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Prefacio a edi^ao brasileira

Conheci Norman Fairclough na Universidade de Lancaster.
Gra-Bretanha, em 1975. Em 1988, ele visitou a Universidade de
Brasilia a meu convite, para ministrar o curso Linguagem, Poder e
Ideologia. Durante a visita, discutimos a ideia de um convenio de
pesquisa internacional entre a Universidade de Brasilia e a Univer-
sidade de Lancaster. 0 convenio recebeu apoio do Conselho Brita-
nico e da Capes, em 1991. Fairclough visitou a Universidade de
Brasilia novamente em 1994 e em 1998. A traducao desta obra e
produto do convenio e uma realizacao do Grupo de Pesquisa de
Linguagem e Ideologia da Universidade de Brasilia.

0 trabalho de Fairclough e conhecido no mundo inteiro, re-
presentando uma significativa contrihuigao da lingiifstica brilanica
do final do seculo XX, que tern iufluenciado um grande numero de
pesquisadores, lanto estudiosos da linguagem como de disciplinas
afins. A Teoria Social do Discurso, que o autor apresenta no Ca-
pitulo 3, tern em comum com a Escola Francesa de Analise de Dis-
curso a dimensao critica do olhar sobre a linguagem como pratica
social. Entretanto, a teoria de Fairclough e inovadora quando pro-
poe examinar em profundidade nao apenas o papel da linguagem
na reprodugao das praticas sociais e das ideologias, mas tambem
seu papel fundamental na transformagao social.

Isso e possivel na teoria de Fairclough porque ela e dialetica
na medida em que considera o discurso. por um lado, moldado
pela estrutura social e, por outro, constitutivo da estrutura social:

O discurso contribui para a constituigao de todas as dimeasocs da
eslrutura social que, direta cm indiretamente, o moklani e restrin-
gein: suas proprias normas e convencoes e tambem as relac.oes, as
identidades e as instituic.6cs que I he sao subjacentes (cf. Capftulo 3).
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A]em disso, a teoria de Fairclough resgata o conceito de 'in-
terdiscurso', do teorico da analise de discurso francesa Michel
Pecheux. Fairclough discule a configuragao de praticas discursivas
e a relagao entre elas, em termos da 'ordem de discurso' (um con-
ceito formulado inicialmente por Michel Foucault), que tanto
pode favorecer a reprodugao do sujeito social como a sua trans-
formagao. A mudanga discursiva ocorre mediante a reconfiguragao
ou a mutagao dos elementos da ordem de discurso que aluam di-
rjamicamente na relagao entre as praticas discursivas. Ela pode es-
tender seus efeitos sobre os sujeilos e suas identidades, as relagoes
sociais e os sistemas de conhecimento e crenca. Num munclo de
grandes transform a goes como o nosso, essa e, sem sombra de dii-
vida, uma questao central.

E e ai que se encontra a principal contribuicao de Fairclough
para os leitores brasileiros: ate que pouto as transformagoes pro-
postas nos textos orais e escritos sao favoraveis aos cidadaos? Para
responder a essa questao, e preciso ter uma visao critica sobre o
papel da linguagem na organizacao e na manutengao da hegemonia
de determinados grupos sociais em detrimento de outros. Tais
blocos incluem nao apenas a classe social - como na visao de
Louis Althusser e Michel Pecheux -, mas tambem a etnia, o genero
social e mesmo a linguagem escrita, que, no senso comum ideolo-
gico, separa os individuos em letrados e analfabetos, valorizando
os primeiros. A manutengao desses blocos exige, em muitos casos,
o apelo a mudauca, a modernizagao superficial e a rearticulacao
das praticas socials conservadoras. Num pais em que a populacao e
com freqiiencia alvo de manipulacao por parte de grupos de poder,
couhecer o trabalho de Fairclough e uma necessidade.

Cabe esclarecer, porem, que o autor nao propoe solugoes fa-
ceis, principalmente porque o caminho da critica exige leitura, re-
flexao e desenvolvimento de uma consciencia sobre direitos e
deveres, que pode demandar profundas transformacoes na identi-
dade do 'eu' e do 'outro' e ainda na identidade nacional. Nesse
sentido, a transformacao das praticas sociais passa por uma Irans-
formagao das praticas lingiiisticas nos mais diversos domfnios.

Na tradugao, optou-se pelo uso do masculino e do feminino
(por exemplo, 'ele(a)') em siluagoes em que se usa normalmente o
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masculino generico em portugues, como em 'ciencias do homem'.
Essa decisao segue um uso ja consolidado no ingles, fruto da ten-
dencia de 'democratizagao do discurso' que o autor discute no
Capitulo 7 desta obra. Adolaram-se o masculino e o feminino, em
substituigao ao feminino generico usado pelo autor. buscando t'a-
cilitar a leitura, sem prejudicar a dimensao critica da obra.

Izabel Magalhaes
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Prefacio

A ideia de escrever este livro surgiu nas discussoes com um
grupo de colegas da Universidade de Lancaster sobre a analise de
discurso corao um metodo na pesquisa social, particularniente com
os sociologos Paul Bagguley, Scott Lash, Celia Lury e Mick
Dillon, do Departamento de Politica, e Susan Condor, do Depar-
tamento de Psicologia. Tanibem foram beueficos o apoio e o entu-
siasmo de colegas e alunos de Linguistica, priucipalmente Romy
Clark, Roz Ivanic, Hilary Janks, Stef Slembrouk. e Mary Talbot.
Mary Talbot tambem forneceu o exemplo de narrativa conversa-
cional do Capftulo 5. Agradego a Gunther Kress e John Thompson
por terem lido e comeutado uma versao anterior do livro. Final-
mente, live muito apoio e paciencia de Vonny, Simon e Matthew
durante o processo de produgao do livro.



Introdu^ao"

Hoje, os indivfduos que trabalhara em uma variedade de dis-
ciplinas come§am a reconhecer os modos como as mudanc^as no
uso lingiiistico estao ligadas a processes socials e culturais raais
amplos e, conseqiientemente, a considerar a importancia do uso da
analise linguistica como um metodo para estudar a mudanga social.
Mas ainda nao existe um metodo de analise linguistica que seja
tanto teoricamente adequado como viavel na pratica. Meu objetivo
principal neste livro e, portanto, desenvolver uma abordagem de
analise lingiiistica que possa contribuir para preencher essa lacuna —
uma abordagem que sera util particularmente para investigar a
mudanc,a na linguagem e que sera litil em estudos de mudaiiga
social e cultural.

Para atingir isso, e necessario reunir metodos para analisar a
linguagem desenvolvidos ua linguistica e nos estudos de lingua-
gem com o pensamento social e politico relevante, para desenvol-
ver uma teoria social da linguagem adequada. Entre os primeiros,
incluo trabalhos em varies ramos da lingiiistica (vocabulario, se-
mantica, gramatica), na pragmatica e, acima de tudo, na 'analise de
discurso', que foram desenvolvidos nos iiltimos anos principal-
mente por linguistas (os varios sentidos de 'discurso' e 'anaJise de
discurso' sao discutidos resumidamente); e incluo enlre os iiltimos
os trabalhos de Antonio Gramsci, Louis Althusser, Michel Fou-
cault, Jiirgen Habermas e Anthony Giddens (veja referencias). Tal
sintese ha muito deveria ter sido feita, mas ha varios fatores
que tern dificultado sua realizagao satisfatoria ate o momenlo. Um
e o isolamento dos estudos lingiiisticos de outras ciencias socials
e ainda a dominac,ao da lingufstica por paradigmas formalistas e

Tradui;ao de Izabel Magalhaes.
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cognitivos. Dois outros fatores sao a falta de inleresse pela lingua-
gem por parte de outras ciencias sociais e uma tendeiicia de consi-
derar a linguagem transparente: enquanto dados lingiiisticos, como
entrevislas, sao amplamente usados, ha uma tendeiicia em acreditar
qne o conteudo social de tais dados pode ser lido sem atencao a
propria linguagem. Tais posicoes e atitudes estao mudando agora. Os
limites entre as ciencias sociais estao enfraquecendo, e uma major
diversidade de teoria e pratica vein se desenvolvendo nas discipli-
nas. Tais mudancas tem-se feito acompanhar por uma 'virada lin-
giiistica' na teoria social, cujo resultado e um papel mais central
conferido a linguagem nos fenomenos sociais.

As tentativas anteriores de sintese entre os estudos linguisticos
e a teoria social tiveram, dessa forma, sucesso limitado. Por exem-
plo, um grupo de lingiiistas na Gra-Bretanha, na decada de 1970,
desenvolveu uma 'lingtiistica critica' ao combinar as teorias e os
metodos de analise textual da 'lingiiistica sislemica' (Halliday,
1978) com teorias de ideologia. Algum tempo antes, na Franca,
Michel Pecheux e seus colegas come^aram a desenvolver uma
abordagem a analise de discurso que se baseou especialmente no
trabalho do lingilista Zellig Harris e na reelaboragao de uma teoria
marxista de ideologia feita por Althusser. Ambas as tentativas
apresentam um desequilfbrio entre os elementos sociais e os lin-
giifsticos da sintese, embora tenham pontos negatives e positives
complementares: nos primeiros, a analise lingufstica e o tratamento
de textos linguisticos estao bem desenvolvidos, mas ha pouca teo-
ria social, e os conceitos de 'ideologia' e 'poder' sao usados com
pouca discussao ou explicac.ao, enquanto no trabalho de Pecheux a
teoria social e mais sofisticada, mas a analise lingiiistica e tratada
em termos semanticos muito estreitos. Alera do mais, ambas as
lentativas estao baseadas em uma visao estatica das relates de
poder, com enfase exagerada no papel desempenhado pelo amol-
damento ideologico dos textos lingiiisticos na reproducao das
relac.6es de poder exislentes. Prestou-se pouca atenc_ao a luta e a
transformacao nas relagoes de poder e ao papel da linguagem ai.
Conferin-se enfase semelhante a descricao dos textos como pro-
dutos acabados e deu-se pouca atenc_ao aos processos de produgao
e interpretacao textual, ou as tensoes que caracterizam tais proces-
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sos. Como conseqiiencia, essas tentalivas de sintese nao sao ade-
quadas para investigar a linguagem dinamicamente, em processos
de mudanca social e cultural (ver Capitulo 1, para uma discussao
mais detalhada dessas abordagens e referencia a tentativas mais
recentes de aprimora-las e desenvolve-las).

A sintese que tentarei realizar neste livro estara centrada,
como a de Pecheux, na 'analise de discurso' e no conceito de 'dis-
curso'. Discurso e um conceito dificil, principalmente porque ha
tantas definicoes conflitantes e sobrepostas, formuladas de varias
perspectivas teoricas e disciplinares (ver van Dijk, 1985; McDo-
nell, 1986, sobre algumas dessas definicoes). Na lingiiistica, 'dis-
curso' e usado algumas vezes com referencia a amostras ampliadas
de dialogo falado, em contraste com 'textos' escritos. Nesse sentido,
'analise textual' e 'analise de discurso' nao partilham a limitac/io
tradicional da analise lingiiistica a frases ou a unidades gramaticais
menores; ao contrario, focafizam as propriedades organizacionais de
nivel superior do dialogo (por exemplo, tomada de turno, ou a es-
trntnra de aberturas e fechamentos conversacionais) ou de textos
escritos (por exemplo, a estrutura de uma reportagem de crime em
um jornal). Mais comumente, entretanto, 'discurso' e usado na lin-
giiistica com referencia a amostras ampliadas de linguagem falada
ou escrita. Alem de preservar a enfase em aspectos organizacionais
de m'vel superior, esse sentido de 'discurso' enfatiza a interacao
entre falante e receptor(a) ou entre escritor(a) e leitor(a); porlanto,
entre processos de producao e interpretacao da fala e da escrita,
como tambem o contexto situacional do uso lingiiistico. Texto' e
considerado aqui como uma dimensao do discurso: o 'prodnto'
escrito ou falado do processo de producao textual. (Sobre essa
concepc,ao de discurso como 'texto e interacao', ver Widdowson,
1979.) Finalmente, 'discurso' tambem e usado em relacao a dife-
rentes tipos de linguagem usada em diferenles lipos de situagao
social (por exemplo, 'discurso de jornal', 'discurso publicitario',
'discurso de sala de aula', 'discurso de consultas medicas').

Por outro lado, 'discurso' e amplamente usado na teoria e na
analise social, como, por exemplo, no trabalho de Michel Fou-
cault, com referencia aos diferenles modos de estruluragao das
areas de conhecimento e pratica social. Dessa forma, o discurso da
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'ciencia medica' e atualmente o dominante na pratica de assisten-
cia medica, embora contraste com varios discursos holfsticos 'al-
ternativos' (por exempio, os da homeopatia e os da acupuntura),
como tambem com os discursos populares 'folcloricos'. Nesse
sentido, os discursos sao manifestados nos modos parliculares de
uso da linguagem e de outras t'ormas simbolicas, tais como ima-
gens visuais (ver Thompson, 1990). Os discursos nao apenas refletem
on representam entidades e relagoes sociais, eles as constroem ou as
'constituem'; diferentes discursos constituem entidades-chave (sejam
elas a 'doenca mental', a 'cidadania' ou o Tetramento') de dife-
rentes modos e posicionam as pessoas de diversas maneiras como
sujeitos sociais (por exempio, como medicos ou pacientes), e sao
esses efeitos sociais do discurso que sao focalizados na analise
de discurso. Outro foco imporlante localiza-se na mudane,a histo-
rical como diferentes discursos se combinam em condigoes sociais
particulares para produzir um novo e complexo discurso. Um
exempio contemporaneo e a construgao social da doenga Aids, em
que varios discursos (como os discursos da venereologia, da 'inva-
sao' cultural por 'estrangeiros', da poluic.ao) sao combiuados para
constituir um novo discurso, o da Aids. Esse sentido mais so-
cioteorico de discurso sera discutido adiante no Capitulo 2.

Minha tentativa de reunir a analise linguistica e a teoria social
esta cenlrada numa combinagao desse sentido mais socioteorico de
'discurso' com o sentido de 'texto e interagao1 na analise de discurso
orientada lingiiisticamente. Esse conceito de discurso e aniilise de dis-
curso e tridimensional. Qualquer 'evento" discursivo (isto e, qual-
quer exempio de discurso) e considerado como simultaneamente
um texto, um exempio de pratica discursiva. e um exempio de pra-
tica social. A dimensao do 'texto' cuida da analise linguistics de
textos. A dimensao da 'pratica discursiva', como 'interac.ao', na
concepcjio 'texto e interagao' de discurso, especifica a natureza dos
processes de producao e interpretacao textual - por exempio, que
tipos de discurso (incluindo 'discursos' no sentido mais socioteo-
rico) sao derivados e como se combinam. A dimensao de 'pratica
social' cuida de questoes de interesse na analise social, tais como
as circunstancias instituciomiis e organizacionais do evento discur-
sivo e como elas moldam a natureza da pratica discursiva e os
efeitos constitutivos/construtivos referidos anteriorniente.
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Acrescentaria que 'texto7 e usado neste livro em um sentido
que e bastante familiar na linguistica, mas nao alhures, para referir
a qualquer produto escrito ou falado, de tal maneira que a transcri-
cao de uma entrevista ou couversa, por exempio, seria denomimtda
um 'texto'. A enfase neste livro e sobre a linguagem e, portanto,
textos lingiiisticos. mas e muito apropriado estender a nogao de
discurso a outras formas simbolicas, tais como imagens visuais e
textos que sao combinagoes de palavras e imagens - por exempio,
na publicidade (ver Hodge e Kress, 1988). Usarei o termo 'discurso'
sem um artigo para referir ao uso lingiiistico considerado do modo
tridimensional citado auteriormente (por exempio. "a posigao dos
sujeitos sociais e realizada no discurso"), e referir-me-ei a 'tipos
de discurso' aos quais as pessoas recorrem quando se envolvem no
discurso, significando couvencoes como generos de discurso e es-
tilos. No Capitulo 4, tambem comegarei a usar o termo 'discurso'
com um artigo ('um discurso', 'os discursos'. 'o discurso da biolo-
gia') no sentido socioteorico para uma classe particular de tipos de
discurso ou convengoes. Tambem referir-me-ei as 'praticas discur-
sivas' de instituigoes, organizagoes ou sociedades particulares (em
contraste com 'pratica discursiva' como uma dimensao analitica-
mente distinta do discurso).

A justificativa para o couceito multidimensional de discurso e
para a analise de discurso delineada anteriormente e apresentada
nos capitulos de 1 a 3. O Capitulo J e um estudo de abordagens da
analise de discurso que sao orientadas lingiiisticamente, isto e, elas
focalizam os textos e a analise textual. Argumentarei que essas
abordagens dao atengao insuficiente a aspectos sociais importantes
do discurso, para os quais e preciso recorrer a teoria social. No
Capitulo 2, comento tais perspectives sociais do discurso no tra-
ballio de Michel Foucault, um teorico social que tern sido uma in-
fluencia de destaque no desenvolvirnento da analise de discurso
como forma de analise social. No Capitulo 2, argumento ainda que
a maior atengao aos textos e a analise linguistica aumentaria o va-
lor da analise de discurso como metodo na pesquisa social. Em
seguida, no Capitulo 3, apresento minha abordagem mul t id i -
mensional como si'ntese das concepc_6es de discurso com orientagao
social e linguistica, avancando para o que denomino 'teoria social do



Norrnan Fairclough

discurso'. Essa abordagem e elaborada e aplicada a varias especies
de discurso em capitulos posteriores do livro.

Sugeri no inicio desta Introdugao que as mudangas no uso lin-
giiistico sao uma parte importaute de mudangas sociais e culturais
mais amplas. Isso ocorre cada vez mais; entretanto, a afirmagao
precisa de mais explicagao e justificativa. As afirmagoes sobre a
importancia social da linguagem nao sao novas. A teoria social em
decadas recentes atribui a linguagem um lugar mais central na vida
social (ver Thompson, 1984). Primeiro, na teoria marxista, Gramsci
(1971) e Althusser (1971) enfatizam o significado da ideologia na
reproducao social moderna, e outros como Pecheux (1982) identi-
ficam o discurso como a forma material linguistica preeminente da
ideologia (ver. no Capitulo 1, o item "Pecheux"; entendo por 'repro-
dugao' os mecanismos por meio dos quais as sociedades mantem
suas estruturas sociais e relagoes sociais ao longo do tempo). Se-
gundo, Foucault (1979) ressalta a importancia das tecnologias em
formas modernas de poder e esta claro que estas sao exemplifica-
das centralmente na linguagem (ver, no Capitulo 2, o item "Da ar-
queologia a genealogia"). Terceiro, Habermas (1984) focaliza a
colonizagao do 'mundo da vida' pelos 'sistemas' da economia e do
Estado, que considera em tennos de um deslocamento de usos
'comunicativos' da liuguagem - orientados para produzir a com-
preensao — por usos 'estrategicos' da linguagem ~ orientados para
o sucesso, para conseguir que as pessoas realizem coisas. A eleva-
gao da linguagem e do discurso na esfera social reflete-se de ma-
neira variada em trabalhos, por exemplo, sobre as relagoes de
genero (Spender, 1980) ou a mi'dia (van Dijk, 1985b), que focali-
zam a linguagem, e na pesquisa sociologica que toma como dados
a conversagao (Atkinson e Heritage, 1984).

0 que esta aberto ao debate e se tal teoria e pesquisa reconhe-
cem a importancia que a linguagem sempre teve na vida social,
mas que previamente nao foi suficientemente reconhecicla, ou real-
mente refletem um destaque na importancia social da linguagem.
Embora ambos os casos possam ser verdadeiros, acredito que ten ha
havido mudanga significativa no funcionamento social da linguagem,
alteragao refletida na centralizagao da linguagem nas principals
mudangas sociais ocorridas nas ultimas decadas. Muitas dessas
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mudangas sociais nao envolvem apenas a linguagem, mas sao
constitui'das de modo significativo por mudangas nas praticas de
linguagem; e talvez seja uma indicagao da importancia crescente
da linguagem na mudanga social e cultural que (entativas de defi-
nir a diregao da mudanga cada vez mais incluam tentativas de mu-
dar as praticas de linguagem. Darei alguns exemplos.

Primeiro, em muitos paises houve recentemente um movimento
de extensao do mercado a novas areas da vida social: setores como a
educagao, a assistencia medica e as artes foram obrigados a rees-
truturar e a reconceituar suas aiividades como produgao e marketing
de bens para consumidores (Urry, 1987). Tais mudangas afetam
profundamente as atividades. as relagoes sociais e as identidades
sociais e profissionais das pessoas que trabalham em tais setores.
Grande parte de sen impacto diz respeito a mudangas nas praticas
discursivas, isto e, mudangas na linguagem. Por exemplo, na edu-
cagao as pessoas encontram-se sob pressao para se envolver com
novas atividades que sao definidas em grande parte por novas pra-
ticas discursivas (como marketing) e para adotar novas praticas
discursivas em aiividades existentes (como o eiisino). Isso inclui
'relexicalizagoes' de atividades e relagoes - por exemplo, a relexi-
calizagao dos aprendizes como 'consumidores' ou 'clientes', de
cursos como 'pacotes' ou 'produtos'. Inclui tambem uma reestrutura-
gao mais sutil das praticas discursivas da educagao - os tipos de
discurso (generos, estilos, etc.) que af sao usados - e a 'coloniza-
gao' da educagao por tipos de discurso exteriores, incluindo os da
publicidade, os da administragao e os da terapia.

Alem disso, a industria esta passando por mudangas, no sentido
do que e denominado produgao 'pos-fordiana' (Bagguley e Lash,
1988: Bagguley, 1990), em que os operarios nao mais luncionam
como indivi'duos que desempenham rotinas repetitivas em um pro-
cesso de produgao invariante, mas como grupos em relagao flexivel
com um processo acelerado de mudanga. Acrescente-se que as re-
lagoes tradicionais empregado-firma sao consideradas pelas admi-
nistragoes como disluncionais nesse contexto; portanto, elas teni
tentado transformar a cultura do local de trabalho ~ por exemplo,
ao estabelecer instituigoes que posicionam os empregados em uma
relagao mais participativa com a gerencia. como nos 'cfrculos de
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qualidade*. Descrever tais mudangas como 'culturais' nao e apenas
retorica: o objetivo e estabelecer novos valores culturais, operarios
que sao 'empreendedores', automotivados e, como Rose (inedito)
chama. 'autodireciouados'. Tais mudangas na organizacao e na
cultura sao, de modo significative, mudancas nas praticas discursivas.
O uso lingiiistico esta assumindo maior importancia como meio de
produgao e controle social no local de trabalho. Mais especifica-
mente, espera-se agora que os operarios se envolvam em interacao
face a face com o grupo, como falantes e ouvintes. Quase todas as
describes de emprego no trabalho 'colarinho branco', mesnio nos
niveis mais inferiores, enfatizam agora as habilidades comuiiicaiivas.
O resultado e que as identidades sociais das pessoas como traba-
Ihadores passam a ser definidas em termos que tradicionalmente
nao tern side considerados como ocupacionais, mas perlencentes a
esfera da vida privada. Um aspecto surpreendente de mudancas
desse tipo e que sao transnacionais. Novos estilos de administragao
e mecanismos como os 'circulos de qualidade' sao importados de
pafses economicamente mais bem-sucedidos, como o Japao, de tal
modo que as mudancas nas praticas discursivas dos locais de tra-
balho sao de carater parcialmente internacional. A nova ordem de
discurso global e caracterizada, desse modo. por tensoes generali-
zadas entre praticas internadonais importadas e tradigoes locais.

Ha muitos outros exemplos de mudanca: mudangas nas rela-
goes entre medicos e pacientes, entre polfticos e o publico, entre
mulheres e homens nos locais de trabalho e na fami'lia, todas etas
parcialmente constitui'das por novas praticas discursivas. Alem
disso. o destaque cada vez maior do discurso nas transformagoes
sociais relaciona-se, como sugeri anteriormente, com uma preocu-
pagao para controlar o discurso: causar mudancas nas praticas
discursivas como parte da engenharia da mudanca social e cultural.
Estamos observando uma 'tecnologizacao do discurso' (Fairclougb,
1990b), em que tecnologias discursivas. urn tipo de 'lecnologias de
governo' (Rose e Miller, 1989), sao sistemalicamente aplicadas em
uma variedadade de organizacoes por tecnologos profissionais que
pesquisam, redesenham e t'ornecem treinamento em praticas dis-
cursivas. Um exemplo inicial de tal desenvolvimento sao os psi-
cologos sociais envolvidos no 'treinamento de habilidades' (ver
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Argyle, 1978). Tecnologias discursivas, como a entrevista e a tera-
pia, sao tratadas como tecnicas ou habilidades livres de contexto,
que poclem ser aplicadas em varies domi'nios diferenciados. E pra-
ticas institucionais vem sendo amplamente sujeitas a simulagao:
particularmeute, as praticas discursivas conversacionais que tradi-
cionalmente pertencem a esfera privada sao simuladas de maneira
sistematica nas organizagoes. (Para discussao adicional da tecno-
logizacao discursiva, ver, no Capitulo 7, o item "Tecnologizagao".)

Desse modo, meu objetivo e desenvolver uma abordagem para
a analise de discurso que poderia ser usada como um metodo den-
tre outros para investigar mudancas sociais como as referidas ante-
riormente. Para que um metodo de analise de discurso seja util em
tais contextos, leria de preencher algumas condigoes minimas.
Comentarei quatro dessas condigoes e, ao faze-lo, pretendo deta-
Ihar um pouco mais o esquema da abordagem que apresentei ante-
riormente. Primeiro, seria necessario um metodo para analise
multidimensional. Minha abordagem tridimensional permite avaliar
as relagoes entre mudanga discursiva e social e relacionar sistema-
ticamente propriedades detalhadas de textos as propriedades so-
ciais de eventos discursivos como instancias de pratica social.

Segundo, seria necessario um metodo de analise multifuncio-
nal. As praticas discursivas em mudanga contribuem para modifi-
car o conhecimento (ate mesmo as crengas e o senso comum), as
relagoes sociais e as identidades sociais; e necessitamos de uma
concepgao de discurso e de um metodo de analise que contemplem
a relagao entre essas tres areas. Um bom ponto de partida e uma
teoria sistemica da linguagem (Halliday, 1978) que considera a
linguagem como multifuncional e considera que os textos simulta-
neamente representam a realidade, ordenam as relagoes sociais e
estabelecem identidades. Essa teoria de linguagem pode ter aplica-
goes liteis quando combinada a enfase nas propriedades socialmente
construtivas do discurso nas abordagens socioteoricas do discurso,
como a de Foucault.

Terceiro, seria necessario um metodo de analise hislorica.
A analise de discurso deveria focalizar a estruturagao ou os pro-
cesses 'articulatorios' na construgao de textos, e na constituicao a
longo prazo de 'ordens de discurso' (isto e, configuragoes totals tie
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praticas discursivas em institutes particulares, ou mesmo em
toda uma sociedade). No nivel de textos, considero esses processos
em termos de 'intertextualidade' (ver, no Capitulo 3, o item "Prati-
ca discursiva" e o Capjtulo 4): os textos sao constrmdos por meio
da articulagao de outros textos de modos particulares, modos que
dependem de circunstaucias sociais e mudam com elas. No nivel
de ordens de discurso, as relagoes eiitre praticas discursivas e li-
mites entre estas em uma instituicao ou na sociedade mais ampla
sao modificadas segundo as diregoes seguidas pela mudanga social.

Quarto, seria necessario um metodo crftico. Tipicamente, as
relagoes entre a mudanga discursiva, social e cultural nao sao
transparentes para as pessoas envolvidas. Nem tarapouco o e a
tecnologizagao do discurso. 'Critico' implica mostrar conexoes e
causas que estao ocultas; implica tambem intervene, ao ~ por exem-
plo, fornecendo recursos por meio da mudanga para aqueles que
possam encontrar-se em desvantagem. Nesse sentido, e importante
evitar uma imagem da mudanca discursiva como um processo uni-
linear, de cima para baixo: ha luta na esrruturagao de textos e or-
dens de discurso, e as pessoas podem resistir as mudancas que vein
de cima ou delas se apropriar, como tambem simpJesmente as se-
guir (ver, no Capitulo 3, o item "Discurso" e o Capitulo 7).

Para concluir esta Iniroducao, apresentarei uma breve discussao
do tralamento dado a mudanga discursiva nos capitulos de 3 a 7.
O Capitulo 3 apresenta minha smtese de concepgoes de discurso
social e lingiiisticamente orientadas. Minha formulagao da analise
na dimensao da pratica discursiva esta centrada no conceito de in-
tertextualidade. Entretanto, minha formulagao da analise na di-
mensao da pratica social esta centrada nos conceitos de ideologia e
essencialmente de hegemonia, no sentido de um modo de dominagao
que se baseia em aliangas, na incorporagao de grupos subordinados
e na geragao de consentimento. As hegemonias em organizacoes e
instituigoes particulares, e no nivel societario, sao produzidas, repro-
duzidas, contestadas e transformadas no discurso. Alem disso, pocle
ser considerada a estruturagao de praticas discursivas em modos
particulares nas ordens de discurso, nas quais se naturalize e ganha
ampla aceitagao, como uma forma de hegemonia (especificamente
cultural). E a combinagao dos conceitos de intertextualidade e
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hegemonia que torna a teoria do Capitulo 3 util para investigar a
mudanga discursiva em relagao a mudanga social e cultural. A se-
legao de textos previos e de tipos de texto que sao articulados em
uma dada instancia (um 'evento discursivo' particular) e a maneira
como sao articulados dependem de como o evento discursivo se
silua em relagao as hegemonias e as lutas hegemonicas - se, por
exemplo, ele contesta praticas e relagoes hegemonicas existentes
ou, ao contrario, toma-as como dadas. A abordagem da mudanga
discursiva apresentada no Capitulo 3 combiua uma concepgao de
texto e pratica discursiva que deriva do conceito de intertextuali-
dade de Bakhtin via Kristeva (Bakhtin, 1981 e 1986; Kristeva,
1986a), e uma concepgao de poder que deriva da teoria de hege-
monia de Gramsci (Gramsci, 1971; Buci-Glucksmann, 1980).

A teoria do Capitulo 3 e elaborada nos capitulos que se se-
guem. O Capitulo 4 toma o conceito de intertextualidade em termos
de uma distingao entre intertextualidade 'manifesta' (a preseuga
explicita de outros textos em um texto) e 'interdiscursividade' (a
constituigao de um texto com base numa configuragao de tipos de
texto ou convengoes discursivas). Sugiro um modo de diferenciar
'generos de discurso', 'discursos', 'estilos' e 'tipos de atividade'
como convengoes discursivas distintas. O Capitulo 4 tambem dis-
cute a intertextualidade em relagao a distribuigao social de textos e
as transformagoes que sofrem, e em relagao a construgao da iden-
tidade social no discurso. Nos capitulos 5 e 6, a enfase e na analise
textual. Esses capitulos examinam aspeclos do vocabulario, da
gramatica, da coesao, da estrutura textual, da forga e da coerencia
textual (sobre esses termos, ver, no Capitulo 3, o item "Discurso
como texto"). Tambem desenvolvem uma concepgao multifuncio-
nal da analise de discurso: o Capitulo 5 versa principalmente sobre
a fungao do discurso na constituigao de identidades sociais e rela-
goes sociais, enquanto o foco do Capitulo 6 e sobre constituigao,
reprodugao e mudanga dos sistemas de conhecimento e crenga
no discurso. No Capitulo 7, a enfase e sobre a dimensao de pratica
social do discurso, e especialmente sobre determinadas tenden-
cias amplas de mudanga que afetam ordens de discurso conlem-
poraneas ('democratizagao', 'comodificagao' e 'tecnologizacao'
do discurso) e sua relagao com mudangas sociais e culturais.
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As analises de mudanga nos capitulos de 4 a 7 ilustram uma varie-
dade de campos e institutes, com analise detalhada de amostras
de discurso. Uma queslao examinada no Capitulo 4 e o modo
como os meios de comunicacao de massa estao modiiicando o li-
mite entre as est'eras publicas e privadas da vida social. Isso envol-
ve nao apenas questoes ligadas ao conteudo do discurso da midia,
tal como o tratamento de aspectos da vida privada como notfcia
(publica), mas tambem se manifesta intertextuafmente em uma
mescla de praticas discursivas da esfera privada com aquelas da
esfera publica, resultando no use por alguns setores da midia de
uma versao estereotipada da fala popular. Uma outra questao e a
pressao nas induslrias de servicos para tratar os services como
bens e os clientes como consumidores, que se evidencia na mescla
das praticas discursivas de prestacao de informagoes e de publici-
dade. No Capitulo 5, discufo mudanc.as nas identidades sociais de
profissionais e seus clienles e na natureza da interac,ao entre eles,
focalizando medicos e pacientes. Sugiro que as mudancas nas
identidades e nas relac.6es de medicos e pacientes se realizem
discursivamente na mudanc.a de consultas medicas formats para
consultas mais informais. que podem incorporar as praticas discur-
sivas da (erapia aquelas da medicina mais traditional. O Capitulo 6
inclui amostras de dois livretos de assistencia pre-natal que exem-
plificam representagoes opostas de processes pre-natais. Prossigo
discutindo a engenharia da mudanc_a semantica como parte de uma
tentativa de realizac.ao de mudanga cultural, com referenda especf-
fica as falas de um ministro do governo Thatcher sobre o tema da
'cultura empresarial'. O Capitulo 7 retoma o tema da comodificac,ao
e a mescla de prestacao de informacao e publicidade, agora com
referenda a educa^ao, usando o exemplo de um prospecto de uni-
versidade.

O objetivo deste livro e persuadir os leitores de que a analise
de discurso e um tipo de analise interessanle de fazer e prove-los
com os recursos para reah'zfi-la, 0 ultimo capitulo do livro, o Ca-
pitulo 8, reiine os assuntos introduzidos nos capitulos de 3 a 7 na
forma de um conjunto de instruc.oes para fazer analise de discurso.
Tais instrucoes referem-se a coleta, a transcribe e a codificacao de
textos, ao uso de resultados, como tambem a analise.

Capftulo 1

Abordagens da analise de discurso"

Men objetivo, neste capftulo, e descrever brevemeute algumas
abordagens recentes e atuais para a aualise de discurso, como
contexto e base para a elaboragao de minha propria abordagem nos
capitulos de 3 a 8. A analise de discurso e agora uma area de estu-
do muilo diversificada, com uma variedade de abordagens em inn
grupo de disciplinas (exemplos dessa variedade estao representa-
dos em van Dijk, 1985a). A pesquisa de abordagens neste capitulo
e, portanto, necessariamente seletiva. Selecionei abordagens que,
de a]gum modo, combinam a analise detalhada de textos lingiifsti-
cos com uma orientagao social para o discurso. Isso corresponde
ao meu objetivo. em capitulos posteriores, de realizar uma combi-
nacao efetiva e util de analise textual e outros modos de analise
social. Tambem conferi um tratamento seletivo as abordagens. fo-
calizando os aspectos que sao mais proximos as minhas priorida-
des neste livro.

