa<;;:aode comunica<;;:aoque se institui tanto pelo genera, na rela<;;:aoentre enunciador
e co-enunciador, bem como nas defini<;;:oesde espa<;;:oe tempo. As letras das musicas estudadas
compoem 0 cenano da rela<;;:aode urn casal em diferentes etapas de sua vida. Como pano de
fundo para as conjecturas amarguradas do poeta sobre a convivencia amorosa, ressalta-se a
descri<;;:aobem humorada de erros e fragilidades humanas de que 0 enunciador parece procurar
manter-se distanciado. 0 presente trabalho inclui-se nas pesquisas do projeto "AConstru<;;:aoda
diferen<;;:ano discurso: procedimentos discursivos de exdusao", que esta em andamento na
Universidade Estadual de Londrina.

A SUBJETIVIDADE NO LIMITE: 0 RELATO DO MIGRANTE BRASILEIRO DEPORTADO
Marcos Aurelio Barbai (UN/CAMP)

Esta pesquisa tern por objetivo refletir os modos de subjetividade e identidade estruturados em
urn acontecimento limite (processo FAPESP04/07881-3), a partir do relato do migrante brasileiro
deportado falando sobre si mesmo. Buscamos compreender 0 sujeito de nos so tempo, que migra
no interior e nas fronteiras do espa<;;:ourbano, espa<;;:osimb6lico por excelencia. 0 nosso interesse
em tratar a questao da subjetividade e identidade do migrante, na situa<;;:aolimite - lugar da
angUstia, do sofrimento, da estranheza das rela<;;:oessubjetivas e do suplicio das identidades -
se fundamenta no fato de que pensar a problematica da constitui<;;:aodo sujeito, neste lugar, e
estabelecer urn laborat6rio de observa<;;:aoe de reflexao de conhecimento no dominio dos estudos
da linguagem. It nosso intuito, ainda, problematizar a questao da imigra<;;:ao,do sujeito migrante
que fala de si mesmo, que se refere si mesmo na qualidade de deportado e abrir uma porta para
pensar os modos de identifica<;;:ao,da identidade narrativa, da fic<;;:aode si. 0 nosso corpus e
composto de urn conjunto de entrevistas realizadas com brasileiros deportados e analisaremos
discursivamente esses relatos, pois trabalhar com a materialidade do relato impoe refletir 0 falar
de si como urn modo de constru<;;:aode fic<;;:aodo sujeito. lmpoe, ainda, urn olhar mais atento a
fala, a voz, ao tempo e ao espa<;;:o.

AS ASTtJcIAS DO AUTOR NO GENERO INFORMATIVO REPORTAGEM: UMA ANALISE DA
POSIC;:AoDE UM JORNAL PARANAENSE SOBRE AS COTAS PARA NEGROS NAS UNIVER-
SIDADES PUBLICAS BRASILEIRAS.
Ederson Jose de Lima (UEM)

Na referida comunica<;;:aoprocurar-se-a fazer algumas reflexoes sob urn olhar critico de uma
praposta de projeto de disserta<;;:aode p6s-gradua<;;:ao(Mestrado em Letras), que tern por objetivo
fazer uma breve analise do jogo de constru<;;:oesheterogeneas na forma de discurso direto e
discurso indireto no texto da midia impressa jomal "Gazeta do Povo"do Estado do Parana, com
a reportagem intitulada: "Pr6s e contras do sistema de cotas: Democratiza<;;:aodo acesso a
universidade gera debate no meio academico", assumido a "fun<;;:ao-autor",pelo jornalista/ colu-
nista Guido Orgis. A tematica abordada vem suscitando muitas discussoes no cenario politico-



social brasileiro, reportando a muitas tomadas de "posi\;oes" neste jogo ideol6gico pelo espa\;o
na sociedade declarando uma "Iuta" ideol6gica materializada na forma de diferentes "posi\;oes-
sujeito". Procurar-se-a tambem fazer um "dialogo" com as questoes apresentadas par Michel
Foucault na obra intitulada "0 que e um autor?" e procurando evidenciar atraves das marcas
discursivas de que forma a autor, au melhor, a fun\;ao-autor se constitui no discurso e como este
influencia e interfere na veicula\;aodos sentidos no texto procurando recuperar e constituir a espa\;o
discursivo e/ou a forma em que a subjetividade do autor se faz presente no genera reportagem em
um processo de anaJise dos elementos da materialidade textual que se mostrarem presentes.

