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(N)AS DOBRADURAS DO DIZER: 0 NAo-UM DOS SENTIDOS E DO SUJEITO

Cannen Lucia Hernandes Agustini (UCDB)

o presente trabalho examina 0 funcionamento discursivo das dobraduras do dizer na constrw;;ao
dos sentidos, sob a perspectiva te6rica da Analise de Discurso de linha francesa fundada por
Michel Pecheux e colaboradores na decada de 60. As dobraduras do dizer, enquanto efeitos de
sentido, funcionam como parafrases denegativas do pr6prio efeito da presen<;a do interdiscurso
que irrompe no intradiscurso, (re)significando-o. Vma formula<;ao intradiscursiva do efeito da
presen<;a do interdiscurso necessaria para administrar a presen<;a do nao-um dos sentidos,
colaborando para a produ<;aodo efeito de subjetividade e de unidade do dizer.
o fen6meno das dobraduras pressup6e uma concep<;aoheterogenea da linguagem, visto que p6e
em relevo sentidos-outros como espa<;os possiveis de leitura. Ha varios sentidos perpassando 0

dizer simultaneamente, os quais podem ou nao ressoar para 0 sujeito do discurso no gesto de
interpreta<;ao erigido pelo efeito da tomada de posi<;ao do sujeito. Quando ocorre de uma
ressonancia interdiscursiva afetar 0 sujeito, uma necessidade discursiva referente a textualiza-
<;aodo politico 0 impele a realizar uma dobradura do dizer.

Asdobraduras do dizer, por conseguinte, trabalham a politica do silencio na textualiza<;aopolitica
dos sentidos como forma de fazer dizer (imaginariamente) 0 urn dos sentidos para nao se (deixar)
dizerem outros sentidos; descortinando, dessa forma, 0 movimento do sujeito por diferentes
posi<;6es ideol6gicas e pontuando a posi<;ao de sujeito e, por isso, a forma<;ao discursiva de
referencia do sujeito; a sutura do nao-um dos sentidos e do sujeito.

A ABORDAGEM DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGElRA E A pRATICA DOCENTE: 0

DISCURSO DO PROFESSOR

Rachel Rodrigues Gomes (UFSCAR)

Este e urn trabalho de p6s-gradua<;ao em andamento. Reflete sobre a abordagem de ensino de
lingua estrangeira proposta pelos professores e sua pratica efetiva em sala de aula.



Apesar dos subsidios fornecidos pelos Panimetros Curriculares Nacionais, verifica-se que 0

ensino de lingua estrangeira continua vinculado a habilidades isoladas. Em contrapartida, 0

papel de ensinar uma lingua estrangeira deve tornar 0 aluno consciente e sensivel aos diferentes
meios discursivos construidos pela linguagem. Para Almeida Filho (2002), 0 ensino de linguas
estrangeiras no Brasil possui uma diferenc;:aentre a pnitica nas escolas e aquilo que.e estudado
e proposto, havendo uma tradic;:aode ensinar e aprender linguas que inf1uencia 0 professor. Esse
ensino tradicional pode tornar-se antagonico ao desenvolvimento da capacidade de expressao
comunicativa. Por isso, acredita-se que muitos dos professores de lingua estrangeira praticam
um ensino tradicional, enquanto dizem seguir propostas comunicativas. Para confirmar nossos
pressupostos, estao sendo investigados professores de lingua estrangeira - ingles e espanhol -
licenciados em Letras que lecionam simultaneamente em tres tipos de estabelecimentos: uma
escola da rede oficial, um instituto de idiomas e uma escola vinculada a um sindicato de
trabalhadores. as dados foram coletados com base na metodologia de pesquisa qualitativa. Com
o objetivo de conhecer suas concepc;:oessobre 0 processo de ensino-aprendizagem e sobre os
alunos, estao sendo analisados os discursos desses professores com base nos pressupostos
teoricos da Analise do Discurso.
Serao ejetados os possiveis efeitos de sentido das relac;:oesentre concepc;:oese prMica docente,
visando verificar a variac;:aode conduta desses professores de uma escola a outra e os motivos
da mesma. Acreditamos que as concepc;:oesdesses professores podem oferecer ref1exoes que
contribuam para a area da educac;:ao,permitindo a construc;:aode teoria aplicada para a area de
ensino de linguas para a formac;:aoe formac;:aocontinuada de professores.