As abordagens investigadas podem ser divididas em dois gru-
pos, segundo a natureza de sua orientagao social para o discurso,
distinguindo-se abordagens 'nao-crfticas' e 'criticas'. Tal divisao
nao e absoluta. As abordagens criticas diferem das abordagens
nao-criticas nao apenas ua descricao das praticas discursivas. mas
tambem ao moslrarem como o discurso e moldatlo por relacoes de
poder e ideologias e os efeitos construtivos que o discurso exerce
sobre as identidades sociais, as relac_6es sociais e os sistemas de
conhecimento e crenca, nenhum dos quais e normalmente aparente

Tradu^ao de Izabel Magalliaes.
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para os participantes do discurso. As abordagens que classifiquei
como basicamente nao-crfticas sao: os pressupostos para a descri-
gao do discurso de sala de aula, de Sinclair e Coulthard (1975); o
trabalho etnometodologico da 'analise da conversac.ao'; o modelo
de discurso terapeutico de Labov e Fanshel (1977); e uma aborda-
gem recente da analise de discurso desenvolvida pelos psicologos
sociais Potter e Wetherell (1987). As abordagens criticas que
inclui sao: a 'linguistica critica', de Fowler e! al. (1979), e a abor-
dagem francesa da analise de discurso desenvolvida com base na
teoria de ideologia de Althusser por Pecheux (Pecheux, 1982).
Conclui-se o capitulo com um resumo de questoes-chave na anali-
se de discurso retiradas dessa pesquisa, que servirao como ponto
de partida para a apresentagao de minha propria abordagem no
Capitulo 3.

Sinclair e Coulthard

Sinclair e Coulthard (1975; ver tambem Coulthard, 1977) tive-
ram o proposito de elaborar um sistema descritivo geral para a
analise de discurso, mas decidiram focalizar a sa!a de aula por tra-
tar-se de uma situagao formal cuja pratica discursiva e passfvel de
ser governada por regras claras. 0 sistema descritivo esta baseado
em unidades que se supoe estejam na mesma relagao umas com as
outras como unidades nas formas iniciais da gramatica sistemica
(Halliday, 1961): hit uma 'escala hierarquica' de unidades, com
unidades hierarquicamente superiores formando-se de unidades do
nivel abaixo. Dessa forma, na gramatica uma frase e formada de
oracoes, que sao formadas de grupos, e assim por diante. Da mes-
ma forma, no discurso de sala de aula, ha cinco unidades de hie-
rarquia descendente - aula. transagao, (roca, lance, ato -, de tal
modo que uma aula e formada de transacts, que sao formadas de
trocas, e assim por diante.

Sinclair e Coulthard tern pouco a dizer sobre a 'aula', mas su-
gerem uma estrutura clara para a 'transagao'. Transacoes consis-
tem de trocas. Sao abertas e fechadas por 'trocas limile* que
consistem minimamente de 'lances estruturadores' com outros lan-
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ces ou sem eles. Por exemplo, "Bern, hoje imagine! que fariamos
tres testes" consiste de um lance estruturador ('bem') e um lance
'focalizador' que iuforma a turma sobre o que sera a transac.ao.
Entre as trocas limite ha, geralmente, uma seqiiencia de trocas 'in-
formativas', 'diretivas' ou 'provocativas', em que se realizam res-
pectivamente afirmativas, pedidos (ou cornandos) e perguntas,
geralmente pelo(a) professor(a).

Vamos examinar a estrutura de um tipo de troca, a troca pro-
vocativa. Este consiste tipicamente de tres lances: 'iniciador',
'resposta' e 'retorno'. Por exemplo:

Professor: Voee pode me clizer por que voce come toda essa
comida?

Sim.

Aluno: Para ficar forte.

P: Para ficar forte. Sim. Para ficar forte.

Por que voce quer ser forte?

A primeira contribuigao do professor e um lance iniciador, a
contribuicao do aluno e uma resposta, e a primeira linha da segun-
da contribuigao do professor e o retorno; a segunda linha e outro lance
iniciador. Note que uma contribuic.ao ('enunciado') pode consistir
de mais de um lance. A presenc.a consistente de retorno pressupoe
que os professores tern o poder de avaliar as contribui^oes dos
alunos (raramente alguem se arriscaria a fazer isso fora de uma
situagao de aprendizagem) e mostra que grande parte do discurso
de sala de aula concerne a avaliagao do conhecimento dos alunos e
ao seu treinamento para dizer coisas que sao relevantes segtmdo
criterios estabelecidos pelas escolas.

Um lance consiste de um ou mais atos. Sinclair e Coulthard
distinguem 22 atos para o discurso de sala de aula, alguns dos
quais (como 'pronto', quando uma crianca pede o direito de res-
ponder, talvez levantando a mao) sao bastante especificos desse
(ipo de discurso. Outros sao menos especificos: o lance iniciador
de uma troca provocativa iuclui, por exemplo, uma 'provocagao',
enquanto o lance iniciador de uma troca diretiva inclui uma 'diretiva'.
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Atos sao funcionais e nao categorias formais, e uma questao
central e a relagao entre eles e as categorias formais da gramatica
(essa questao vem recebendo muita atengao na pragmatica; ver
Levinson, 1983; Leech e Thomas, 1989). Sabe-se bem que nao
existem correspondencias simples. For exemplo, uma frase inler-
rogativa (uma 'pergunta gramatical') pode ser uma diretiva como
tambem uma provocagao (por exemplo, "Voce pode fecliar as cor-
tinas?") e uma frase declarativa ('afirmativa gramatical') pode ser
qualquer urn desses ultimos ou um ato 'informativo' (por exemplo,
"As cortinas nao eslao fechadas" pode pedir uma confirmagao,
pedir a alguem que as feche, ou apeuas prestar informagao). Sinclair e
Coulthard referem-se ao que denominam 'situagao' e 'lalica' para
determinar a fungao de uma frase em um exemplo particular de
discurso, A primeira traz fatores situacionais que sao relevantes:
por exemplo, se as criangas sabem que nao e permitido conversar
na sala, uma frase declarativa do(a) professor(a) ("VocS esta con-
versando") provavelmente sera iuterpretada como um comando
para parar. Como Labov e Fanshel (veja adiante), Sinclair e Coul-
thard propoem regras interpretativas que abranjam tanto a forma
lingufstica das frases como os fatores situacionais. 'Tatica' trata da
influencia da posigao seqiiencial tie uma frase no discurso sobre
sua interpretagao. Por exemplo, uma frase declarativa como "Tal-
vez seja diferente do ponto de vista da mulher", apos um retorno
em uma serie de trocas provocativas (isto e, na qual seria antetipado
um lance iniciador), e passivel de ser interpretada como provoca-
gao, apesar do fato de a maioria das declarativas nao ser provo-
cagoes e de a maioria das provocagoes ser frases interrogativas.

O ponto forte da teoria de Sinclair e Coulthard esta no modo
pioneiro pelo qua] chama atengao para as propriedades organi-
zacionais sistematicas do dialogo e fornece modos para sua descri-
gao. As limitagoes dessa teoria sao a ausencia de desenvolvimenlo
de uma orientagao social para o discurso e a insutlciente atengao a
interpretagao. Tais limitagoes podem e,star relacionadas a escolha
de dados: eles se concentram em uma modalidade de discurso de
sala de aula tradicional centrada no(a) professor(a), e os dados
nao refletem a diversidade das atuais praticas de sala de aula. Isso
leva a que o discurso de sala de aula parega mais homogeneo do
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que realmente e e uaturaliza praticas dominantes, ao apresenta-las
como se fossem as unicas. Elas aparecem como se simplesmente
estivessem 'la', disponlveis para a descrigao e nao como tendo sido
postas la por meio de processos de conlestagao a praticas alternati-
ves; nao como praticas 'investidas' (ver, no Capitulo 3, o item
"Ideologia") de ideologias particulares (por exemplo. concepgoes
de aprendizagem e de aprendizes) e auxiliares na manutengao de
relagoes de poder particulares na sociedade. Em resumo, falta na
abordagem de Sinclair e Coulthard uma orieiitagao social desen-
volvida, ao deixar de considerar como as relagoes de poder mol-
dam as praticas discursivas e ao deixar de situar historicamente o
discurso de sala de aula em processos de luta e mudauga social,
Uma caracterfstica surpreendente da pratica de sala de aula con-
temporanea e sua diversidade; indaga-se por que o discurso de sala
de aula tradicional que eles descrevem esta sob pressao e o que
esta em jogo.

A homogeneidade dos dados tambem desvia a atengao da
ambivalencia do discurso de sala de aula e da diversidade de inter-
pretagoes possiveis. Considere este exemplo de Coulthard (1977:108):

Professor: Que tipo de pessoa voce acha que ele e?

Voce - de que esta rindo?

Aluno: De nada.

P: Como?

A: De nada.

P: Voce nao esta rindo de nada, nada mesmo?

A: Nao.

E engragado mesmo porque eles nao acliam que se estivessem la
poderiam niio gostar disso e soa, de certo, como uma atitude ar-
rogante.

Sinclair e Coulthard consideram esse exemplo uma interpreta-
gao erronea da situagao pelo aluno, tomando assim a pergunta do
professor sobre o riso como disciplinar na intencjSo, em vez de dia-
logica, mas tais exernplos tambem-indicam a heterogeneidacle
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potencial do discurso de saJa de aula, a coexistencia nas escolas
de um repertorio de discursos de sala de aula, que os produtores
e os interpretes de textos precisam ter em mente. Isso implica
atenc.ao aos processes discursivos, tanto em relagao a interpretagao
como a produgao, enquanto a enfase de Sinclair e Coulthard esta
nos textos como produtos do discurso (embora a categoria 'tatica'
implique alguma atengao a interpret agao). Isso tambem lorna sua
atengao, como analistas, problematica, ja que os analistas interpre-
tam os textos em vez de simplesmeute descreve-los. Ao alegar que
descrevem os dados, nao estao Sinclair e Coulthard realmente in-
terpretando-os na perspectiva do professor? Por exemplo, conside-
ram que o aluno 'cometeu um erro' ao interpreter o professor e nao
o coiitrario, que o aluno talvez tenha dado uma resposta evasiva a
uma pergunta ambivalente do professor. Afinal de contas, 'nada'
tambem e ambivalente: poderia significar "Nao posso dizer-ihe o
que me faz rir aqui". Isso levanta outro problema na teoria: ela for-
ga decisoes sobre as fungoes dos enunciados, mas os enunciados,
com freqiiencia, sao realmente ambivalentes para os inlerpretes,
nao apenas amblguos, como demonstra recente (rabalho na pragmatica
(ver Levinson, 1983), isto e, nao se pode decidir com clareza sobre
seus sentidos.

Analise da conversa9ao

Analise da conversacio (AC) e uma abordagem da analise de
discurso que foi desenvolvida por um grupo de sociologos que se
autodenominam 'etnometodologistas'. A etnometodologia e uma
abordagem interpretativa da sociologia que focaliza a vida cotidia-
na como feito dependente de habilidades e os metodos que as
pessoas usam para 'produzi-la' (Garfinkel, 1967; Benson e Hughes,
1983). A tendencia entre os etnometodologistas e evitar a teoria
geral e a discussao ou o uso de conceitos como classe, poder e ideolo-
gia, que constituem preocupagao central na sociologia regular.
Alguns etnometodologistas demonstrate interesse particular na
conversac^ao e nos metodos que seus praticantes usam para produ-
zi-la e interpreta-la (Schenkein, 1978; Atkinson e Heritage, 1984).
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Os analistas da conversacjio tem-se concentrado principalmente
em conversas informais entre iguais (por exemplo, conversas ao
telefone), embora alguns trabalhos recentes direcionem-se para
tipos institucionais de discurso, nos quais as assimetrias de poder
sao mais obvias (Button e Lee, 1987). A AC contrasta com a abor-
dagem de Sinclair e Coulthard ao destacar processes discursivos e,
conseqiientemente, ao contemplar tanto a interpretacao como a
produgao. Contudo, como argumentarei em seguida, a AC tern uma
concepgao eslreita de interpretagao e processo, comparando-se,
portanto, a Sinclair e a Coulthard em sua orientagao para a busca
de estruturas nos textos.

Os analistas da conversagao produziram estudos de varios as-
pectos da conversacao: aberturas e fechamentos conversacionais;
como os topicos sao estabelecidos, desenvolvidos e mudados;
como as pessoas relatam estorias no curso de conversas; como e
por que as pessoas 'formulam' conversas (por exemplo, resumem-nas,
sugerem o que implicam). Particularmente notaveis e iufluentes
sao os trabalhos sobre a tomada de turno descrevendo como os fa-
Ian tes se alternam no turno de fala. Sacks, Schegloff e Jefferson
(1974) propoem um conjunto simples mas poderoso de regras para
a tomada de turno. Tais regras aplicam-se ao completar-se uma
'unidade de construgao de turno': os praticantes da conversagao
constroem seus turnos com unidades, tais como a frase complexa,
a frase simples, o sintagma, e mesmo a palavra, e os participantes
sao capazes de determinar qual e essa uuidade e predizer, com
grande precisao, seu ponto de completude. As regras sao ordena-
das: 1) o falante atual pode selecionar o proximo falante; 2) se isso
nao ocorrer, o proximo falante pode 'auto-selecionar-se', iniciando
a produgao de um turno; 3) se isso nao ocorrer, o falante atual
pode continuar. Sacks, Schegloff e Jefferson argumenlam que es-
sas regras dao conta de muitos aspectos observados da conversa-
cao: que as sobreposic.6es entre os falantes ocorrem. mas
geralmente sao breves; que ocorre um grande numero de transicoes
entre os iurnos sem lacuna e sem sobreposigao. e assim por diante.
Apesar da generalidade das regras, elas permitem variagao consi-
deravel em aspectos como a ordem e a duragao dos turnos.

A AC tern enfatizado bastante a 'implicatividade seqiienciar
da conversagao — a alegagao de que qualquer enunciado impor<1
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restric.6es ao que possa segui-lo. Exemplos particularmente claros
sao os 'pares adjacentes' como pergunta e resposta - uma pergunta
produzida por um(a) falaote implica seqiientialmente uma resposta
de outro(a) - ou reclamac,ao e desculpa. A evidencia para que x
implique sequencialmente y inclui: 1) o fato de que qualquer coisa
que ocorra apos x, se for de qualquer modo possivel, sera tomada
como y (por exemplo, se "Essa e sua esposa?" e seguida por "Bern,
nao e minha mae", a ultima devera ser tomada como uma resposta
positiva implicada; e 2) o fato de que se y nao ocorrer, sua ausen-
cia sera notada e comumente oferece margem para uma inferencia
(por exemplo, se os professores deixain de dar retorno as respostas
dos alunos, isso pode ser tornado como uma rejeigao implicita
destes). Segundo Atkinson e Heritage (1984: 6), "virtualmente
todo enunciado ocorre em algum local estruturalmente definido na
conversa". Uma implicagao disso e que os turnos exibem uma
analise de turnos previos, fornecendo evidencia constante no texto
de como os enunciados sao interpretados.

Outra implicac.ao e que a posigao seqiiencial de um enunciado
e por si so bastante para determinar seu sentido. Mas esse ponto e
altamente questionavel por dois motives: 1) os efeitos da sequencia
sobre o sentido variam seguudo o tipo de discurso; 2) como sugeri
quando discuti Sinclair e Coulthard, pode-se recorrer a uma varie-
dade de tipos de discurso durante uma interagao, e os participantes,
como produtores e interpretes, constantemente tern de negociar suas
posigoes em relacao a esse repertorio. Considere esta passagem de
uma coiisulta medica que analiso no Capitulo 5 ("Exemplo 2"):

Paciente: [e eu acho. que uma das razoes pelas quais eu bebia
[tanto [sabe - [e ahm

Medico: [hum [hum hum [hum voce

voltou voce voltou voce voltou a beber

[novamente

P: [nao

M: ah voce nao voltou (inin[teligivel)

P: |nao. mas ahm uma coisa que a senhora me disse na terc.a-
feira
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Vou sugerir em minha analise desse fragmento de consulta
que ela e um misto de consulta medica e terapia. Nessa mescla, o
que diz a sequencia Ji interprete sobre a pergunta do medico em
seu primeiro turno? Em uma consulta medica mais conventional,
uma pergunta do(a) medico(a) imediatamente apos o(a) paciente
ter-se referido a uma condic.ao medica possivelmente perigosa
(aqui, a bebida) provavelmente seria tomada como uma questao
medica, exigindo atengao completa de ambos os participates. Em
uma sessao de terapia. tal pergunta poderia ser tomada de modo
mais conversational como um comentario lateral, mostrando que
o(a) terapeuta esta em sintoiiia com os problemas do(a) paciente.
Aqui, a paciente parece toma-Ja como um comentario lateral: ela
da respostas mecanicas de uma palavra a pergunta principal e ao
assenlimento (talvez um teste?) do medico a resposta e muda o as-
sunto de volta a narrativa de eventos receutes. Para tomar tal deci-
sao interpretativa, a paciente precisa de informagoes aditionais a
sequencia: ela precisa avaliar a natureza do evento social, a relac.ao
social entre ela e o medico e o tipo de discurso. Isso implica uma
concepc,ao de processes discursivos e interpretac,ao que e mais
complexa do que e geralmente pressuposto na AC — uma concep-
9ao que pode, por exeinplo, acomodar produtores e interpretes
negociando seu caminho em repertories de tipos de discurso.
O exemplo tambem sugere que a propria analise e um processo de
interpretagao e, portanto, uma pratica contenciosa e problematica.
Ha pouca preocupagao com isso na AC. Mas, como Sinclair e
Coulthard, ha uma tendencia entre os analistas a interpretar os da-
dos com base em uma orientagao partilhada entre os participantes
para um um'co tipo de discurso (entretanto, ver Jefferson e Lee,
1981). O efeito e apresentar um quadro da conversagao excessiva-
mente harmonioso e cooperativo.

Ha tambem um negligenciamento do poder como um fator na
conversacjio. Nos processes de negociac,ao a que me referi, alguns
participantes tipicamente tern mais forga do que outros, e em mui-
tos tipos de discurso (por exemplo, discurso de sala de aula) nao
encontramos regras partilhadas para a tomada de turno em que os
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participantes tern direitos e obrigagoes iguais, mas uma distribuicao
assimetrica de direilos (por exemplo, para auto-selecionarem-se,
interromperem, 'manterem o piso' em varies turnos) e obrigagoes
(por exemplo, tomar o turno se forem chamados). Em tais casos, e
evidente que produzir o discurso faz parte de processos mais am-
plos de produgao da vida social, das relacoes sociais e das identi-
dades sociais; mas grande parte da AC, em sua leitura harmoniosa
da interagao entre iguais, da a impressao de que produzir o discur-
so e um fim em si mesmo.

Apesar de diferenles pontos de partida e orientacoes discipli-
nares e teoricas, as abordagens de Sinclair e Coulthard e da AC
tern forcas e limitagoes bastante similares: ambas fizeram conlri-
buicoes import antes para uma nova apreciagao da natureza das
estruturas no dialogo, mas nenhuma das duas desenvolve uma
orientacao social para o discurso (a esse respeito, a AC sofre das
mesmas limitacoes de Sinclair e Coulthard) e nem fornece uma
explicacao satisfatoria dos processos discursivos e da interpreta-
cao, embora a AC apresente consideravel reflexao sobre determi-
nados aspectos da interpretagao.

Labov e Fanshel

O trabalho de Labov e Fanshel (1977) e um estudo de um lin-
gtiista e um psicologo sobre o discurso da entrevisla psicoterapeu-
tica. Ao contrario de Sinclair e Coulthard e da AC, Labov e
Fanshel assumem a heterogeneidade do discurso, que para eles re-
flete as "contradicoes e pressoes" (p. 35) da situacao de entrevista.
Eles concordam com Goffman (1974) que as mudangas entre
'molduras' sao um aspecto normal da conversacao e identificam
nos seus dados uma conl'iguragao de diferentes 'estilos' associados
a diferentes molduras: o 'estilo da entrevista', o 'estilo cotidiano'
usado nas narrativas de pacientes sobre a "vida desde a ultima vi-
si(a" (N, para 'narrativa', a seguir) e o 'estilo da familia' (F, a se-

Termo da AC que signifies manter o espago sociopsicologico, ou tero controle,
dos turnos conversacionais (N. da T.).
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guir), o estilo geralmente usado uas situagoes de familia, para ex-
pressar emogoes fortes.

As entrevistas estao divididas em 'segoes transversals', que
correspondem aproximadamente em extensao as 'trocas' de Sinclair
e Coulthard, embora as secoes transversals tambem possam fazer
parte de monologos. A analise de segoes transversals enfatiza a
existencia de 'fluxos de comunicagao' verbal e paralingiifstica pa-
ralelos, os ultimos cobrindo aspectos como freqiiencia, volume e
qualificadores de voz, como 'ofegancia', e carregando sentidos
implicitos que sao 'negaveis'. Uma variavel entre tipos de discurso
e a relativa importancia do canal paralingiiistico: no discurso tera-
peutico, as contradigoes entre os significados explicitos do canal
verbal e os sentidos implicitos do canal paralinguistico constituem
um aspeclo central.

A analise produz uma 'expansao' de cada segao transversal,
uma formulagao do texto que torna explicito o que era implicito.
ao fornecer referentes para pronomes, ao verbalizar os sentidos
implicitos das pistas paralingiiisticas, ao introduzir material factual
relevante de outras partes dos dados e ao tornar explfcita parte do
conhecimento partilhado dos participantes. As expansoes sao
abertas, podendo ser elaboradas indefinidamente. Aqui esta um
exemplo, analisado em termos de estilos, e sua expansao:

<N E-e entao - quando - Ihe telefonei hoje, disse <F "Bern,
quando voce pensa em voltar para casa?" >F>N

<N Quando telefonei a minha mae hoje (quinta-feira), realmente
disse,

<F "Bern, em relagao ao assunto que ambas sabemos que e im-
portante e que me preocupa, quando voce vai sair da casa de
minha irma onde {2} suas obrigacoes ja foram cumpridas e
{4}voltar como cstou Ihe pedindo para uma casa onde {3} suas
obrigacoes principals sao ncgligenciadas, porque voce deve fa-
zer isso como {CHEFE-MAE} chefe de nossa familia?" >F>N

Os simbolos entre chaves precedem proposigoes que sao re-
correntemente tomadas como dadas. Algumas destas sao especifi-
cas da interagao particular; outras como {CHEFE-MAE}, "a mae e
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a chefe da familia". tern implicagoes gerais na cultura em termos
de obrigagoes do papel; e outras sao parte dos pressupostos correnles
da terapia (por exemplo, "o terapeuta nao diz a paciente o que
fazer") ou da cultura (por exemplo, "cada um deve cuidar de si").
As proposigoes raramente sao formuladas explicitamente, mas a
questao principal numa interagao pode ser se um evento e ou nao
um exemplo de proposigao. Alem disso, as proposigoes constituem
conexoes implicitas entre partes de uma interagao que sao impor-
tantes para sua coerencia.

A segao transversal e entao analisada como 'inferagao' (signifi-
cando uma "agao que afeta as relacoes do 'eu' e outros"). Supoe-se
que qualquer enunciado realize simultaneamente algumas acoes
que sao liierarquicamente ordenadas, de modo que agoes de njvel
superior sao realizadas por meio de agoes de nivel inferior (uma
relagao marcada por 'conseqiientemente' a seguir). Assim, para o
exemplo anterior (simplifiquei a representagao de Labov e Fanshel):

Rhoda (a paciente) continua a narrativa e fornece informac,6es
para sustentar sua asserc,ao de que realizou a sugestao {S}.
Rhoda requer Informac,6es sobre a hora em que sua mae preten-
de voltar para casa; por conseguinte, solicita indiretamente que
a mae volte para casa; portanto, realizando a sugestao {S}, con-
sequentemente questionando a mae indiretamente por nao
desempenhar de forma adequada seu papel como chefe da fa-
mfl ia , simultaneamente admitindo suas proprias limitacdes. si-
multaneamente afirmando novamente que realizou a sugestao.

A proposigao {S} e a sugestao (do terapeuta) de que devemos
expressar nossas necessidades a outras pessoas. Tais representa-
goes sao baseadas em regras discursivas proposlas por Labov e
Fanshel para interpretar as formas de superficie dos enunciados
como tipos particulares de agao. Por exemplo, ha uma 'regra de
pedidos indiretos' que especifica as condigoes sob as quais se to-
mam perguntas ('pedidos de informagao') como pedidos de agao.
A analise e completada com 'regras seqiienciais' de combinagao
das segues transversals.

Labov e Fanshel referem-se a sua abordagem como analise de
discurso 'abrangente', e seu detalhamento e de certo impressio-
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nante, einbora tambem, como indicam, consuma muito tempo. Eles
proprios identificam alguns problemas: as pistas paralingiiisticas
sao reconhecidamente dificeis de interpretar, as expansoes podein
ser feitas interminavelmenle e inexiste um ponto obviamente moti-
vado para a segmentagao, e as expansoes tern o efeito de aplainar
importantes difereugas entre elementos de primeiro e segundo pia-
no no discurso. Entretanto, quero focalizar minha discussao sobre
duas importantes percepgoes em sua abordagem que precisam ser
levadas adiante.

A primeira e a visao de que o discurso pode ser estilistica-
mente heterog^neo por causa de contradigoes e pressoes na situagao
de fala. Por exemplo, no caso do discurso lerapeutico, a sugestao e
que o uso do estilo 'cotidiano' e 'familiar' e parte de uma estrate-
gia da paciente para estabelecer algumas parfes da conversa como
imunes a habilidade intrusa do terapeuta. Mencionei anteriormente
a similaridade desse ponto com o conceito de molduras de Goffman.
O principio da heterogeneidade do discurso e um elemento central
em minha discussao de 'hitertextualidade' (ver, no Capftulo 3, o item
"Pratica discursiva"). Mencionarei aqui apenas duas diferengas
entre minha posigao e a de Labov e Fanshel. Primeiro, o encaixe de
um estilo em outro, como no exemplo anterior, e apenas uma for-
ma de heterogeneidade e frequentemente torna formas mais com-
plexas, em que os estilos sao dificeis de separar. Segundo, a visao
deles sobre heterogeneidade e muito estatica: eles consideram o dis-
curso terapeutico como uma configuragao estavel de estilos, mas
nao analisam a heterogeneidade dinamicamente como mudaucas
historicas nas configuragoes de estilos. 0 valor principal do prin-
cipio da heterogeneidade parece estar na investigagao da mudanga
discursiva dentro da mudanga social e cultural mais ampla (ver. no
Capitulo 3, o item "Mudanga discnrsiva", para uma elaboragao
dessa perspectiva).

A segunda percepgao e que o discurso e construido sobre pro-
posigoes implicitas que sao tomadas como tacitas pelos partici-
pantes e que sustenlam sua coerencia. Novamente, esse e um
principle importanle, cujo potencial e cnjas implicagoes nao sao
desenvolvidos por Labov e Fanshel. Particularmente, eles nao
atentam para o carater ideologico de algumas dessas proposigoes -
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tais como as obrigagoes associadas ao papel de mae, ou a ideologia
individualista do 'eu' na proposigao "cada um deve cuidar de si" -
ou para o trabalho ideologico da terapia em sua reprodugao sem
questionamento, que e reminiscente de crfticas da terapia como um
mecanismo para adequar as pessoas a papeis sociais convencio-
nais. Em outras palavras, Labov e Fanshel aproximam-se de uma
analise critico do discurso terapeutico, fornecendo recursos analf-
ticos valiosos para tal analise.

Potter e Wetherell

Como exemplo final de uma abordagem nao-cntica a analise
de discurso, discutirei o uso por Potter e Wetherell (1987) da ana-
lise de discurso como um metodo na psicologia social. Isso e in-
teressante no presente contexto, primeiro porque mostra como a
analise de discurso pode ser usada para estudar questoes que tern
sido abordadas tradicionalmente com outros metodos e, segundo,
porque levanta a questao se a analise de discurso concerne, principal-
mente, a 'forma' ou ao 'couteiido' do discurso. (Veja a critica a
Sinclair e Coulthard em Thompson (1984: 106-108) por serein
'formalistas' e por negligenciarem o contetido do discurso de
sala de aula.)

A defesa da analise de discurso por Potter e Wetherell como
um metodo para psicologos sociais baseia-se em um unico argu-
mento que e sucessivamente aplicado a varias areas fundamentals
da pesquisa na psicologia social. O argumento e que a psicologia
social tradicional distorce e mesmo 'suprime' propriedades-chave
dos materiais linguisticos que usa como dados; que o discurso e
'construtivo' e, conseqiientemenle, 'constitui' objetos e categorias;
e que o que uma pessoa diz nao permanece consistente de uma
ocasiao a outra, mas varia segundo as funcoes da fala. Primeiro, o
argumento e aplicado a pesquisa sobre atitudes: a pesquisa tradicio-
nal pressupunha que as pessoas tinham atitudes consistentes sobre
'objetos', tais como 'imigrantes de cor', enquanto a analise de dis-
curso mostra nao apenas que as pessoas fazem avaliagoes diferen-
tes e ate contraditorias de um objeto de acordo com o contexto,
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mas tarnbem que o proprio objeto e construfdo diferentemente,
dependendo de sua avaliagao (entao 'imigrantes de cor' e uma
construgao que muitas pessoas rejeitariam). O argumento e entao
aplicado ao estudo de como as pessoas usam regras, como as pes-
soas produzem relatos explicativos de sen comportamento (descul-
pas, justificativas, etc.), e assim por diaiite, argumentando-se, em
cada caso, a favor da superioridade da analise de discurso sobre
outros metodos, tais como os metodos experimentais.

Potter e Wetherell contrastam a priorizagao do conteudo em
sua abordagem com a priorizagao da forma na 'teoria da acomoda-
c,ao da fala' na psicologia social. Esta focaliza a maneira como as
pessoas modificam a fala de acordo com a pessoa a quern falam e
assim com a variabilidade da forma lingiiistica segundo o contexto
e a fungao; enquanto na primeira eles abordam a variabilidade do
conteudo lingiiistico. Em alguns casos, o foco e sobre o conteudo
proposicional dos enunciados e sobre os tipos de argumento nos
quais as proposigoes funcionam. Por exemplo, ao pesquisarem
atitudes, registrant o que os informantes da Nova Zelandia dizein a
respeito da repatriagao dos imigranles polinesios. Em outros casos,
o foco e sobre o vocabulario e a metafora - por exemplo. os pre-
dicados (verbos, adjetivos) e as metaforas usados relativos a
'comunidade', em reportagens da midia sobre os disturbios urba-
nos na Gra-Bretanha em 1980.

Na verdade, a distingao forma-conteudo nao e tao clara como
pode parecer. Ha aspectos de conteudo que claramente estao liga-
dos a questoes de forma; por exemplo, a metafora pode ser uma
questao de fusao de diferentes dommios de sentido, mas (ambem e
uma questao de quais palavras sao usadas em um texto, um aspect o
de sua forma. E, do mesmo modo, aspectos de forma estao ligados
ao conteudo: a mescla de estilos no discurso terapeutico, identifi-
cada por Labov e Fanshel, e, em um nivel, a mescla de formas (re-
fere-se, por exemplo, as linhas de entonagao que sao tipicas do
estilo da 'familia'), mas e tambem significativa em termos de
conteudo; por exeinplo, em termos cia construgao da paciente como
um tipo particular de 'eu' ou sujeilo.

O quadro analitico de Potter e Wetherell e pobre em compara-
gao com outras abordagens: sen 'conteudo' reduz-se a aspectos
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limitados do significado 'ideacional' ou conceilual do discurso, o
que deixa intocadas outras dimensoes de significado (em termos
amplos, 'in(erpessoais') e aspectos associados'de forma. (Os signi-
ficados 'ideacionais' e 'Jnterpessoais' sao explicados em maiores
detalhes no Capitulo 3, ilem "Discurso".) E no tralamento dado ao
'eu' por Potter e Wetherell que essas limitacoes analiticas se tor-
nam mais aparentes. Ao contrario de tratamentos tradicionais do
eu na psicologia social, eles adotam uma posicao construtivista
que enfatiza a constituigfio variavel do eu no discurso. Mas eles
sao incapazes de operacionalizar adequadamente essa teoria em
sua analise de discurso, porque (como argumentarei adiante: Ca-
pi'tulo 5, "Exemplo 3: Entrevista medica 'padrao'") diferentes
'eus' sao sinalizados iinplicitamente por meio de configuracoes de
inuitos aspectos diversos do comportamento verbal (como tambem
nao-verbal), e e necessario um aparato analftico mais rico do que o
de Potter e Wetherell para descreve-los.

Como outras abordagens referidas, a de Potter e Wetherell e
insuficienlemente desenvolvida em sua orientacao social para o
discurso. Ha em sua analise de discurso uma enfase individualista
parcial sobre as estrategias retoricas dos falantes. A discussao do
eu e uma excecao aparente, porque uma visao construtivista do eu
enfatiza a ideologia e a moldagem social do eu no discurso, mas
essa teoria e pouco adequada a orientacao predominante do livro,
alem de nao ser operacionalizada na analise de discurso. Final-
mente, ha uma tendencia para a atividade estrategica ou retorica do
'en', ao se usarem categorias. regras, etc., como alternativas a su-
jeicao do 'eu'} em lugar de se tomarem as duas em uma siutese
dialetica (ver Capitulo 3, item "Discurso", para uma elaboracao
dessa visao).

Lingiiistica critica

'Lingiiistica critica' foi uma abordagem desenvolvida por um
grupo da Universidade de East Anglia na decada de 1970 (Fowler
et al., 1979; Kress e Hodge, 1979). Eles tentaram casar um metodo
de analise linguistica textual com uma teoria social do funciona-
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meiito da linguagem em processes polilicos e ideologicos, recor-
rendo a teoria linguistica funcionalisla associada com Michael
Halliday (1978, 1985) e conhecida como 'linguistica sislemica'.

