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A (RE)CONSTRUC;Ao DA MULHER EM "VEJA"

Maria Helena Velozo Camarotto rUNES?)

Sou leitora regular da revista VEJA, habito que adquiri ha mais de uma decada. No inicio, VEJA

representou 0 salta para fora dos !imites de mim mesma. Depois, com a resistencia de VEJA as

adversidades politicas da epoca, a ditadura e a censura, (a)creditei em VEJA. Observei que nos

anuncios em que as mulheres se sobressaiam eram citadas como coadjuvantes quase nunca



protagonistas - estavam sempre por tnis de um grande homem. Nos ultimos anos, diante de um
mulherio cada vez mais atuante em todos os setores, os conceitos de mulher-companheira e
mulher-mae tem side complementos constantes da mulher-trabalhadora, que tem dividido suas
horas entre as obrigac;oes com a familia, a casa e 0 trabalho. A mulher companheira, que nao
anda mais atras do grande homem, mas ao lado, quando nao a fr:ente. Diante deste novo perfil,
passei a ver as publicac;oes, em especial de VEJA, com outros olhos. Nos anuncios publicitarios
ou nas materias em que, hoje, a mulher protagoniza, observo que toma corpo a versao 3° milenio
de mulher: mais ativa social e politicamente, mais participante nas decisoes "importantes", mais
vibrante em suas atitudes e menos dependente da figura masculina. Junto com essas mudanc;as,
como nao poderia deixar de ser, surge um novo homem: mais companheiro; mais interessado
na vida domestica; mais paisao e menos energico que outrora. E sinal dos tempos - nova era,
quic;a: 0 nueleo familiar se altera.

Proponho-me a fazer uma releitura de algumas propagandas de VEJA em que a mulher e
protagonista, evidenciando estas mudanc;as. Fundamento minhas analises na teoria semi6tica
greimasiana, segundo a qual a partir do texto constr6i-se efeitos de sentido, recuperando-se
tambem 0 contexto de sua produc;ao, mas que evidencia que ele s6 e, significativamente completo,
a partir da leitura ativada pela visao de mundo daquele que recebe a mensagem

AS FORMAS DO VERBO FICAR: CONSIDERA<;:OES EM TORNO DA ORDEM DA LiNGUA

Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia (UNIJUI)

A reflexao que aqui proponho visa pensar a pratica de ensino de Lingua Portuguesa numa
perspectiva discursiva, mais especificamente, a da AD de filiac;aoa Escola Francesa. A escolha
que fac;o diz respeito ao trabalho com as formas da lingua, a partir de suas condic;oes de
produc;ao, e por isso considerados os diferentes efeitos de sentido que elas fazem emergir. 0
recorte ora desenhado considera as formas do verba ficar, apresentadas em urn texto para publico
adolescente, no qual e tecido urn jogo que, ao reconstituir via interdiscurso a mem6ria do dizer
dos escolares sobre 0 estudo do verbo, opera, de imediato, urn deslize. A ruptura se da porque,
ao interpelar 0 leitor sobre sua afinidade com os estudos de gramatica e em seguida anunciar
que nao e disso que vai se tratar, constitui-se no texto urn lugar de identificac;ao a partir de
outros interesses peculiares do universe adolescente. 0 texto apresenta, ap6s isso, as flexoes
modo-temporais do verbo ficar, atravessadas pelos sentidos em torno do que significa ser
adolescente hoje, e, dialeticamente, como esses sentidos ressiginifcam as formas do referido
verbo, legitimando algumas e refutando outras. Esse movimento, que se constitui a partir de urn
jogo com relac;aoao imaginario de ensino do verbo, trama urn aparente distanciamento do objetivo
de estudo das formas verbais, simulando uma brincadeira, com as marcas pr6prias dos jogos
amorosos do adolescente contemporaneo. Noentanto, em the conquistando a adesao, acaba por
convida-lo a uma reflexao em torno das referidas formas. Aanalise do modo como esses lugares
sac constituidos, ora de identificac;ao, ora de desidentificac;ao, e os modos como 0 interdiscurso
tece 0 imaginario em torno da relac;ao do adolescente com 0 estudo das estruturas da lingua e,
portanto, 0 objeto deste trabalho.

INTERDISCURSIVIDADE E EFEITOS DE SENTIDO EM UM PANFLETO DIRIGIDO AO PUBLI-

CO HOMOSSEXUAL MAS CULl NO

Lucilia Saad Mamar (UNES?)

