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COITAS E COITOS EM RAZAo - DISCURSOS SOBRE PECADO E CONFISsAo

Lucas Kiyoharu Sanches Oda (UNICAMPj

Na Alta Idade Media, entre os seculos XII e XIII, antes de encontrarrnos urn sujeito assujeitado,

interpelado pela ideologia da Igreja, encontrarnos sujeitos irnersos nurna turbulencia de discur-

sos que, ernbora por vezes antagonicos, coexistern nas diversas prodw;:oes discursivas da
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sociedade medieval. Esses discursos constituem, entre os secu10sXII e XIII,a heterogeneidade
dos discursos do Amor Cortes: das can<;:6esdos trovadores ate os romances de cava1aria,
passando pe10Tratado do Amor Cortes, de Andre Cape1ao, livro que dita as regras dessa nova
forma de amar. Esta pesquisa, ao analisar 0 Tratado de Cape1ao, tenta mostrar como e atraves
dos discursos que a Igreja consolidou 0 dominio sobre os corpos e a po1itica, criando, no secu10
seguinte, no Concilio de Latrao, em 1215, a confissao obrigatoria, que 1egitimou de forma
definitiva 0 contro1e cristao sobre 0 corpo e a alma dos homens. Considerando a teoria
bakhtiniana de que urn discurso sempre dia10gacom os discursos que 0 precedem e sucedem,
analiso a quais discursos anteriores esses discursos turbu1entos medievais respondem: quer
seja com os estoicos, com a Arte de Amar ovidiana, com 0 Cantico dos Canticos, com 0 Velho
Testamento ou com os padres apologistas; e com quais se relacionam em seu futuro imediato.
Apartir dessas analises podemos entender que esses discursos turbulentos nao san incompati-
veis, mas parte de uma estrategia de reinven<;:aoda mulher, do pecado e do amor pela Igreja.
Para tanto, fez-se necessaria uma volta as teorias de Foucault, para entendermos que a melhor
forma da Igreja exercer poder sobre 0 corpo dos homens so poderia ser atraves dos discursos:
fazer falar, fazer confessar os pecados, 0 sexo, para entao calar a concupiscencia da carne.

DISCURSO DA LOUCURA: ASSUJEITAMENTO OU SUBVERSAO?

Katia Alexsandra dos Santos

o presente estudo compreende urn trabalho a respeito do discurso da loucura. Para tal, busca
escopo nos pressupostos teoricos da Analise do discurso de linha francesa e na Psicanalise. 0

discurso da loucura e investigado a partir de recortes da obra biografica "Viagem atraves da
loucura", em que analiso algumas falas da personagem Mary Barnes. Dentro da analise
procedida, divido 0 discurso em dois lados que 0 constituem: 0 lado do "assujeitamento",
permeado pela dispersao de outros discursos, 0 que 0 aproxima da "normalidade"; e 0 lado da
subversao, que san os momentos nos quais a personagem transgride regras discursivas, foge
aos padroes lingQisticos instituidos, enfim, apresenta-se de maneira diferenciada. Esse ultimo
lado interessa, sobretudo, pela falta de censura que exibe e pelo status de verdade que conquista.

NEM TUDO E ROSA NO DISCURSO FEMININO DOS "ANOS DOURADOS"

Luiz Andre Neves de Brito (USP)

Nos anos 50, 0 papel feminino predominante era 0 de responsavel pela ocupa<;:aodomestica e 0
cuidado afetivo da familia. Esses valores (que chama de rosa) podem ser depreendidos em
material da imprensa escrita dos "anos dourados". Mas, em meio a essa discursividade, urn outro
discurso chama a aten<;:ao:0 da mulher esdarecida, que mostrava uma nova posi<;:ao,alem dos
afazeres domesticos (0 que nao implicava deixar de cuidar do lar). Para analisar esse funciona-
mento discursivo, parto de pressupostos da Analise do Discurso (AD)e, sob 0 primado do
interdiscurso, entendo que toda forma<;:aodiscursiva define seu dominio de saber articulando
urn conjunto de formula<;:oesaceitaveis (0 que pode e deve ser dito) e exduindo formula<;:oes
inaceitaveis (0 que nao pode e nao deve ser dito). Num primeiro momento, analiso a rela<;:ao
interdiscursiva que estrutura a identidade da mulher esdarecida. Depois, surge a seguinte
pergunta: por que neste genero apareceram estas formula<;:oese nao outras? Procuro mostrar a
rela<;:aoexistente entre forma<;:aodiscursiva e generos discursivos com base num arquivo
composto por colunas femininas publicadas no matutino Correio da Manha entre de agosto de
1959 e de fevereiro de 1961.