A FALA DO PROFESSOR DE LiNGUA INGLESA COMO LiNGUA ESTRANGElRA: REPRE-

SENTA<;:OES E CONSTRU<;:Ao DE IDENTIDADES

Luiz Otavio Costa Marques (USP)

A fala do professor de lingua inglesa como lingua estrangeira constitui-se, como qualquer outro
acontecimento discursivo, por varios outros discursos que circulam dentro e fora da sala de aula.
Em face dessa constatac;:ao, este trabalho tem como objetivo analisar nessa fala representac;:oes
que sao construidas sobre 0 brasileiro, 0 estrangeiro e a lingua inglesa. Nossa hipotese central
e que essas representac;:oes estao atravessadas por discursos que legitimam a identidade do
estrangeiro e, muitas vezes, marginalizam a identidade do brasileiro. Nosso corpus de analise e
formado por material obtido a partir de entrevistas gravadas em audio com professores de ingles
como lingua estrangeira de uma escola de idiomas de Sao Paulo. Para a analise, temos como
base os pressupostos teoricos da Analise de Discurso de linha francesa ou AD (Pecheux) que
estuda a relac;:aoconstitutiva entre 0 discurso e sua exterioridade. a conceito de identidade, por
sua vez, e utilizado neste trabalho a partir de uma perspectiva pos-estruturalista dos Estudos
Culturais. Nessa concepc;:ao,denominada nao-essencialista, 0 sujeito nao tem uma identidade
fixa, homogenea, centrada. Segundo Hall (1997), na pos-modernidade, as identidades estao cada
vez mais fragmentadas e multiplamente construidas ao longo dos discursos, pniticas e posic;:oes,
que podem se cruzar ou ser antagonicas.

AS CONCEP<;:OES DE ERRO NO DISCURSO DE PROFESSORES DE LiNGUA ESTRANGElRA:

DELINEANDO (POSSiVEIS) RELA<;:OES COM AS pRATICAS PEDAGOGICAS

Laura Fortes (USP)

Em nosso Projeto de Iniciac;:aoCientifica, desenvolvido em 2003 com 0 auxilio da FAPESP,
analisamos os efeitos de sentidos produzidos no discurso de professores de lingua inglesa
concernindo as concepc;:oesde erro em situac;:oesde ensino-aprendizagem.



o projeto de pesquisa atual constituira urn aprofundamento da analise realizada na pesquisa
anterior, visando a delineac;:aode possiveis relac;:6esentre as concepc;:6esde erro (re)produzidas
no discurso dos professores de Lingua Estrangeira e as suas prMicas pedag6gicas.
Tendo como base te6rico-metodol6gica a Analise de Discurso de linha francesa e partindo dos
resultados de nosso trabalho de Iniciac;:aoCientifica (2003), este projeto de pesquisa tern como
objetivos principais:
1)contribuir para a construc;:aodo saber cientifico em torno da sala de aula de lingua estrangeira,
enfocando as relac;:6esque 0 professor estabelece com 0 aprendiz e com a lingua a partir de suas
concepr;6es de erro;

2) contribuir para a formar;ao de professores de lingua estrangeira, criando espar;os de reflexao
sobre os processos de ensino-aprendizagem, principalmente no ambito do tratamento do erro;
3) buscar (possiveis) relar;6es entre as experiencias de aprendizagem de lingua estrangeira
vivenciadas na escola/instituto de idiomas e as concepr;6es de erro que emergem no dizer de
nossos sujeitos de pesquisa, partindo de seus relatos autobiograficos;
4) delinear (possiveis) relar;6esentre as concepr;6es de erro engendradas pelos espar;os (inter)dis-
cursivos recortados e as praticas pedag6gicas adotadas pelo professor na sala de aula de lingua
estrangeira.
Assim, ao viabilizar a criar;ao de espar;os de reflexao sobre 0 funcionamento do complexo jogo
discursivo na sala de aula, bem como dos fios do interdiscurso que 0 tecem, sera possivel
compreender, sob 0 prisma do tratamento do erro, algumas das (complexas) relar;6es que se
estabelecem entre os sujeitos e a lingua estrangeira que ensinam.

DISCURSO DA EXCLUsAo ou EXCLUsAo DO DISCURSO?

Graciela Melo Rocha Segura (UFMS)

Neste trabalho, objetivamos focalizar 0 discurso da exclusao social, mais especificamente,

aspectos da violencia contra a mulher, baseando-se no rastreamento das manifestar;6es hist6-
ricas e ideol6gicas da sua formar;ao. Com a analise e a observar;ao de processos e a realizar;ao
de entrevistas, investigamos e refletimos, por meio da materialidade lingO.istica,0 discurso da
exclusao social na voz da mulher que sofre violencia, descrevendo e interpretando-o no que se
refere a ideologia e as formar;6es discursivas. Fundamentamos nas teorias e metodos da Analise
do Discurso de linha Francesa a fim de refletir sobre a inscrir;ao do sujeito no seu discurso e
sobre as representar;6es imaginarias que esses fazem de sua identidade; e, ainda, fizemos uma
reflexao sobre as relar;6esque se estabelecem entre a mulher e a sociedade, de forma a evidenciar,
como se dao essas prMicas sociais e discursivas, buscando caracterizar os interlocutores que
integram a relar;aomulher excluida e sociedade, num mundo capitalista e globalizado. Os dados
revelam a presenr;a do medo e da verdade abordados por Foucault (1971) e ainda, que a violencia
sofrida pela mulher e uma realidade social, em que, muitas vezes sua identidade, valores e

conceitos, san contradit6rios e complexos porque somos fruto de uma sociedade em que ainda
prevalecem alguns tabus por medo da exclusao social