Considerando-se suas origens disciplinares, nao surpreende
que a linguistica critica estivesse ansiosa por distinguir-se da lin-
guistica regular (na epoca mais firmemente dominada pelo para-
digma chomskyano do que agora) e da sociolingiiistica (ver Fowler
et ai, 1979: 185-195), Sao rejeitados dois 'dualismos prevalecen-
tes e relacionados' na teoria linguistica: o tratamento dos sistemas
lingiiisticos como autonomos e independentes do 'uso' da lingua-
gem e a separacao entre 'significado' e 'estilo' ou 'expressaV (on
entre 'conteiido' e 'forma'). Contra o primeiro dualismo, a lin-
guistica critica afirma com Halliday que "a linguagem e como e
por causa de sua fungao na estrutura social" (Halliday, 1973: 65) e
argumenta que a linguagem a qual as pessoas tern acesso depende
de sua posic.ao no sistema social. Contra o segundo dualismo, a
linguistica critica apoia a concepcao de Halliday da gramatica de
uma Ifngua como sistemas de 'op^oes', entre as quais os falantes
fazem 'sele^oes' segundo as circunstancias sociais, assumindo que
opgoes formais tern significados contrastantes e que as escolhas de
formas sao sempre significativas. A sociolingiiistica e criticada
porque meramente estabelece correla^oes entre linguagem e socie-
dade, em vez de buscar relac,6es causais mais profundas, incluindo
os efeitos da linguagem na sociedade: "a linguagem serve para
confirmar e consolidar as organizacoes que a moldam'" (Fowler et
al,, 1979: 190).

A citagao de Halliday no ultimo paragrafo diz mais: "A lin-
guagem e como e por causa de sua funcao na estrutura social, e a
organizacao dos sentidos comportamentais deve propiciar per-
cepcao de suas fundacoes sociais" (Halliday, 1973: 65). Kress
(1989: 445) sugere que a Hngiiistica critica desenvolveu a afirma-
§ao contida na segunda parte da citagao, mas na verdade nao aquela
contida na primeira: ela "tentou 'compreender' estruturagoes das
'fundagoes sociais' da 'organizacao dos sentidos comportamen-
tais'" nos textos. A linguistica critica novamente toma uma posi-
gao conforme Halliday, em oposigao a pratica da linguistica
regular e da sociolingtiistica, ao tomar texlos completos (falados
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ou escritos) como objetos de analise. Estende-se a 'hipotese Sapir-
Whorf de que a linguagem incorpora visoes de mundo parliculares a
variedades da mesma lingua; os textos particulares incorporam
ideologias ou (eorias particulares, e o proposito e a 'interpretagao
critica' de textos: "a recuperagao dos sentidos socials expresses
no discurso pela analise das estruturas lingiiisticas a luz dos con-
textos iuteracionais e socials mais ampJos" (Fowler ef «/., 1979:
195-196). O objetivo e produzir um metodo analitico que seja utili-
zavel por pessoas que possam ser, por exemplo, liistoriadores e
nao especialislas em lingiiistica.

Para a analise textual, os linguistas criticos baseiam-se muito
no trabalho da 'gramatica sistemica' de Halliday (ver Halliday,
1985), mas tambem em conceitos de outras teorias, como *ato de
fala' e 'transformagao'. A lingiiistica critica difere de outras abor-
dagens na atengao que dedica a gramatica e ao vocabulario dos
textos. Ha muita referenda a 'transitividade', o aspecto da grama-
tica da oragao ou da frase relaciouado ao seu significado ideacio-
nal, isto e, o modo como representa a realidade (ver. no Capitulo 6,
o item "Transitividade e tema", para uma discussao detalhada de
transitividade). A gramatica fomece diferentes 'tipos de processo'
e 'participates' associados corao opgoes, e a selegao sistematica
de um tipo de processo particular pode ser ideologicamente sign!-
ficativa. Por exemplo, o jornal comunista The Morning Star (21 de
abril de 1980) formula parte de uma reportagem sobre um dia de agao
de um sindicato medico como um processo 'de agao' em que os
trabalhadores ('nortistas') sao os atores: "O Parlamento foi atacado
por centenas de nortistas". Isso poderia ter sido formuiado como
um processo 'relacionaF em que o significado de 'trabalhadores
em agao' fosse menos proeminente (por exemplo, "Houve um
lobby no Parlamento com centenas de nortistas").

Um outro foco relacionado e sobre os processos gramaticais
da 'transformagao' examinados no tempo real (por exemplo, as
transformagoes associadas com o desenvolvimento de uma repor-
tagem num jornal num periodo de anos. discutidas em Trew,
1979), on mais abstratamente. por exemplo, onde o que poderia ter
sido formuiado como oragao ("x criticou bastante y") e realmente
formuiado de modo trausformado como 'nominalizagao' ("houve
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muita critica"). A nominalizacjio e a conversao de uma oragao em
um nominal ou nome, aqui 'critica' de "x criticou y". Outra trans-
formagao e a 'apassivagao', a conversao de uma oragao ativa em
uma oragao passiva (por exemplo, a raanchete "Manifestantes sao
mortos (pela policia)", em lugar de "Policia mata manifestantes").
Tais transformagoes podem ser associadas com aspectos do texto
ideologicamente significativos, tal como a mistificagao sistematica
da agenda: ambas permitem que o agente de uma oragao seja
omitido.

Um foco adicional e sobre aspectos da gramatica da oragao
que dizem respeito a seus siguificados interpessoais, isto e, um
foco sobre o modo como as relagoes sociais e as identidades
socials sao marcadas na oragao. Trata-se da gramatica da 'modaJi-
dade' (ver. no Capitulo 5, o item "Modalklade", para exempJos e
discussao). A abordagem do vocabulario baseia-se no pressuposto
de que diferentes modos de 'lexicalizar' domfnios de significado
podem envolver sistemas de classificagao ideologicamente dife-
rentes, assim ha Interesse em como as areas da experiencia podem
vir a ser 'relexicalizadas' em princfpios classificatorios diferentes,
por exempJo, no curso da luta politica (ver, no Capitulo 6, o item
"Metafora", para mais detalhes).

Na lingiiistica critica, lia uma tendencia a enfatizar denials o
texto como produto e a relegar a segundo piano os processos de
produgao e interpretagao de textos. Por exemplo, embora se diga
que o objetivo da lingtiistica critica seja a interpretagao critica de
textos, da-se pouca atencao aos processos e aos problemas da inter-
pretagao, aos do(a) analista-interprete ou aos do(a) participante
interprete. Assim, na analise, a relagao entre aspectos textuais e senti-
dos sociais e muitas vezes retratada como sem problemas e trans-
parente: apesar da insistencia de que "nao ha associagao previsivel
de um para um entre qualquer forma lingiiistica e qualquer sentido
social especifico" (Fowler el af., 1979: 198). na pratica atribuem-se
valores a estruturas particulares (tais como oragoes passivas sem
agentes) de modo bastante mecanico. Mas os textos podem estar
aberlos a diferentes interpretagoes, dependendo do contexto e
do(a) interprete, o que significa que os sentidos sociais do discurso
(bem como ideologias) nao podem ser-simplesmente extrafdos do
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texto sem considerar padroes e variagoes na distribute, no con-
sumo e na interpretac.ao social do texto. Pode ser que "a ideologia
seja Hnguisticamente mediada e habitual para um(a) leitor(a) aquies-
cente, nrio-cntico(a)" (Fowler et al., 1979: 1.90), mas os leitores
sao frequenlemente crflicos. Uma vez que a lingiiistica critica te-
nha estabelecido sentidos sociais para um texto, ha uma tendencia
a tomar os efeitos ideologicos como tacitos.

Uma outra limitagao da linguistica critica e que ela confere
uma enfase unilateral aos efeitos do discurso na reproduce social
de relagoes e estruturas sociais existentes e, cousequentemente,
negligencia tanto o discurso como dominio em que se realizam as
lutas sociais, como a mudanga no discurso, uma dimensao da mu-
danga social e cultural mais ampla. Isso nao esfa desligado dos
comentarios que fiz no ultimo paragrafo: a interpretagao e um pro-
cesso ativo em que os sentidos a que se chegou dependem dos re-
cursos usados e da posigao social do(a) interprete, e so ignorando
esse processo dinamico e que se pode construir textos que sim-
plesmente produzam efeitos ideologicos sobre um recipiente passive.
Mais geralmente, o que esta em questao e a visao exclusivamente
descendente do poder e da ideologia na linguistica critica, que cor-
responde a uma enfase enconrrada tambem na abordagem althusse-
riana do grupo de Pecheux (discutida a seguir) na estase social e
nao na mudanca, nas estruturas sociais e nao na agae social, e na re-
produgao social e nao na transfonnagao social. Ha necessidade de
uma teoria social do discurso baseada em uma reavaliac.ao desses
dualismos tornados como polos em relacoes de tensao, em vez de
optar-se por um membro de cad a par e rejeitar o outro como se
fossem mutuamente exclusivos.

Um comentario final e que na linguistica critica se concebe a
interface linguagem-ideologia muito estreitamente. Primeiro. alem
da gramatica e do vocabulario, outros aspectos dos textos podem
ter significancia ideologies - por exemplo, a estrutura argumenta-
tiva ou narrativa geral de um texto. Segundo, a linguistica critica
lida principalmenle com o monologo escrito e tem relativamenle
pouco a dizer sobre aspectos ideologicamente importantes da or-
ganiza^ao do dialogo falado (como a tomada de turno). embora
haja alguma discussao das dimensoes pragmaticas dos enunciados,
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tais como sens aspectos de polidez (ver, no Capitulo 5, o item
"Polidez"). Terceiro, deviclo ao negligenciamento relative dos pro-
cesses de interpretacao, a enfase cai exageradamente na realizagao
de ideologias nos textos. O que e deixado de lado e o sentido em
que os processes de interpretagao levam os interpretes a pressupor
coisas que nao estao no lexto e que podem ser de natureza ideolo-
gica (veja um exemplo no Capitulo 3, item "Pratica discursiva").
(Fairclough, 1989b, apresenta uma discussao mais completa.)

Recentemente, os lingiiistas criticos fizeram sua propria criti-
ca do trabalho anterior (Kress, 1989; Fowler, 1988a), incluindo
alguns pontos que levantei anteriormente, e determinados mem-
bros do grupo envolveram-se muito com o desenvolvimento de
uma abordagem um pouco diferente (Hodge e Kress, 1988; Kress e
Threadgold, 1988). que deneminam 'semiolica social'. Em oposi-
gao a linguistica critica, ha preocupagao com uma variedade de
sistemas semioticos, como a linguagem, e com a inter-relagao entre
linguagem e semiose visual. Os processes discursivos de produgae
e interpretagao textual tornaram-se uma preocupagao central, e ha
mais atengao expHcita ao desenvolvimento de uma teoria social
de discurso, com uma orientacae para a luta e a mudanga historica no
discurso, que se centra em uma tentativa de deseuvolver uma teoria
do genero de discurso.

Pecheux

Michel Pecheux e seus colaboraderes (Pecheux el al.. 1979;
Pecheux, 1982) desenvolveram uma abordagem critica a anatise de
discurso que, cemo a linguistica critica, tenta combinar uma teoria
social do discurso com um metedo de analise textual, trabalhando
principalmente com o discurso politico escrito. Sua pesquisa (em
se ligado conscieutemente a desenvolvimentos peliticos na Franca,
especialmente a relacao entre os partidos cemunisla e socialisln
nes anos 1970 e uma comparagao de seu discurso politico.

A fonte principal da abordagem de Pecheux na teoria social
foi a teoria marxista de ideologia de Althusser (1971). Aithusser
enfatiza a autonomia relativa da ideologia da base economica e a
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contribuic.ao significativa da ideologia para a reproduce ou trans-
formagao das relagoes economicas. Ele tambem argumentou que,
longe de ser meramente 'ideias' descorporificadas, a ideologia
ocorre em formas materials. Alem disso, a ideologia funciona pela
constituicao ('interpelac,ao') das pessoas em sujeitos sociais e sua
fixacao em 'posigoes' de sujeito, enquanto ao mesmo tempo Ihes
da a ilusao de serem agenles livres. Esses processes realizam-se no
interior de varias instituigoes e organizagoes, lais como a educa-
gao, a familia ou o direilo, que na concepcao de Althusser funcio-
nam como dimensoes ideologicas do Estado - que chamou de
"aparelbos ideologicos de estado" (AlEs).

A contribuigao de Pecheux a essa teoria foi desenvolver a
ideia de que a liuguagem e uma forma material da ideologia fun-
darnentalmente importante. Ele usa o termo 'discurso' para enfati-
zar a nalureza ideologica do uso linguistico. 0 discurso "mostra os
efeitos da luta ideologica no funcionamento da linguagem e, de
modo inverse, a existencia de materialidade linguistica na ideologia"
(Pecheux, citado em Courtine, 1.981). Um AIE pode ser concebido
como um complexo de 'formagoes ideologicas' inter-relacionadas,
cada qual corresponded o aproximadamente a uma posigao de
classe no interior do AIE. Pecheux sugere que cada posigao incor-
pora uma 'formagao discursiva' (FD), um termo que tomou empresta-
do de Foucault. Uma FD e "aquilo que em uma dada formacao
ideologica... determina 'o que pode e deve ser difo"' (Pecheux,
1982: 111, ilalico no original). Isso e compreendido em termos
especificamente semanticos: as palavras "mudam sen sentido de
acordo com as posigoes de quern as 'usa'" (Pecheux et oi., 1979:
33). Alem disso, embora duas diferentes formagoes discursivas
possam ter determinadas palavras ou expressoes em comum, as
relates entre essas e outras palavras e expressoes diferirao nos
dois casos. e assim tambem diferirao os sentidos dessas palavras
ou expressoes partilhadas, porque e sua relagao com as outras que
determina sen seutido. For exemplo, 'militante' significa coisas
difereutes no discurso siudical (no qual poderia ser sinonimo de
'ativista' e antonimo de 'apatico') e no discurso conservador da
direita (no qual poderia ser sinonimo de 'subversive' e antonimo
de 'moderado'). Ademais, os sujeitos sociais sao constituidos em
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relagao a FDs particulares e seus sentidos; essas FDs sao, de acordo
com Pecheux, faces Jingiiisticas de '"domfnios de peiisamenkr...
sociohistoricamente constituidos na forma de pontos de estabiliza-
cao que produzem o sujeito e simultaneamente junto cow ele o que
Hie e dado ver, compreender, fazer, temer e esperar" (Pecheux,
L982: 112-113, italico no original).

As FDs sao posicionadas em complexos de FDs relacionadas
referidas como 'interdiscurso', e os sentidos especfficos de uma
FD sao determinados 'de fora' por sua relacao com outras no in-
terdiscurso. O 'estado' particular do interdiscurso em um momento
particular (quais as FDs nele contidas e quais suas relagoes) de-
pende do estado da luta ideologica em um AIE. Entretanto, essa
determinagao externa de FDs e algo de que os sujeitos tipicamente
nao tern consciencia; os sujeitos tendem a perceber a si mesmos
equivocadamente como a fonte dos sentidos de uma FD, quando na
verdade sao seus efeilos. Pecheux refere-se a 'pre-construidos',
elementos ja formados que circulam entre as FDs, que sao perce-
bidos como o que e 'dado' ou conhecido ou ja dito pelos partici-
pantes, enquanto eles realmente se originam fora dos sujeitos, no
interdiscurso. Um exemplo seriam expressoes como "o aumento
nos padroes de vida do pos-guerra", ou "a ameaga sovietica", que cru-
zam de uma FD a outra como expressoes ja pronlas, junto com suas
pressuposicoes (que houve um aumento e que existe uma ameaya).

Um aspecto importante e que os sujeitos nem sempre se iden-
tificam totalmente com uma FD. Os sujeitos podem distanciar-se
de uma FD pelo uso de marcadores metadiscursivos (ver, no Ca-
pi'tulo 4, o item "Metadiscurso"), tais como 'o assim chamado x',
'o que voce chama um x' e o 'x'. Pecheux denomina isso 'contra-
identificagao' - o distanciar-se de praticas existentes sem substitui'-ias
por novas praticas. Onde uma tal substituigao ocorre, trata-se de uma
situagao mais radical de 'desidentificacjJo', que envolve "o 'rear-
ranjo da expulsao' do complexo de forma^oes ideologicas (e
das formagoes discursivas que af estao imbricadas)" (Pecheux,
1982: 159). Entrelanto, Pecheux considera a possibilidade de
desidentificac,ao especificamente ligada a teoria e a pratica re-
volucionaria do marxismo-leninismo, na forma organizacional do
Partido Comunista.



Norman Fairclough

O metodo de analise e denominado 'analise automatica do
discurso' porque parte do procedimento e computadorizada com o
fim de identificar FDs em um corpus de textos. Pecheux et af.
(1979: 33) notam que a composicao mesma de um corpus incorpora
"uma hipotese sobre a existencia de uma ou mais FDs" que 'doini-
nam' os textos constituintes e sugerem que uma tal hipotese deve-
ria originar-se em discJpJinas especialistas, tais como a historia ou
a sociologia, e nao nos proprios analistas de discurso, para evitar
circularidade. A reuniao de um corpus na base de uma hipotese e a
mesma coisa que impor homogeneidade no dorm'nio textual, e,
alem disso, o corpus e homogeneizado por meio da exclusao de
partes de textos cujas 'condigoes de produgao' (conseqitentemente
cujas FDs dominantes) sao diferentes das principals FDs.

A primeira parte do procedimento e uma analise lingiiislica do
texto em oragoes (isto e, oragSes simples), usando-se os procedi-
mentos 'transformacionais' do lingiiista Zellig Harris (1963). Por
exemplo, "Lamento sua partida" seria analisada em duas oragoes:
"Lamenlo", "que ela partiu". Sao produzidos graficos que mostram
os tipos de relates exislentes entre as oragoes (coordenagao, su-
bordinagao, complementagao, etc.). Submetem-se entao tais graficos
a um segundo procedimento, computadorizado, para determinar as
palavras e as expressoes que se encontram em uma relacao de
'substituigao', isto e, as que podem ocorrer nas mesmas posigoes
nas oragoes, as que sao semelhantes em sua estrulura gramatical e
as que sao reiacionadas, de modo semelhante, a outras oragoes. Por
exemplo, 'militantes' e 'subversivos' estao em uma relagao de
substituigao em "Devenamos observar militantes que destroem a
industria", "A nagao deve proteger-se de subversivos que solapam
nossas instituigoes". Quando as palavras ou as expressoes sao
postas em uma relagao de substituigao em um texto, estabelecem-se
relagoes semanticas entre elas - tais como as relates de sinonimia
(A implica B, e B implica A) ou implicagao (A implica B, mas B
nao implica A) - que provavelmente sao distintivas na FD a qnal o
texto esta associado. O procedimeuto focaliza determinadas 'pala-
vras-chave', palavras de excepcional signit'icado social ou politico
(por exemplo, 'luta' no discurso politico). (Para uma descrigao mais
detalhada do metodo de analise, ver Maingueneau, 1976; Thompson,
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1984: 238-247.) Finalmente. os resultados dos procedimentos aua-
Ifticos precisam ser interpretados. embora se dedique pouca aten^ao
a problemas associados a interprelagao e o metodo parega bastante
ad hoc.

A forc,a da abordagem de Pecheux, e a razao para considera-la
como crftica, e que ela casa uma teoria marxista do discurso com
metodos lingiifsticos de analise textual. Entretanto, o tratamento
dos lextos e iusatisfatorio. Como indiquei anteriormente, eles sao
homogeneizados antes da analise pela maneira como o corpus e
constituido (Courtine e Marandin, 1981: 22-23), e o efeito da apli-
cagao de procedimentos transformacionais a analise de textos em
orac.6es separadas e eliminar aspectos distintivos da organizagao
textual. Alem disso, tais procedimentos possibilitam um foco sele-
tivo sobre partes dos textos, o que significa que os objetos de ana-
lise sao efetivamente as oragoes e nao os textos completes. Os
textos tambem sao tratados como produtos, exatamente como na
lingiiistica crilica, e os processos discursivos de produgao e inter-
pretagao textual recebem pouca atenc,ao. Sao analisados em termos
semanticos estreitos (uma critica que fiz tambem a Potter e Wethe-
rell) com um foco predeterminado em 'palavras-chave': sao consi-
deradas apenas as dimensoes ideacionais do significado, enquanto
deixam de ser contempladas as dimeusoes interpessoais que dizem
respeito as relagoes sociais e as identidades sociais e sao favoreci-
das as relagoes de significado mais abstralas em detrimento das
propriedades do sentido dos enunciados no coiitexto. Sao ignorados
muitos aspectos da forma e da organizagao dos textos que recebem
atengao em outras abordagens. Em suma, os textos sao tratados
como evidencias para hipoteses sobre as FDs formuladas a priori,
conlrariamente a tentativa pelos analistas de esludo cuidadoso
daquilo que e distintivo no texto e no evento discursivo. Ha uma
tendencia semelhante na teoria althusseriana de enfase na reprodu-
gao - como os sujeitos sao posicionados dentro de formagoes e
como a dominagao ideologica e assegurada - em detrimento da
transformacao - como os sujeitos podem coutestar e progressiva-
mente reestruturar a dominagao e as formacoes mediante a pratica.
Sugeri que semelhante enfase ocorre na lingufstica critica. Conse-
qiientemente, ha uma visao unilateral, da posigao do sujeito como
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um efeito; e negligenciada a capacidade dos sujeitos de agirem
como agentes, e mesmo de transformarem eles proprios as bases da
sujeicao. A teoria de 'desidentificagao' como mudanc.a gerada ex-
teriormente por uma pratica politica particular e uma alternaliva
implausivel para construir a possibilidade de transformagao em
nossa visao do discurso e do sujeito.

A 'segunda geragao' da analise de discurso na tradicjio de
Pecheux alterou aspectos fundamentals da abordagem. em parte
em resposta as criticas e em parte sob a infhiencia de mudan^as
poh'ticas na Franca (Maldidier, 1984: xi-xiv). Alguns estudos do
discurso politico (por exemplo. Courline, 1981) enfatizam as es-
trategias discursivas de alianc.a e combinacoes de diferentes FDs
que tornam o discurso altamente helerogeneo e ambiguo. Tais pro-
priedades nao sao facilmente acomodadas na visao anterior, em
que as FDs monoliticas tern relagoes estaticas de oposigao. Passou-se a
caracterizar o discurso como possuidor de 'heterogeneidade cons-
titutiva' (Authier-Revuz, 1982), de propriedades inerentes de 'dialo-
gismo* e 'intertextualidade' nos termos de uma tradigao teorica
diferente (ver Bakhlin, 198]; Kristeva, 1986a; e, no Capilulo 3, o
ilem "Pratica discursiva"), e o Irabalho anterior foi considerado em
conformidade com minha critica anterior, como procedimentos
para imposic,ao de homogeneidade. O interdiscurso passou a ser
considerado como "um processo de const ante reestrutura^ao", no
qual a delimitagao de uma FD e "fundamentalmente instavel, nao
se tratando de um limite permanente a separar o interior do exterior,
mas um limile entre diferentes FDs que muda de acordo com o que
esta em jogo na luta ideologica" (Courtine, 1981: 24). Dada a hete-
rogeneidade constitutiva do discurso, partes espeeificas de um
texto serao frequenlemente ambivalentes, pondo questoes para os
interpretes sobre as FDs mais relevantes para sua interpretat;ao e,
como observa Pecheux em um de seus ultimos irabalhos (1988),
conferiudo a analise de discnrso o carater de uma disciplina inter-
pretativa e nao diretamente descritiva. Ao mesmo tempo, ocorre o
abandono da 'ilusao do teorico', de que transformagoes radicals do
interdiscurso sao "autorizadas pela existencia do marxismo-leninismo"
(Pecheux, 1983: 32). Com urn novo foco sobre o * even to' discursivo
particular, emerge uma visao dialetica. e a possibilidade de trans-
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formates torna-se inerente a natureza heterogenea e contraditoria
do discurso:

Qualquer discurso dado e o sinal potencial de um movimcnto
nas fiiiagoes socioliistoricas da identificacao, na medida em que
constitui. ao inesmo tempo, o resultado de lais filiacues e o tra-
balho... de deslocamenlo em sen espac.o (Pecheux, 1988: 648).

Conclusao

Quero concluir esta discussao reunindo as questoes principals
ate agora na forma de um conjunto de afirma^oes que podem ser
julgadas desejaveis para uma abordagem critica adequada a analise
de discurso. Isso fornecera um quadro preliminar da abordagem
que comego a desenvolver no Capitulo 3, e indicara sua relacao
com aquelas ja discutidas. Ao mesmo tempo, ajudara a identificar
as areas em que a tradigao de analise de discurso orientada lin-
guisticamente, que resenhei neste capitulo, e fraca e pouco desen-
volvida, precisando ser fortalecida pela adogao de pressupostos da
linguagem e do discurso na teoria social.

1. O objeto de analise sao texlos linguisticos, que sao analisados
em termos de sua propria especificidade (compare-se Pecheux).
As selegoes de textos que representam utn domiuio particular de
pratica devem assegurar que a diversidade de praticas e repre-
sentada (compfire-se Sinclair e Coulthard) e evita a homogenei-
zagao (compare-se Pecheux).

2. Alem de textos como 'produtos' de processes de produgao e
inlerpretacao textual, os proprios processos sao analisados
(comparem-se Sinclair e Coulthard e a lingiiistica critica e con-
fira-se a abordagem a analise de discurso critica em van Dijk
(1988) para a atencjio detalhada aos processos discursivos).
A analise propriamente dita e considerada como interpreta^ao, e
os analistas buscam ser sensfveis a suas proprias tendencias
interpretativas e a razoes sociais (comparem-se Sinclair e
Coulthard, a analise da conversayao, a lingiitstica critica).
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3. Os (extos podem ser heterogeneos e ambiguos, e pode-se recor-
rer a configuragoes de diferentes tipos de discurso em sua pro-
dugao e interpretagao (Labov e Fanshel; comparem-se a analise
da conversagao, a 'primeira geraejio' do grupo de Pecheux).

4. O discurso e esludado liistorica e dinamicamente. em terraos de
configuracoes mutantes de tipos de discurso em processos dis-
cursivos, e em termos de como tais mudangas refletem e cons-
tituem processos de mudanga social mais amplos (a 'segunda
geragao' do grupo de Pecheux, a semiotica social; comparem-se
Labov e Fanshel, a 'primeira geragao' do grupo de Pecheux, a
liugiiistica critica).

5. O discurso e socialmeiite construtivo (liugiiistica critica, Pecheux,
Potter e Wetherell), constituindo os sujeitos sociais, as relates
sociais e os sislemas de conhecimento e crenga, e o esludo do
discurso focaliza seus efeitos ideologicos construtivos (Pecheux,
lingiiistica critica; compare-se Labov e Faushel).

6. A analise de discurso preocupa-se nao apenas com as relagoes
de poder no discurso (compare-se a analise da conversagao),
mas tambem com a maneira como as relagoes de poder e a luta
de poder moldam e transformam as praticas discursivas de urn a
sociedade ou instituicao ('segunda geragao' do gnipo de Pecheux;
comparem-se as abordagens nao-criticas, a lingiiistica crftica).

7. A analise de discurso cuida do funcionameuto deste na trans-
formagao criativa de ideologias e praticas como tambem do fun-
cionamento que assegura sua reprodugao (comparem-se Pecheux, a
lingiiistica critica).

8. Os textos sao analisados em lermos de uma gama diversa de as-
pectos de forma e significado (por exemplo, as propriedades do
dialogo e da estrutura textual como tambem o vocabulario e a
gramatica) pertencentes tanto as fungoes ideacionais da lingua-
gem como as interpessoais (comparem-se Potter e Wetherell,
Pecheux).

O que se busca e uma analise de discurso que focalize a varia-
bilidade, a mudanga e a luta: variabilidade enlre as praticas e hete-
rogeneidade enlre elas como reflexo sincronico de processos de
mudanga historica que sao moldados pela lula entre as forgas
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sociais. Erabora os pontos 4, 5 e 6 recebam algum apoio, espe-
cialmente nas abordagens criticas a analise de discurso que discuti
anteriormente, precisamos ir a teoria social para encoiitrar desen-
volvimentos completes e explicitos. Foucault contribui com sua
valiosa percepgao de todos eles, como argumentarei no Capftulo 2.
Entretanto, nem a tradigao critica na analise de discurso orienlada lin-
giiisticamenle nem Foucault lidam satisfatoriamente com o ponto 7 -
o modp como o discurso contribui tanto para a reprodugao como
para a transformagao das sociedades. Tal dualidade do discurso e
de importancia central no quadra teorico que apresento no Capitulo 3,
e seu negligenciamento uos escritos de Foucault e associado a fraque-
zas teoricas e metodologicas fundamentals em seu trabalho.



Capftulo 2

Michel Foucault e a analise de discurso'

Apratica do discurso revoluciouario e do discurso cientifico, nos
iiltimos dois seculos. nao n libertou dessa ideia de que as palavras sao
sopro. um murmurio externo, um hater de asas que se tern dificuldade

de ouvir no assunlo serio que e a liistoria?

Michel Foucault, A arqueohgia do saher

Foucault (em tido uma enorme influencia sobre as ciencias so-
ciais e as humanidades. e a popularizagao do conceito de discurso
e de analise de discurso como um metodo pode parcialmente ser
atribuida a essa influencia. E importaiite examinar seu trabalho em
detalhes por duas razoes. Primeiramente, a abordagem de analise
de discurso de Foucault e amplamente referida como um moclelo
pelos cientistas sociais. e a partir do inslante em que eu estou de-
fendendo uma abordagem diferente para a analise de discurso em
estudos de mudan^as sociais e culturais, a relagao entre as duas
abordagens necessita ser esclarecida. Existe um contraste principal
aqui entre uma analise de discurso textualmente (e, por conse-
guinte, lingiiisticamente) orientada (doravante abreviada para
ADTO) como a minha e a abordagem mais absfrata de Foucault.
Eu tarabem preciso dar as razoes pelas quais os cientistas sociais
deveriam considerar o uso da ADTO; no fim do capitulo, argurnenta-
rei como isso pode conduzir a analises sociais mais satisfatorias.

A segunda razao para um capitulo sobre Foucault ja foi aludi-
da: o desenvolvimento de uma abordagem para a analise de discurso

Tradugao de Celia Maria Ladeira Mota.
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que seja teoricamente adequada. tanto quanto praticameute utilizavel,
requer uma sintese da analise de discurso orientada lingiiisticamente e
a compreensao da teoria social recente sobre a lingiiagem e o discurso.
O trabalho de Foucault representa uma importante contribuigao
para uma teoria social do discurso em areas como a relagao en-
tre discurso e poder, a construe.™ discursiva de sujeitos sociais
e do conhecimento e o funcionamento do discurso na mudanga
social. Como eu destaquei no fim do Capitulo 1, essas sao areas
em que abordagens orientadas lingiiisticamente sao fracas e
nao-desenvolvidas.

No entanto, uma vez que a abordagem de Foucault para o dis-
curso e o contexto inteleclual no qua! foi desenvolvida sao tao
diferentes do meu proprio trabalho, uao se pode simplesmente
aplicar o trabalho de Foucault em analise de discurso: e, como diz
Courtine, uma questao de "por a perspectiva de Foucault para fun-
cionar" (1981: 40) dentro da ADTO e tentar operacionalizar sua
percepgao em metodos reais de analise. A proeminencia dada ao
discurso nos trabalhos iniciais de Foucaull e uma consequencia de
posigoes que ele assumiu em relagao a condugao da pesquisa nas
ciencias humanas. Ele optou por enfocar as praticas discursivas
num esforgo para ir alem dos dois principals modelos alternativos
de investigate disponfveis na pesquisa social - o estruturalismo e
a hermeneutica (Dreyfus e Rabinow, 1982: xiii-xxiii). Foucault
preocupou-se com as praticas discursivas como constitutive do
conhecimento e com as condigoes de transformagao do conheci-
mento em uma ciencia, associadas a uma formagao discursiva.

Esse contexto intelectual ajuda a explicar as principals dife-
rengas entre a analise de discurso de Foucault e a da ADTO. Em
primeiro lugar, Foucault estava preocupado, em algumas fases de
seu Irabalho, com um tipo de discurso bastante especifico - o dis-
curso das ciencias humanas, como a medicina, a psiquiatria, a eco-
nomia e a gramatica. A ADTO, por outro lado, esta preocupada,
em principio, com qualquer lipo de discurso - conversagao, discur-
so de sala de aula. discurso da mi'dia, e assira por diante. Em se-
gundo lugar, como ja indiquei, enquanto a analise de lextos de
linguagem falada ou escrita e a parte central da ADTO, ela nao e
uma parte da analise de discurso de Foucault. Seu foco e sobre as
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'condigoes de possibilidade' do discurso (Robin. 1973: 83), sobre
as 'regras de formagao', que definem possiveis 'objetos', 'rao-
daiidades enunciativas', 'sujeitos', 'conceitos' e 'estrategias' de
um tipo particular de discurso (esses termos sao explicitados a se-
guir). A enfase de Foucault e sobre os dominios de conhecimento
que sao constitufdos por tais regras.

Eu citei anteriormente a opiniao de Courtine, de que nos deve-
n'amos "por a perspectiva de Foucault para funcionar" dentro da
ADTO. A nogao da 'perspectiva de Foucauft', no entanto, pode ser
enganadora, dadas as mudangas de enfase dentro de seu trabalho.
(claramente descritas em Davidson, 1986). Em seu trabalho arqueo-
logico initial, o foco era nos tipos de discurso ('forma^oes discur-
sivas', veja adiante) como regras para a constituigao de areas de
conllecimento. Em seus ultimos estudos genealogicos, a enfase
mudou para a_§ relacoes entre conhecimento e poder. E no trabalho
dos ultimos anos de Foucault, a preocupa^ao era com a etica, ou
"como o indivfduo deve constituir-se ele proprio como um sujeito
moral de suas proprias ac.6es" (Rabinow, 1984: 352). Embora o
discurso permanec.a uma preocupagao ao longo de toda a obra, seu
stains muda, e assim mudam tambem as implica§6es para a ADTO.