ASPECTOS DO ENUNCIADOR EM PRIMEIRA PESSOA DO SINGULAR EM TEXTOS DISSERTATIVOS

Dirceu Cleber Conde (UEL)

o trabalho faz parte de nossa pesquisa de doutoramento, cujo objetivo e compreender, em textos
dissertativos de vestibular, como a sujeito enunciador alterna entre a referencia a primeira pessoa
do singular, a primeira pessoa do plural e a nao-pessoa, considerando-se que esse fenomeno
da alternancia e encontravel em outros generos textuais. Baseamos nos sa pesquisa nos
pressupostos da Analise do Discurso de orienta<;;aofrancesa, uma vez que tal fenomeno e
considerado relevante, nos estudos dessa disciplina.Na atual fase da pesquisa, estamos reali-
zando um rastreamento das modalidades em que a primeira pessoa do singular se mostra no
texto, com a objetivo de compreender as mecanismos de enuncia<;;aonela envolvidos, as efeitos
de sentido dai decorrentes e as forma<;;oesdiscursivas nas quais a sujeito em primeira pessoa se
inscreve. Pretendemos confirmar a hipotese de que a enunciador em primeira pessoa se
compromete muito com a dizer, par conta dos constrangimentos do genera reda<;;aode vestibular,
esse mesmo enunciador, que se pretende em primeira pessoa, ten tara a maximo possivel nao se
envolver em discursos e discussoes polemicas, construindo assim a imagem de um sujeito
apegado ao consenso e a media<;;ao,par conta do efeito de comprometimento. Ou seja, se e para
se comprometer, que isso aconte<;;aem forma<;;oesdiscursivas menos "perigosas".

o PAPEL DA MEMORIA E DA HISTORIA NO INTERDISCURSO DE UMA CAN<;:Ao

Maria Aparecida Conti (UFU)

Esta comunica<;;aotem como finalidade discutir e socializar uma analise da can<;;ao"Tira as maos
de mim", pertencente a pe<;;ade teatro "Calabar", produzida par Chico Buarque e Ruy Guerra em
1973. Aanalise pauta-se em postulados da Analise do Discurso de linha francesa e visa verificar,
no interdiscurso do texto, elementos interpretativos comprobatorios de que a sentido de um
enunciado e determinado pela condi<;;aosocio-historica em que e produzido e nao somente pela
sua estrutura. 0 referente, que no texto e uma anafora pronominal, foi a categoria lingiiistica
selecionada para a analise. Da analise, pode-se depreender que a memoria interdiscursiva do
texto, recorrendo ao passado historico, a memoria de outros discursos, mostra que, na exterio-
ridade do discurso materializado no texto, pode-se encontrar elementos de uma memoria
historico-social constituidos linguisticamente para trazer a tona a conflituoso jogo das rela<;;oes
sociais nele reproduzidos e que se encontra submersos.

REU, CRIMINOSO, SUJEITO, LADRAO - UM ESTUDO DA DESIGNA<;:Ao NO DISCURSO CRIMINAL

Marcia Dresch

Este trabalho tem par objetivo estudar as formas como as individuos acusados de terem cometido
um crime sao designados na midia e no processo penal. Analisamos jornais e autos de processos,
buscando as diferentes designa<;;oese as efeitos de sentido que produzem. As formas "reu" e



"acusado" sac proprias do discurso juridico, e assim que se designam as partes no processo
penal, evitando-se outras cujos efeitos expressariam urn pre-julgamento que nao condiz com a
imparcialidade e 0 preceito constitucional de que ninguem e considerado culpado ate que se
prove 0 contrario. Se, nesse caso, a designac;ao tern como proposito ressalvar a lei e produzir
esse efeitode imparcialidade, observamos, ao analisar sequencias discursivas obtidas no interior
do processo penal - boletins de ocorrencia e interrogatorios -, nas paginas policiais de jornais e
na midia televisiva urn movimento inverso, ai e necessario apontar 0 criminoso; fora da Lei, as
designac;oes se multiplicam, ocupando lugar fundamental na composic;aodo campo discursivo
da e contra a violencia. 0 efeito deste funcionamento atualiza e sedimenta esse discurso.

VIDA EM CONDOMiNIO: COMUNICAl;AO EFICAZ, CONVIVENCIA FELIZ

Elisdngela Machado Morais (MACKENZIE)

Com base nos estudos de Bakhtin sobre a comunicac;ao interativa e nos principios e procedi-
mentos da Analise do Discurso expostos por Orlandi e Maingueneau, este trabalho discorre
analisando as caracteristicas da comunicac;ao dos trabalhadores de edificios e condominios. It
comum ouvir de condominos (moradores) queixas a respeito das situac;oes comunicacionais em
que estao em contato com os funcionarios da categoria em questao, dificuldades estas que
interferem na organizac;iioe no funcionamento do condominio. Os resultados colhidos a partir
do estudo de caso desenvolvido nesta pesquisa sac aplicaveis na maioria das grandes cidades
brasileiras, uma vez que 0 crescimento das mesmas faz surgir novos predios e condominios de
casas, que utilizam-se do mesmo tipo de mao-de-obra. Pelos dados obtidos, foi possivel perceber
que alguns problemas limitam os funcionarios da categoria em questiio, como a baixa escolari-
dade e 0 nivel financeiro. Foi observado ainda que a vida em urn condominio pode ser facilitada
por meio de uma comunicac;ao interativa eficaz, em que ha participac;ao de trabalhadores e
moradores, respeito pelas diferenc;as existentes e interesse pelo relacionamento harmonioso
entre os membros desses grupos.