Nosso corpus especifico e constituido por panfletos sobre sexo. A teoria que norteara a
investigac;ao sera fundamentada na semi6tica de A. J. Greimas.



o panfleto escolhido para ser apresentado e 0 do Cine Republica que destaca 0 enunciado Uma
Noite na Bahia. Tanto 0 texto verbal como 0 visual implicam um enunciador dirigindo-se a um
publico consumidor masculino. 0 panfleto tem como cena enunciativa, na parte da frente, um
homem nu, de costas, em uma praia ou ilha deserta. 0 homem esta no canto direito e sua cabec;a
esta direcionada para 0 lado direito, como se estivesse observando 0 infinito. Essa praia tem uma
areia branca e a agua do mar e limpa e verde. 0 ceu ~ de urn azul vivo e no horizonte ha nuvens
baixas, posicionadas de forma que nao cobrem 0 sol. Ha urn coqueiro ao lade esquerdo do homem.
A imagem e tao harmoniosa que a areia e a agua do mar se confundem, chegando a parecer que
uma e continuac;ao da outra ou vice-versa. 0 homem e forte, musculoso, e sua pele esta
bronzeada. Essas figuras da cena enunciativa remetem-nos a algumas interpretac;oes que podem
caminhar da religiosidade ao hedonismo. 0 objetivo de nos sa analise e demonstrar que 0

enunciatario, invocando 0 seu saber armazenado sobre 0 mundo, e capaz de detectar interdis-
cursividades presentes nesse panfleto e que, entendendo os efeitos de sentido construidos,
identifica-se com eles e consome 0 produto oferecido.

LEITURAS DO HUMOR: A IRONIA NO DISCURSO JOCOSO DA CO MEDIA CORPORATIVA

Marcia de Mattos Sanches Macedo (PUe-SP)

Urn estudo da ironia como urn fenomeno de linguagem que se manifesta correntemente no
discurso da imprensa brasileira. 0 presente trabalho tern por objetivo compreender como se
engendra a ironia jocosa nas cronicas corporativas de Max Gueringher, na revista Exame. 0
procedimento ironico, muitas vezes, e construido de maneira a dialogar com linhas que se podem
considerar as mais desenvolvidas, isto e, em que se concentram a maior parte dos trabalhos
dentro dos estudos da ironia e do humor sob a perspectiva da Analise do Discurso frances.

o ENSINO DE LiNGUA MATERNA: A INTERAc;:Ao COM A DIVERSIDADE DISCURSIVA E A

CONSTITUIc;:Ao DE SUJEITOS NA/PELA LINGUAGEM

Neiva Maria Tebaldi Gomes

Admitindo que a escola se constitui, de algum modo, como urn espac;opublico no qual tanto se pode
manter e sedimentar valores, como estabelecer 0 conflito/confronto de ideias, pretende-se refletir
sobre a possibilidade de a ac;aopedag6gica contribuir para transformar esse espac;o escolar, em
especial as aulas de Lingua Portuguesa, em espac;ode constituic;ao de sujeitos na/pela linguagem,
capazes de agir na sua singularidade, respeitando a pluralidade de pontos de vista. Constituir-se
como sujeito na/pela linguagem, discurso tao em yoga e de certa forma banalizado, representa a
possibilidade de sujeitos-professores e sujeitos-alunos assumirem posic;oeseticas e de se colocarem
numa posic;ao essencialmente dialetica entre discurso e estrutura social. Dados parciais de uma
pesquisa (em desenvolvimento ainda), na qual se investiga se a condic;ao professor de lingua
portuguesa contribui favoravel ou negativamente para a produc;ao do texto escrito, serao utilizados
para mostrar que 0 professor, inscrito em lugares ja estabelecidos, e ainda submisso ao discurso
da gramMica normativa, quando exposto ao diaJogo com outros discursos lingiiisticos, comec;aa
tomar consciencia dessa submissao e a inquietar-se. As"queixas" e "angilstias" reveladas nos textos
dos docentes tem-se evidenciado fator propulsor na constituic;ao de outro sujeito de linguagem.
Assim, urn caminho que parece apontar para uma escola transformadora vislumbra-se pela
interac;ao, tal como Bakhtin a entende. Urn mergulho (de professores e alunos) na diversidade
discursiva, acompanhado de prMicas que privilegiema formac;aode alunos criticos, conscientes do
lugar que ocupam e de sua capacidade de inter-ac;ao, seria a base de uma proposta de trabalho
para as aulas de lingua materna.