Neste capitulo, eu irei primeiro explicar e avaliar as concep-
goes de discurso nos estudos arqueologicos de Foucault (especial-
mente Foucault, 1972) e. era seguida, disculirei como o stains do
discurso se allera no trabalho genealogico de Foucault (enfocando
Foucault, 1979 e 1981). O principal objetivo nessas segoes sera
identificar algumas perspectivas e percepgoes valiosas acerca do
discurso e da linguagem no trabalho de Foucault, que devem ser
integradas a teoria da ADTO e operacionalizadas em sua metodo-
logia, quando for adequado. Eu concluo, no entanto, discutindo
certas fragilidades no trabalho de Foucault, as quais limit am seu
valor para a ADTO, e como a ADTO podera contribuir para
reforcar a analise social, ate mesmo dentro da tradigao foucaultiana.
O que eu estou oferecendo, assim, e uma leitura de Foucault de um
ponto de vista especifico; explicagoes e criticas mais detalhadas e
equilibradas sao disponiveis em outras fonles"(por exemplo, Dreyfus
e Rabinow, 1982; Hoy, 1986; Fraser, 1989).
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Os trabalhos arqueologicos de Foucaiilt

Os estudos arqueologicos iniciais de Foucault (eu estarei me
referindo particularmente a Foucault, 1972) incluem as duas prin-
cipals contribuigoes teoricas sobre o discurso que precisam ser in-
corporadas a ADTO. A primeira e uma visao constitutiva do
discurso, que euvolve uma 1109,00 de discurso como ativamente
constituindo ou construindo a sociedade em varias dimensoes: o
discurso constilui os objetos de conhecimento, os sujeitos e <is
formas sociais do 'eu', as relagoes sociais e as estruturas conceituais.
Asegunda e uma enfase na interdependencia das praticas discursi-
vas de uma sociedade ou iustituigao: os textos sernpre recorrem a
outros textos con temper an eos ou historicamente anteriores e os
transformam (uma propriedade comumente referida como a inler-
textualidade de textos - ver, no Capitulo 3, o item "Pratica discursi-
va"), e qualquer tipo de pratica discursiva e gerado de combinagoes
de outras e e definido pelas suas relagoes com outras praticas dis-
cursivas (uma perspectiva reconhecida por Pecheux na primazia
que ele atribuiu ao interdiscurso - veja, no Capitulo 1. o item
"Pecheux"). Embora o foco de Foucault (.1972) seja sobre as for-
magoes discursivas das ciencias humanas, sua percepgao e transfe-
rfvel para todos os tipos de discurso.

O que Foucault entende por 'discurso' e 'analise de discurso'.
em seus trabalhos arqueologicos? Ele ve a analise de discurso
voltada para a analise de emmcJados (a tradugao usual do trances
enonces\ o que e um pouco enganador, ao insinuar que enonces sao
apenas assergoes, opostas a perguntas, ordens, ameagas, e assim por
diante). De acordo com uma formulae.ao (Foucault, 1972: 107-108).
a analise de enunciados e uma de uma serie de formas de analisar
desempenhos verbais. As demais sao "uma analise logica de pro-
posigoes, uma analise gramatical de frases. uma analise psicologica
ou contextual de formulae, oes". A analise discursiva de enunciados
nao substitui esses oulros tipos de analises, mas nao pode tambem
ser reduzida a eles. Uma consequencia e que, para Foucault, a
analise de discurso nao pode ser equiparada a analise linguistics,
nem o discurso a linguagem. A analise de discurso diz respeito nao
a especificagao das frases que sao possfveis ou gramaticais. mas a
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especificagao sociohistoricamente variavel de formagoes discursi-
vas (algumas vezes referidas como discursos), sistemas de regras
que tornam possfvel a ocorrencia de certos enunciados, e nao ou-
tros, em determinados tempos, lugares e localizacoes institucio-
nais. A concepgao de analise lingiifstica a*-qual Foucault esta
recorrendo e datada (o livro de Foucault, 1972, foi escrilo em
1969). e o tipo de regras as quais ele se refere parece ser o que os
sociolingiiistas atuantes nos anos 1970 chamaram de regras socio-
liuguisticas, regras sociais de uso da linguagem. No entanto, a
perspectiva de Foucault e muito diferente de qualquer uma encon-
trada na sociolingiiistica; parte da diferenga e a fait a de preocupa-
gao com textos de linguagem anteriormente referidos.

Uma formagao discursiva consiste de regras de formagao para
o conjunto particular de enunciados que pertencem a ela e, mais ;

especificamente, de regras para a formagao de objetos, de regras ,
para a formagao de modalidades enunciativas e posigoes do sujeito, -,
de regras para a formagao de conceitos e de regras para a formagao j
de estrategias (Foucault, 1972: 31-39). Essas regras sao conslitufdas
por combinagoes de elementos discursivos e nao-discursivos
anteriores (exemplos sao fornecidos a seguir), e o processo de
articulagao desses elementos faz do discurso uma pratica social
(Foucault usa a expressao pratica discursiva). Eu discutirei cada
tipo de regra apresentando um resutno da posigao de Foucault e
indicagao breve de seu interesse e suas implicagoes potenciais para
a analise de discurso.

A formacao dos objetos

A percepgao essencial no que diz respeito a formagao de
objetos e que os objetos do discurso sao constitufdos e transfor-
mados em discurso de acordo com as regras de uma formagao dis-
cursiva especifica. ao contrario de existirem iudependentemeiite e
simplesmente serem referidos on discutidos dentro de um discurso
particular. Por objetos, Foucault entende objetos de conhecimento,
as entidades cjue as disciplinas particulares ou as ciencias reconlie-
cem dentro de seus campos de interesse e que elas tomam como
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alvos de investigac,ao. (Esse sentido de objetos pode ser estendido
para alem de disciplinas ou cie"ncias formalmente organizadas para
as entidades reconhecidas na vida comum.) Foucault da o exemplo
da constituigao da loucura como um objeto no discurso da psico-
patologia, a partir do seculo XIX em diante; outros exemplos po-
deriam ser a constituicao de nacao e raca. ou liberdade e empresa
(ver Keat e Abercrombie, 1990) no discurso contemporaneo da
mi'dia e da polftica, ou de letramento no discurso educacional. De
acordo com Foucault. "a doeuga mental foi constituida por tudo o
que foi dito em todos os enunciados que a nomeavara, dividiam,
descreviam, explicavam...1' (1972: 32). Alem do mais, a loucura
nao e um objeto estavel, mas esta sujeita a transformagoes contj-
nuas, tanto entre formacoes discursivas, como dentro de uma dada
formacao discursiva. Isso significa que uma formagao discursiva
precisa ser definida de tal forma que permita a transformacjio de
seus objetos, e Foucault sugere que "a unidade de um discurso e
baseada nao tanto na permanencia e na singularidade de um objelo
quanto no espaco no qual varios objetos emergem e sao continua-
mente transformados" (1972: 32).

F-'Tfc. O que e de maior significance aqui para a analise de discurso e
a visao de discurso como constitutiva - contrihuindo para a produ-
cao, a transformagao e a reprodugao dos objetos (e, como veremos
logo, dos sujeitos) da vida social. Isso implica que o discurso tern
uma relacjio ativa com a realidade, que a linguagem significa a
realidade no seutido da coiistruc.no de significados para ela, em vez
de o discurso ter uma relac,ao passiva com a realidade, com a l in-
guagem meramente se referindo aos objetos. os quais sao lidos

-como dados na realidade. A visao referenda] do relacionamento
entre linguagem e realidade tern sido geralmente pressuposta pela
linguistica e pelas abordagens da analise de discurso baseadas na
lingiiistica.

O espaco a que Foucault se refere aqui e definido para uma
dada form.ac.ao discursiva em termos de relac.ao; uma relagao entre
"instituicoes. processos sociais e economicos, padroes de corn-
portamento, sistemas de uormas, tecnicas, tipos de classificac,ao.
modos de caracterizagao" especificos (1972: 45); uma relacao que

\
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constitui as regias de formacao para os objetos. Usando o exemplo
da psicopatologia, Foucault escreve:

Se, em um perfodo particular na histdria de nossa sociedade, o
dclinqiiente foi psicologizado c patologizado, se um comporla-
mento criminal pode dar origein a toda uma serie de objetos de
conhecimento (homicidio (e suicfdio), crimes passionals, ofen-
sas sexuais. certas formas de roubo, vadiagem), isso foi porque
um grupo de relacoes particulars foi adotado para usn no dis-
curso psiquiatrico. A relagao entre pianos de cspecificagao.
como categorias penais e grans reduzidos de responsabilidade, e
pianos de caracteriza^ao psicologica (faciiidades. aptidoes,
graus de desenvolvimento ou involucao. diferentes formas de
reacao ao ambiente. lipos de carater, se adquiridos ou lieredilarios).
A relacao entre a autoridade da decisao medica e a autoridade
da decisao judicial... A relacao entre o filtro tbrmado pelo interro-
gatorio judicial, a informac.ao policial, a invcstigagao, e todo o
maquinario de intbrma^ao judicial, e o fi l tro tbrmado pelo
questionario medico, exames clinicos, a procura por anteceden-
tes e explicates biograficas. A relagao entre a famflia, as nor-
mas sexuais e penais de comportamento dos indivfduos c a
tabela de sintomas patoldgicos e doenc.as das quais elas sao si-
nais. A relacao entre confiname'nto terapeutico no hospital... c
confinamento piinitivo na prisao... (1972: 43-44)

Foucault sugere que uma formacao discursiva constitui obje-
tos de forma altamente limitada. na qua! as restricoes sobre o que
ocorre dentro de uma formacao discursiva sao uma funcao das re-
lac.6es interdiscursivas entre as formacoes discursivas e das rela-
^oes entre as praticas discursivas e nao-discursivas que compoem
tal formac.ao discursiva. A enfase nas relacoes inferdiscursivas tern
importantes implicacoes para a analise de discurso, ja que poe no
centro da agenda a investigac,ao sobre a estruturagao ou articulacao
das formacoes discursivas na relagao umas com as outras, dentro
do que eu chamarei, usando um termo foucaultiano, ordens de dis-
curso institucionais e societarias — a totalidade de praticas discur-
sivas dentro de uma institui^ao ou sociedade, e o relacionamento
entre elas (ver Fairclough, 1.989a: 29, e Capflulo 3, item "Pratica
discursiva", adiante). A visao de que a articulacao de ordens de
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discurso e decisiva para a constituicao de qualquer formacao dis-
cursiva, e que deve, por isso, ser um foco central na analise de
discurso, e expressa de forma variada no trabalho de Pecheux
(em seu conceito de interdiscurso: ver Capitulo 1), Bernstein (1982) e
Laclau e Mouffe (1985).

A forma^ao de inodalidades enunciativas

A principal tese de Foucault com respeito a formacao de mo-
dalidades enuncialivas e a de que o sujeito social que produz um
euunciado nao e uma entidade que existe fora e independente-
mente do discurso, como a origem do enunciado (seu autor/sua
autora), mas e, ao contrario, uma funcjo do proprio enunciado.
Isto e, os enunciados posiciouam os sujeitos - aqueles que os pro-
duzem, mas lambem aqueles para quern eles sao dirigidos - de
formas particulares, de modo que "descrever uina formulacao
como euunciado nao consiste em analisar a relacjto entre o autor e
o que eJe diz (ou quis dizer, ou disse sem querer), mas em deter-
minar que posigao pode e deve ser ocupada por qualquer indivkluo
para que ele seja o sujeito dela" (1972: 95-96).

Essa visao da relacao entre sujeito e enunciado e elaborada
por meio de uma caracterizacao de formacoes discursivas consti-
tuidas por configurates particulares de modalidades enunciativas.
Modalidades enunciativas sao tipos de atividade discursiva, como
descricao, formacao de hipoteses, formulagao de regulacoes, ensi-
no, e assim por diante, cada uma das quais tern associadas suas
proprias posicoes de sujeito. Assim. por exemplo, o ensino como uma
atividade discursiva posiciona aqueles que fazem parte como pro-
iessor(a) on aluno(a). Como no caso de objetos, as regras de formacao
para as modalidades enunciativas de uma formacao discursiva
particular sao constituidas por um complexo grupo de relates.
Foucault resume isso para o discurso clinico:

Sc, no discurso clinico. o medico e alternadamente o soberano
questionaclor direto, o oiho que observa. o dedo que toca, o 6r-
gao que deci f ra sinais. o ponto no qual descricoes previamcnte
formuladas sao inlegradas, o tecnico de laboratorio. isso e por-
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que um complete grupo de relacoes e envolvido... entre diversos
clementos distintos, alguns dos quais dizem respeito ao status
dos medicos, outros aos lugares institucional e tecnico (hospital,
laboratorio, pratica privada, etc.), de onde eles falam, ou ainda
de acordo com sua posicao como sujeitos que percebem. obser-
vam, d esc re vein, ensinam, etc. (1972: 53).

Essa articulacao de modalidades enunciativas e historicamente
especifica e aberta a mudan^a historica; a aten^ao as condigoes
socials sob as quais tais articuJacoes sao transform ad as e aos me-
canismos de sua Iransformacao sao uma parte significativa da pes-
quisa sobre a mudanca discursiva em rela^ao a mudanca social
(ver Capitulo 3, item "Mudanca discursiva", e Capitulo 7, adiante).
De preferencia a postulagao de um 'sujeito da medicina' unitario,
que daria coerencia a essas varias modalidades enunciativas e po-
sigoes de sujeito, Foucaull sugere que essas varias modalidades e
posigoes manifestam a dispersao ou fragmentacao do sujeito. Em
outras palavras, um(a) medico(a) e constituido(a) pela configura-
cao de modalidades enunciativas e posicoes de sujeito que e reas-
segurada pelas regras correntes do discurso medico. 0 trabalho de
Foucault e uma grande contribuicao para o descentramento do sn-
jeito social nas recentes teorias socials (ver Henriques el ctl.,
1984), para a visao do sujeito constituido, reproduzido e transfor-
mado na pratica social e por meio dela, e para a visao do sujeito
fragmentado.

O que e de particular significagao no presente contexto e que
Foucault atribui um papel fundamental para o discurso na consti-
tuigao dos sujeitos socials. Por implicacao, as questoes de subjeti-
vidade, identidade social e dominio do eu devem ser do maior
interesse nas teorias de discurso e linguagem, e na analise discur-
siva e linguistica. De fato, eles tern recebido muito pouca atenyao
na principal corrente linguistica, ou mesmo na analise de discurso
linguistica e textualmente orienlada, na sociolinguistica, ou na
pragmatica linguistica. Essas disciplinas academicas tem quase
sempre mantido o lipo de visao pre-social do sujeito social, o que
tem sido largamente rejeitado em recentes debates sobre a subjeti-
vidade. De acordo com essa visao, as pessoas enlram na pratica e
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na interac,ao social com identidades socials que sao pre-formadas,
as quais afelam sua pratica, mas nao sao afetadas por ela. Em ter-
mos da linguagem, e largamente admitido nessas disciplines que a
identidade social da pessoa afetara a forma como ela usa a lingua-
gem, mas ha pouca percepc,ao do uso de linguagem - praticas
discursivas - afetando ou moldando a identidade social. A subjeli-
vidade e a idenlidade social sao questoes secundarias uos esludos
de linguagem. geralmente nao indo alem de teorias de expressao e
significado expressive: a identidade (origem social, genero, classe,
atitudes, crengas, e assim por dianle) de um(a) falaute e expressa
nas formas lingiiisticas e nos significados que ele(a) escolhe.

Ao contrario disso, adotarei a posic.ao de Foucault de localizar
a questao dos efeitos da pratica discursiva sobre a identidade social
no centre da ADTO, teorica e metodologicamente. Essa visao tern
consequencias significativas para a rewind icagao de a analise de
discurso ser um metodo principal de pesquisa social: uma teoria
expressiva da subjetividade no discurso permite que ele seja con-
siderado como uma dimensao secundaria da pratica social, ao
contrario de uma teoria constitutiva. No entanto, existem impor-
tantes limitacoes. A insistencia de Foucault sobre o sujeito como
um efeito das ibrmagoes discursivas tern um sabor pesadamenle
eslruturalista. que exclui a agenda social ativa de qualquer sentido
significativo. Isso e insatisfatorio, por razoes que demonstrarei na
sec.ao final. A posicao sobre o discurso e a subjetividade que eu
defenderei no Capftulo 3, item "Ideologia", e dialetica, que considera
os sujeitds sociais mofdados pelas praticas discursivas, mas tam-
bem capazes de remodelar e reestruturar essas praticas.

A formafao de conceitos

Por 'conceitos', Foucault entende a bateria de categories, ele-
mentos e tipos que uma disciplina usa como um aparato para tratar
seus campos de interesse: ele da o exemplo de sujeito, predicado,
substantive, verbo e palavra como conceitos de gramatica. Mas,
como no caso de objetos e modalidades enunciativas, uma formacao
discursiva nao define um conjunto unilario de conceitos estaveis
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com relacoes bem definidas entre si. Ao contrario, o quadro e de
configurates rautaveis de conceitos em transformac.ao. Foucault
propoe abordar a formac.ao de conceitos dentro de uma formagao
discursiva por meio de uma descric.ao de como e organizado o
'campo de enunciados' a ela associado, dentro do qua! seus con-
ceitos 'surgiram e circularam'. Essa estrategia da origem a uma
rica explicacjo (1972) dos diferentes tipos de relagao que podem
existir uos textos e entre eles. Isso e iitil no desenvolvimento de
perspectivas intertextuais e interdiscursivas na ADTO, particular-
mente porque essas perspectivas tern recebido pouca aten^ao na
lingufstica ou na analise de discurso orientada lingiiisticamenle.

Dentro do 'campo de enunciados' de uma formac.ao discursiva
existem relagoes em varias dimensoes. Uma classe de re1ac,6es e
entre os enunciados de um texto particular, como, por exemplo. as
relagoes de sequencia e dependencia. Foucault se refere a "varias
estruturas retoricas, de acordo com as quais grupos de enunciados
podem ser combinados (como sao ligadas describees, deduc,6es, de-
finigoes, cujo encadeamento caracteriza a arquitetura de um texlo)"
por meios que dependem da formagao discursiva (1972: 57). Tais
relagoes intratextuais tern sido investigadas mais recentemente na
lingiiistica de texto. Outras relagoes sao interdiscnrsivas, referen-
tes a rela^ao entre diferentes formac,6es discursivas ou diferentes
textos. As relayoes interdiscursivas podem ser diferenciadas con-
forme pertengarn a campos de presenca. concomitancia ou memoria.
Foucault define um campo de presenca como "todos os enunciados
formulados noutro lugar e aceitos no discurso, reconhecidos como
verdadeiros, envolvendo uma descrigao exata, um racioci'nio bem
fundamentado. ou uma pressuposigao necessaria", como tambem
"os que sao criticados, discutidos, julgados... rejeiiados ou excluf-
dos" (p. 57-58), explicita ou implicitamente. Um campo de concomi-
tancia consiste mais especificamente de enunciados originados em
diferentes formagoes discursivas e esta ligado a questao das rela-
coes entre as formac,6es discursivas. Finalmente. um campo de
memoria consiste de enunciados "que nao sao mais aceilos ou dis-
cutidos", por meio dos quais "relacoes de filiac.ao, genese, trans-
form agao, continuidade e descontinuidade historica podem ser
estabelecidas" (p. 98-99). Foucault acrescenta as relagoes de um
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enunciado com "todas as formulates cuja possibilidade subse-
qiiente e determinada por ele", e aquelas cwjo stains (por exemplo.
a literatura) o enunciado coraparlilha.

Foucaull resume essa perspectiva na afirmagao de que "nao
pode existir enunciado que de uma forma ou de oulra nao realize
novamente outros enunciados" (1972: 98). Seu tratamento das
relagoes entre os enunciados e reminiscenle dos escritos sobre
genero e dialogismo de Bakhtin (1981. 1986). os quais Kristeva
introduziu para o piiblico ocidenlal com o conceito de intertextua-
lidade (1986a: 37). E corno eu observei anteriormenle. Pecheux
adota uma perspectiva semelhante ao dar primazia ao interdiscurso
em sua teoria do discurso. Embora as distingoes entre os varies
tipos de relagao em Foucault nao sejam sempre claras, o que ele
esta fornecendo aqui e a base para uma investigagao sistematica
das relagoes nos textos e nos tipos de discurso e entre eles. Farei
uma distingao entre intertextualldade, relacoes entre textos, e in-
terdiscursividade. relagoes entre formagoes discursivas ou. mais
genericamente, entre dit'erenles tipos de discurso (ver Capifulo 4,
item "Intertextualidade manifesta", adiante). A interdiscursividade
envolve as relagoes entre outras formagoes discursivas que, de
acordo com Foucault, constituent as regras de formagao de uma
dada formagao discursiva (veja as segoes anteriores sobre a forma-
gao de objetos e modalidades enunciativas).

Ao disculir as relagoes dos campos de enunciados, Foucault
(1972: 97-98) faz alguns comentarios valiosos sobre a nncao de
contexto, e especificamente sobre como o contexto situacional de urn
enunciado (a situagao social na qual ele ocorre) e seu contexto
verbal (sua posiciio em relagao a outros enunciados que o prece-
dem e o seguem) determinam a forma que ele toma e o modo pelo
qual e interpretado. Trata-se de urn lugar comura na sociolingiifstica
que os enunciados (ou 'falas') sao assim delerminados. A observa-
cao adicional importante que Foucault faz e que a relagao entre a
fala e seu contexto verbal e situacional nao e transparente: a forma
como o contexto afeta o que e dito ou escrito, e como isso e inter-
pretado, varia de uma formagao discursiva para outra. Por exem-
plo, os aspectos da identidade social c!o(a) falante, tais como
genero social, etnia ou idade, que provavelmente afetam de modo
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substancial as formas e os significados numa conversagao, podem
ter pouco efeito numa conierencia de biologos. Novamente, o falo
de que a fala de um(a) participante aparega imediatamente depois
de uma pergunta de outro pode constituir uma pista forte para to-
mar a fala como resposta a perguuta num interrogators mais do
que numa conversagao casual. Nao se pode, portanto, simples-
mente apelar ao contexto para explicar o que e dito ou escrito ou
como e interpretado, como muitos lingiiistas fazem na sociolin-
guistica e na pragmatica: e preciso vollar atras para a formagao
discursiva e para a articulagao das formagoes discursivas nas ordens
de discurso para explicar a relagao contexlo-texto-sigmficado.

A formagao de estrategias

As regras de formagao discutidas ate aqui constituent um
campo de possibilidades para a criagao de teorias, temas ou o que
Foucault chama de estrategias, nem todas elas realmente realiza-
das. As regras para a formagao de estrategias determinam quais
possibilidades sao realizadas. Elas sao constitmdas por uma com-
binacao de restrigoes interdiscursivas e nao-discursivas sobre pos-
sfveis estrategias (1972: 66-70). Foucault sugere, por exemplo, que

o discurso cconomico, no penodo classico, c definido por um
certo modo conslante de relacionar possibilidades de sistemati-
zayao interior a um discurso, outros discursos que sao exteriore.s
a esse. e a um campo complete nao-discursivo de pralicas,
apropriagao, inleresses c desejos (1972: 69).

Note a reiteragao aqui de relagoes interdiscursivas como
restrigoes sobre uma formagao discursiva. Foucault nola que pos-
si'veis relacionamentos entre discursos incluem analogia, oposicao.
complementaridade e 'relagoes de delimitagao mutua1 (p. 67).

A discussao das restrigoes nao-discursivas aqui e o mais
proximo que Foucault chega, uesse primeiro trabalho, ao reconhe-
cimento de que o discurso e determinado 'de fora': a posigao
predominante tomada sobre a relagao eiilre a pratica discursiva e
nao-discursiva sugere, ao contrario, que a primeira tern primazia
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sobre a ultima. Foucaull refere-se primeiro a fungao do discurso
num campo de praticas nao-discursivas, tal como "a fungao
exercida pelo discurso economico na pratica do capitalismo emergen-
te" (1972: 69); segundo, para as 'regras e processes de apropriagao'
do discurso, no sentido de que o 'direito de falar' e a 'babilidade
para entender', tanto quanlo o direito de recorrer ao "corpus de
enunciados ja formulados", sao desigualmente distribuidos entre
grupos sociais (p. 68); terceiro, para

as posit^des possiveis de desejo em relafao ao discurso: o dis-
curso pode de fato scr o lugar para uma represenlagao ilusoria.
um elemento de simbolizagao, uma forma do proihido. um ins-
Irumenlo de satisfacao derivada (p. 68. italicos de Foucault).

Foucault associa as regras para a formacao de estrategias com
a materialidade dos enunciados. As restrigoes nao-discursivas refe-
ridas no paragrafo anterior estabelecem relagoes entre os enuncia-
dos e as institutes. Por materialidade de um enunciado, Foucault
entende nao sua propriedade de ser proferido num tempo ou lugar
particular, mas o fato de ter um status particular em praticas insti-
tucionais especificas.

Da arqueologia a genealogia

Eu ja me referi as mudangas de foco no curso do trabalho de
Foucault. Minha preocupagao agora e com a transigiio da arqueo-
logia a genealogia e suas implicates para a concepgao de discurso
em Foucault.

Foucault da a seguinte explicagao sucinta sobre a relagao entre
arqueologia e genealogia:

A 'verdade' dcvc ser compreendida como um sisteiua dc proce-
dimentos ordenados para a produc.ao, regulamenta^ao. distribui-
gao, circulate e operagao de enunciados.

A 'verdade' esta vinculada a uma relac.ao circular com os
sistcmas dc poder que a produzem e sustentam c com os efcitos
de poder os quais ela induz e os quais a cstcndem. Um 'regime'
dc verdade (Rabinow, 1984: 74).
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A primeira proposigao e, eu espero, um sumario reconhecivel
da arqueologia como esbocei anteriormente. A segunda mostra, em
resumo, o efeito da genealogia sobre a arqueologia: ela acrescenta
o poder, ou, nas palavras de Davidson, seu foco esta nas "relagoes
mutuas entre sistemas de verdade e modalidades de poder"
(1986: 224). A transicao para a genealogia representa uma des-
centragao do discurso. Enquanto em Foucault (1972) a inteligibili-
dade dos sistemas de conhecimento e verdade era atribufda a
regras do discurso, concebidas como autonomas - e, de fato, a re-
Jagao entre praticas nao-discursivas e discursivas era regulamenta-
da aparentemente por essas regras - no principal estudo
genealogico de Foucault, Discipline! e poder (1979), o discurso e
secundario aos sistemas de poder.

Ao mesmo tempo, no entanto, a visao da natureza do poder
nas sociedades modernas que Foucault desenvolve em seus estudos
genealogicos (ver Fraser, 1989) localiza o discurso e a linguagem
no coragao das praticas e dos processos sociais. O carater do poder
nas sociedades modernas esta ligado aos problemas de controle das
populates. O poder e implfcito nas praticas sociais cotidianas.
que sao distribuidas universalmenle ern cada nivel de todos os
dominios da vida social e sao constantemente empregadas; alem
disso. o poder "e toleravel somente na condigao de que mascare
uma grande parte de si mesmo. Seu sucesso e proporcional a sua
habilidade para esconder seus proprios mecanismos" (1981: 86).
O poder nao t'unciona negativamente pela dominagao forgada dos
que Ihe sao sujeitos; ele os iucorpora e e produtivo no sentido de
que os molda e reinstrumentaliza, para ajusta-los a suas uecessida-
des. O poder moderno nao foi imposto de cima por agentes coleti-
vos especfficos (por exemplo, classes) sobre grupos ou indivfduos;
ele se desenvolveu debaixo em certas microtecnicas (tal como o
exame em seu sentido medico ou educacional: ver adiante), as
quais emergiram em instiluigoes, como os hospitais, as prisoes e as
escolas no principio do periodo moderno. Tais tecnicas implicam
uma relagao dual entre poder e conhecimento na sociedade mo-
derna: por um lado, as tecnicas de poder sao desenvolvidas na base
do conhecimento que e gerado, por exemplo, nas ciencias sociais;
por outro lado, as tecnicas sao muito relacionadas ao exercicio de
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poder no processo de aquisigao de conhecimento. Foucault cunlia
o terrao biopoder para se referir a essa forma moderna de poder,
que emergiu no seen I o XVII: o biopoder "trouxe a vida e sens
mecanismos para o terreno dos calculos explicitos e tomou o co-
nhecimento/poder um agente de transformagao da vida humana"
(1981: 143).

Essa concepcao de poder sugere que o discurso e a linguagem
sao de importancia central nos processes sociais da sociedade mo-
derna: as praticas e as tecnicas que Foucault enfatiza tanto - a en-
trevista, o aconselhamento, e assim por diante - sao em grau
significative pralicas discursivas. Assim, aiialisar as insrituigoes e
as organizagoes em termos de poder significa entender e analisar
suas praticas discursivas. Mas a visao de poder de Foucault impH-
ca nao apenas raaior atencfio ao discurso na analise social, mas
tambem maior atengao ao poder na analise de discurso; tais ques-
toes sobre discurso e poder nao surgem nem nos estudos arqueolo-
gicos de Foucault, nem em abordagens linguisticamente orientadas
da analise de discurso. Como Shapiro aponta:

Foucault leva a conexao linguagem-polffica a um til to ni'vel tie
abstrac.ao. o que nos permite i r aleni das permutas de poder l i n -
giiisticamente refletidas entre pessoas e grupos para uma analise
das cstrufuras denlro dasquais elas sao empregadas(198J: 162).

Algumas dessas questoes sao levantadas pelo proprio Foucault
num estudo (1984) que explora varies procedimentos mediante os
quais as praticas discursivas sao socialmente controladas e restrin-
gidas:

em cada sociedade, a produgao dc discurso e imcdiatamcnfc
controlada, selecionada, organizada e rcdistribufda por um ccrto
numero de procedimentos, cujo papel e tutelar sens poderes e
perigos, domesticar suas casualidades, escapar da sua pondera-
vel, formidavel matcrialidade (p. 109).

Entre os 'procedimentos' que Foucault examina estao restricoes
sobre o que pode ser dito, por quern, e em que ocasioes; oposigoes
entre os discursos de razao e loucura, enlre discurso verdadeiro e
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falso; efeitos de atribuicoes de autoria, limites entre disciplinas,
atribuicao de status canonico para certos lextos; e restricts sociais ao
acesso a certas praticas discursivas - com relagao a isso, Foucaull
nota que "qualquer sistema de educagao e uma forma politica de
manutengao ou modificagao da apropriacao de discursos e dos co-
nhecimentos e poderes que eles carreganr' (p. 123). Uma enfase
significativa em Foucault (1984) e sobre a luta de poder em torno
da determinagao das praticas discursivas: "O discurso e nao apenas
o que traduz as lutas ou os sistemas de dominacao, mas e a coisa
para a qual e pela qual a luta existe, o discurso e o poder a ser to-
rnado" (p. 110).

A passagem da arqueologia para a genealogia envolve uma
mudanga de enfase em termos da qua! as dimensoes do discurso
recebem proeminencia. Enquanto as formagoes discursivas de
Foucault (1972) sao caracterizadas em termos de disciplinas parti-
culares (por exemplo, os discursos da psicopatologia, da economia
politica e da historia natural, embora Foucault resists a ideia de
uma simples correspondencia entre discursos e disciplinas). as ca-
tegorias salientes do discurso em Foucault (1979, 1981) sao de um
carater mais generico (por exemplo, a entrevista e o aconselha-
mento, como praticas discursivas associadas respectivamente ao
que Foucault chama exame e confissao: ver adiante). Isto e, elas
assinalam varias formas de interagao que sao eslrtlturadas de forma
particular e envolvem con juntos especificos de participantes (por
exemplo, entrevistador(a) e eutrevistado(a)). Essas interagoes po-
dem ser usadas em varias disciplinas ou instjtuigoes e sao assim
compativeis com varias formagoes discursivas (assim, existem en-
trevistas medicas, sociologicas, de emprego e da mfdia). O con-
traste para alguns escritores e entre discursos e generos (ver Kress,
1988. e, no Capftulo 4, o item "Interdiscursividade").

As duas principals tecnologias de poder analisaclas por Foucault
sao a disciplina (o exame como sua tecnica nuclear, Foucault, J979) e
a confissao (Foucault, 1981). Uma surpreendenle preocupagao bii-
sica e inicial da analise genealogies e como as tecnicas trabalham
sobre os corpos, isto e, como elas at'etam as formas normalizadas
detalhadas de controle sobre as disposigoes, os habitos e os niovi-
mentos do corpo que sao discerniveis nas sociedades modernas.
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Embora a explicagao da confissao em Foucault seja mais ex-
plicitamente discursiva do que a sua explicagao do exame (ele se
refere a primeira como uma 'forma discursiva' tanlo quanto um
'ritual de discurso'). eu sugeriria que ambos sao claramente associa-
dos com generos particulares de discurso. No caso do exame, eles
incluiriam o exame medico,, o exame educacional e muitas varie-
dades de entrevistas. No caso da coufissao, incluiriam nao somente
a confissao religiosa, mas tambem discursos terapeuticos e varie-
dades de aconselhamenlo. Um dos temas de Foucault e como a
confissao ganhou status cientrfico no seculo XIX, e ele nota, em
relagao a isso, que o exame e a confissao foram combinados no
interrogators, no questionario exato e na hipnose.

As tecnicas de poder as quais Foucault confere alengao sao
relevantes para os tipos de discurso que se tornaram evidentes na
sociedade moderna e que parecem estar intimamente associados
aos seus modos de organizagao social e valores culturais. Esses
generos culturalmente evidentes, especialmeute a entrevista e o
aconselhamento, e aqueles associados com a adminislragao e a pu-
blicidade, aparentam estar colonizando as ordens de discurso de
varias instituigoes e organizacoes conlemporaneas. Nesse processo,
eles tern sofrido uma expansao dramatica de fungoes, a medida que
atravessaram os limites entre as institutes, gerando muitos subti-
pos e variantes (aconselhamento terapeutico, educacional, do emprego
e do(a) consumidor(a), por exemplo). A entrevista e o aconselha-
mento representam respeclivamente generos de objetifkacao e
subjelivagao. correspoudentes a tecnica de objetificagao do exame
e a tecnica de subjetivagao da confissao. e os modos de discurso
que burocraticamente manipulam as pessoas como objetos, por um
lado, e os modos de discurso que exploram e dao voz ao 'eu' pare-
cem ser dois focos da ordem de discurso moderna.

A esse respeito, a perspectiva genealogica de Foucault aponta
direcoes de pesquisa do discurso que sao importantes para os
objetivos deste livro: a investigagao das transformac/ies historicas
nas praticas discursivas das ordens de discurso e suas relagoes com
os processes mais amplos de mudanga social e cultural (ver, no
Capitulo 3, o item "Mudanga discursiva". e o Capftulo 7, a seguir).
Existem importantes quesloes de causalidade aqui: ate que ponto
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as mudangas discursivas constituem essas mudangas sociais ou
culturais mais amplas, contrariamente a serem meros reflexos de-
las? E, portanto, ate onde os processes mais amplos de mudanc.a
podem ser pesquisados por meio da analise de praticas discursivas
em mutagao? Existe tambem a questao de quao difundidos e efeti-
vos sao os esforgos conscientes de agentes institucionais para ge-
rar mudangas nas praticas discursivas, com base na pesquisa
cientifica social (por exemplo, nas tecnicas de entrevista), fre-
qiientemente simulando as praticas discursivas de conversagao in-
formal da esfera privada em dominios publicos na base de calculos
de sua eficiicia (por exemplo, pondo os entrevistados a vontade) e
treinando pessoal da instituigao em novas tecnicas discursivas.
Eu me refiro a esse processo de intervengao como a 'tecnologiza-
gao do discurso': o proprio discurso e agora largamenle sujeito
as tecnologias e as tecnicas identificadas por Foucault como as
modernas tecnicas de poder (veja mais no Gipimlo 7, item 'Tecnolo-
gizagao", a seguir).