pRATICAS DE SUBJETIVA<;:Ao NO "AMOR EXIGENTE"

Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago (UNESP)

Este trabalho e parte de uma investigac;:aomais ampla, ainda em desenvolvimento, que tern como
objetivo a investigac;:aode prliticas discursivas de subjetivac;:aono contexto escolar. Alemde ampIa
pesquisa realizada em sete escolas na cidade de Jatai, investiga-se tambem as pniticas adotadas
pelo "Amor Exigente", grupo de auto ajuda para prevenc;:aodo uso de drogas, que tern sede em
mais de 50 municipios brasileiros, inclusive em Jatai. Nessa comunicac;:aoanalisaremos espe-
cificamente as praticas adotadas por esse grupo que tanto tern influenciado a forma como as
escolas pesquisadas tern fabricado sujeitos. Como embasamento teorico, toma-se os estudos da
Analise do Discurso de Linha Francesa - AD, derivada dos trabalhos de Michel Pecheux, e,
sobretudo, a obra de Michel Foucault, que influenciou Pecheux principalmente nas segunda e
terceira fases da AD. Para Foucault, 0 sujeito e sempre 0 resultado de uma prlitica, ou seja, 0

sujeito e sempre fabricado. Nesse sentido, a educac;:aoescolarizada funciona como dispositivo
encarregado de fabricar urn tipo bem determinado de individuo.

REPETI<;:Ao E MEMORIA: OS INDicIOS DO SUJEITO DO INCONSCIENTE NO ACONTECI-

MENTO DISCURSIVO

Marcella Marjory Massolini Laureano (USP), Leda Verdiani Tfouni

Nosso objetivo no presente trabalho sera 0 de abordar os conceitos de repetic;:aoe memoria e suas
implicac;:oespara duas disciplinas de interpretac;:ao (indiciarias) no que concerne 0 sujeito do
discurso: a an:ilise do discurso de filiac;:aofrancesa (AD)e a psican:ilise lacaniana.
Trabalhando numa zona de interface entre estes saberes, entendemos que 0 sujeito do discurso
e afetado pelo inconsciente; este, por sua vez, aparece no acontecimento discursivo como algo
que escapa ao falante, atraves dos chistes, atos falhos, repetic;:oes, etc. Apoiado nos dois
esquecimentos que the saDconstitutivos, 0 sujeito do discurso nao se da conta de que algo fala
a sua revelia, apontando para a concepc;:aode urn sujeito assujeitado cujas lembranc;:asrepousam
no esquecimento e no eterno retorno. Aaceitac;:aodesses pressupostos pelo analista implica negar
a transparencia do sentido, seguindo-se dai as duas maximas da ADe da psicanalise, que sao,
respectivamente: "nao existe sentido literal" e "nao existe metalinguagem".
Esse retorno constante a urn ja-dito e afetado pela memoria, enquanto lembranc;:a,mas tambem
esquecimento. Sendo assim, aquilo que e da ordem do recalque pode sempre retornar no
discurso, provocando urn acontecimento. Nestes momentos, temos aquilo que Lacan denomina
de "palavra plena", em oposic;:aoa "palavra vazia", que se refere a repetic;:aocomo automatismo,
ou parafrase pura. Concluimos que tanto a memoria, quanta a repetic;:aosaD os dois lados de
uma mesma moeda que nao cansa de jogar com 0 sujeito 0 eterno retorno do recalcado.

REPRESENTA<;:Ao DE INSTITUI<;:OES E IDEOLOGIA NO DISCURSO PSICOTICO: UM

ESTUDO BASEADO EM CORPUS

Izabella dos Santos Martins (PUC-SP)

o presente trabalho se propoe a analisar 0 discurso de pacientes psicoticos em delirio, em
situac;:aode entrevista diagnostica, no tocante a sua representac;:ao das varias instituic;:oesque
perpassam seu discurso. 0 objetivo principal da pesquisa foi relacionar a representac;:ao das
instituic;:oesa questao da ideologia. A pergunta basica respondida foi se a ideologia hegem6nica
se manifesta no discurso dos pacientes, e de que maneira isso acontece isso e evidenciado na
Iinguagem. As perguntas especificas que se tentou responder foram: 0 discurso socio-politico-
econ6mico dominante coloniza 0 discurso psicotico? Ha alguma relac;:aode contestac;:ao ou