o ENUNCIADO "EU NAo TENHO MEDO DA MUDAN<;A" E SUA RELA<;Ao COM A MEMORIA
DO DIZER

Ercilia Ana Cazarin (UNIJUI)

Aleitura, na perspectiva teorica a analise de discurso (AD),com filia9aOem Pecheux, e concebida
como processo de produ9ao de sentidos, isto e, como urn gesto de interpreta9ao ciosujeito que
Ie. Aleitura e 0 momenta critico de uma rela9ao entre autor / texto / leitor. Esse processo requer
o reconhecimento de que 0 sujeito-leitor, 0 sujeito-autor saD social e historicamente situados e
de que os sentidos se produzem como gestos de interpreta9ao. 0 sujeito-Ieitor nao reconhece
sentidos, nao preenche lacunas, e sim, inscrito em uma posi9ao-sujeito que 0 afeta, instaura
seu proprio trabalho discursivo, atribuindo sentidos que nEW necessariamente saD aqueles
esperados pelo sujeito-autor. Tendo esses pressupostos como base, realizo urn exercicio de leitura
do enunciado EU NAo TENHO MEDO DA MUDAN<;A,proferido pela atriz Carmem Silva em
outubro/2004 no horario eleitoral gratuito, segundo turno da campanha para elei9ao do prefeito
de Porto Alegre. 0 referido enunciado foi veiculado no program a da frente Muda Porto Alegre a
qual tinha Jose Foga9a como candidato. Para a leitura do mesmo, em especial, valho-me de duas
n090es: a de lingua e a de interpreta9ao. A primeira delas, em AD, serve de base para que 0
discurso ocorra e pressupoe urn sujeito que enuncia nao na sua individualidade, e sim afetado
pelo inconsciente e pela ideologia. A interpreta9ao, entendida como gesto, remete a memoria do
dizer, ou seja, ao interdiscurso que, uma vez acionado, possibilita que se produzam uns e nao
outros sentidos. Importa, entao, no processo de leitura, compreender como 0 discurso funciona
e, ao funcionar de uma maneira e nao de outra, que efeitos de sentido pode produzir.

OS BILHETINHOS COMO MANIFESTAC;:A.O DISCURSIVA DE RESISTENCIA

Denise Gomes Leal da Cruz Pacheco (UFRJ)

Os espa90s discursivos de interlocu9ao, em que deveria haver coopera9ao entre as instancias
enunciativas, como fruto de urn contrato de comunica9ao firmado entre si, 0 que ocorre muitas
vezes e a monolocu9ao, exigindo por parte da instancia enunciativa destinataria a ad09ao de
estrategias de resistencia como burla as regras desse contrato. Aparentemente os participantes
"aceitam" as conven90es discursivas determinadas pelas leis do discurso, naquela situa9ao
comunicativa, as quais obrigam os "interlocutores" a se inscreverem na rela9ao, segundo os
rituais de abordagem que definem as regras de polidez. Mas essa inscri9ao muitas vezes nao se
efetiva de fato, ja que saDadotadas estrategias de resistencia - a escrita de bilhetinhos - conversa
escrita que trocam entre si os tus destinatarios em situa90es de comunica9ao especificas como
aulas, conferencias, reunioes de trabalho, em que 0 espa90 para a interlocu9ao foi / e cerceado.
Os bilhetinhos instauram a concretiza9ao de uma conversa paralela silenciosa, na qual as vozes
abafadas na aparente situa9ao de interlocu9ao se fazem "audiveis"- uma "conversa" abafada,
camuflada, mas que se caracteriza como importantissima manifesta9ao discursiva. 0 presente
trabalho procura analisar, com 0 suporte teorico da semiolingi.iistica discursiva (Charradeau e
Maingueneau) e dos contratos de comunica9ao, os bilhetinhos que trocam entre si os alunos
durante as aulas, como estrategias de resistencia, evidenciando como este espa90 riquissimo de
revela9ao do universo lingi.iistico-cultural dos alunos ainda nao foi devidamente estudado.

PROGRESSA.O TEXTUAL E INTERLOCUC;:A.O DISCURSIVA

Luciana Salgado (UNICAMP)

Aoaproximar dois campos de estudos lingi.iisticos, a Analise do Discurso e a Lingi.iisticaTextual,
ambos interdisciplinares na sua origem, procuro discutir interdisciplinarmente a condi9ao de
sujeito, com base em dados de progressao textual (nos termos da LT)tecida em interlocu90es
discursivas (nos termos da AD).