Foucault e a analise de discurso textualmente orientada

As principais percepcoes sobre o discurso que eu identifiquei
no trabalho de Foucault podem ser resumidas como se segue. Em
seu trabalho arqueologico initial, existem duas afirmagoes de im-
portancia particular:

1. a natureza constitutiva do discurso - o discurso constitui o so-
cial, como tambem os objetos e os sujeitos sociais;

2. a primazia da interdiscursividade e da intertextualidade - qual-
quer pratica discursiva e definida por suas relagoes com outras
e recorre a outras de forma complexa.

Tres outros pontos substantivos emergem do trabalho genealogico
de Foucault:

3. a natureza discursiva do poder - as praticas e as tecnicas do
biopoder moderno (por exemplo. o exame e a confissao) sao em
grau significativo discursivas;



82 Norman Fairclough

4. a natureza poh'tica do discurso - a luta por poder ocorre tanto
no discurso quanto subjacente a ele;

5. a natureza discursiva da mudanca social - as pralicas discursi-
vas em mutacao sao um elemenlo importante na mudanca social.

Esse constitui um rico coiijunto de afirmacoes e hipoteses teo-
ricas para tentar incorporar e operacionalizar na ADTO.

Existem. no entanto, certas dificuldades para a ADTO no tra-
balho de Foucault, tais como sua negligencia para com a analise
textual e sua visao constitutiva do discurso. O proposito dessa se-
cao final e discutir essas dificuldades e indicar os ponlos em que a
ADTO nao deveria seguir Foucault.

Como eu iudiquei anteriormente, um contraste essencial entre
Foucault e a ADTO e que a analise de discurso de Foucauh nao
inclui a analise discursiva e lingiifstica dos textos reais. Porem, a in-
clusao de tal analise pode ser um meio de superagao de certas fra-
quezas que os comentadores tern encontrado nos trabalhos de
Foucault. Eu nao estou sugerindo uma reducao da analise de dis-
curso a analise textual on linguistica. A questao e antes se a
analise incluiria instancias concretas de discurso. Quando elas
sao incluidas na ADTO, elas seriam sujeitas nao apenas as formas
lingiiisticas de analise textual, mas a analise em tres dimensoes:
analise do texto, analise dos processes discursivos de producao e
interpretacao textual (incluindo a questao de quais tipos e generos
de discurso sao tornados e como eles sao articulados) e analise so-
cial do evento discursivo, em termos de suas condicoes e efeitos
socials em varies niveis (situacional. institutional, societario).
(Ver, tambem, o Capitulo 3, item "Discurso", a seguir). Assim, o
que eu defendo e a analise textual em conjuncao com outros tipos
de analise, e a principal questao e se exemplos especificos (e tex-
tos) seriam analisados.

As fraquezas relevantes no trabalho de Foucault tern a ver
com as concepgoes de poder e resistencia, e com questoes de luta e
mudanca. Foucault e acusado de exagerar a extensao na qual a
maioria das pessoas e manipulada pelo poder; ele e acusado de nao
dar bastante peso a contestacao das praticas, as lutas das forgas
sociais entre si, as possibilidades de grupos dominados se oporem
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a sistemas discursivos e nao-discursivos dominautes, as possibili-
dades de propiciar a mudanca nas relagoes de poder mediaute a
luta, e assim por diante (Lecourt, 1972: Macdonell, 1986). Nao e
que Foucault ignore tais questoes: ele esta interessado na mudatiga,
por exemplo, quando dedica todo um capitulo (Foucault, 1972) a
mudanc.as e transformacoes, em que eufatiza com vigor que as re-
gras de formacoes discursivas definem nao objetos e conceitos
estaticos, mas os campos de suas possiveis transformacoes. E, em
Foucault (1982), ha uma discussao detalhada das formas de luta.
Mas na totalidade de seu trabalho e nas analises principals, a im-
pressao dominante e a das pessoas desamparadamente assujeitadas
a sistemas imoveis de poder. Foucault certamente insiste que o po-
der necessariamente acarreta resistencia, mas ele da a impressao de
que a resistencia e geralmente contida pelo poder e nao represenla
ameaga. Isso pareceria aconlecer assim, por exemplo, no que Fou-
cault chama de 'discurso reverse' da homossexualidade, A preo-
cupagao com a homossexualidade nos discursos da psiquiatria e
da jurisprudencia do seculo XIX resultou em que a homossexua-
lidade comegasse a "falar em seu proprio nome... frequentemente
no mesmo vocabulario, usando as mesmas categorias pelas quais
era desqualificada na medicina" (1981: 101). Esse e, assim, um
discurso de resistencia que nao vai alem dos parametros de sua
formagao discursiva.

Esses problemas parecem estar ligados a ausencia de um con-
ceito de pratica nas analises de Foucault, abrangendo a ausencia do
texto e da analise textual. Por pratica eu entendo os exemplos reais
das pessoas que fazem. dizem ou escrevem coisas. Foucault (1972).
de fato, refere-se a pratica, quando introduz o conceito de pratica
discursiva, mas ele a define de forma confusa como regras que
subjazem a pratica real: uma pratica discursiva e "um sistema de
regras anonimas, historicas" (p. 117). Em outras palavras, a pratica
e reduzida ao seu inverse, a estruluras, usando esse termo no lolo
sensu dos recursos que sao subjacentes e necessaries para a pralica
(tanto quanto sao produtos dela). Parece ser sempre as estruturas
que estao em foco, sejain as regras de formacao de Foucault
(1972), ou as tecnicas, tais como o exame em Foucault (1979).
Contudo, Foucault naturalmente propoe que esta falando sobre a
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pratica: seu foco sobre as estruturas pretende explicar o que pode
acontecer e o que acontece realraente.

A suposigao questionavel e se podemos extrapolar da estrulura
para a pratica, se podemos chegar a conclusoes sobre a pratica sem
analisar diretamente suas iustancias concretas, bem corao os tex-
tos. Isso pareceria implicar, por exemplo, ser a pratica considera-
velmente mais uniforme do que nos temos razoes para acreditar;
que a extensao e as formas nas quais a pratica e determinada pelas
estruturas sao menos variaveis do que aparentariam ser; e que a
determinac.ao de quais regras ou conjuntos de regras sao postas em
pratica e mais objetiva do que e realmente. Em sintese, o que falta
e um sentido de que a pratica tern propriedades proprias, as quais:
(i) nao podem ser reduzidas a implementacao de estruturas; (ii)
exigem que a forma como as estruturas figuram na pratica nao
pode ser tomada como tacita, mas tem de ser determinada; e (iii)
em ultima analise, isso ajuda a raoldar as estruturas.

Existe vjma ausencia a mais, associada a esse foco nas estrutu-
ras: a dos mecanismos detalhados de mudanca. Como as estruturas
se tornaram o que sao? Como fazer para as estruturas serem dife-
rentes? Como Taylor (1986: 90) cliz, com referenda a Foucault,

para o proposito de tal explicagao diacroniea, podemos questio-
nar se nos devemos falar de uma prioridade da linguagem sobre
a ac.ao. Essa e uma relagao circular. As estruturas de ac.ao ou de
linguas sao somente mantidas se forein renovadas constantc-
niente na agao/fala. E e nessa acao/fala que elas tambem deixam
de ser mantidas, que elas sao alteradas.

Em outras palavras, as estruturas sao reproduzidas, mas tam-
bem transformadas na pratica.

Mas, se as estruturas podem ser reproduzidas ou transfbrmadas
na pratica, o que e que determina resultados reais em diferentes
exemplos? Mais geralmente, o que e que determina os resultados
cumulativos da pratica em dominios ou instituicoes sociais especi-
ficas e as diferengas entre eles, nas tendencias reprodutivas do dis-
curso em oposicao as transformativas? Eu gostaria de sugerir que
as estruturas sao reproduzidas ou transformadas, dependendo do
estado das relagoes, do equilfbrio de poder, entre os que estao em
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luta num domlnio sustentado particular de pratica, lal como a es-
cola ou o lugar de trabalho. Um foco muito grande nas estruturas e
equivalente a tomar uma perspectiva unilateral a respeito dessas
lutas - a perspectiva do poder daqueles cujo problema e a preser-
vagao da ordem social e o sustento da dominagao. A concepgao
gramsciana de poder em termos de begemonia e superior a con-
cepcao de poder de Foucault, porque evita tais desequilfbrios
(Gramsci, 1971; Hall. 1988). Nessa abordagera, a hegemonia e
concebida como um equilibrio instiivel constnrido sobre aliancas e
a geracao de consenso das classes ou grupos subordinados, cujas
instabilidades sao os constantes focos de lutas (ver, no Capflulo
3. o item "Hegemonia", para uma discussao mais ampin). A ne-
gligencia de Foucault com a pratica e com os mecanismos detalha-
dos da mudanga segue a par com uma negligencia da luta, exceto
os inodos de resistencia sobre os quais se sabe que nao tem fun-
damentalmente a capacidade de transformar as estruturas.

A ausencia de um foco sobre a pratica e a luta pode ajudar a
explicar por que as analises de Foucault resultam em algo terrivel-
mente unilateral, em outro aspecto (Taylor, 1986: 81). As lecnicas
de poder caracterizadas nos estudos genealogicos sao interpretadas
como instrumentos nao-ambivalentes de dominagao e manipula-
gao. Mas consideremos o caso do aconselhamento como uma for-
ma de confissao na sociedade contemporanea. O aconselliamento
e, de fato, usado para trazer o interior das pessoas para dentro do
dominio do poder/conhecimento, mas e tambem uma tecnica para
afirmar o valor e a individualidade das pessoas em uma sociedade
que cada vez mais as trata (como Foucault nos mostra) como nu-
meros. 0 aconselhamento e altamente ambivalente, e a complexi-
dade manifesta de suas relacoes com o poder deve excluir qualquer
afirmacao cle que suas dimensoes de liberagao sao apenas ilusorias.
Uma via adiante mais frutifera e a investigagao de como o acon-
selhamento funciona como tecnica de discurso na pratica. o que
inclui um estudo das lutas no discurso sobre suas orientagoes con-
traditorias para a dominagao e a emancipagao (ver, no Capftulo 7,
o item "Produzindo sentido das tendencias").

Existem, no entanto, alguns comentarios em Foucault sobre a
'polivalencia tatica dos discursos', os quais apontam nessa diregao:
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Nao existe. por urn lado, um discurso de poder e em oposic.ao a
isso oulro discurso que funciona contra cle. Os discursos sao
elementos on blocos taticos que opcrajri no campo das rclac/ies
de forc.a: podem cxistir discursos diferentes e ate mesmo con-
traditorios dentro du mesma eslrategia; eles podem, ao contra-
rio, circular scm mudanca em sua forma de uma eslrategia a
oufra oposta. Nos nao dcvcmos esperar que os discursos sobre
sexo nos digam, acima de tudo. de qual estrategia derivam, ou
que divisoes morais eles acompanham, ou que ideologia - do-
minante ou dominada - eles reprcsentam; antes, devemos ques-
tiona-los nos dois nfveis de sua produtividade tatica (que cfeitos
reciprocos dc poder e conhecimento eles asseguram) e sua inte-
gra§ao estrategica (que conjuncao e que relacao de forca lazem
sua utilizacao necessaria cm um dado episodic dos varios con-
frontos que ocorrem) (1981: 101-2).

Eu discutirei essa perspectiva a seguir (ver, no Capftiilo 3, o
item "Discurso") em termos de discursos e ordens de discurso que
sao acessiveis ao investimento politico e ideologico, sem sereni
necessariamente assim investidos, ou investidos em uma direcao
particular.

A nocao de polivalencia tatica dos discursos e uma percepcao
valiosa dos processos de luta ideologica no discurso, como poderiam
ser compreendidos em um modelo hegemonico. Contudo, o pro-
prio Foucault e resistente ao conceito de ideologia e tambem a
ideia de analise como uma forma de cn'tica ideologica. Essas posicoes
surgem do relativismo de Foucault: a verdade e relative a for-
macoes discursivas particulares, a sisfemas de poder/conhecimento
particulares, os quais, portanto, nao estao abertos a critica de posi-
coes externas ou acima delas. Tern sido afirmado, no entauto, que
a posicao de Foucault e contraditoria. porque ele aparenta eslar
comprometido com certas formas de critica, as quais estao em de-
sacordo com seu relativismo. de modo que ele termina por ser
ambivalente sobre a critica (Dews, 1987; Fraser, 1989). Na ex-
plicacao da ADTO, no Capitulo 3 a seguir, eu irei discordar de
Foucault no uso do conceito de ideologia, assumindo que a ADTO
e uma forma de critica ideologica. No entanto, as criticas de Fou-
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cault e outros significam que se deve ter cuidado de evitar algumas
das coticepgoes incipientes de ideologia (ver Thompson, 1990).

Minha reserva final sobre Foucault relaciona-se a sua percepcao
valiosa das propriedades constitutivas do discurso. Embora eu aceite
que tanto os objetos quanto os sujeitos sociais sejam moldados pelas
praticas discursivas, eu desejaria insistir que essas praticas sao
constrangidas pelo fato de que sao inevitavelmente localizadas den-
tro de uma realidade material, constitui'da, com objetos e sujeitos
sociais pre-constituidos. Os processos constitutivos do discurso de-
vem ser vistos, portanto, em termos de uma dialetica, na qual o ira-
pacto da pratica discursiva depeude de como ela interage com a
realidade pre-constituida. Com respeito aos objetos, talvez seja litil
usar ambos os termos referenda e significacao: o discurso inclui re-
ferencia a objetos pre-constituidos, (anto quanto a significacao cria-
tiva e constitutiva dos objetos. Aqui, de novo, as analises da pratica
real e do texto real sao um corretivo important^ ao exagero de Fou-
cault sobre os efeitos constitutivos do discurso. Por exemplo, os es-
tudos do discurso da mfdia, que focalizam a forma de interpretagao e
de organizacao de textos particulars, sugerern um quadro altamente
complexo, em que os textos podem ser interpretados de varias posi-
§6es mais ou menos aquiescentes ou opositivas, tornando altamente
problematica qualquer visao esquematica do efeito do discurso - por
exemplo, sobre a constituicao dos sujeitos sociais. Esse tipo de
exemplo tambem indica que o processo de constituigao dos sujeitos
sempre tern lugar dentro de formas particulares de interacao entre os
sujeitos pre-cons(ituidos, onde as formas de interacao influenciam o
processo coustitutivo (ver Dews, 1987: 198). Isso tambem sugere
que os sujeitos sociais const!tm'dos nao sao meramente posicionados
de modo passivo, mas capazes de agir como agentes e. entre outras
coisas, de negociar seu relacionamento com os tipos variados de dis-
curso a que eles recorrem,

Em resumo, eu estou sugeriiido que a ADTO provavelmente
reforcara a analise social, essencialmente por assegurar atengao a
exemplos concretes de,pratica e a formas textuais e a processos de
interpretagao associados a elas. Tal atencao ao detalhe de casos
particulares pode ajudar a analise social a evitar o esquematismo e
a unilateralidade que limitam o trabalho de Foucault, seja em
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relacjio aos efeitos de poder e as possibilidades de resistencia, a
constituigao dos sujeitos sociais, seja aos valores sociais e cullu-
rais associados com os generos particulares, tal como o aconse-
Ihamento, Isso pode tambem ajudar a relacionar os enunciados
gerais sobre a mudanca social e cultural aos mecanismos e as mo-
dalidades precisas dos efeitos da rnudanc,a na pratica.

Capftulo 3

Teoria social do discurso'

Neste capitulo, apresento uma concepcjio de discurso e urn
quadro leorico para a analise de discurso que sera elaborado e
ilustrado no decorrer do livro. Minha abordagem e delerminada
pelos objetivos estabelecidos na Introdugao: reunir a analise de
discurso orientada iingiiisticamente e o pejisamento social e politi-
co relevante para o discurso e a linguagem, na forma de um quadro
teorico que sera adequado para uso na pesquisa cientifica social e,
especificamente, no estudo da mudanga social. Os dois primeiros
capi'tulos identificaram varias reaiizacoes e limitac.6es do trabalho
anterior, e o Capflulo 3 foi escrito a luz de tal discussao sem se
basear diretamente ai. Inicio com uma discussao do termo 'discurso', e
em seguida analiso o tliscurso num quadro tridimensional, coino
textq, pratica discursiva e pratica social. Essas tres dimensoes de
analise sao discutidas uma a uma, e concluo estabelecendo minha
abordagem para a investigagao da mudanga discursiva em sua rela-

com a mudanca social e cultural.

Discurso

Quero focalizar a linguagem e, conseqiienlemente, uso 'dis-
curso' em um senlido mais estreito do que os cientislas sociais ge-
ralmente fazem ao se referirem ao uso de linguagem falada ou
escrita. Usarei o termo 'discurso' no qual os lingiiistas tradicio-

Tradu^ao de Izabel Magalhaes.
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nalmeiite escrevem sobre o 'uso de linguagem', parole (fala) on
'desempenho'. Na tradigao iniciada por Ferdinand de. Saussure
(.1959), considera-se a fala como nao acessivel ao estudo sistemati-
co, por ser essencialineiite uma atividade individual: os individuos
usam uma lingua de formas imprevisiveis, de acordo com seus de-
sejqs e suas intengoes, uma laugue (lingua) que e em si mesma
sistematica e social. Os linguistas nessa tradigao identificam a pa-
role para ignora-la, pois a implicac.ao da posigao saussureana e que
qualquer esludo sistematico da lingua deve ser urn esludo do pro-
prio sistema. da langiie, e nao de sen 'uso'.

A posicao de Saussure e atacada firmemente pelos sociolin-
giiistas que afirmam ser o uso de linguagem mohiado socialmente
e nao individualmente. Eles argumentam que a variagao no uso de
linguagem e sistematica e acessivel ao estudo cientffico e que

0 aquilo que o torna sistematico e sua correlagao com variaveis sociais:
f a lingua varia de acordo com a natureza da relagao entre os partici-

pantes em interagoes, o lipo de evenlo social, os propositos sociais das
l
v pesspas na interacao, e assimj>or diante (Downes, 1984). Isso re-

presenta claramerite um avango na tradic.ao saussureana dominanle
na linguistica regular, mas tern duas limitagoes principals. Primei-
ro, a enfase tende a ser unilateral sobre como a lingua varia segun-
do fatores sociais, o que sugere a existencia de tipos de sujeito
social, de relagoes sociais e de situacao bastante independentes do
uso de linguagem, e a exclusao da possibilidade de o uso de lin-
guagem realmente conlribuir para sua consfituigao, reprodugao e"
mudanga. Segundo. as 'variaveis sociais' que sao consideradas coinq
cprrejacionadas a variaveis lingiii'sticas sao aspectos das sit Lingoes
sociais de uso lingiiistico rehitivamente superficiais, alem de nao
haver uma compreensao de que as prupriedades do uso de lingua-
gem podem ser determinadas em um sentido mais global pela es-
trufura social em um nivel mais prof undo - as relacoes sociais
entre as classes e outros grupos, modos em que as instituigoes so-
ciais sao articuladas na formagao social, e assim por diante - e po-
dem coutribuir para reproduzi-la e Iransforma-la.

J Ao usar o termo 'discurso', proponho considerar o uso de '
1 linguagem como forma de pratica social e nao como atividade pu-
\ ramente individual ou reflexo de variaveis situacionais. Isso tern

<*>

1 varias implicacoes. J3rimeiro, implica.ser. o discurso um modo de
agao, uma forma em que as pessoas podem agir sobre o inunclo e
especialmente sobre os outros, como tambem um modo de repre-
sentac,ao., Trata-se de uma visao do uso de linguagem que se tornou
familiar, embora frequentemente em termos individualists, pela
Filosofia linguistica e pela Pragmatics lingiifstica (Levinson, 1983).
Segundo, implica uma relagao dialetica entre o discurso e a estru,-
tura social, existindo mais geralmente tal relagao entre a pratica
social e a estn.itura social; a ultima e tantp uma condicjio como uin
efeilo da primeira. Por outro lado, q_discurso e moldado e restrin-
gido pela estrutura social no sentido mais amplo e em todos os

& niveis: pela classe e por outras relacoes sociais em um nfvel so-
cielario, pelas relagoes especificas em institui^oes particulares,
como 0^direito .ou a educagao, por sistemas de classificagao, por
varias normas e convengoes, taiito de natureza discursiva como
nao-discursiva, e assim por diante. Os eventos discursivos especi-
ficos variam em sua determinacao estrutural segundo o domfnio
social particular ou o quadro institncional em que sao gerados. Por
outro lado, o di SCUTS o e socialmente constitutive). Aqui esta a im-
portancia da discussao de Foucault sobre a formagao discursiva de

lobjetos, sujeitos e conceitos. O djscurso contribui para a cons-
°f tituigao de todas as dimensoes da estrutura social true, direta ou ,

indiretajriente, o moldam e q restringern: suas proprias normas e
i convencoes., como tambem relagoes, identidad.es e instituicoes que
; lhe_sao subjacentes. O discurso e uma pratica, nao apenas de re-

gresentagag.dQ. mundp. mas de significagao do mundo, constituin-
; do e construiiido o mundo em significado.

Podemos distinguir tres aspectos dos efeitos construtivos do
discurso. O discurso contribui, em primeiro lugar, para a constru-
gao do que variavelmente e referido como 'identidades sociais' e
'posigoes de sujeito' para os 'sujeitos' sociais e os tipos de 'en'
(ver Henriques el al., 1984; Weedon, 1987). Devemos, contudo,
recordar a discussao de Foucault sobre essa questao no Capitulo 2
e as minhas observances ai quanto a enfase na posigao construti-
vista. Segundo, o discurso contribui para construir as relagoes
sociais entre as pessoas. E, terceiro, o discurso contribui para a
construgao de sistemas de conhecimento e crenga. Esses tres efei-
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tos correspondent respeclivamente a tres fungoes da lingtiaeem e a
dimensoes de sentido que coexistem e interagem em todo discurso - o
que denominarei as fungoes da linguagem 'identitaria', 'relacional'
e 'ideacional'. A funcao ideutitaria relaciona-se aos modes pelos
quais as identidades socials sao estabekcidas no discurso. a fungao
relacional a como as relates sociais entre os participantes do dis-
curso sao representadas e negociadas. a fungao ideaciomil aos mo-
dos pelos quais os textos significam o mundo e seus pfocessos,
entidades e relates. As fungoes identitaria e relational sao
reunidas por Halliday (1978) como a fungao interpessoal. Halliday
tambem distingue uma fungao 'textual' que pode ser utilmente
acrescentada a minha lista: isso diz respeito a como as informagoes
sao trazidas ao primeiro piano ou relegadas a urn piano secundario,
tomadas como dadas ou apresentadas como novas, seletionadas
como 'topico' ou {tema', e como partes de um texto se ligam a
partes precedentes e seguintes do texfo, e a situagao social 't'ora'
do texto. • j • f

'./.' -• • '
A pratica Jiscursiva e conslitutiva tanto de maneira conven-

cionaJ como criativa: contribui para reproduzir a sociedade (iden-
tidades sociais, relates sociais, sistemas de conhecimento e crenca)
como e, mas tambem coniribui para transforma-la. Por exemplo, as
identidades de professores e alunos e as relagoes entre elas, que
estao no centro de um sistema de educagao, dependem da consis-
tencia e da durabilidade de padroes de fala no interior e no exterior
dessas relagoes para sua reproducao. Porem, elas estao aberlas a
transformagoes que podem originar-se parcialmente no discurso:
na t'ala da sala de aula, do parquinho, da sala dos professores, do
debate educational, e assim por diante. ̂  --

—•^ E importante que a relacao eiitre discurso e estrutura social
seja considerada como dialetica para evitar os erros de enfase in-
devida: de um lado, na determinagao social do discurso e, de outro,
na construgao do social no discurso. No primeiro case, o discurso
e mero reflexo de uma realidade social mais profunda; no u l t imo ,
o discurso e representado idealizadamente como fonte do social.
O ultimo talvez seja o erro mais imediatameute perigoso, dada a
enfase nas propriedades constitutivas do discurso em debates con-
temporaneos. Vamos lomar um exemplo para ver como esse erro
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pode ser evitado sem por em risco o principio constitutivo. A rela-
giio entre pais e filhos ua familia, a determinagao das posi^oes de
'mae', 'pai' e 'filho(a)' que sao socialmente disponweis, como
tambem a localiza^ao de individuos reals nessas posi^oes, a iiatn-
reza da familia e do lar sao todas const!tufdas parcialmente no dis-
curso, como resultatlos cumulativos (e de i'ato contraditorios) de
processes complexes e diversos de conversa e escrita. Isso poderia
levar facilmente a conclusao idealista de que realidades do mundo
social como a familia simplesmente emanam das cabegas das pes-
soas. Enlretanto, ha tres ressalvas que juntas contribuem para blo-
quear isso. Primeiro, as pessoas sao sempre coni'rontadas com a
familia como instituigao real (em um conjunto Ijmitado de formas
variaiites) com praticas concretas, relagoes e identidades existentes
que foram elas proprias coiistitufdas no discurso, mas reificadas
em instituigoes e praticas. Segundo, os efeitos constitutivos do dis-
curso atuam conjugados com os de outras praticas, como a distri-
buigao de tarefas domesticas, o vestuario e aspectos afetivos do
comportamento (por exemplo, quern e emotivo). Terceiro. o tra-
balho constitutivo do discurso necessariamente se realiza dentro
das restrigoes da determinacao dialetica do discurso pelas estrntu-
ras sociais (que, nesse caso, incluem a realidade das estruturas da
familia, mas as ultrapassam) e, como argumentarei a seguir, no
interior de relagoes e lutas de poder particulares. Assim, a consti-
tuigao discursiva da sociedade nao emana de um livre jogo de ideias
nas cabegas das pessoas, mas de uma pratica social que esta t'ir-
memente em-aizada em estruturas sociais materials, concretas, orien-
tando-se para elas.

Uma perspectiva dialetica tambem e um corretivo necessario a
uma enfase indevida na determinagao do discurso pelas estruturas.
estruturas discursivas (codigos, convengoes e normas), como tam-
bem por estruluras nao-discursivas. Desse pouto de vista, a capaci-
dade da palavra 'discurso' de referir-se as estruturas de convenyao
que subjazem aos eventos discursivos reais, assim como aos pro-
prios eventos, e uma ambigiiidade feliz, mesmo se de outros pon-
tos de vista possa gerar confusao. O estruturalismo (represenlado,
por exemplo, pela abordagem de Pecheux descrita no Capitulo 1)
trata a pratica discursiva e o evento.discursive como meros exem-
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plos de estruturas discursivas, que sao elas proprias represent ad as
como unitarias e fixas. Considera a pratica discursiva em lermos
de urn modelo de causalidade mecanica (e, portanto, pessimista).
A perspectiva dialetica considera a pratica e o evento contraditorios
e em luta, com uma relagao complexa e variavel com as estruturas,
as quais mauifestam apenas uma fixidez temporaria, partial e con-
traditoria.

A pratica social tern varias orientagoes - economica. politica.
cultural, ideologica -, e o discurso pode estar implicado em todas
elas, sem que se possa reduzdr qualquer uma dessas orientacoes do
discurso. For exemplo, ha varias maneiras em que se pode dizer
que o discurso e um modo de pratica economica: o discurso ligura
em proporgoes variaveis como um constituinte da pratica econo-
mica de natureza basicamente nao-discursiva, como a construcao
de pontes ou a produgao de maquinas de lavar roupa; ha formas de ,
pratica economica que sao de natureza basicamente discursiva,
como a bolsa de valores, o jornalismo ou a produgao de novelas
para a televisao. Alem disso, a ordem sociolinguistica de uma so-
ciedade pode ser estruturada pelo menos parcialmente como um
mercado onde'os textos sao produzidos, distribuidos e consumidos
como 'mercadorias' (em 'industrias culturais': Bourdieu, 1982).
r Mas e o discurso como modo de pratica politica e ideologica
que esta mais ligado as preocupagoes deste livro. O discurso como
pratica politica estabelece, mantem e transforma as relagoes de
poder e as entidades coletivas (classes, blocos, comunidades, gru-
pos) entre as quais exislem relagoes de poder. O discurso como
pratica ideologica constilui, naturaliza. mantem e trausforrrm,os
significados do mundo de posicoes diversas nas relagoes de poder.
Como implicam essas palavras, a pratica politica e a ideologica
nao sao iudependentes uma da outra, pois a ideologic sao os signi-
ficados gerados em relagoes de poder como dimensao do exercfcio
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do poder e da luta pelo poder. Assim, a pratica polftica e a calego-
ria superior. Alem disso, o discurso como pratica politica e nao
apenas um local de luta de poder. mas tambem um marco delimita-
dor na luta de poder: a pralica discursiva recorre a convengoes que
naturalizam relacoes de poder e ideologias particulares e as pro-
prias convengoes, e os modos em que se articulam sao um foco
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de luta. Argumentarei a seguir que o conceito de hegemonia, de
Gramsci, fornece um quadro frutifero para a conceituagao e a inves-
tigagao das dimensoes polfticas e ideologicas da pratica discursiva.

Em lugar de dizer que tipos cle discurso particulares tern valo-
res poJiticos e ideologicos inerentes, direi que diferentes tipos de
discurso em diferentes dominios ou ambienles institucionais po-
dem vir a ser 'investidos' politica e ideologicamente (Frows 1985)
de formas particulares. Isso significa que os tipos de discurso po-
dem tambem ser envolvidus de diferentes maneiras - podem ser
'reinvestidos'. (Darei um exemplo no fim deste capftulo. no item
"Mudauga discursiva".)

Uma questao razoavelmente importante e como concebemos as
convengoes e as normas discursivas subjacentes aos eventos discur-
sivos. Jii fiz alusao a concepgao estruturalista de que ha conjuntos on
codigos bem definidos que sao simplesmente concretizados nos
eventos discursivos. Isso se estende a uma concepgao dos dominios
sociolinguisticos constituidos por um conjunto de tais codigos em
distribuigao complementar. de tal modo que cada um tenha suas
proprias fungoes, situagoes e condigoes de adequagao que sejam
claramente demarcadas de outros. (Critiquei concepgoes de varia-
gao sociolingiiistica baseadas no conceito de 'adequagao' em Fair-
clough, no prelo b.) Abordagens dessa natureza delineiam variagao
sislematica em comunidades de fala segundo conjuntos de variaveis
sociais. incluindo o ambiente (por exemplo, sala de aula, parqui-
nho, sala de professores e assembleia sao diferentes ambientes es-
col ares), tipos de atividade, proposito social (por exemplo, ensino,
trabalho de pesquisa ou teste numa sala de aula) e falante (por
exemplo, professor(a) em oposicao a aluno(a)). Nessa concepgao,
o codigo e primario, e um conjunto de codigos e simplesmente
uma soma de suas partes.

Uma posigao mais frutifera para a orientagao historica da mu-
danga discursiva neste livro e a dos analistas de discurso Franceses
que sugerem que o 'interdiscurso', a complexa configuracao inter-
dependente de formagoes discursivas, tern primazia sobre as partes
e as propriedades que nao sao previsiveis das partes (ver a discussao
de Pecheux no Capftulo 1). Alem disso, o interdiscurso e a enticla-
de estrutural que subjaz aos eventos-discursivos e nao a formagao
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individual ou o codigo: muitos eventos discursivos manifest am
uma orientacao para configuragoes de elementos do codigo e para
sens limites, para que se possa considerar como regra o evento dis-
cursive existente (mas especial) construido da concretizac.ao nor-
mativa de um unico codigo. Urn exemplo seria 'generos mistos',
que combinam elementos de dois ou mais generos, tais como o
'bate-papo' em sho\vs da (elevisao, que e parte couversagao e parte
entretenimento e desempeuho (ver Tolson, 1990, para uma analise
do 'bate-papo'). Entretanto, usarei o termo foucaultiano 'ordem de
discurso' de preferencia a interdiscurso, porque sugere mais cla-
ramente os tipos de configuragao que tenho em mente.

Vamos usar o termo mais frouxo 'elemento' e nao codigo ou a
formacao para as partes de uma ordem de discurso (falarei da natu-
reza desses elementos a seguir). Contrariamente a abordagens basea-
das em teorias da adequagao, onde se supoe uma relagao uirica e
constante de complementaridade entre os elementos, suponho que
a relagao pode ser ou tornar-se contraditoria. Os limites entre os
elementos podem ser linhas de tensao. Tornem-se, por exemplo, as
diversas posigoes de sujeito de um individuo nos diferentes ambientes
e atividades de uma instituigao, em termos da dispersao do sujeito
na formagao de modalidades enunciativas, segundo Foucault (ver,
no Capitulo 2, o item "A formagao de modalidades enunciativas").
E possivel que os limites entre os ambienles e as praticas sejam tao
naturalizados que essas posicoes de sujeito sejam vividas como
complement ares. Em diferentes circunstancias sociais, os mesmos
limites poderiam tornar-se foco de contestacao e luta. e as posicoes
de sujeito e praticas discursivas associadas a eles poderiam ser
consideradas contraditorias. Por exemplo, os alunos podem aceitar
que as narrativas da experiencia propria, em seus proprios dialetos
sociais, sejam 'adequadas' a segoes das aulas destinadas a discus-
sac, mas nao a secoes destinadas ao ensino ou ao trabalho escrito;
ou, ainda, as contradicoes entre o que e permitido em um lugar
mas nao em outro podem tornar-se plataforma de luta para mudar
os limites entre a discussao, o ensino e a escrita. Em pnmeiro lu-
gar, a aceitagao de narrativas de experiencia pessoal, niesmo em uma
parte estritamente delimitada da alividade da sala de aula, pode ser
uma solugao resultante de lutas anteriores para af incluf-la.
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O que se aplica aos limites entre as posigoes de sujeito e as
couvencoes discursivas associadas geralmente se aplica aos ele-
mentos das ordeiis de discurso. Aplica-se tambem aos limites entre
distintas ordens de discurso. A escola e a sua ordem de discurso
podem ser consideradas em relac,ao complementar e nao sobre-
poslas a dominios adjacentes, como o lar ou a vizinhanca, ou, por
outro lado, contradicoes percebidas entre tais dominios podem vi-
rar plataforma de lutas para redefinir seus limites e suas relac/ies;
lutas, por exemplo. para estender as propriedades da relacao
pai/mae-filho(a) e suas convenc,6es discursivas a relayao profes-
sor(a)-aluno(a) ou vice-versa, ou estender as relates e as praticas
entre amigos na vizinhanga e na rua a escola.

