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ANALISE DAS CAMPANHAS PUBLICITARIAS DA VIVO, CLARO E EMBRATEL

Naia Sadi Camara rUNES?)

o objetivo dste trabalho e identificar e analisar quais SaD as estrategias persuasivas e as op<;oes

ideol6gicas instauradas nos discursos das campanhas publicitarias na area da telefonia celular



a fim de obter exito no processo de manipulac;:ao, ou seja, perceber como 0 texto publicitario
con segue cap tar 0 leitor e transforma-lo em consumidor, identificando os valores fundamentais
que determinam e constroem a imagem da marca.

CIBERCIDADANIA & RELA<;:6ES ON-LINE: CONFLITOS DAS MiDIAS DIGITAIS

Ricardo Nicola (UNESP)

Esta comunicac;:aofoi apresentada em lOde junho de 2004 ao McLuhan Program in Culture and
Technology da Faculty of Information Studies (FIS),Universidade de Toronto (Uoff) - Canada -
sendo aprovada pelo program a como estagio p6s-doutoral e implementac;:ao continuada, vindo
a se concluir em setembro de 2006. Grac;:asas experiencias tecnol6gicas do programa e das ac;:6es
ciberneticas em comunicac;:ao da prefeitura do campus e de cidades canadenses (Toronto,
Calgary, Ottawa), 0 mesmo tern como principal escopo identificar os crimes digitais praticados
na midia on-line atraves dos discursos midiaticos on-line, num confronto sociotecnico da
linguagem digital (Pierre Levy, 2001) cada vez mais acirrado como uma das contribuic;:6es
significativas a cibercidadania,

Num primeiro momento, 0 tema "cibercidadania" pode parecer bastante amplo e excessivamente
vasto para uma investigac;:ao num projeto dessa natureza, porem, quando focado na sua
particularidade conceitual, que 0 desvincula da cidadania classica, sua essencia desterritoriali-
zada ou p6s-moderna (Fredrich Jameson, 1997; Jean Lyotard, 200 I), esboc;:apontos especificos
para analise conforme aponta Sherry Turkle (1997), no livro "Vida no Ecra - A identidade na era
da Internet", Assim, urgem-se projetos nesse mesmo trajeto, que compreendam os comporta-
mentos do usuario vindo a esboc;:aras dificuldades em se compreender suas particularidades e,
ate mesmo, enunciando nos sa passividade e impotencia para identificarmos os provaveis c6digos
de regulac;:ao.Posto isto, nao se pretende fixar no campo do Direito, onde estabeleceu-se urn
recorte neste tema complexo, propondo-se urn estudo dos crimes digitais no mercado midiatico,
seus impactos na cibersociedade, considerando-os urn dos desafios nessa mare de dados,
otimizando as experiencias canadenses e brasileiras no setoL

MODELOS COGNITIVOS GLOBAIS: A COERENCIA NA LINGUAGEM PUBLICITARIA

Giovana Siqueira Principe (UEL), Cecilia Contani Haraldo (UEL)

Concebendo a linguagem como 0 lugar de constituic;:aoda interac;:aosocial, onde os sujeitos estao
inseridos em urn contexto s6cio-hist6rico e ideol6gico, encontra-se uma sociedade estabelecedora
de sentidos, a medida que discursos de sujeitos ativos vaGse tecendo. Esses discursos e todo 0

contexto em que estao inseridos caracterizam situaC;:6esenunciativas. Urn fator provedor da
interac;:ao,de forma efetiva, entre os individuos, e a coerencia textual, tanto intrinsecamente, ou
seja, entre os elementos formadores do texto, como tambem na sua relac;:aocom a condic;:aode
produc;:aodiscursiva. Dessa perspectiva, os chamados modelos cognitiovos globais constituem
ideias fechadas, ou seja, conceitos criados pelas sujeitos devido ao uso intense de determinadas
situac;:6es enunciativas, 0 que nos permite adiantarmos algumas caracteristicas dos atos de
comunicac;:ao, como, por exemplo, sua sequencia ou seu cenario. Nesta comunicac;:ao, analisa-
remos como a linguagem publicitaria aborda os modelos cognitivos globais. Notamos que a
linguagem da propaganda tanto pode ser fiel aos modelos cognitivos como pode desconstrui-los,
sendo a coerencia criada a partir dos outros elementos cognitivos como a imagem, a assinatura,
etc. Vereficaremos, potanto, qual 0 efeito de sentido que ambas as formas de coerencia criam no
processo argumentativo da propaganda. Para isso, serao utilizados os conceitos de frames,
esquemas, pianos, scripts e cenarios.



o JARGAO DA LINGUAGEM DIGITAL DOS JOVENS E 0 ENSINO DA NORMA CULTA.

