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"0 DESTINO TRAGICO EM 'TENNESSEE' DE LUIS GUSMAN"
Marco Aurelio Botelho de Lima (USP)

Gostaria de propor a leitura de "Tenesse", conto de Luis Gusman, escritor argentino nascido em
1944 em Avellaneda e urn dos criticos mais atuantes no campo litenirio argentino, ainda que se
posicione urn pouco a margem. Observarei a estrutura tragica que 0 autar da a esta narrativa,
transformando os seus personagens subalternos (atletas com urn passado glorioso e que no
tempo presente da narrac;:ao sobrevivem de pequenos servic;:os)em her6is presos ao destino
arquitetado pelos deuses. Para a leitura tomarei as lic;:6esde Aristoteles sobre a tragedia,
enfeixadas em sua Poetica, assim como 0 conceito de "her6i tragico" estudado pelo critico



canadense Northrop Frye em seu livro Anatomia da critica. Tambem as palavras do autor do
conto sobre os seus procedimentos litenirios serao de grande valia.

(RE)CONSTRU<;Ao DO SUJEITO NAjPELA pOLfTICA

Rosana Helena Nunes (PUC-SP)

Considerando que a politica constitui urn verdadeiro cenario no qual os atores manifestam-se
por discursos cujas estrategias objetivam definir, em urn tempo e urn espac;o, ac;oes que
solucionem os problemas do pais, esta pesquisa discute como se desenvolvem tais estrategias
em dois pIanos: 0 do enunciado e 0 da enunciac;ao. No primeiro estuda como e construida a
"historia do presente" (func;ao interpretativa); no segundo, investiga as raizes semanticas que
revelam a intencionalidade (func;aocognitiva) do sujeito para verificar se elas saDrepresentativas
ou "porta-voz da opiniao" publica desse presente ou de valores de urn passado marcado pela
exclusao cultural e social. 0 corpus da pesquisa e urn fragmento do discurso de posse do
presidente Luiz Inacio Lula da Silva, no qual se focaliza como ocorre a transformac;ao e a
construc;ao da identidade, na e peIa politica, do cidadao Lula (ex-operario e sujeito outrora
excluido de determinados espac;os do saber e do poder), em presidente, agora, incluido na mais
alta posic;ao de poder no pais. No jogo semantico-axiologico do passado/ exclusao vs. presen-
te/inclusao, examinam-se as particularidades e os niveis da alteridade de sua condic;aode sujeito
de urn fazer presidencial, tendo em vista as marcas de urn pos-colonialismo cultural e social.

ANALISE DA ARIA NQ 5 DE BACH EM SUAS RELA<;OES ICONICAS E INDICIAIS

Luis Paulo Cesari Domingues (UNESP)

Pretendo analisar a Aria Nll 5 de Johann Sebastian Bach segundo a teoria seno pitagorica de
Pierce, relevando seus aspectos de primeira e sgunda idade. Por ser uma musica instrumental
e com urn titulo tecnico (aria), a musica em questao ja se presta para analises desse tipo,
possibilitando a eliminac;ao do carMer interpretac;oes simbolicas em terceira idade.
Pretendo exibir a musica em loco e acompanha-la em seu niveI sugestivo e indicial passo a passo,
na tentativa de vislumbrar as sensac;oes e temas que possam estar escondidos nas reentrancias
do sub e do inconsciente.

MARCAS LfNGUISTICAS DO FOCALIZADOR EM "DA.O- LALALA.O - 0 DEVENTE"

Elisabete Brockelmann de Faria (UNESP)

Este trabalho centra-se na narrativa "Dao-lalalao- 0 devente", parte integrante de Noites do
sertao de Joao Guimaraes Rosa. 0 objetivo da pesquisa e 0 exame do protagonista e de como
suas marcas se imprimem no discurso, considerando-se que quem conta as fatos nao participa
da historia. Soropita e visto como 0 focalizador do texto, atuando ao lado do narrador heterodie-
getico, conforme as pressupostos teoricos de G. Genette, esboc;ados em Discurso da narrativa.
Como as vivencias da personagem oscilam entre dois pontos-chave - 0 passado de matador, com
aproximac;oes epicas, e 0 presente de homem respeitoso, com acentos liricos ., investiga-se de
que maneira sao incorporadas, durante 0 ato narrativo, as impressoes do protagonista, reveladas
nao so por meio de ac;oesexteriores, mas principalmente atraves de sua interioridade.

o ARTIGO DE OPINIA.O E SUA ORGANIZA<;A.O ESTRATEGICA

Maria Eduarda Giering (UNISINOS)

Esta comunicac;ao apresenta resultados parciais do projeto O.R.T.O. (Organizac;aoRetorica de
Textos de Opiniao), que investiga as regularidades do processo de tomada de decisao do produtor
textual sobre as vias de continuidade que organizam artigos opinativos autorais e sobre as