Os resultados de tais lutas sao re articulates de ordens de dis-
curso, tanto das relacoes entre elementos nas ordens de discurso
'locais' como a da escola, como das relagoes entre ordens de dis-
curso locais na ordem de discurso societaria. Consequentemente,
os limites entre os elementos (como tambem entre as ordens de
discurso locais) podem variar entre relativamente fortes ou relati-
vamente fracos (ver Bernstein, 1981), dependendo de sua articula-
c.ao atual: os elementos podem ser descontinuos e bem definidos,
ou podem ser pouco nftidos e mal definidos.

Nem se deve supor que esses 'elementos' sejam homogeneos
internamente. Uma consequencia da luta articulatoria que tenho
em mente e que os novos elementos sao constituidos mediante a
redefinigao de limites entre os elementos antigos. Portanto, um
elemeuto pode ser heterogeneo em sua origem, e mesmo que essa
heterogeneidade historica nao seja senrida como tal quando as
convengOes sao altamente naturalizadas, pode ser senlida como
contradicao no elemento, em condicoes diferentes. Um exemplo
seria um estilo de ensino familiar que consiste na exploracao pelos
professores de uma rotina de perguntas e respostas estruluradas
para obter dos alunos informagoes predeterminadas. Esse estilo
nao e necessariamente sentido em termos de uma contradigao
quando usado por professores com o proposito de dar ordens aos
alunos mediante a solicita^ao de informagoes, mas pode ser enten-
dido dessa maneira. Se aplicarmos o conceito de investimento nes-
se caso, pode-se dizer que os elementos, as ordens de discurso
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locals e as ordens de discurso societarias sac na pratica potencial-
mente estruturadas de maneira contraditoria e, desse modo, estao
abertas para ter os investimentos politicos e ideologicos como foco
de disputa em lutas para desinvesti-Ios ou reinvesti-los.

Os elementos a que me refiro podem ser muito variaveis em
termos de uma 'escala'. H;i casos em que podem parecer corres-
ponder a urna compreensao convencional de urn codigo ou 'regis-
tro' inteiramente desenvolvido (Halliday, 1978), urn bloco de
variantes em niveis diferentes com padroes fonologicos distintos,
vocabulario, padroes gramaticais, regras de tomada de turno. e as-
sim por diante. Exemplos de (ais casos sao o discurso de gessoes
de bingo on de Jeiloes de gado. Em outros casos, contudo, as variaveis
sao em escala menor: sistemas de tomada de lunio particulares,
vocabularios que incorporam esquemas de classificacao particula-
res. roteiros de generos como relates de crimes ou narrativas orais.
conjuntos de convengoes de polidez, e assim por diante. Urn ponto
de oposigao entre as ordens de discurso e a cristalizacao de tais
elementos em blocos relativamente duraveis. Vou sugerir (Capftulo 4,
item "Interdiscursividade") urn pequeno numero de tjpos diferen-
tes de elementos: generos, estilos, tipos de atividade e discursos.

Pode ser iluminador, nesle ponto, relembrar uma citagao de
Foucault (Capflulo 2. item "A formagao dos objelos"), ao referir-
se as regras de formagao de objetos na psicopatologia. As 'rela-
yoes' identificadas por Foucault, que foram adoladas no discurso
psiquiatrico para propiciar a formacao dos 'objetos' a que se ret'e-
re, podem ser interpretadas como relacoes entre elementos discur-
sivos de diferentes escalas: 'pianos de especificacao' e 'pianos de
caracterizacao psicologica' sao, no mfnimo, parcialmente consti-
tuidos por vocabularios, enquanto o 'interrogatorio judicial ' e e
'questionario medico' sao elementos discursivos de lipo generico
(sobre genero, ver Capftulo 4, item "Interdiscursividade"). Entre-
tanto, note-se que nao sao apenas elementos discursivos. A inves-
tigagao policial, o exame clinico, a reclusao terapeutica e a prisao
podem ter componentes discursivos, mas nao sao per se enlidades
discursivas. As descricoes de Foucault ressaltam a imbricac.ao
mutua do discursivo e do nao-discursivo nag condicoes estruturais

Discurso e mudan^a social 99

da pratica discursiva. Nesse seutido, as ordens de discurso podem
ser consideradas como facetas discursivas das ordens sociais, cuja
articula^ao e rearticulacao interna tem a mesma natureza.

Ale agora o foco esta principalmente no que torna o discurso
semelhante a outras formas de pratica social. Agora, precise conlra-
balan^ar. tratando da questao sobre o que torna a pratica discursiva
especificamente discursiva. Parte da resposta esta evidentemente
na linguagem: a pratica discursiva manifesta-se em forma liugiiis-
tica, na forma do que referirei como 'textos', usando 'texto' no
sentido ample de Halliday, linguagem falada e escrita (Halliday,
1978). A pratica social (polftica, ideologica, etc.) e uma dimensao
do evento discursivo, da mesma forma que o texto.

Mas isso nao e suficiente. Essas duas dimensoes sao mediadas
por uma terceira que examina o discurso especificamente como
pratica discursiva. 'Pratica discursiva' aqui nao se opoe a 'pratica .£
social': a primeira e uma forma particular da ultima. Em alguns t

casos, a pratica social pode ser inteiramente constituida pela prati-
ca discursiva, enquanto em outros pode envolver uma mescla de
pratica discursiva e nao-discursiva. A analise de um discurso parti-
cular como exemple de pratica discursiva focaliza os processes de
produgao, distribuicao e consume textual. Todos esses processes
sao seciais e exigem referenda aos ambientes economicos, polf-
ticos e institucionais particulares lies quais o discurso e gerado.
A producao e o consume sao de natureza parcialmente sociocognitiva,
ja que envoi vein processes cognitivos de produgao e interpretagao
textual que sao baseados nas estruturas e nas convencoes sociais
interiorizadas (dai o prefixo 'socio-'). Na explicate desses processes
sociocognitivos, uma preocupacao e especificar (os elementos
d) as ordens de discurso (como tambem outros recursos sociais,
denominados 'recursos dos membros') em que se baseiam a pro-
ducao e a interpretagao dos sentidos e como isso ocorre. A preocu-
pacao central e estabelecer conexoes explanatorias entre os modos
de organizagao e interpretagao textual (normativos, inovativos,
etc.), como os textos sao produzidos, distribufdos e consumidos
em um sentido mais amplo, e a natureza da pratica social em ler-
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mos de sua relagao com as estruturas e as lutas socials. Nao se
pode nem reconstruir o processo de producao nem explicar o pro-
cesso de interpretacao simplesmente por referenda aos textos: eles
sao respectivamente traces e pistas desses processes e nao poclem
ser produzidos nem interprelados sem os recursos dos membros.
Uma forma de ligar a enfase na pratica discursiva e nos processos
de producao, distribuigao e consume textual ao proprio texto e focali-
zar a intertextualidade do ultimo: ver o item "Pratica discursiva", a
seguir.

A concepcao tridimensional do discurso e representada dia-
gramalicamente na Figura 3.1. E uma tentativa de reunir tres tradi-
coes analfticas, cada uma das quais e indispensavel na analise de
discurse. Essas sao a tradigao de analise textual e linguistica deta-
Ihada na Lingiiistica, a fradicjio macrossociologka de analise da
pratica social em relagao as eslruturas sociais e a tracligao inter-
pretativa on microssociologica de considerar a pratica social como
alguma coisa que as pessoas produzem ativamente e ejitendem
com base em procedimentos de senso comnm partilhados. Aceito a
afirmacao interpretativa segundo a qual devemos tentar compreen-
der como os membros das comunidades sociais produzem sens
mundos 'ordenados' ou 'explicaveis'. Enteudo que a analise de
processos sociocognitivos na pratica discursiva deva ser parcial-
mente dedicada a esse objetivo (embora faca sugestoes a seguir de
que ela apresenta dimensoes 'macro' e 'micro'). Eutretanto, argu-
mentaria que, ao produzirem sen mundo, as praticas dos membros
sao moldadas, de forma incoiisciente, por estruturas sociais, rela-
coes de poder e pela natureza da pratica social em que estao en-
volvidos, cujos marcos delimitadores vao sempre alem da
producao de sentidos. Assim, sens procedimentos e suas praticas
podem ser investidos politica e ideologicamente, podendo ser po-
sicionados por eles como sujeitos (e 'membros'). Argumeularia
tambem que a pratica dos membros tern resultados e efeitos sobre
as estruturas sociais, as relagoes sociais e as lutas sociais, dos
quais outra vez eles geralmente nao tern consciencia. E, finahuen-
te, argumentaria que os proprios procedimenlos que os membros
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usam sao heterogeneos e contraditorios e contestados em lutas de na-
tureza parcialmente discursiva. A parte^do procedimento que train
da analise textual pode ser denominada 'descrigao', e as partes que
tratam da analise da pratica discursiva e da analise da pratica social
da qual o discurso faz parte podem ser denominates 'interpreta-
cao'. (Sobre essa distincao, ver Capftulo 6, "Conclusao".)

TEXTO

PRATICA DISCURSIVA
(produ^ao, distribuipao, consumo)

PRATICA SOCIAL

FlGURA 3.1 Concepsao tridimensional do discurso

Discurso como texto

Por razoes que se tornarao claras mais tarde, realmente nuiica
se fala sobre aspectos de urn texto sem referenda a producao e/ou
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a interpretatao textual. For causa dessa sobreposicao, a divisao dos
topicos analfticos entre analise textual e analise da pratica discur-
siva (e tambem entre as atividades analiticas de descrigao e inter-
pretagao) m~»o e nitida. Onde os aspectos formais dos textos sao
mais destacados, os topicos sao ai inclufdos; onde os processos
produtivos e interpretativos sao mais destacados. os topicos sao
incluidos na analise da pratica discursiva, mesmo que envolvam
aspectos formais clos textos. 0 que proponho uessas duas cate-
gorias e urn quadro analilico ou um modelo ampJo; explicates
selelivas mais detalhadas serao encontradas nos capitulos 4 e 5.

E uma hipotese de trabalho sensala supor que qualquer tipo de
aspecto textual e potencialmente significative na analise de discur-
so. Isso cria uma grande dificuldade. A analise linguistica e por si
mesma uma esfera complexa e as vezes bastante tecnica que incor-
pora muitos tipos e tecnicas de analise. Embora uma experieiicia
previa em linguistica, em principle, possa ser pre-requisito para
fazer analise de discurso. na verdade a analise de discurso e
uma atividade multidisciplinar e nao se pode exigir uma grande ex-
periencia linguistica previa de sens praticantes, do mesmo modo
que nao se pode exigir experieiicia previa em sociologia, psicolo-
gia ou politica. Nessas circun stand as, o que pretendo fazer e: (1)
oferecer, neste capftulo, um quadro analitico muito geral que tem o
proposito de dar aos leitores um mapa da area em grande escala;
(2) identificar, para analise mais detalhada e ilustrac.ao uos capftulos
de 4 a 6, aspectos analiticos selecionados que parecem ser especial-
mente produtivos na analise de discurso; (3) abolir tanto quanto
possi'vel termos tecnicos e jargao proibitivos; e (4) tbrnecer refe-
rencias para os que desejem seguir linhas particulares de analise.

Algumas das categorias no quadro de analise textual a seguir
sao orientadas aparentemeute para formas lingiifsticas, enquanto

f outras aparentemente sao orientadas para os sentidos. Entretanto,
tal distin^ao e ilusoria, porque ao analisar textos sempre se exami-
nam simultaneamente questoes de forma e questoes de significado.
Na terminoiogia de grande parle da linguistics e da semiotica do
seculo XX, analisam-se 'signos', isto e, palavras ou seqiiencias
mais longas de texto que consistent de um significado combinado
com uma forma, ou de um 'significado' combinado com um 'signi-
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ficante' (ver Saussure, 1959). Saussure e outros na tradicjio lin-
giiistica enfatizam a natureza 'arbitraria' do signo, a concepgao de
que nao ha uma base motivada ou racional para combinar um
significante particular com um significado particular. Contra isso,
abordagens criticas da analise de discurso defeudem que os signos
sao socialmente motivados, isto e, que ha razoes sociais para com-
biuar significantes particulares a significados particulares. (Agra-
dec.o a Gunther Kress a discussao desse assunto.) Pode ser uma
questao de vocabulario - 'terrorista' e 'lutador pela liberdade' sao
combinac.6es contrastantes de significante e significado, e o con-
traste entre elas e socialmente motivado - ou uma questao de
gramalica (veja exemplos a seguir), ou outras dimensoes da orga-
nizagao lingiiistica.

Outra distingao importante em relagao ao significado e entre o
significado potencial de um texto e sua interpretagao. Os textos
sao feitos de formas as quais a pratica discursiva passada, conden-
sada em convengoes, dota de significado potencial. O significado
potencial de uma forma e geralmente heterogeneo, um complexo
de significados diversos, sobrepostos e algumas vezes contra-
ditorios (ver Fairclough, I990a), de forma que os textos sao em
geral altamente ambivalentes e abertos a raultiplas interpretagoes.
Os interpretes geralmente reduzem essa ambivalencia potencial
mediante opgao por um sentido particular, ou um pequeno con-
junto de sentidos allernativos. Uma vez que tenhamos em mente a
dependencia que o sentido tem da interpretagao, podemos usar
'sentido' tanto para os potenciais das formas como para os senti-
dos atribuidos na interpretagao.

A analise textual pode ser organizada em quatro itens: 'voca-
bulario', 'gramatica', 'coesao' e 'estrutura textual'. Esses itens
podem ser imaginados em escala ascendente: o vocabulario trata
principalmente das palavras individuals, a gramatica das palavras
combinadas em oragoes e frases, a coesao trata da ligac.ao enfre
oracoes e frases e a estrutura textual trata das propriedades organi-
zacionais de larga escala dos textos. Alem disso, distingo tres ou-
tros itens principals que nao serao usados na analise textual, mas
na analise da pratica discursiva, embora certamente envolvam as-
pectos formais dos textos: a 'forca' dos enunciados, isto e, os tipos
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de atos de fala (promessas, pedidos, ameagas, etc.) por eles cons-
titufdos; a 'coereucia' dos textos; e a 'intertextualiclade' dos tex-
tos. Reunidos, esses sete itens constituem um quadro para a analise
textual que abrange aspectos de sua produgao e interpretagao como
tambem as propriedades formais dos lextos.

A unidade principal da gramatica e a oragao. ou 'oragao sim-
ples' - por exemplo, a manchete de jornal "Gorbachev reduz o
prego do exercito vermelho". Os principais elementos das oracoes
geralmente sao chamados 'grupos' ou 'sintagraas' - por exemplo,
'o exercito vermelho', 'reduz o prego'. As oragoes se combinam
para formar oragoes complexas. Meus comenfarios aqui se restrin-
girao a certos aspectos da oracao.

Toda oracao e multifuncional e, assim, (oda oragao e uma
combinagao de significados ideacionais, interpessoais (identitarios
e relacionais) e textuais (ver o item "Discurso", anteriormente). As
pessoas fazem escolhas sobre o modelo e a estrutura de suas ora-
goes que resultam em escolhas sobre o significado (e a construgao)
de identidades sociais., relacoes sociais e conhecimento e crenga.
Ilustrarei com a manchete de jornal anterior. Em termos do signifi-
cado ideacional, a oragao e transitiva: signifies urn processo de um
indivi'duo particular agindo fisicamente (note-se a metafora) sobre
uma entidade. Poderiamos muito bem ver aqui um investimento
ideologico diferente de outras formas de significar os mesmos
eventos - por exemplo, "A Uniao Sovietica reduz as Forgas Arma-
das", ou "O exercito sovietico desiste das cinco divisoes". Em
termos do significado interpessoal, a oragao e declarativa (oposta a
interrogativa, ou imperativa) e contem uma forma verbal do pre-
sente do indicativo que e categoricamente autoritario. A relagao
autor(a)—leitor(a) aqui e entre alguem dizendo o que esta aconte-
cendo em termos seguros e alguem que recebe a informagao; sao
essas as duas posigoes de sujeito eslabelecidas na oragao. Terceiro,
ha um aspecto textual: 'Gorbachev' e o topico ou tema da oragao,
como geralmente ocorre com a primeira parte da oragao: o artigo e
sobre ele e seus atos. Por outro lado, se a oragao fosse transforma-
da em passiva, 'o prego do exercito vermelho' passaria a ser o
tema: "O prego do exercito vermelho e reduzido (por Gorbachev)".
Outra possibilidade oferecida pela passiva e o apagamento do
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agente (entre parenteses), porque ele e desconhecido, ja conhecido,
julgado irrelevante, ou talvez para deixar vaga a agenda e, conse-
qiientemente, a responsabilidade. A abordagem da lingiiistica crfti-
ca e particularmente interessante quanto a gramatica (Fowler el a/.,
1979; Kress e Hodge, 1979). O trabalho de Leech, Deuchar e Hoo-
genraad (1982) e uma introdugao acessivel a gramatica, e Halliday
(1985) faz uma apresentagao mais avangada de uma forma de gra-
matica particularmente litil a analise de discurso.

O 'vocabulario' pode ser investigado de muilas maneiras, e os
comentarios aqui e no Capftulo 6 sao muito seletivos. Um ponto
que precisa ser esclarecido e que tern valor limitado conceber uma
lingua com um vocabulario que e documentado 'no' dicionario,
porque ha muitos vocabularios sobrepostos e em competigao cor-
respondendo aos dii'erentes domfnios, instituigoes. praticas, valores e
perspectivas. Os termos wording,1 'lexicalizagao' e 'sigmficacao'
(sobre isso e outros aspectos do vocabulario, ver Kress e Hodge,
1979; Mey, 1985) captain isso melhor do que 'vocabulario', por-
que implicam processes de lexicalizagao (significagao) do mundo
que ocorrem diferentemente em tempos e epocas diferentes e para
grupos de pessoas diferentes.

Um foco de analise recai sobre as lexicalizac,6es alternativas e
sua significancia politica e ideologica, sobre questoes, tais como a
'relexicalizagao' dos dommios da experiencia como parte de lutas
sociais e polfticas (e bem conhecido o exemplo de relexicalizagao
de 'terroristas' como 'lutadores pela liberdade' ou vice-versa), ou
como certos dommios sao mais intensivamente lexicalizados 'do
que outros. Outro foco e o sentido da palavra, particularmente
como os sentidos das palavras entram em disputa dentro de lutas
mais amplas: quero sugerir que as estruturagoes particulares das
relagoes entre as palavras e das relagoes entre os senlidos de uma
palavra sao formas de hegemonia. Um terceiro foco recai sobre a
metafora, sobre a implicagao politica e ideologica de metaforas
particulares e sobre o conflito entre melaforas alternativas.

Ao considerar-se a 'coesao' (ver Halliday e Hasan, 1976;
Halliday, 1985), estamos concebendo como as oragoes sao ligadas

O termo ii-o/Wrngsignifica a cria^an de pafavras (N. daT.).
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em frases e corao as frases, por sua vez. sao ligadas para formar
unidades maiores nos textos. Obtem-se a ligagao de varias maneiras:
mediante o uso de vocabulario de um campo semantico comum, a
repetigao de palavras, o uso de sinonimos proximos, e assim por
diante; mediante uma variedade de mecanismos de referenda e
substiluigao (pronomes, artigos definidos, demonstratives, elipse
de palavras repetidas, e assim por diante); mediante o uso de con-
j imgoes. tais como 'portauto', 'entretanto', 'e' e 'mas'. Focalizar a
coesao e um passo para o que Foucault refere como "varies es-
quemas retoricos segundo os quais grupos de enunciados podem
ser combinados (como sao ligadas descrigoes, dedugoes. defini-
goes, cuja sucessao caracteriza a arquitetura de um texto)" (ver, no
Capilulo 2, o item "A formagao de conceitos"). Esses esquemas e
seus aspectos particulares, como a estrutura argumentativa dos
textos, variam entre os tipos de discurso, e e interessante explorar
tais variacoes como evidencias de diferentes modos de racionali-
dade e modificacoes nos modos de racionalidade, a medida que
mudam as praticas discursivas.

'Estrutura textual' tambem diz respeito a 'arquitetura' dos
textos e especificamente a aspectos superiores de planejamento de
diferentes tipos de texto: por exemplo. as maueiras e a ordem em
que os elementos ou os episodios sao combinados para constituir
uma reportagem policial no jornal, ou uma entrevista para emprego.
Tais convengoes de estruturagao podem arapliar a percepgao dos sis-
temas de conhecimento e crenga e dos pressupostos sobre as relagoes
sociais e as identidades sociais que estao embutidos nas conven-
goes dos tipos de texto. Como sugerem esses exemplos, estamos
interessados na estrutura do monologo e do dialogo. O ultimo envolve
os sistemas de tomada de turno e as convengoes de organizacao da
troca de turnos do falante, como tambem as conveucoes para abrir
e fechar entrevistas ou conversas.

Pratica discursive

A pratica discursiva, como indiquei anteriormente, envolve
processes de producao, distribuicao e consume textual, e a nature-
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za desses processes varia entre diferentes tipos de discurso de
acordo com fa tores sociais. Por exemplo, os textos sao produzidos
de formas particulares em contextos sociais especificos: um artigo
de jornal e produzido mediante retinas complexas de natureza
coJetiva por um grnpo cujos meinbros estao envolvidos variavel-
mente em seus diferentes estagios de produgao - no acesso a fontes,
tais como nas reportagens das agendas de uolfcia, na transforma-
gao dessas fontes (freqiientemente elas proprias ja sao textos) na
primeira versao de uma reportagem, na decisao sobre o local do
jornal em que entra a reportagem e na edicao da reportagem (ver
van Dijk, 1988, para uma discussao detalhada e mais geralmente
sobre processes discursivos).

Ha outras maneiras em que o conceito de £produtor(a) textual'
e mais complicado do que. pode parecer. E produtivo desconslcuir
o(a) produtor(a) em um conjunto de posigoes, que podem ser ocu-
padas pela mesma pessoa ou por pessoas diferentes. Goffman
(1981: 144) sugere uma distincao entre 'animador(a)\ a pessoa
que realmente realiza os sons ou as marcas no papel; 'autor(a)',
aquele(a) que reune as palavras e e responsavel pelo texto; e 'prin-
cipal', aquele(a) cuja posigao e representada pelas palavras. Em
artigos de jorna]. ha uma ambigiiidade na relagao entre essas posi-
goes: freqiientemente, o principal e uma 'fonte' t'ora do jornal, mas
algumas reportagens nao deixam isso claro e dao a impressao de
que o principal e o jornal (o(a) editor(a) ou um(a) jornalista); e os
textos de autoria coletiva muitas vezes sao escritos como se fossem
assinados por um(a) unico(a) jornalista (que na melhor das hipote-
ses seria o(a) animador(a)). (Veja um exemplo em Fairclough,
1988b.)

Os textos tambem sao consumidos diferentemenle em con-
textos sociais diversos. Isso tern a ver parcialmente com o tipo de
traballio interpretative que neles se aplica (tais como exame
minucioso ou atengao dividida com a realizagao de outras coisas) e
com os modos de inlerpretagao disponiveis - por exemplo, geral-
mente nao se leem receitas come textos estetices ou artigos aca-
demicos como textos retoricos, erabora ambos es tipos de iei lura
sejam possiveis. O consumo, como a produgao, pode ser individual
ou coletivo: compare cartas de amor com registros administrativos.
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Alguns textos (entrevistas oficiais, grandes poemas) sao registra-
dos, transcritos, preservados, relidos; outros (publicidade nao soli-
cilada, conversas casuais) nao sao registrados, mas transitorios e
esquecidos. Alguns textos (discursos polfticos, livros-texto) sao
transformados em outros textos. As instituigoes possuem rotinas
especfficas para o 'processamento' de textos: uma consulta medica
e transformada em urn registro medico que pode ser usado para
compilar estatfsticas medicas (ver, no Capitulo 4, o item "Inter-
textualidade e transformagoes", para uma discussao de tais 'ca-
deias intertextuais'). Alem disso, os textos apresentam resultados
variavels de natureza extradiscursiva, como tambem discursiva.
Alguns textos conduzem a guerras on a deslmicao de armas nuclea-
res; outros levam as pessoas a perder o emprego ou a obte-lo; outros
ainda modificam as atitudes, as crengas ou as praticas das pessoas.

Alguns textos tern distribuigao simples - uma conversa ca-
sual pertence apeuas ao contexto imediato de situacao em que
ocorre -, enquanto outros tern distribuigao complexa. Textos pro-
duzidos por lideres politicos ou textos relativos a negociagao
internacional de armas sao distribuidos em uma variedade de dife-
rentes domfnios institucionais, cada um dos quais possui padroes
proprios de consume e rotinas proprias para a reprodugao e trans-
formacao de textos. Por exemplo, os telespectadores recebem uma
versao transformada de um discurso prommciado por Thatcher ou
Gorbachev, versao que e consumida segundo habitos e rotinas
particulares de recepgao. Produtores em organizacoes sot'isticadas,
como departamentos do governo, produzem textos de forma a anteci-
par sua distribuigao, transform.ac.ao e consumo, e neles constroem lei-
tores multiples. Podem antecipar nao apeuas os 'receptores' (aqueles
a quern o texto se dirige diretamente), mas tambem os 'ouvintes'
(aqueles a quern o texto nao se dirige diretamente, mas sao inclui-
dos entre os leitores) e 'destinatarios' (aqueles que nao constituent
parte dos leitores 'oficiais', mas sao conhecidos como consuntido-
res de fato (por exemplo, os oficiais sovielicos3 sao destinatarios
em com.unicac.6es entre os governos da Organizagao do Tratado do

Trala-se de oficiais da ex-Uniao Sovielica (N. da T.)
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Atlantico Norte/OTAN). E cada uma dessas posigoes pode ser
ocupada de forma miiltipla.

Como indiquei anteriormente. ha dimeusoes 'sociocognitivas"
especificas de produgao e interpretac,ao textual, que se centralizam
na inter-relacao entre os recursos dos membros, que os participan-
tes do discurso tern interiorizados e Irazem consigo para o proces-
samento textual, e o proprio texto. Este e considerado como um
conjunto de 'tragos' do processo de produgao, ou um conjunto de
'pistas' para o processo de interpretagao. Tais processos geral-
mente procedem de maneira nao-consciente e automatica, o que
e um importante fator ua determJnagao de sua eficacia ideolo-
gica (veja outros detalhes adiaiite), embora certos aspectos sejam
raais facilmente trazidos a consciencia do que outros.

Os processos de produgao e interpretagao sao socialmente
restringidos num serttido duplo. Primeiro, pelos recursos disponfveis
dos membros, que sao estruturas sociais efetivamente interioriza-
das. normas e convengoes, como tambem ordens de discurso e
convengoes para a produgao, a distribuigao e o consumo de textos
do tipo ja referido e que foram constituidos mediante a pratica e a
luta social passada. Segundo, pela natureza especffica da pratica
social da qual fazem parte, que determina os elementos dos recursos
dos membros a que se recorre e como (de maneira normativa. cria-
tiva, aquiescente ou opositiva) a eles se recorre. Um aspecto fun-
damental do quadro tridimensional para a analise de discurso e a
(entativa de exploragao dessas restrigoes, especialmente a segunda -
fazer conexoes explanatorias entre a nalureza dos processos discursi-
vos em instancias particulares e a natureza das praticas sociais de que
fazem parte. Dado o foco deste livro na mudanca discursiva e social,
e este aspecto dos processos discursivos - a determinagao dos
aspectos dos recursos dos membros a que se recorre e como se
recorre — que e de maior interesse. Retornarei a isso, a seguir, na
discussao da intertexUialidade.

Mas, primeiro, quero falar um pouco em terraos raais ge-
rais sobre os aspectos sociocognitivos da produgao e da interpre-
tagao e introduzir mais duas das sete dimensoes de analise: 'fore.a'
e 'coerencia'. A produgao ou a interpretagao de um fexto (referir-
me-ei apenas a iuterpretagao em partes da discussao a seguir) ge-
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ralmente e representada como urn processo tie nfveis multiplos e
como urn processo 'ascendente'-'desceudenle'. Nos nfveis inferio-
res, analisa-se uma sequencia de sons ou marcas graficas em frases
no papel. Os nfveis superiores dizem respeito ao significado, a
atribuicao de significados as frases, a textos completos e a parfes
ou a 'episodios' de um texto que consistent de frases que podem
ser interpretadas como coerentemente conectadas. Os significados
das unidades 'superiores' sao construidos em parte dos significa-
dos das unidades 'inferiores'. Essa e a interpretagao 'ascendente'.
Entretanto, a iuterpretacao tainbem se caracteriza por predicoes
sobre os significados das unidades de nivel superior no infcio do
processo de interpretaciio com base cm evidencia limitada, e esses
significados preditos moldam a maneira como as unidades de nivel
inferior sao interpretadas. Esse e o processamento 'descendente'.
A produgao e a interpretacao sao parciahnente 'descendenles' e
parcialmente 'ascendentes1. Alem disso, a interpretayao ocorre no
tempo real: a interpretacao a que ja se chegou para palavra, on
frase. ou episodio x excluira oulras iuterprelacoes possiveis para
palavra, frase, ou episodio x + 1 (ver Fairclough, 1989a).

Esses aspectos do processamenlo textual coutrihuem para ex-
plicar como os interprets reduzem a ambiValencia potential dos
textos, mostrando parfe do efeilo do contexto na reducilo da ambi-
valencia, mini sentido estreito de 'contexto' como o que precede
(ou segue) em um texto. Entretanto, 'contexto' tambem inclui o que
as vezes e chamado o 'contexto de situac.ao': os interprets chegam a
interpretac,6es da totalidade da pratica social da qual o discurso faz
parte, e tais interpretacoes condnzem a predicoes sobre os sentidos
dos lexlos que novamente reduzem a ambivalencia pela exclusao
de outros sentidos possiveis. De certo modo. essa e uma elaborac_ao
das propriedades 'descendentes* da interpretacao.

Uma grande limit acao da explicagao dos processos sociocog-
nitivos apresentada aiiteriormente e que geralmente ela e posta em
termos universais, como se, por exemplo. o el'eito do contexto no
sentido e a reducao da ambivalencia fossem sempre os mesmos.
Mas nao e assim. A maueira como o contexto afela a interpretacao
do texto varia de um tipo de discurso para outro, como Foucault
indicou (ver. no CapituJo 2, o item "A forniaclio de conceitos").
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E, nesse sentido. as diferencas entre os lipos de discurso sao social-
mente interessantes porque apontam assuncoes e regras de base
implititas que tern freqiientemente carater ideologico. Vou ilustrar
esses pontos com uma discussao de 'forca' (ver Leech. 1983; Levin-
son, 1983; Leech e Thomas, J989).

A for9a de parte de um lexto (freqiientemente, mas nem sem-
pre, uma parte na extensao de uma frase) e sen componente acio-
nal, parte de sen significado interpessoal. a a^ao social que realiza.
que 'ato(s) de fala' desempenha (dar uma ordem, fazer uma per-
gunta, ameacar, prometer, etc.). Forca esta em contraste com 'pro-
posigao': o componente proposicional. que e parte do significado
ideacional, e o processo ou a relagao que e predicado das enttda-
des. Assim. no caso de "Prometo pagar ao(a) porlador(a) se exigida
a soma de 5 libras",3 a forga e a de uma promessa, enquanto a pro-
posicao poderia ser representada esquematicamente como 'x paga
y a z'. As partes dos textos sao tipicamente ambivalentes em termos
de forga, podendo ter 'forca potential' extensiva. Por exemplo,
"Voce pode carregar a mala?" poderia ser uma pergunta, um pedi-
do ou uma ordem, uma sugestao, uma reclamacao, e assim por
diante. Algumas analises de atos de fala distinguem for^a direta e
indireta; poderiamos dizer, nesse caso, que temos alguina coisa
proxima da for^a direta de uma pergunta, que poderia tambem pos-
suir qualquer das outras forc_as alistadas como sua forga indireta.
Alem disso, nao e de forma alguma incomum que as interpretacoes
permanegam ambivalentes: as vezes, pode nao estar claro se temos
uma pergunta simples, ou tambem um pedido velado (e assim, se
desafiado, negavel).

0 'contexto' nos dois sentidos anteriores e um fator impor-
tante na reducao da ambivalencia da forca. A posigao sequential
no texto e um poderoso predifor de forca. Na acareacao, qualquer
coisa que o advogado diga a uma testemunha imediatamente apos
a resposta da testemunha pode ser interpretada como uma pergunta
(o que nao impede que seja interpretada simultaneamente como
outras coisas, por exemplo, como acusacjlo). Isso ajuda a expli-
car como e que as form as das palavras podem ter forgas que

Aproximadamente R$ 13,00 (treze reals) (K. da T.).
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parecem altaraente improvaveis se as considerarmos fora do
contexto. E, naturalmente, o contexto de situacao, a natureza genii
do contexto social, tambem reduz a ambivalencia. Entretanto, an-
tes que se possa recorrer ao contexto de situagao, ou niesmo ao
contexto seqiieucia], para interpretar a forga de um enunciado,
deve-se ter chegado a uraa interpretac,ao sobre qual e o contexto
de siluagao. Isso e amilogo a interpretagao textual: envolve uma
inter-relagao entre pistas e recursos dos membros, mas esles, nesse
caso, sao de fato um mapa mental da ordem social. O mapa mental
e necessariamenle apenas uma iuterpietagao das realidacies socials
que se prestam a muitas interpretacoes, politica e ideologicamente
investidas de formas particulares. Apontar o conlexto de situagao
em termos do mapa mental fornece dois grupos de infonnacoes
relevantes para determinar como o contexto afeta a interpretagao
do texto em qualquer caso particular: uma leitura da situagao que
ressalta certos elementos, diminuindo a importancia dos outros,
relacionando os elementos entre si de determinada maneira, e uma
especificagao dos tipos de discurso que provavelmente serao rele-
vautes.