IMAGEM, DISCURSO E REPRESENTA<;Ao: OS RELATOS ORAlS DOS TERENA

Rosa Maria Santana Marchewicz (UFMS)

Este trabalho tern como objetivo analisar alguns fatores das condir;6es de produr;ao do discurso
oral dos Terena, a partir do jogo de imagens que se cria entre interlocutores desse discurso e
refletir sobre as formar;6es imaginarias (PECHEUX,1990) que intervem nos processos discursi-
vos designando: a) a imagem do lugar de quem fala sobre si mesmo (Quem sou eu para Ihe falar



assim?); b) a imagem do lugar do ouvinte para 0 sujeito que fala (Quem e ele para que eu the fale
assim?); c) a imagem do lugar do ouvinte em relac;:aoa si pr6prio (Quem sou eu para que ele me
fale assim?); d) a imagem do lugar do falante para 0 sujeito ao qual a discurso e dirigido (Quem
e ele para que me fale assim?). Para esse estudo, a noc;:aode formac;:aodiscursiva (FOUCAULT,
1972) e relevante, pois vem explicar que as condic;:oesde surgimento de urn objeto do discurso
sao hist6ricas. It a partir do relata oral do povoTerena que procuraremos esclarecer questiona-
mentos referentes a apropriac;:aodo discurso indigena, ao abandono dos costumes dos Terena.
Sabe-se que 0 discurso traduz a realidade social e hist6rica do sujeito em que a sujeito fala a
partir das situac;:oesem que se produz a dizer, considerando a que esse dizer significa, pois a
discurso e a materialidade da ideologia, Os sujeitos nem as discursos estao prontos e acabados,
devemos observar a modo como sao afetados pela lingua, de como fazem parte da hist6ria e que
nao depend em apenas das intenc;:oes dos sujeitos (ORLANDI2003). Temos como hip6tese de
trabalho que a sujeito do discurso produzira sentido, agindo sabre a outro, articulando seus
argumentos, conformea dispositivoque ternnas maos, a partir das formac;:oesdiscursivas que circulam.

MEMORIAlS) E ANALISE DE DISCURSO
Michele Schmitt (UFSM)

Orlandi, em Interpretac;:ao, afirma que diferentes formas de linguagem, com diferentes materia-
lidades, produzem sentido de modos distintos. Em suportes de linguagem, como midia e Internet,
estabelece-se uma outra reIac;:aocom a exterioridade, a medida que esta e (re)significada par uma
outra modalidade de mem6ria - a mem6ria metalica. Nosso foco de interesse e entender como
esta mem6ria se relaciona, em termos de funcionamento, com a mem6ria hist6ria e/ou a
interdiscurso. Tendo em vista que a base material da Analise de Discurso, conforme Pecheux, e
a lingua, uma das questoes que levantamos e de como trabalhar esses conceitos, pensados em
relac;:aoa essa base, em outras materialidades significantes que produzem sentido par meio de
outras linguagens alem da lingua. Para tanto, procedemos a uma leitura dos conceitos de
mem6ria, em Orlandi, amparada em textos te6ricos da Analise de Discurso de autores como
Pecheux (1975,1982,1983), Courtine (1982,1984) e Henry (1969,1984, 1989).

o MODO SUBJUNTIVO E A EXPRESsAo DAS MODALIDADES EPISTEMICA, DEONTICA E

VOLITIVA
Lisangela Aparecida Guiraldelli (UNESP)

o presente trabalho tern par objetivo verificar a papel do modo subjuntivo no portugues escrito
do Brasil e sua relac;:aocom a expressao das modalidades epistemica, de6ntica e volitiva. 0 modo
subjuntivo e empregado para expressar uma serie de valores. Em func;:aodesta multiplicidade

de valores relacionados a atitude do falante, 0 entendimento deste modo verbal esta intimamente
ligado a categoria da modalidade. Pelo emprego do modo subjuntivo, 0 falante pode apresentar
uma ac;:aocomo ainda nao realizada, decorrendo desse emprego urn menor comprometimento
do falante com a verdade da proposic;:aopar ele expressa.As analises das func;:oescomunicativas
das estruturas gramaticais subjuntivas foram feitas em dois tipos de textos persuasivos e
notaveis pela manifestac;:aode conhecimento, obriga<;aoe volic;:ao:discursos politicos presiden-
ciais, proferidos par Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inacio Lula
da Silva e, cientifica, voltados para as areas de humanas, exatas e biol6gicas, retirados das
revistas Ciencia Hoje e Superinteressante. Essa investigac;:aose desenvolve dentro de uma
perspectiva funcional da linguagem, ja que a entendimento de uma estrutura s6 podera ser
atingido se consideradas suas func;:oessemanticas e comunicativas.