rela<;oesnucleo-satelite que se estabelecem entre niveis basicos de informa<;aodos textos desse
genero. Trata-se da aplica<;aode urn modelo de enfoque cognitivo para lidar com as tomadas de
decisao implicadas na concep<;aode texto como configura<;ao de estrategias, em que se enfatiza
o valor probabilistico das rela<;oesentre unidades textuais. Para a analise do corpus - 150 artigos
de opiniao autorais retirados de jornais brasileiros, adotou-se a proposta de E. Bernardez (1995),
que vincula 0 modelo RST (Rhetorical Structure Theory) a ideia de que a organiza<;ao textual
pode ser entendida como uma serie de vias ou op<;oesde continuidade (Apresentativa, Hipotatica
e Paratatica), etiquetadas com rela<;oesapresentadas pela RST (Antitese, Capacita<;ao, Conces-
sao, Evidencia, Fundo, Justificativa, Motiva<;ao,Prepara<;ao,Reformula<;ao,Resumo; Alternativa,
Causalidade, Circunstancia, Elabora<;:ao,Avalia<;:ao,Metodo, Proposito, Solu<;:ao;Contraste,
Lista, Reformula<;:aoMultinuclear, Sequencia, Uniao). Na segmenta<;:aodas unidades textuais,
decidiu-se por segmentos de texto que podem ser sumariados em macroproposi<;:oes.A anaIise
quantitativa comprovou a hipotese geral de previsibilidade de vias e rela<;oes na organiza<;:ao
macroestrutural dos artigos de opiniao. A anaIise qualitativa apontou rela<;:aoentre escolhas
retoricas do produtor e restri<;:oesmarcadas pelo contexto institucional da intera<;:ao,pelo genero
textual, pelo fim discursivo da comunica<;ao. Enfoca-se, nesta apresenta<;ao, as organiza<;:oes
retoricas mais recorrentes no corpus e os efeitos, sobre 0 leitor, pretendidos pelo produtor com
a escolha de determinadas vias e rela<;:oes.Busca-se contribuir para 0 desenvolvimento de a<;:oes
pedagogicas de tratamento da estrutura retorica do genero artigo de opiniao.

o TRABALHO DO PROFESSOR REPRESENTADO EM TEXTOS LITERARIOS DE PERIODl-

COSCONTEMPoRANEOS

Daniella Barbosa (PUC-SP)

Esta pesquisa pretende investigar os diferentes olhares dos cronistas e contistas das Revistas
Veja Sao Paulo e Nova Escola sobre 0 professor e seu trabalho. A inten<;:aoe averiguar como 0

trabalho do professor e representado nestes textos, refletindo sobre 0 discurso, com base na
teoria de Vygostky, Bakhtin e seus seguidores, como Jean-Paul Bronckart.
Nessa comunica<;:ao,estabeleceremos uma compara<;:aodos textos de urn periodico com 0 outro,
enfocando como a imagem do professor e construida e dirigida ao seu publico leitor. Analisare-
mos os elementos textuais e discursivos nas cronic as e nos contos, suas produ<;:oesde sentido,
as marcas lingliisticas, os discursos implicitos e as forma<;oestextuais e discursivas que aludem
a esta tematica.
Tais textos propiciam uma discussao sobre os modelos de professor apresentados explicita ou
implicitamente no enredo, permitindo a demonstra<;:ao e a identifica<;:aodos mecanismos de
funcionamento da rela<;:aolinguagem/trabalho. Alem de incitar discussoes acerca da propria
educa<;ao, sera possivel apontar a constata<;:ao de uma sutil critica implicita no discurso
adjacente ao texto e, dessa forma, fazer com que a anaIise seja uma contribui<;:ao para 0

desenvolvimento de urn leitor atento e critico.

UM ESTUDO DAS MARCAS LINGllSTICAS NAS CARTAS DOS ROMEIROS AO PADRE CiCERO

Maria Edivc'ingela da Silva (ULBRA)

Este trabalho caracteriza-se por buscar compreender no contexto socio-historico-lingliistico-cul-
tura!, 0 usa das formas de tratamento encontrados nos manuscritos religiosos (cartas dos
romeiros ao Padre Cicero). Cultura, religiao e linguagem sao suportes de investiga<;:aoque se
entrela<;:amconsubstanciando formas de viver objetivas e necessarias para a sobrevivencia fisica
e espirituaJ dos romeiros e romeiras. Neste estudo, analisa-se a utiliza<;:aodos pronomes de



tratamento que agem como designadores de si e do outro. Evidenciam-se os aspectos interpes-

soais existentes entre os fieis e 0 Padre Cicero marcados pelo sentimento de inferioridade dos

fieis para com 0 "santo". Os metod os adotados foram analisados por meio da pesquisa explora-

toria-empirica-qualitativa com base em fontes de investiga~ao primaria. Caracterizando-se,

ainda, como urn estudo documental interpretativo-explicativo. Tendo como fundamenta~ao

teorica os conceitos da Lingliistica Textual, na qual, os textos podem ser entendidos como uma

manifesta~ao verbal constituida de elementos lingliisticos selecionados e ordenados pelos

falantes durante a atividade verbal/interacional, de modo a permitir, nao apenas a depreensao

de conteudos semanticos em decorrencia da ativa~ao de processos e estrategias de ordem

cognitiva, como tambem a atua~ao) de acordo com praticas socioculturais. A sele~ao da amostra

foi randomica (aleatoria), ja que de uma popula~ao de 100 cartas, sorteou-se 30. As cartas

analisadas referenciam e confirmam 0 discurso como instrumento de manifesta~ao da cultura.

Constata-se que a rela~ao entre 0 ser humane e a realidade e mediada pela linguagem e nela

encontra-se 0 discurso, as imbrica~6es da fala, 0 reflexo da cultura do falante que possibilita a

realiza~ao da leitura de mundo, por onde se categoriza a realidade. Observando a linguagem e

o percurso do sentido dos textos pode-se perceber as multiplas facetas da linguagem atraves da

cultura de urn povo.