Assim, um efeito sobre a interpretacao da leitura da situacao e
ressaltar ou diminuir a importancia de aspectos da identidade
social dos participates, de modo que, por exemplo, o genero. a
etnia ou a idade do(a) produtor(a) do texto provavelmente afetam
muito menos a interpretacao no caso de um livro-texto de bolanica
do que no caso de uma conversa casual ou de uma entrevista para
emprego. Assim, o efeito do contexto de situacao sobre a inter-
pretacao textual (e produgao textual) depende da leitura da situa-
cao. Por outro lado, o efeito do contexto seqiiencial depende do
tipo de discurso. Por exemplo, nao podemos supor que uma per-
gunta sempre predispora da mesma forma a interpretagao do enun-
ciado que a segue como resposta; depende do tipo de discurso.
No discurso de sala de aula, as perguntas preclizem fortemente as
respostas; no discurso conversacional clentro de uma famfl ia , roti-
neiramente as perguntas podem deixar de ser respondidas sem
qualquer sentido real de infringimento ou necessidade de reparagao.
Como argumentei no Capitulo 2, a enfase unilateral no conlexto
seqiiencial como determinante da iuterpretagao sem o reconheci-
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men to de tais variaveis e um aspecto insatisfatorio da analise con-
versacional. Aleni disso, as diferencas entre os lipos de discurso
dessa ordem sao socialmente importantes: onde as pergunlas de-
vem ser respondidas, ha uma probabiliclade de que sejam lomadas
como tacitas as assimetrias de status entre os papeis de sujeito
nitidamente delimjtados. Assim, a invesligacao dos princfpios
interpretativos que sao usados para determinar o sentido permite
compreetider o investimento politico e ideologico de um tipo de
discurso.

Passemos agora da forga a 'coerencia' (ver De Beaugrande e
Dressier, 1981, no Capitulo 5; Brown e Yule, 1983, no Capftulo 7).
A coerencia e tratada freqiientemente como propriedade dos textos.
mas e mais bem considerada como propriedade das interpretagoes.
Um texto coerente e um texto cujas partes constitutes (episodios,
frases) sao relacionadas com nm sentido. de forma que o texto
como um todo 'faca sentido', mesmo que haja relativamente pou-
cos marcadores forma is dessas relagoes de sentido - isto €, relati-
vamente pouca coesao explicita (veja o ultimo item). Entretanto, o
ponto em foco e que um texto so faz sentido para alguem que nele
ve sentido, alguem que e capaz de inferir essas relagoes de sentido
na ausencia de marcadores explicitos. Mas o modo particular em
que e gerada uma leitura coerente de um lexto depende novamente
da natureza dos princfpios interpretativos a que se recorre. Prin-
cipios interprelativos particulares associam-se de maneira naturali-
zada a tipos de discurso particuJares, e vale a pena investigar tais
ligagoes devido a luz que jogam sobre as importantes fiingoes
ideologicas da coereucia na interpelagao dos sujeitos. Isto e, os
textos estabelecem posigoes para os sujeitos interpretes que sao
'capazes' de compreende-los e 'capazes' de fazer as conexoes e as
inferencias, de acordo com os princfpios interprelativos relevan-
tes, necessarios para gerar leiluras coereutes, Tais conexoes e iufe-
rencias podem apoiar-se em pressupostos de tipo ideologico. Por
exernplo, o que estabelece a ligagao coerente entre as duas frases
"Ela pede demissao do emprego na proxima quarta-feira. Esta gra-
vida" e o pressuposto de que as mulheres param de (rabalhar quan-
do tern filhos. A medida que os interpretes tomam essas posigoes e
automaticamente fazem essas conexoes, sao assujeilados pelo
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texto, e essa e uina parte importante do 'trabalho' ideologico dos
textos e do discurso na 'interpelagao' dos sujeitos (veja o proximo
item). Entretanlo, existe a possibilidade nao apenas de luta quanto
a dit'erentes leituras dos textos, mas tambem de resistencia as posi-
coes estabelecidas nos textos.

Agora quero voltar-me para a ultima das sete dimensoes de
analise e a que e de maior destaque nas preocupacoes deste livro: a
'intertextualidade' (ver Bakhtin, 1981, 1986; Kristeva, 1986a).
Dedicarei todo o Capitulo 4 a iutertextualidade; dessa forma, a
discussao aqui pode ser breve. Tntertextualidade e basicamente
a propriedade que tern os textos de ser cheios de fragmentos de outros
textos, que podem ser delimitados explicitameute ou mesclados e
que o texto pode assimilar, contradizer, ecoar ironicamente, e assim
por diante. Em termos da produgao, uma perspectiva intertextual
acentua a historicidade dos textos: a maneira como eles sempre
constituem acrescimos as 'cadeias de comunicagao verbal' exis-
tentes (Bakhtin, 1986: 94), consislindo em textos previos aos quais
respondem. Em lennos da distribuigao, uma perspecliva intertex-
tual e util na exploragao de redes relativamente estaveis em que os
textos se movimentam, sofrendo transformagoes predizfveis ao
mudarem de um tipo de texto a outro (por exeraplo, os discursos
politicos freqiientemente se transformam em reportagens). E em
termos do consume, uma perspectiva intertextual e util ao acentuar
que nao e apenas 'o texto', nem inesmo apenas os textos que in-
tertextualmente o constituem, que moldam a interpretac,ao, mas
tambem os outros textos que os interpretes variavelmente trazem
ao processo de interpretacjio.

Farei uma distingao entre 'intertextualidade mauifesta', em
que, no texto, se recorre explicitamente a outros textos especificos,
e 'interdiscursividade' ou 'intertextualidade constitutiva'. A inter-
discursividade estende a intertextuaJidade em diregao ao princjpio
da primazia da ordem de discurso que discuti, anteriormente. no
item "Discurso". Por um lado, temos a constituigao heterogenea de
textos por meio de outros textos especificos (intertextualidade mani-
fest a); por outro lado, a consliluigao heterogenea de textos por
meio de elementos (tipos de convencao) das ordens de discurso
(interdiscursividade).

Discurso e mudanca social 115

O conceito de intertextualidade toma os textos historicamente.
transformando o passado - convengoes existeutes e textos previos -
no presente. Isso pode ocorrer de maneira relativamente con veil-
cional e normativa: os tipos de discurso tendem a transformar em
rotina formas particulares de recorrer a convengoes e a textos e a
naturaliza-las. Contudo, pode ocorrer, criativamente, com novas
configuragoes de elementos de ordens de discurso e novos modos
de intertextualidade manifest a. Sao a historicidade inerente a uma
concepcao intertextual e a maneira como esta acomoda tao pron-
lamente a pratica criativa que a tornam tao adequada para minhas
preocupacoes presentes com a mudauga discursiva, embora. como
argumentarei adiante (item "Hegemonia"), ela precise estar ligada
a uma teoria de mudanca social e polftica para a invesligagao da
mudanca discursiva dentro de processes mais amplos de mudanga
cultural e social.

Acredito que a analise da pratica discursiva deva envolver
uma combinagao do que se poderia denominar 'microanalise' e
'macroanalise'. A primeira e o tipo de analise em que os analistas
da conversagao se distinguem: a explicagao do modo precise como
os participates produzem e interpretam textos com base nos
recursos dos membres. Mas isso deve ser ceinpiementado com a
macroanalise para que se conhega a natureza dos recursos dos
membros (como tambem das ordens de discurso) a que se recorre
para produzir e interpretar os textos e se isso precede de maneira
normativa eu criativa. Na verdade, nao se pode realizar microana-
lise sem esse conhecimento. E, naluralmente, a microanalise e a
nielhor maneira de expor tais informagoes: desse mode, fornece
evidencias para a macroanalise. Portante, a microanalise e a
macroanalise sao requisites mutuos. E devido a sua mter-relagao
que a dimensao da pratica discursiva em minha teoria tridimensio-
nal pode inediar a relagao entre as dimensoes da pratica social e do
texto: e a natureza da pratica social que determina os macro-
processos da pratica discursiva e sao os microprocessos que mol-
dam o texto.

Uma implicacae da posiyao que estou adolando nesta segao e
que a maneira como as pesseas interpretam os textos em varias
circunstancias sociais e uma questao que requer investigagao sepa-
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rada. Embora o quadro que apresentei aponte a importancia de
cousiderar-se a interpretagao em seu proprio merito, deve-se notar
que nao foram incluidos neste livro estudos empiricos. (Para urna
discussao de pesquisa sobre a interpretagao de textos da midia, ver
Morley, 1980, e Thompson, 1990, no Capitulo 6.)

Discurso como pratica social: ideologia e hegemoiiia

Meu objetivo nesla segao e expiicar mais claramente aspectos
da terceira dimensao de rmnha teoria IridimensJoual, discurso como
pratica social. Mais especificamente. discutirei o conceito de dis-
curso em relagao a ideologia e ao poder e situarei o discurso em
uma concepgao de poder como hegemoiiia e em uma concepcao da
evolugao das relagoes de poder como luta hegemonica. Ao fazer
isso, recorro as contribuigoes classicas do marxismo do seculo
XX, de Althusser e Gramsci, que (nao obstante a crescenle impo-
pularidade contemporanea do marxismo) oferecem uma teoria rica
para a investigagao do discurso como forma de pratica social, emhora
com importautes reservas, especialmente no caso de Althusser.

Ideologia

A teoria de ideologia que tern sido muito mfluente no recente
debate sobre discurso e ideologia e cerlamente a de Althusser
(Althusser, 1971; Larrain, 1979), a qual me referi brevemente ao
discutir Pecheux no Capitulo 1. De t'ato, pode-se considerar que
Althusser forneceu as bases leorieas para o debate, embora Voloshi-
nov (1973) tenha sido uma importante conlribuigao bem anterior.

As bases teoricas que lenho em mente sao Ires imporlantes
assergoes sobre ideologia. Primeiro, a assergao de que ela tern
existencia malerial nas praticas das inslituigdes, que abre o cami-
nho para investigar as praticas discursivas como formas materials
de ideologia. Segundo, a assergao de que a ideologia 'interpela os
sujeitos', que conduz a concepgao de que urn dos mais significa-
tivos 'efeilos ideologicos' que os lingtiistas ignoram no discurso
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(segundo Althusser, 1971: 161, n. 16), e a constituigao dos sujei-
tos. Terceiro, a asserclio de que os 'aparelhos ideologicos de esta-
do' (instituigoes tais como a educagao on a midia) sao ambos
locais e marcos delimitadores na luta de classe. que apontam para
a luta no discurso e subjacente a ele como foco para uma analise
de discurso orientada ideologicamenle.

Se o debate sobre a ideologia e o discurso tern sido fortemente
influenciado por essas posigoes, tambem tern sido prejudicado pe-
las limitacoes amplamente reconhecidas da teoria de Althusser.
Particularmente, o traballio de Althusser conlem uma conlradigao
nao-resolvida entre uma visao de dominagao que e imposigao uni-
lateral e reprodugao de uma ideologia dominante, em que a ideolo-
gia figura como um cimento social universal, e sua insistencia nos
aparelhos como local e marco delimilador de uma constante luta
de classe cujo resultado esta sempre em equilibrio. Com efeito, e
a visao anterior que e predominante, havendo marginalizagao da
luta, da contradigao e da transformacao.

Entendo que as ideologias sao significagoes/construcoes da
realidade (o mundo fisico, as relagoes sociais, as identidades soci-

•ais) que sao construidas em varias dimensoes das formas/sentidos
das praticas discursivas e que contribuem para a produgao, a re-

; produgao ou a transformagao das relagoes de dominagao. (Tal
posigao e semelliante a de Thompson (1984, 1990). de que deter-
minados usos da linguagem e de outras 'formas simbolicas' sao
ideologicos, isto e, os que servem, em circunstancias especft'icas.
para estabelecer ou manter relagoes de dominagao.) As ideologias
embutidas nas pralicas discursivas sao muito eficazes quando se
itornam naturalizadas e atingem o status de 'sense comum'; mas
essa propriedade estaVel e estabelecida das ideologias nao deve
ser muito enfatizada, porque minha referencia a 'transformagao'
japonta a luta ideologica como dimensao da pratica discursiva, uma
j'luta para remoldar as praticas discursivas e as ideologias nelas
construidas no conlexto da reestruturagao ou da transformagao das
relagoes de dominagao. Quando sao encontradas praticas discur-
sivas contraslanles em um domfnio particular on instituicfio, ha
probabilidade de que parte desse contraste seja ideologica.
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Afirmo que a ideologia investe a linguagem de varias manei-
ras, em varies niveis, e que nao temos de escolher entre possiveis
'localizacoes' diferentes da ideologia que parecem todas parcialmente
justificadas e nenhuma das quais parece inteiramente satisfatoria
(ver Fairclough, 1989b, para uma explicacao mais detalhada da
posicao que adoto aqui). A questao-chave e se a ideologia e uma
propriedade de estruturas ou uma propriedade de eventos, e a res-
posta e 'ambas'. E o problema-chave e encontrar, como ja sugeri
na discussao sobre o discurso, uma explicacao satisfatoria da dia-
letica de estruturas e eventos.

Varias explicates tomam a ideologia como propriedade de
estruturas ao localiza-la em alguma forma de convenc.ao subja-
cente a pratica lingiiistica, seja urn 'codigo', uma 'estrutura' on
uma 'formacao'. Isso tern a virtude de mostrar que os eventos sao
restringidos por convengoes sociais, mas tern a desvanlagem ja
referida de pender para uma desfocalizacao do evento no pres-
suposlo de que os eventos sao meras reproduces de estruturas.
privilegiando a perspectiva da reproducao ideologica e nao a da
transformacao, numa tendencia de representacao das convengoes
mais claramente delimitadas do que realmenle sao. Um exemplo
disso sao os primeiros trabalhos de Pecheux. Outra fraqueza da
opcao da estrutura e que ela nao reconhece a primazia das ordens
de discurso sobre as convencoes discursivas particulares: precisamos
explicar os investimentos ideologicos das (partes das) ordens de
discurso, nao apenas as convencoes individuais, e a possibilidade
de investimentos diversos e contraditorios. Uma alternativa a opcao
da estrutura e localizar a ideologia no evenlo discursive, ressaltan-
do a ideologia como processo, transform a cao e fluidez. Mas isso
pode conduzir a uma ilusao de que o discurso corresponde a pro-
cesses livres de formagao, a nao ser que haja uma enfase siraulta-
nea nas ordens de discurso.

Ha tambem uma concepcjio textual da localizacao da ideolo-
gia, que se encontra na lingiiistica crftica: as ideologias estao nos
textos. Embora seja verdade que as formas e e conteudo des textos
trazem o carimbo (sao traces) dos processes e das estruturas ideo-
logicas, niio e possivel 'ler' as ideologias nos textos. Como argu-
mentei no Capftulo 2, isso e perque os sentidos sao produzidos por
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meio de interpretac.6es dos textos e os textos eslao abertos a di-
versas interpretacoes que podem diferir em sua importancta ideo-
logica e porque es processes ideologicos pertencem aos discursos
como eventos sociais completes - sao processes entre as pessoas -
nao apenas aos textos que sao momentos de tais eventos. Alega-
goes de descoberta dos processos ideologicos untcamente mediante
a analise textual tern o problema, agora familiar na sociologia da
niidia, de que os 'consumidores' de textos (leitores e lelespecla-
dores) parecem as vezes bastante imunes aos efeitos das ideologias
que estao snpostamente 'nos' textos (Morley, 1980).

Prefiro a concepgao de que a ideologia est.i localizada tanto
nas estruturas (isto e, ordens de discurso) que constituem o resul-
(ado de eventos passados como nas condic,6es para os eventos
atuais e nos proprios eventos quando reproduzem e transformam as
estruturas condicionadoras. E uma orienta^ao acumulada e natura-
lizada que e construida nas normas e nas convengoes, como tam-
bem um trabalho atual de naturalizacao e desnaturalizacao de tais
orieutacoes uos evenfos discursivos.

Outra questao importante sobre a ideologia diz respeito aos
aspectos ou niveis do texto e do discurso que podem ser investidos
ideologicamente. Uma alegacjio comum e de que sao es 'sentidos',
e especialmente os sentidos das palavras (algumas vezes especifi-
cados come 'conteudo', em oposi^ao a forma), que sao ideologicos
(por exemplo, Thompson, 1984). Os sentidos das palavras sao
importantes, naturalmente. mas tambem o sao outros aspectos
semanticos, tais come as pressuposicoes (ver, no Capftulo 4. o
item "Pressuposigao"), as metaforas (ver, no Capftulo 6, o item "Me-
tafora") e a coerencia. Ja indiquei na sec_ao anterior a importancia
da coerencia na constituicao ideologica dos sujeitos.

Uma oposicao rigida entre 'conteudo' ou 'seutido' e 'forma7 e
equivocada porque os sentidos dos textos sao estreitamente inlerli-
gados com as formas dos textos, e os aspectos formais dos textos
em varies niveis podem ser investidos ideologicamente. Por exem-
plo, a representagae de bruscas quedas no valor da nioeda (slumps}
e do desemprego relacionada a desastres naturals pode envolver
uma preferencia por estruturas oracionais intransilivas e atributivas
em oposicao a estruturas oracionais -transitivas ("A nioeda perdeu
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o valor, milhoes estao desempregados", em oposigao a "Os inves-
tidores estao comprando ouro. as firmas sacaram milhoes"; ver.
no Capitulo 6, o item "Transitividade e tema'% sobre esses termos).
Em urn nivel diferente, o sistema de tomada de turno numa sala de
aula ou as convengoes de polidez que operam entre secretaria e
gerente implicam pressupostos ideologicos sobre as identidades
socials e as relates sociais entre professores e alunos, e gerenles e
secretarias. Outros exemplos mais detalhados serao dados nos textos
analisados nos capitulos de 4 a 6. Mesmo aspectos do 'estilo' de
um texto podem ser investidos ideologicamente: ver rninha analise
(Capitulo 4, item "Intertextualidade e transformagoes") de coino o
estilo de um folheto do Departamento de Comercio e Industria
contribui para constituir o 'eu empresarial' como um tipo de
iclentidade social. Nao se deve pressupor que as pessoas tern
consciencia das dimensoes ideologicas de sua propria pratica.
As ideologias construfdas nas convengoes podem ser mais ou
menos naturalizadas e automutizadas. e as pessoas podem achar
dificil compreender que suas praticas normals poderiam ter inves-
timentos ideologicos especfficos. Mesmo quando nossa pratica
pode ser interpretada como de resistencia, contribuindo para a
mudanga ideologica, nao estamos necessariamente conscientes dos
detalhes de sua significagao ideologica. Essa e uma razao para se
defender uma modalidade de educagao lingiifstica que enfatize a
consciencia crftica dos processos ideologicos no discurso, para que
as pessoas possam tornar-se mais conscientes de sua propria prafi-
ca e mais cnticas dos discursos investidos ideologicamente a que
sao submetidas (ver Clark et al., 1988: Fairclough, 1992 - a).

Esses comentarios sobre a consciencia podem ser ligaclos a
questoes sobre a interpelagao dos sujeitos. O caso ideal na teoria
althusseriana e o do sujetto posicionado 113 ideologia de tal manei-
ra que disfarga a acjio e os efeitos desta e da ao sujeito uma auto-
nomia Imagimiria. Isso sugere convengoes discursivas altamente
naturalizadas. Mas as pessoas sao realmente subjugadas de formas
diferentes e contraditorias; tal consider a c/io comega a langar diivi-
das sobre o caso ideal. Quando a sujeigao e contradiloria - quando
uma pessoa que opera num quadro inslitucional uuico e num unico
conjunto de praticas e interpelada de van as posigoes e puxada em
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diregoes diferentes, por exemplo -, pode ser dificil manter a
naturalizagao. A interpelagao contradiloria pode manifestar-se
experiencialmente em um sentido de confusao ou incerteza e na
problemalizagao das convengoes (ver o item "Mudanga discursiva",
adiante). Essas sao as condigoes em que uma pratica conscienle e
traiisformadora podera mais facilmente desenvolver-se.

A teoria althusseriana do sujeito exageni a constituicfto ideo-
logica dos sujeitos e, conseqiientemente, subestima a capacidade
de os sujeitos agirem individual ou coletivamente como agentes.
ate mesmo no compromisso com a crftica e na oposigao as praticas
ideologicas (ver minhas reservas sobre Foucault a esse respeito no
Capitulo 2, item "Foucault e a analise de discurso textualmenle

• orientada"). Aqui tambem e importanle adotar a posigao dialetica
que defendi anteriormenle: os sujeitos sao posicionados ideologi-
camente, mas sao tambem capazes de agir criativamenle no sentido
de realizar suas proprias conexoes entre as diversas praticas e ideo-
logias a que sao expostos e de reestruturar as praticas e as estrutu-
ras posicionadoras. 0 equih'brio entre o sujeito *efeito* ideologico
e o sujeito agente ativo e uma variavel que depende das condigoes
sociais, tal como a estabilidade relativa das relagoes de dominagfio.

Todo discurso e ideologico? Sugeri que as praticas discursivas
sao investidas ideologicamente a medida que incorporam signifi-
cagoes que contribuem para manter ou reeslruturar as relagoes de
poder. Em principio, as relagoes de poder podem ser afetadas pelas
praticas discursivas de qnalquer tipo, mesmo as cientificas e as
teoricas. Isso impede uma oposigao categorica entre ideologia e
ciencia ou teoria que alguns autores que escrevem sobre lingua-
gem/ideologia sugerem (Zima, 1981; Pecheux, 1982). Mas dai nem
todo discurso e irremediavelmente ideologico. As ideologias sur-
gem nas sociedades caracterjzadas por relagoes de dominagao
com base na classe, no genero social, no grupo cultural, e assim
por diante, e. a medida que os seres liumanos sao capazes de trans-
cender tais sociedades, sao capazes de transcender a ideologia.
Portanto, nao aceito a concepgao de Althusser (1971) de 'ideologia
em geral' como forma de cimento social que e inseparavel da
propria sociedade. Alem disso, o fato de que todos os lipos de
discurso sao abertos em principio, Je sem duvida de certo moclo
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concretamente, ao investimento ideologico em nossa sociedade
nao signifies que lodos os tipos de discurso sao investklos ideologi-
camente no mesmo grau. Nao deve ser muito dificil mostrar que
a publicidade em termos amplos e investida com mais vigor do
que as ciencias fisicas.

Hegewonia

O conceito de liegemonia, que e a peca central da analise que
Gramsci faz do capitalismo ocidental e da estralegia revolucionaria
na Europa Ocidental (Gramsci, 1971; Buci-Glucksmann. 1980),
harmoniza-se com a concepc/lo de discurso que defendo e lornece
urn mode de teorizagao da mudanga em relac.ao a evolucjio das re-
lagoes de poder que permite um foco particular sobre a mudan^a
discursiva, mas ao mesmo tempo um modo de considera-la em
termos de sua contribuic,ao aos processos mais amplos de mudanc,a
e de seu amoldamento por tais processos. Hegeinonia e lideranca
tank) quanlo dorm"nac,ao nos dominies economico, politico, cul tu-
ral e ideologico de uma sociedade. Hegemonia e o poder sobre a
sociedade como urn todo de uma das classes economicamente de-
finidas como fundamentals em alianga com outras forcas sociais,
mas nunca atingido senao parcial e temporariamente, como um
'equib'brio instavel'. Hegemonia i a coustrugao de aliangas e a in-
tegrac.ao muito mais do que simplesmente a dominacao de classes
subalternas, mediante concessoes on meios ideologicos para ganhar
seu conseutimento. Hegemonia e um foco de constants luta sobre
pontos de maior instabilidade eiitre classes e blocos para conslruir,
manter ou romper alianc,as e relagoes de dominac.ao/subordinac.ao,
que assume formas economicas, politicas e ideologicas. A luta
hegemonica localiza-se em uma (rente ampla, que iuclui as insfituicoes
da sociedade civil (educac.ao, sindicatos. farm'lia), com possi'vel desi-
gualdade entre diferentes niveis e domfuios.

Compreencle-se a ideologia nesse quadro em termos que ante-
cipam todos os avangos de Altlmsser (Buci-Glucksmann, 1980:
66), por exemplo, em sua focalizac,ao da materializagao implicita e
iuconscienle das ideologias nas praticas (que as contem como
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'premissas' teoricas implicitas), considerando-se a ideologia "uma
concepcjio do mundo que esta implicitamente manifesta na arte, no
direito, na atividade economica e nas manifestacoes da vida indi-
vidual e coletiva" (Gramsci, 1971: 328). Euquanto a interpela^ao
dos sujeitos e uma elaboragao althusseriana, ha em Gramsci uma
concepgao de sujeitos estruturados por diversas ideologias impli-
citas em sua pratica que Ihes atribui um carater 'estranhamente
composto' (1971: 324) e uma visao de 'senso comum' lanto como
repositorio dos diversos efeitos de lutas ideologicas passadas,
como alvo constante para a reestrutura^ao nas lutas atuais. No sen-
so comum, as ideoiogias se tornam naturalizadas ou automatiza-
das. Alem disso, Gramsci concebia "o campo das ideologias em
termos de correntes ou formac,6es conflitantes, sobrepostas ou cru-
zadas" (Hall, 1988: 55-56), a que se referiu como 'um complexo
ideologico' (Gramsci, 3971: 195). Isso sugere um foco sobre os
processos por meio dos quais os complexes ideologicos sao estru-
turados e reestruturados, articulados e rearticulados. (Ha uma dis-
cussao importante de hegemonia e articulagao em Laclau e Mouffe
(1985) que constitui um precedente para minha aplicagao desses
conceitos ao discurso, embora sera a analise de textos reais que eu
consideraria como essenciais a aualise de discurso.)

Tal concepgao de luta hegemonica em termos da articulagao.
desarticulagao e rearticulagao de elementos esta em harmonin com

j o que disse anterionnente sobre o discurso: a concepgao dialetica
j da relac,ao entre estruturas e eventos discursivos; considerando-se
] as estruturas discursivas como ordens de discurso concebidas como
i configuragoes de elementos mais ou menos instaveis; e adotando
uma concepgao de textos que se centra sobre sua intertextualidade

|,e sobre a maneira como articulam textos e converges previas.
V Pode-se considerar uma ordem de discurso como a faceta discursiva
do equilibrio contraditorio e instavel que constitui uma hegemonia,
e a articulagao e a rearticulagao de ordens de discurso sao, conse-
quentemente, um marco delimitador na luta hegemonica. Alem
disso, a pratica discursiva. a produc,ao, a distribuigao e o consumo
(como tainbem a inlerpretagao) de textos sao uma faceta da luta
hegemonica que contribui em graus variados para a reproduce ou
a transformac,ao nao apenas da ordem de discurso existente (por
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exemplo, mediaute a maneira como os texlos e as convengoes
previas sao articulados na produc/io textual), mas tambem das re-
lagoes socials e assimetricas exislentes.

Vamos tomar como exemplo o discurso politico de Thatcher.
Este pode ser interpretado como rearticulacfio da ordem discursiva
polj'tica existenle, que reuniu os discursos conservador Iradicional,
iieoliberal e populista em uma nova mescla e tambem constituiu
um discurso de poder politico sem precedence para uma Iider mu-
Iher. Tal rearticulagao discursiva materializa um projeto liegemo-
nico para a coustituicao de uma nova base e agenda polflica, que e
uma faceta do projeto politico mais amplo de reestruturaeao da
hegemonia do bloco ceutrado na burguesia em novas condic,6es
economicas e politicas. 0 discurso de Thatcher foi descrito nesses
termos por Hall (1988) e Fairclough (1989a) e demonstra como
essa analise pode ser realizada em termos de uma concepcao de
discurso semelhanle a que foi introduzida anteriorrnente. de forma
que explique os aspectos especificos da linguagem dos lextos politi-
cos de Thatcher (o que Hall nao faz). Acrescentaria que a ordem
de discurso rearticulada e contraditoria: eiementos auloritarios
coexistem com eiementos democraticos e igualilarios (por exem-
plo, o pronome inclusive 'nos', que implica uma tentaliva de falar
para as pessoas comuns, coexiste com o uso de £voce" como pro-
nome iudefinido em exemplos como "Voce fica doente com a chu-
va, nao") e eiementos patriarcais com eiementos feminisias. Alem
disso, a rearticulagao das ordens de discurso e oblida nao apenas
na pratica discursiva produtiva, mas tambem na interpretagao: a
compreensao de sentidos nos textos de Thatcher requer interprets
que sejam capazes de estabelecer conexoes coerenles en Ire sens
eiementos heterogeneos, e parte do projeto hegemonrco e a cons-
tituigao de sujeitos interpretes para quern tais conexoes sao natu-
rais e automaticas.

Entretanto, a maior parte do discurso se sustenta na luta he-
geraonica em instituigoes particulares (famflia, escolas, tribunals
de justiga, etc.) e nao em m'vel da politica nacional; os prola-
gonistas nao sao classes on forgas politicas ligadas de forma rela-
tivamente direta a classes ou a blocos, mas professores e ahmos, a
polfcia e o publico ou mulheres e homens. Em lais casos, a he-
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gemonia tambem fornece lanto um modelo como uma matriz.
Fornece um modelo: por exemplo, na educagao, os grupos domi-
nantes tambem parecem exercer poder mediante a constituicao
de aliangas, integrando e nao simplesmente dominando os grupos
subalteruos, ganhando seu consentimento, oblendo um equilibrio
precario que pode ser enfraquecido por outros grupos, e fazera isso
em parte por meio do discurso e mediante a constituicao de ordens
discursivas locals. Fornece uma matriz: a obtengao de hegemouia
em um nivel societario requer um grau de integragao de institui-
c,6es locais e semi-autonomas e de relagoes de poder, de lal niodo
que as ultimas sejam parcialmente moldadas por relagoes hegemo-
uicas e lutas locais possam ser interpretadas como lutas hegemoni-
cas. Isso dirige a atenc.ao para as liga^oes entre as institukoes e
para ligagoes e movimeiito entre as ordens discursivas institucio-
nais (ver o Capftulo 7, adiante, para uma analise.de mudangas que
transcendem as ordens discursivas particulares).

Embora a hegemonia parega ser a forma organizational de
poder predominante na sociedade contemporanea. nao e a unica.
Ha tambem os residues de uma forma anteriormente mais evidente
em que se atinge a dominacao pela imposi^ao inflexivel de regras.
normas e convengoes. Isso parece corresponder a um modelo
'codigo' de discurso, que considera o discurso em termos da
concretizagao de codigos com molduras e classificagoes fortes
(Bernstein. 1981), e a uma pratica normative altamente arregi-
mentada. Tal modelo contrasta com o que poderiamos chamar o
modelo 'articulacao' de discurso descrito anteriormente, que corres-
ponde a forma organizacional hegemonica. Os modelos 'codigo'
sao altamente orientados para a instituigao, enquanto os modelos
'articulagao' sao mais orientados para o(a) cliente/publico; compa-
rem-se form as tradicionais e formas mais recentes do discurso de
sala de aula ou do discurso medico-pacienle (discuto exemplos
especificos do ultimo no Capilulo 5). Por outro lado, aulores do
pos-modernismo sugerem uma forma organizacional emergente
de poder que e bastante dificil de apontar, mas que representa uma
outra mudanga na orientacao inslitucional associada a uma des-
centralizagao de poder explicitada e parece ligar-se a um modelo
'mosaico* de discurso que caracterjza a pratica discursiva como
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uma constante rearticulagao de elementos minimamente restringi-
dos. A pratica discursiva que parece adequar-se a esse raodeJo foi
identificada como 'pos-modern a' (Jameson, 1984), e o exemplo
mais claro e a publicidatle (ver Fairclough, 1989a: 197-211). Vol-
tarei a esses inodelos do discurso no Capftulo 7, em relagao a uma
discussao de determinadas tendencias amplas que afetara as ordens
de discurso contemporaneas.

Para resumir. no quadro tridimensional para a anahse de dis-
curso introduzido anteriormente, identifiquei como preocupagao
principal a descrigao, para exemplos particulares de discurso. de
conexao explanatoria entre a natureza das praticas sociais de que
fazem parte e a natureza de sua pratica discursiva, incluindo os
aspectos sociocognitivos de sua produgao e iuterpretacao. O con-
ceito de hegemonia nos auxilia nessa tarefa, fornecendo para o
discurso lanto uma matriz - uma forma de analisar a pratica social
a qual pertence o discurso em termos de relagoes de poder, isto e,
se essas relagoes de poder reproduzem, reestruturarn-ou desafiam
as hegemouias existentes — como urn modelo — uma forma de ana-
lisar a propria pratica discursiva como urn modo de luta hegemoni-
ca, que reproduz, reestrutura ou desafia as ordens de discurso
existentes. Tsso fortalece o conceito de inveslimento politico das
praticas discursivas e, ja que as hegemonias tern dimensoes ideo-
logicas, e uma forma de avaliar o investimento ideologico das pra-
ticas discursivas. A hegemonia tambem tern a virtude nolavel, no
presente contexto, de facilitar o estabelecimento de um foco sohre
a mudauga, que e minha preocupacao ultima neste capftulo.

Mudanca discursiva

0 foco deste livro e a mudanga discursiva em relagao a mu-
danga social e cultural; sua justificativa teorica foi apresentada na
Introdugao em termos do funcionamento do discurso na vida social
contemporanea. Esse deve ser um duplo foco, de acordo com a
dialetica entre as ordens de discurso e a pratica discursiva ou o
evento discursivo. For um lado, precisamos entender os processos
de mudanga como ocorrem nos eventos discursivos. For outro
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lado, precisamos de uma orientagao relativa a maneira como os
processos de rearticulagao afetam as ordens de discurso. Passo
agora a discutir essas questoes.

As origens e as motivagoes imediatas da mudanga no evento
discursivo repousam na problematizagao das convengoes para os
produtores ou interpretes, que pode ocorrer de varias formas. Por
exemplo, a problematizagao das conveugoes na interagao entre
mulheres e homens e uma experiencia generalizada em varias ins-
tituigoes e dominios. Tais problematizagoes tern suas bases em
contradigoes - neste caso, contradigoes entre as posigoes de sujeito
tradiciouais, em que muitos de nos fomos socializados, e novas
relagoes de genero. Num piano bem difereute, pode-se consitJerar
que o discurso politico de Thatcher surge da problem at izayfio de
praticas discursivas tradicionais da direita em que se baseiam as
relagoes sociais, as posigoes de sujeilo e as praticas polfticas, em
circunstancias em que se tornam aparentes as contradigoes entre
elas e um tnundo em mudanga. Quando surgem problematizagoes,
as pessoas se veem diante do que Billig et ah (1988) denominam
'dilemas'. Com freqiiencia, elas tentam resolver esses dilemas ao
serem inovadoras ou criativas, ao adaptarem as convengoes exis-
tentes de novas maneiras e assim contribuirem para a mudanga
discursiva. A intertextualidade e, portanto, a hisloricidade inerente
da produgao e interprelagao textual (ver o item "Pratica discursiva".
neste capftulo) constituem a criatividade como opgao. A mudanga
envolve formas de transgressao, o cruzamento de fronteiras, tais
como a reuniao de convengoes existentes em novas combinagoes,
ou a sua exploragao em situagoes que geralmente as proibem.