subversao? 0 contexto de cu1tura e apreendido pelo psic6tico e manifesto no seu discurso de
que maneira? Essas caracteristicas SaDcomuns ao discurso dos varios pacientes? 0 corpus da
pesquisa e constituido por 20 entrevistas psicodiagn6sticas gravadas durante os anos de 2004
e 2005, posteriormente transcritas e processadas no programa de analise Iingiiistica WordSmith
Tools. 0 arcabouc;o te6rico - metodol6gico da pesquisa ora apresentada e a Lingiiistica de Corpus
(BERBERSARDINHA,2004; SCOTT,2001; STUBBS, 1996), a Lingiiistica Sistemica (HALLIDAY,
1994) e a Analise Critica do Discurso (FAIRCLOUGH,1992; PEDRO, 1997).

SER CONTRARIO A "BISPAS" E "PASTORAS": ALGUNS EFEITOS DISCURSIVOS DE

FORMAS MARCADAS DE CITAC;:OES

Erika de Moraes (UN/CAMP)

Este trabalho toma como ponto de partida as discussoes a respeito das formas marcadas de
citac;ao no discurso, considerando primordialmente as inquietac;oes de J. Authier-Revuz a
respeito das marcas de heterogeneidade rnostrada. Sabernos, com Authier-Revuz, que todo
discurso e heterogeneo e que as forrnas de rnarcac;ao da heterogeneidade saD urn modo de 0

sujeito produtor representar a unidade discursiva, na tentativa de construir a Iinearizac;ao que
todo texto sugere. Se alguns trechos aparecem rnarcados (aspeados, destacados), 0 efeito que se
produz e que 0 restante, 0 nao-marcado, pertence ao sujeito produtor do discurso, 0 que
caracteriza a ilusao subjetiva do enunciador. 0 sujeito teria (ou representar-se-ia como tendo)
urn certo dominio quanta ao controle das vozes que perpassarn 0 seu discurso. Tendo em vista
essas considerac;oes a respeito das marcac;oes de heterogeneidade mostrada no discurso,
propomos a leitura, a luz do respaldo te6rico da analise do discurso francesa, de uma carta de
leitor publicada no Jomal da Cidade, jornal que circula em Bauru e regiao com tiragem
considerada ampla para os padroes do interior. Acarta do leitor em questao tern 0 titulo "Pastora?
Bispa?" e foi publicada em 13/02/2005. Trata-se de urn texto em tom autoritario, que contesta
o "poder" da mulher nas igrejas. A carta apresenta citac;oes entre aspas, que caracterizarn urn
afastamento do enunciador em relac;ao a algumas expressoes. Apresenta tambem citac;oes
biblicas, visando ao efeito de credibilidade dos argumentos. Nosso objetivo e mostrar alguns
efeitos de sentido presentes no discurso que faz (ou deixa de fazer) uso de citac;oes, tornando
como base considerac;oes acerca das forrnas marcadas de heterogeneidade no discurso.

SOBRE 0 FAZER CLiNICO FONOAUDIOLOGICO: A SINGULARIDADE DA CLiNICA FONOAU-

DIOLOGICA NA UTILIZAc;:Ao DA ESCRITA COMO RECURSO TERAPEUTICO

Renata Chrystina Bianchi de Barros (UN/CAMP)

Em trabalho anterior, intitulado a gagueira e sua terapeutica: estudo discursivo da escrita como
possibilidade de recurso terapeutico tivemos por objetivo estabelecer urn outro olhar sob a forma
de se cornpreender as alterac;oes de fluencia pela fonoaudiologia. 0 nosso interesse foi pensar a
alterac;ao da fluencia em uma perspectiva discursiva e pensar 0 funcionamento da escrita como
possibilidade de recurso terapeutico Refletir sobre a utilizac;ao da escrita no espac;o da clinica
em processos terapeuticos com sujeitos com alterac;ao na fluencia da linguagem nos permitiu
refletir nao sobre qualquer escrita, mas sobre aquela apresentada inicialmente por esses sujeitos
e sobre outras formas de escrita que podem ser sugeridas pelo terapeuta ao longo desse processo
sendo esse urn importante recurso para a compreensao dos movirnentos do sujeito e seus
sentidos. Motivados pela reflexao possibilitada ao longo da elaborac;ao desse trabalho, os
questionamentos sobre 0 estatuto da clinica fonoaudiol6gica e seus modos de funcionarnento,
assim como, sobre 0 estatuto da escrita enquanto instituic;ao, sugerimos hoje 0 aprofundarnento
dessas questoes em nosso trabalho de doutoramento.