Patricia Maturano Longarezi rUNES?)

Nosso seculo esta vivendo 0 apice da era digital. Assistimos a cada dia urn avan<;omaior da
tecnologia. [sso e fato e ninguem contesta. Dentro desse universo em total ebuli<;ao0 mundo se
molda e se ajusta para acompanhar esse desenvolvimento. Os jovens que possuem dentro de si
uma pressa desenfreada nao s6 acompanham essa evolu<;aocomo tambem ditam regras e criam
modismos. Dentro dessa realidade esta nascendo uma linguagem nova, diferente, abreviada e
rapida para acompanhar seus anseios na era da linguagem digital. [sso tudo tambem e fato,
porem, tornou-se alvo de contesta<;ao para muitos que julgam e se preocupam ate onde essa
nova maneira de expressao pode afastar esses jovens da norma culta como linguagem. Profes-
sores em sala de aula se veem num impasse: a obrigatoriedade de ensinar a norma culta das
gramaticas normativas e a verifica<;aoda eficiencia da comunica<;ao desses jovens. Como 0

processo de linguagem esta sempre em metamorfose, acompanhando 0 desenvolvimento cultural
do homem, e 16gicoque a era da tecnologia exigisse uma nova linguagem. E interessante notar
como essa linguagem esta se expandindo, fazendo parte do cotidiano desses jovens, como se
percebe, por exemplo, na pr6pria praxis da linguagem e escrita diaria dos mesmos. Esta
comunica<;aopretende discutir essa problematica colocando, por exemplo, como 0 professor pode
se servir dessa linguagem para seduzir os alunos e, a partir dela, mostrar que diferentes
momentos de comunica<;aoexigem diferentes registros de linguagem.

o LEITOR ENFIM (RE)ENCONTRADO

Terezinha de Jesus Bel/ote Chaman rUNES?)

o artigo "Por via das duvidas, preparemo-nos" objetiva discutir a leitura como produ<;ao de
sentido, propondo 0 encontro do leitor com 0 texto, fundindo os horizontes de expectativa,
atualizando 0 texto. Tal discussao visa a alertar 0 leitor: para novas pesquisas de leitura, de
comunica<;ao midiatica, neste caso, midia impressa; para 0 processo de intertextualidade
tematico-textual, presente na materia jornalistica critica.
Aodizer "a morte do autor", Roland Barthes fazia emergir 0 leitor, 0 grande esquecido das teorias
classicas; 0 leitor, tornado por uma perturba<;ao dialetica, produzindo, acumulando linguagens,
deixando-se infinita e incansavelmente atravessar por elas. 0 leitor: ele e esta travessia.
Se a linguagem e 0 recurso ultimo e indispensavel do homem, forma propriamente humana da
comunica<;ao,da rela<;aocom 0 mundo e com os outros, da vida social e politica, do pensamento
e das artes, permite a inteligencia: comunica<;ao, informa<;ao,mem6ria cultural, transmissao,
inovac;ao,ruptura. Na leitura da materia de Mauro Chaves, procuramos refletir muito bem 0 que
diz 0 fil6sofoJacques Derrida, que nos lembra a palavra escrever, num sentido mitol6gico, com
a acep<;ao de remedio ... ou veneno. E por deduc;ao, a questao central e saber se escrever e
conveniente ou inconveniente? Cura ou mata? Liberta ou engana? Forma ou deforma? E
expressivo ou inexpressivo? Por via das duvidas, preparemo-nos e 0 aviso que 0 jornalista nos
da a entrada do texto.
A leitura naive? Jamais atinge os segredos do texto. Vincent Jouve, em A leitura, abre-nos os
olhos para a leitura critica, ela e somente ela permite 0 exercicio da comunicac;ao pelas
entrelinhas, leva-nos a decifra<;aodo texto. Embasados na Estetica da Recep<;aoe em autores
como [ser, Jauss, Jouve, buscamos mergulhar na profundidade das palavras, no entrela<;amento
das redes de sentido que afloram no dialogo com 0 texto: Por via das duvidas ... preparemo-nos.



o PAPEL DO PRONOME DEMONSTRATIVO NA CONSTRU<;:Ao DO SENTIDO DO TEXTO
PUBLICITARIO

Claudia StumpfToldo (UPF)

Trabalhar lingua portuguesa na escola, hoje, justifica-se, prioritariamente, pelo objetivo de
desenvolver a competencia comunicativa dos usuarios da lingua, ou seja, eles devem ser capazes
de empregar adequadamente a lingua em diversas situar;:oesde uso. Acompetencia comunicativa
implica duas outras competencias: a linguistica (ou gramatical) - capacidade que todo usuario
tern de gerar sequencias pr6prias e tipicas da lingua e que sao aceitaveis como construr;:oes da
lingua - e a textual - capacidade de produzir e compreender textos utilizados em situar;:oes de
interar;:ao comunicativa. Isso embasa esta reflexao acerca das relar;:oes semanticas que se
estabelecem entre as diferentes linguagens que compoem urn texto publicitario. Este genero
textual, tido como argumentativo, e observado aqui como urn todo organizado por palavra e
imagem. a destaque deste trabalho sera observar como se comporta 0 pranome demonstrativo,
nessa relar;:aoentre sistemas signicos diferentes, analisando 0 emprego desses pronomes bem
como 0 papel que desempenham na construr;:ao de sentidos no genera textual em estudo.

OS HIPERTEXTOS E SUA LINGUAGEM DIGITAL: UMA NOVA MODALIDADE LINGUAGEIRA?

Mana Conceic;:doAlves de Lima (UEMS)

a advento da Internet e da Web na decada de 1990 originou uma serie de tecnologias digitais
responsaveis por atividades enunciativas inexistentes nos paradigmas da oralidade e da escrita.
Visto que, para Bakhtin, a cada tipo de esfera da atividade humana corresponde urn genero
textual primario (que 0 mesmo identifica com cada uma das modalidades de linguagem - oral ou
escrita), este trabalho pretende analisar a caracteristica essencial presente em todas as tipologias
enunciativas utilizadas no ambiente digitalizado, no sentido de identificar uma nova a modali-
dade linguageira (a linguagem digital ou hipertextual), objeto de uma possivel Hiperlingiiistica
ou Ciberlingiiistica, em oposir;:aoas demais modalidades convencionais: a linguagem oral e a
escrita. (Palavras-chave: Ciberlingiiistica; linguagem digital; hipertexto).

TEXTO EM REVISTA: ESTABELECENDO ViNCULOS

Mana do Carma Almeida Correa (UNESP)

Ha quem defina revista como "uma hist6ria de amor com 0 leitor". au seja, enquanto 0 jornal
tern sempre em mira uma plateia heterogenea e sem rosto, a revista busca estabelecer vinculos
de intimidade com 0 leitor, entretecendo uma teia que une niio s6 a equipe produtora ao publico
receptor, como os leitores entre si, fazendo com que eles se sin tam pertencentes a urn grupo, ou
melhor dizendo, a urn clube seleto ao qual s6 tern acesso aqueles que compartilham dos mesmos
valores. Assim, ao contrario dos jornais, as revistas apostam na segmentar;:iio.Essa tendencia,
que se situa na pr6pria essencia da revista, vem ganhando terreno a cada dia, levando a uma
especializar;:iiocada vez maior. Veja-se, por exemplo, as revistas femininas: pesquisas mostram
que revistas que apostam em assuntos mais gerais viio perdendo terreno para aquelas que se
dirigem especificamente a mulheres que querem fazer dieta, mulheres sexy, mulheres muito
jovens, mulheres esportistas, etc.
Diante desse quadro, dispus-me a investigar, analisando editoriais de revistas dirigidas aos mais
diversos segmentos, quais os recursos discursivos utilizados por elas para criar esse efeito de
cumplicidade, de aconchego, de grande proximidade com 0 leitor, utilizando como instrumental
te6rico a semi6tica greimasiana. a resultado da pesquisa aponta para uma uniformidade na
utilizar;:iio de recursos que visam ao estabelecimento do contrato entre 0 enunciador e 0



enunciatario quando se trata das revistas de segmento propriamente ditas, embora recursos

bem diferentes sejam empregados pelas publica<;6es ditas informativas, que buscam atingir urn

publico mais "generico".