Tais contradigoes, dilemas e entendimentos subjetivos dos
problemas em situagoes concretas tern suas condigoes sociais em
contradigoes e lutas estruturais nos niveis instituciuiial e societa-
rio. Retomaudo o exemplo das relagoes de genero, a posigao con-
traditoria dos individuos nos eventos discursivos e os dilemas que
disso resultam originam-se em contradigoes estruturais nas rela-
goes de genero nas instHuigoes e na sociedade como um todo.
Entretanto, o que decisivamente determina a forma como essas
contradigoes se refletem em eventos especificos e a relagao desses
eventos com as lutas que se desenvolvem ao redor das contradigoes.
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Para polarizar as possibilidades que sao muito mais complexas, urn
even to discursive pode ser uma contribuigao para preservar e re-
produzir as relagoes e as hegemonias tradicionais de genera e
pode, portanto, ligar-se a convene. 6es problematizadas, ou pode ser
uma contribuicao para a transformagao dessas relagoes mediante a
luta hegemdnica; dessa forma, tenlando resolver os dilemas pela
inovacao. Os proprios eventos discursivos tern efeilos cumulativos
sobre as contradicoes sociais e sobre as lutas ao sen redor. Assirn,
para resumir, os processes sociocognitivos serao ou nao inovado-
res e conlribuirao on nao para a mudanga discursiva. dependendo

'.da ualureza da pratica social.
Vamos considerar a dimensao textual do discurso. A mudanca

deixa Iracos DOS textos na forma de co-ocorrencia de elementos
coutraditorios ou inconsistentes - mesclas de estilos forma is e in-
formais, vocabularies tecnicos e nao-tecnicos, marcadores de auto-
ridade e familiaridade, formas sintaticas mais tipicamente escritas
e mais tipicamente faladas. e assim por diante. A medida que uma
tendencia particular de mudanca discursiva se estabelece e se (or-
na solidificada em uma nova convencao emergente, o que/€
percebido pelos interprets, num primeiro momenlo, como textos
estilisticamente contraditorios perde o efeito de 'colcha de reta-
Ihos', passando a ser considerado 'inteiro'. Tal processo de natu-
ralizagao e essencial para estabelecer novas hegeraonias na esfera
do discurso.

Isso conduz a nosso segundo foco, a mudanca nas ordens de
discurso. A medida que os produtores e os interpretes combinam
convengoes discursivas, codigos e elementos de maneira nova em
eventos discursivos inovadores estao, sem duvida, produzindo
cumulativamente mudangas estrulurais nas ordens cie discurso:
estao desarticulando ordens de discurso existenles e rearliculando
novas ordens de discurso. novas hegemonias discursivas. Tais mu-
dancas estruturais podem afetar apenas a ordem de discurso local'
de uma instituigao, on podem transcender as institutes e afetar a
ordem de discurso societaria. O foco de atencao na investigacao da
mudanga discursiva deveria manter a allernancia eutre o evento
discursivo e tais mudancas estruturais. porque nao e posslvel ava-
liar a imporlancia do primeiro para os processes mais amplos de
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mudanca social sem considerar as ultimas, da mesma forma que
nao e possivel avaliar a contribuigao do discurso para a mudanca
social sem considerar o primeiro.

Ilustrarei as quesloes que poderiam ser investigadas dentro dos
estudos de mudanca nas ordeus de discurso referindo-me a dois
tipos relacionados de mudanga que afetam atualmente a ordem
de discurso societaria. (Ha uma discussao mais detalhada dessas
questoes no Capitulo 7, adiante.) Uma e a aparente deroocratizacao
do discurso, envolvendo a redugao de marcadores explicitos de
assimetria de poder eiitre pessoas com poder institucional desi-
gual - professores e alunos, gerentes e trabalhadores, pais e filhos,
medicos e pacientes -, que e evidente numa diversidade de do-
minios instilucionais. A outra e o que venho chamando de £perso-
nalizagao sintetica' (Fairclough, 1989a), a simulacao de discurso
privado face a face em discurso publico para audiencia em massa
(imprensa, radio, televisao). Ambas as tendencias podem ser ligadas
a influencia do discurso conversacional do dominio privado do
'mundo da vida' nos dommios institucioiiais. Essas tendencias so-
ciais e discursivas sao estabelecidas mediante lula e, alem disso,
sao estabelecidas com estabilidade apenas limitada, com a pers-
pectiva de que seus proprios elementos heterogeneos sejam consi-
derados contraditorios, levando a posterior luta e mudanga.

Um aspecto da abertura das ordens de discurso a luta e que os
elementos de uma ordem de discurso nao tern valores ideologicos
ou modos fixos de investimento ideologico. Considere-se. por
exemplo, o aconselhamento, o modo de conversar com as pessoas
sobre elas mesmas e seus problemas. aparentemente nao-diretivo,
nao-avaliativo, buscando estabelecer empatia, em situagao de um
para um. O aconselhamento tern suas origens na terapia, mas agora
circula como tecuica em muitos dominios institucionais, como
efeito de uma reestruturagao da ordem de discurso. Mas tal desen-
volvimento e altamente ambivalente em termos ideologicos e poll-
ticos. A maioria dos terapeutas propoe oferecer espaco as pessoas
como individuos num mundo que os trata cada vez mais como ci-
fras, o que parece tornar o aconselhamento uma pratica contra-
liegemonica e sua colonizacao de novas instituigoes uma mudanca
liberadora. Entretanto, usa-se o aconselhamento agora de preferen-
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cia a praticas de mitureza explicitamente disciplinar em varias ins-
tituicoes, o que o faz parecer ma is uma tecnica hegemonica por
trazer sutilmente aspectos das vidas parliculares das pessoas para o
domfnio do poder. Aparentemente, a luta hegemonica ocorre par-
cialmeute mediante o aconselhamento e sua expansao e parcial-
mente acima deste. Esse pnuto esta de acordo com a observacao de
Foucault:

Os discursos sao elementos tiiticos on blocos que operam no
campo de relacoes de forc.a: pode haver discursos diferentes e
mesmo conlraditorios na mesma estraiegia; podem, ao conlrario.
circular sem mudar sua forma de uma cstrategia a outra que Ihe
sejaoposta(l981: 101).

A exploracao de tendencies de mudanca nas ordens de discurso
pode trazer uma contribuigao significativa aos debates atuais sobre
mudanca social. Os processos de mercado, a extensao dos modelos
de mercado a novas esferas, podem ser iuvestigados, por exemplo,
medianle a recent e colonizacao extensiva das ordens de discurso
pela pubJicidade e outros tipos de discurso (ver Fairclough. 1989a.
e o Capftulo 7, adiante), Se a democratizacilo do discurso e a per-
sonalizacao sintetica podem ser ligadas a democratizacao subslan-
cial da sociedade, tambem estao ligadas de maneira controvertida
aos processos de marque tizacao e especificamente a aparenfe
mudanca no poder dos produtores para os consumidor.es. que e
associada ao consumismo e as novas hegemonias a ele atribuidas.
Tanibem poderia haver uma dimensao discnrsiva-util nos debates
sobre a modernidade e a pos-modernidade. Por exemplo, a demo-
cratizacao, a personalizacao sintetica e o avanco da conversacao
nos dominies institucionais podem ser considerados aspectos de
uma 'dedit'erenciacao' Jos dominios publicos e privados (Jameson,
1984) ou de uma fragmentacao de praticas profissionais ate agora
estruturadas? (Ver Capitulo 7 para uma discussao mais completa.)

Conclusao

A abordagem do discurso e da analise de discurso que apre-
sentei neste capitulo tenta integrar uma variedade de perspectivas
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leoricas e metodos para o que e, assim espero, um poderoso recurso
para estudar as dimensoes cliscursivas da mudanga social e cultural.
Tentei combinar aspectos de uma concepgao foucaultiana de dis-
curso com a enfase bakhtiniana na intertextualidade: a primeira
inclui uma enfase fundamental nas propriedades socialmenle
construtivas do discurso, a ultima ent'atiza a 'textunr dos textos
(Halliday e Hasan, 1976) e sua composicao por meio cie fragmen-
tos de outros textos, e ambas apontam para o modo como as ordens
de discurso esfruluram a pratica discursiva e sao por ela estrutura-
das. Tambem tentei localizar a concepc-ao dinamica da pratica dis-
cursiva e de sua relacao com a pratica social que emerge dessa
conjuntura dentro de uma conceituagao gramsciana de poder e de
luta de poder em termos de hegemoiiia. Ao mesmo tempo, recorri a
outras tradicoes na lingiiistica, a analise de discurso baseada no
texto e a analise da conversacao etnometodologica para a analise
textual. Acredito que o quadro resultante nos permite combinar
relevancia social e especificidade textual ao fazer analise de dis-
curso e explicar a mudanca.



Capftulo 4

Intertextualidade*

Introduzi o conceito de intertextualidade no Capftulo 3 (item
"Pratica discursiva") e assiiialei a sua compatibilidade com a prio-
ridade que atribui a mudanga no discurso e a estrutura^ao e rees-
truturac.ao das ordens de discurso. O conceito de intertextualidade
foi tambem usado no Capftulo 2 como um elemento significante
nas analises de discurso de Foucault. Lembro aqui sua afirmac.iio:
"nao pode haver enunciado que de uma maneira ou de outra nao
reatualize outros" (1972: 98). Meu objetivo neste capilulo e primei-
ramente tornar o conceito de intertextualidade algo mais concrete,
usando-o para analisar textos e, em segundo lugar, apresentar Tnais
sistematicameute o potencial do conceito para a analise de discurso,
como parte do desenvolvimento de um quadro analftico.

O termo 'intertextualidade' foi cunhado por Kristeva no final
dos anos 1960 no contexto de suas influentes apresentacoes para
audiencias ocidentais do trabalho de Bakhtin (ver Kristeva, 1986a,
na verdade escrito em 1966). Embora o termo nao seja de Bakhtin,
o desenvolvimento de uma abordagem inlertextual (ou em seus
proprios termos 'Iranslinguistica') para a analise de textos era o
tema maior de sen trabalho ao longo de sua carreira academica e
estava estreitamente ligado a outras quesloes importantes incluin-
do sua teoria do genero (ver Bakhtin 1986. um artigo que ele escre-
veu no infcio dos anos 1950).

Bakhtin destaca a omissao retativa quanto as fundoes comuni-
cativas da linguagem pelos ramos principais da lingiiistica e mais

Tradii(;ao de Maria Christina Diniz Leal. .
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especificamente a omissao do modo como os textos e os eniuiciados
sao moldados por textos anteriores aos quais eles estao 'respondend(V
e por textos subseqiientes que eles 'antecipam'. Para Bakhtin, to-
dos os enunciados, taiito na forma oral quanto na escrita, do mais
breve turno numa conversa a um artigo cienlffico on romance, sao
demarcados por uma mudanca de falante (ou de quern escreve) e
sao onentados retrospectivamente para enunciados de falantes
anleriores (sejam eles turnos, artigos cientfficos ou romances) e
prospectivamente para enunciados antecipados de falantes seguintes.
Desse modo, "cada ennnciado e lira elo na cadeia da coiminicacjio''.
Todos os enunciados sao povoados e, na verdade, constJtuidos por
pedacos de enunciados de outros, mais ou menos explicates ou
completes:

nossa faia...e preenchida com palavras de oulros, variaveis grans
de alteridade e variaveis grans do quo e de nos prdprios, varia-
veis gratis de consciencia e de afastamento. Essas palavras de
outros carregam com elas suas proprias cxpressoes. seu proprio
torn avaliafivo, o qual nos assimilamos. retrabalhamos e rea-
centuamos (Bakhtin, 1986: 89).

Isto e, enunciados - 'textos' em rneus termos — sao inerente-
mente intertextuais, constituidos por elementos c!e outros textos.
Foucault acrescenta o refinamento de distinguir dentro da aura in-
tertextual de um texto diferentes 'campos' de 'presenca', 'conco-
mitancia' e 'memoria' (ver, no Capitulo 2, o item "A formygao de
conceitos").

Indiquei no Capitulo 3 que a relevancia do conceito de inter-
textualidade na teoria que estou desenvolvendo esta de acordo com
meu foco sobre o discurso na mudanga social. Kristeva observa
que intertextualidade implica "a inserc.fio da historia (sociedade)
em um texto e deste lexto na hisloria" (1986a: 39). Por "a insergao
da historia em um texto", ela quer dizer que o texto absorve e e
construfdo de textos do passado (textos sendo os maiores artefatos
que constituem a historia). Por "a insercao do texlo na historia",
ela quer dizer que o texto responde, reacentua e retrabalha textos
passados e, assim fazendo, ajuda a fazer historia e contribui para
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processes de mudanca mais amplos, antecipando e tentando mol-
dar textos subseqiientes, Essa liistoricidade inerente aos textos
permite-lhes desempenhar os papeis centrals que tern na sociedade
contemporanea no limite principal da mudanca social e cultural
(ver a discussao nos capitulos 3 e 7). A rapida transformacao e
reestruturac.3o de tradic.6es textuais e ordens de discurso e um
extraordinario feuomeno contemporaueo, o qual sugere que a
intertextualidade deve ser um foco principal na analise de discurso.

£- A relacjio entre iutertextualidade e hegeraonia e importante.
0 conceito de intertextuaiidade aponta para a produtividade dos
textos, para como os textos podem transformar textos anteriores e
reestruturar as convengoes existenles (generos, discursos) para ge-
rar novos textos. Mas essa produtividade na pratica nao esta dis-
ponivel para as pessoas como um espago ilimitado para a inovacao
textual e para os jogos verbais: ela e socialmente limitada e res-
tringida e coudicional conforme as relates de poder. A teoria da
intertextualidade nao pode ela propria explicar essas limitacoes
sociais, assim ela precisa ser combinada com uma teoria de rela-
£oes de poder e de como elas moldam (e sao moldadas por) estru-
turas e praticas sociais. A combinagao da teoria da hegemonia
(descrita, anteriormente, no Capitulo 3, item "Hegemonia") com a
intertextualidade e particnlarmente produtiva. Nao so se pode
mapear as possibilidades e as limitacoes para os processos inter-
textuais dentro de hegemonias particulares e estados de luta
hegemonica, mas tambem conceituar processos intertextuais e
processos de contestac,ao e reestruturac,ao de ordens de discurso
como processos de luta hegemonica na esfera do discurso, que tern
efeitos sobre a luta hegemonica, assim como sao afetados por ela no
sentido mais amplo.

Bakhtin distingue o que Kristeva chama dimensoes 'horizon-
tal' e 'vertical' da inlertextualidade (ou relacoes no 'espago' inter-
textual: ver Kristeva. 1986a: 36). Por um lado, ha relates intertextuais
'horizontals* de um tipo 'dialogico' (embora o que normal men te e
considerado como monologo seja, em meu ponto de vista, dialogico
nesse sentido) entre um texto e aqueles que o precedem e seguem
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«a cadeia de textos. O caso mais obvio e como lurnos de fala em
uma con versa incorporara e respondem a turnos que os precedem e
antecipam aqueles que seguern; mas uma carta e tambem relacionada
intertextualmente a cartas anteriores e subseqiienles na correspon-
dencia. For oulro lado, ha relagoes intertextuais 'verticals' entre um
texto e outros textos que constituent seus contextos mais ou menos
imediatos ou distantes: textos com os quais esla historicamente
ligado em varias escalas temporals e por viirios parametros, ale
mesmo textos que sao mais ou menos contemporaneos a ele.

Alem de incorporar ou, por outro lado, responder a outros
textos, a intertextualidade do texto pode ser considerada como in-
corporando as relagoes potencialmente complexas que tern com as
convengoes (generos, discursos. estilos, tipos de atividades — veja
a seguir) que estao estruturadas juntas e constituent uma ordem de
discurso. Bakhtin, discutindo genero, observa que os textos podem
nao so recorrer a essas convengoes de um modo relativamente di-
reto, mas podem tambem 'reacentua-las', por exemplo, usando-as
ironicamenle, reverentemente. parodiando-as, ou podem 'mescla-las'
de viirios modos (1986: 79-80). A distincao entre as relagoes inter-
textuais de textos com outros textos especificos e as relagoes in-
tertextuais de textos com as convengoes esta relacionada com uma
outra distingao usada pelos analistas de discurso franceses: a in-
tertextualidade 'manifesta' oposta a 'consliUitiva' (Authier-Revuz,
1982; Maingueneau, 1987), Na interlextualidade manifesta. outros
textos estao explicitamenle preseutes no texto sob analise: eles
estao 'manifestamente' marcados ou sugeridos por tragos na super-
ficie do texto, como as aspas. Observe, entretanto, que um texto
pode 'incorporar' outro texto sem que o ultimo esteja explicita-
mente sugerido: pode-se responder a outro texto na forma como se
expressa o proprio texto, por exemplo. A intertextualidnde consti-
tutiva de um texto, entretanto, e a configuragao de convengoes dis-
cursivas que entram em sua produgao. A prioridade que dei as
ordens de discurso ressalla a intertextualidade conslitutiva (ver, no
Capitulo 3, o item "Discurso"). Usarei a intertextualidade como
um termo geral tanto para a intertextualidade manifesta quanto
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para a constitutiva quando a distingao nao estiver em quest no, mas
introduzirei o novo termo 'interdiscursividade' preferivelmente a
intertextualidade constitutiva quando a distingao for necessaria.
para enfatizar que o foco esta nas convengoes discursivas e nao
em outros textos.
f A intertextualidade implica uma enfase sobre a heterogenei-

* dade dos textos e um modo de analise que ressalta os elemenlos e
.' as linhas diversos e freqiientemente contraditorios que contribuem
para compor um texto. Tendo dito isso, os textos variam miiito em
seus niveis de heterogeneidade, dependendo se suas relagoes in-
terlextuais sao complexas on simples. Os textos tambem diferem
na medida em que seus elementos heterogeneos sao integrados, e
tambem ua medida em que sua heterogeneidade e evidente na su-
perficie do texto. Por exemplo, o texto de um outro pode estar cla-
ramente separado do resto do texto por aspas e verbo dicendL ou
pode nao estar marcado e estar integrado estrutural e estilistica-
mente, talvez por meio de nova formulacao do original, no texto
em sua volta (ver a discussao adiante no item "Representacao de
discurso"). Novamente, os textos podem ou nao ser 'reacentua-
dos?; eles podem ou nao recorrer ao estilo ou ao torn predominante
(ironico ou sentimental) do texto circundante. Ou novamente. os
textos de oulros podem ou nao ser fundidos com suposigoes do
segundo piano do texto que nao sao atribuidas a ninguem, por
meio da pressuposigao (ver a seguir, para uma discussao da pres-
suposigao). Desse modo, textos heterogeneos podem ter uma su-
perficie textual desigual e 'acidentada', ou relativamente regular.

A intertextualidade e a fonte de muita da ambivalencia dos
textos. Se a superficie de um texto pode ser multiplamente deter-
minada pelos varios outros textos que en tram em sua composigao,
entao os elementos dessa superficie textual nao podem ser clara-
mente colocados em relagao a rede intertexlual do texto, e seu
sentido pode ser ambivalente; diferentes sentidos podem coexislir,
e pode nao ser possivel determinar 'o' sentido. A fala do outro
pode ser representada no que e tradicionalmente chamado 'discurso
indireto' (por exemplo, "Os estudantes disseram o quanto eles
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gostam da flexibilidade e da variedade de escolha de curso"); nesse
caso, ha sempre uma ambivalencia sobre se as palavras reals sao
atribufveis a pessoa cuja fala e representada on ao autor do texto
principal. Ha aqui a reivindicagao de que os estudantes realmente
disseram, "Eu gosto da flexibilidade e da variedade de escolha de
curso", ou palavras para produzir esse efeito? De quern e essa 'voz\ a
dos estudantes ou a da adminislragao universilaria? E, como eu
observe! anteriorraente (Capitulo 3, item "Pralica discursiva"). os
elementos do texlo podem ser planejados para ser interpretados de
diferentes modos, por diferentes leitores ou ouvintes, o que e uma
outra fonte de ambivalencia antecipatoria, intertextual.

Na parte restante deste capitulo, eu vou analisar dois exem-
plos de textos para ilustrar um pouco do potencial analitico do
conceito de intertextualidade; com base nesses exemplos, eu vou
discutir aquelas dimensoes da intertextualidade que sao imporlan-
tes para construir um quadro teorico para a analise de discurso -
intertextualidade manifesta, interdiscursividade, 'transforma^oes'
textuais, e como textos constituem as identidades sociais.

Exemplo 1: Reportagem de jornal

O primeiro exemplo e uma reportagem que apareceu em um
jornal britanico nacioual, The Sun, em 1985 (ver fairclough, 1988b,
para uma analise mais detalhada). E uma reportagem sobre um do-
cumento oficial produzido pelo comite da Casa dos Comuns, inii-
tulado Abuso de droga pesada: prevengao e coiitrole.

Eu vou focalizar a 'reportagem' ou 'representayao' do discurso
no artigo (para uma boa discussao do assunto, ver Leech e Short,
1981). Eu vou de fato usar um termo diferenle, por razoes que co-
mentarei depois: 'representagao do discurso'. A representagao do
discurso e uma forma de interlextualidade na qua! paries de outros
textos sao incorporadas a um texto e explicitamenle marcadas como

Discurso e rnudan^a social 139

GRA-BRETANHA enfrenta uma guerra para deter
os traficahteSj alertam os Membros do Pariamento

Convoquem as
for^as armadas

na batalha contra
as drogas!

por David Kemp
As forcas armadas deverao ser chamadas para re-
pelir uma invasao niacica dos vendedores de tiro-
gas, exigiram os Membros do Pariamento.

Traficanles de cocaina sao a maior ameaca ja enfrentada pcla
Gra-Bretanha em tempo de paz- e poderao deslruir o modo de vida
do pa is, elcs disseram.

Os Membros do Pariamento
querem que os Minislros conside-
rem a possibilidade de ordenar que
a Marinha e a RAF/Foixja Aerea
Real localizem navios suspeilos de
transporlar drogas que se aproxi-
inam de nossas costas.

Em terra deveriam ser inlen-
sificadas san^ocs legais pcla
alfandega, policia e services dc
seguran?a.

Lucros
O Comite de Assunlos Enlerio-

res de lodos os partklos visitou a
America e ficou profundamenle
chocndo COTTI o que viu.

Km um dos relalorios de maior
impaclo dos Comuns em muilos
anos, o comile - presidido pelo
advogado dos Conservadores Ml1

Sir Edward Gardner - atertou
grave men tc:

A sociedade ocidental
enfrenla uma ameaga seme-
Ihante a guerra pela indiislria
de drogas pesadas.

Os Iraficantes acumulam
quantias magnfficas por meio da
explorac.ao da fraqucza liumana,
do lediocda miseria.

E prcciso que percam tuilo
- suas casas. sen dinheiro. e
tudo o quo possuem que possa
ser atr ibufdo a lucros com a
vcndade drogas."

Sir Rdward disse ontcin:

"Nos acredilamos que o irallco

de drogas e igua! a malar c a pu-

niejio deveria reflet ir isso.77
Kspera-se queo Cove mo iin-

plemenle sevens leis no outono.
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tal, com recursos, como aspas e oracoes relatadas (por exempio,
"ela disse" ou "Maria at'irmou"). A representacao do discurso e '
obviamente uma parte importaiite das noticias: representac.6es do •
que as pessoas disseram e que nierece ser notfcia. Mas fambem e J
extremamente imporlante em outros tipos de discurso, por exem-
plo, como evidencia em tribunals, na retorica politica e na conver-
sac_ao diaria, nas quais as pessoas infindavelmente relalam o que
outros disseram. De fa to, nao tern sido geralmenle avaliado o
quanto e iraportante a representacjio do discurso, nao so como um
element o da liuguagem de textos, mas tambem como uma dimen-
sao da pratica social.

Eu escolhi esse artigo em particular porque nos temos infor-
maQoes dispomveis que usualmente os leitores nao tern; o docu-
mento que esta sendo relatado (HMSO, 1985); podemos, portanto,
comparar a reportagem e o original e observar como o discurso
esta sendo represeutado.

Os estudos usualmente trac.am uma dislincao basica entre re-
presentagao do discurso 'direto' e 'indireto'. "Sra. Thatcher avisou
os colegas de Gabinete: 'Eu nao vou ser responsavel por nenhuma
desercjio agora'" e um exemplo de discurso direto, e "Sra. Thatcher
avisou aos colegas de Gabinete que ela nao seria responsavel por
nenhuma desergao entao" e um exemplo de discurso indireto.
Ambos consistem em uma oragao relatada ("Sra. ThatcheTavisou
aos colegas de Gabinete") seguida por uma representacao de dis-
curso. No caso do discurso direto, as palavras representadas estao
com aspas, e o tempo e os deiticos - palavras relacionadas com o
tempo e o lugar do enunciado, tal como 'agora1 nesse exemplo -
sao os do 'original'. Ha um limite explrcito entre a 'voz1 da pessoa
que e relatada e a 'voz' de quern relata e diz-se frequentemenle que
o discurso direto usa as palavras exalas da pessoa quando as relata.
No discurso indireto, as aspas desaparecem e o discurso repre-
sentado toma a forma de uma oracao gramaticalraente subordinada
a oracao que relata, umii relagao marcada pela conjtingao 'que' .
O tempo e os deiticos sao mudados para incorporar a perspectiva
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de quern relata - por exemplo, 'agora' se torna 'entao'. As vozes
do(a) relator(a) e do(a) relatado(a) sao menos claramente demar-
cadas, e as palavras usadas para representar o discurso no ultimo
caso podem ser as do(a) relator(a) e nao as do(a) relatado(a).

- Tais explicates da gramatica padrao tipicamente diminuem a
complexidade do que realmente acontece nos textos. Vamos foca-
lizar as manchetes. A manchete principal ("Convoquem as Forces
Armadas na batalha contra as drogas!") nao tern nenhuma das
marcas formais da representagao do discurso - nenhuma oracao
relatadora e nem aspas -, mas e uma orac,ao imperativa em sua
forma gramatical, e o ponto de exclamagao indica que ela deve ser
tomada como uma reivindicagao. Mas quern esta reivindicando?
Nao ha nada formaImente para marcar isso como uma outra 'voz'
que nao a do proprio The Sun, mas os artigos de jornal tradicio-
nalmente relatam as reiviiidica§6es de outros, em vez de fazerem
as suas proprias reivindicagoes (exceto nos editorials), o que sugere
que talvez isso seja afinal uma forma peculiar de representacao do
discurso. Por outro lado, a distincao entre 'reportagem' e 'opiniao'
na imprensa sensacionalista e menos clara do que a analise sugere,
assim talvez essa seja a voz do The Sun. Mas, no paragrafo de
abertura da reportagem, a reivindicacao na manchete e atribuida
aos 'Membros do Parlamento'. Eslamos diante de uma ambivalen-
cia de voz, uma manchete cuja forma linguisiica ambi'gua a torna
com *dupla voz' (Bakhtin, 1981). The Sun parece estar mesclando a
voz do documento HMSO com sua propria voz. Essa conclusao e
sustentada pelo subtilulo precedente ("Gra-Bretanha enfrenta uma
guerra para deter os traficantes, alertam os Membros do Parla-
mento"). Nesse caso, ha uma oragao relatadora, mas ela e posta
num segundo piano, ao ser colocada depois do discurso relatado, e
faltam tambem as aspas, ainda que seja discurso direto. Essas pro-
priedades formais novamente contribuem para uma ambivalencia

', de voz.
^- A seguir, compare essas manchetes e o paragrafo de aberiura
com o seu original no documento HMSO:
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O Governo dcvcria considerar o uso da Marinha Real e da Forca

Aerea Real para missues de radar c de vigilancia aerea ou mari-

tima. Recomendamos, portanto, que devem ser inlensificadas
sancoes legais conlra traficantes de drogas pela Allandega de

Sua Majestade, poli'cia, services de seguranca e possivelmcntc

pelas Forcas Armadas.

Ao mesclar a voz do documento com sua propria voz, The Sim
esta tambem traduzindo a primeira nos termos da ultima. Isso e
parcialmente uma questao de vocabulario: 'convoquem'. 'batalha',
'repelir, 'maciga', 'invasao', 'vendedores de drogas' e 'traficantes'
nao sao usados no documenlo HMSO. E tambem uma questao de
metafora: The Sun esta usando uma metafora - tralando de trafi-
cantes de drogas como se estivesse travando uma guerra -, o que
de fato e usado em um ponto do documento HMSO, e esta trans-
pondo a voz do documento para sua moldura. A manchete contem
uma elaboragao dessa metafora totalmente ausente no documento
HMSO - mobilizacao ('convoquem') das Forgas Armadas -, e o
mesmo e verdadeiro para a representacao do trafico de drogas
como uma 'invasao'. Finalmente, e tambem uma questao de tradu-
zir as recomendagoes cautelosas da reportagem em um conjunto de
'reivindicagoes'. Xx

O que achamos na representacao de discurso do The Sun, en-
tao, e (i) ambiguidade da forma linguistics, o que significa que e
freqiientemenfe pouco claro se alguma coisa e discurso representa-
do ou nao (outros exemplos sao os dois paragrafos imediatamente
antes e depois do subtitulo 'Lucros'); e (ii) fusao da voz do The
Sun com a voz do documento HMSO, o que impiica The Sun repre-
sentando as recomendagoes do documento corao se elas fossem
suas proprias recomeu dagoes, mas, ao mesmo tempo, traduzindo o
documento para sua propria linguagem,

Entrelanto, e simplesmente 'sua propria liuguagem'? O processo
de tradugao envolve mudangas que se afastam da terminologia
legitima da linguagem escrita. para um vocabuliirio da linguagem
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falada ('traficantes' se torn am 'vendedores', 'forgas' ocorre sem
'armadas' como modificador), do monologo escrito para o dialogo
conversacional (a reivindicacao na manchete e implici lamente
dialogica), recorrendo a uma metafora (mobilizacao para a guerra)
que tern ressonancias na experiencia e na mitologja popular. A mu-
danga, em resumo, e de um documento oficial para a fala popular,
ou mellior, para "a propria versao do jornal da linguagem do piiblico
para quern ele se dirige principalmente" (Hall et af., 1978: 61).
Isso e associado com uma tendencia dos fornecedores de uoticias
para agirem como 'mediadores', figuras que cultivam "caracten's-
ticas que sao consideradas tipicas da audiencia alvo" e tima relagao
de solidariedade com essa audiencia suposta, e que podem mediar
os eventos dignos de serem noticias para a audiencia nos termos de
seu proprio 'senso comum' ou numa versao estereotipada disso
(Hartley, 1982: 87).

A midia de noticias tem mudado largamente nessa diregao e e
preciso se consi'derar por que. Em um nfvel, isso reflete o que tem
sido identificado como Lima importante dimensao do consumisrno:
uma mudanga, ou mudanga aparente. no poder dos produtores para
os consumidores. A midia de noticias esta no negocio competitive
de 'recrutar leitores, telespecladores e ouvintes em um contexlo
de mercado no qual suas vendas ou sens indices sao decisivos para
a sobrevivencia. As tendencias lingtiislicas que eu notei podem ser
interpreladas como uma realizagao de uma tendencia mais ampin
para os produtores comercializarem suas mercadorias em formas
que maximizem sua adaptagao aos eslilos de vida e as aspiragoes
de estilos de vida dos consumidores (embora eu acrescente que
eles estao buscando construir as pessoas como consumidores e os
estilos de vida a que elas aspiram). Entretanto, o processo e mais

f-.

\complexo que isso. Os eventos dignos de se tornar noticia se
originam de Hmitado grupo de pessoas que tem o acesso privile-

'• giado a midia, que sao tratadas pelos jornalistas como fonles
iconfiaveis, e cujas vozes sao aquelas que sao mais largamente
representadas no discurso da midia. Em algumas noticias da mfdia.
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essas vozes externas tendein a ser explicitamente identificadas e
demarcadas, um ponto a que eu retorno a seguir. Quando, entretanto,
elas sao traduzidas na versao do jornal da linguagem popular,
como nesse caso, ha um gran de mistificagao a respeifo de quern
sao as vozes e as posicoes que estao sendo representadas. Se as
vozes de pessoas e grupos poderosos na poiitica, na industria, etc.
sao representadas em uma versao da fala colidiana (mesmo simu-
lada e parcialmente irreal), entao as identidades. as relacoes e as
distancias socials entram em colapso. Os grupos poderosos sao
representados como se falassem na linguagem (|ue os proprios lei-
tores poderfam ter usado, o que torna muito mais facil de adolar os
seus sentidos. Pode-se considerar que a midia de noticias efetiva
o trabalho ideologico de transmitir as vozes do poder em uma
forma disfargada e oculta.

Traduzir a linguagem de documentos oficiais escritos em uma
versao de fala popular e uma instancia de uma tradugao mais geral
da linguagem publica - seja ela escrita ou falada - na linguagem
privada: uma mudanga lingiiistica que e ela propria parte da rearti-
culagfio da relagao entre o dominio publico dos eventos polilicos
(economicos, religiosos) e agentes sociais, e o dominio privado, o
dominio do 'mundo da vida cotidiana'. da experiencia comum.
Tern havido uma tendencia de eventos 'privados' e de individuos
(por exemplo, a tristeza de pareutes de vitimas de acidentes) se
tornarem noticia em, pelo menos, alguns dos meios, e essa tenden-
cia estii comegando a mudar da imprensa sensacionalista para, por
exemplo, jornais da televisao. Jnversamente, as pessoas e os even-
tos no dominio publico passaram a ser representados em termos
privados. Aqui esta um exemplo da impreusa britanica {Sunday
Mirror, 28 de margo de 1980):
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O mordomo de
Di deixa o

emprego... de
tenis!
monlomo do PRINCIPE CHARLES
esta deixando o emprego.

E onlem ele revelou que
algumas vezes ele cumpriii
seus deveres reals de lenis.

0 Sr. Alan Fisher cos-
tuniciramcntc usava a Lradicio-
nal jaquela escura eslilo
'Jeeves' e cal?as lislradas na
casa de Charles e Diana no
Paliiciode Kensington.

Os Ignis usados, ele ad-
mil iu , foram um legado deseu
Iraballio com Bing Crosby.

O Sr. Pisher, que sai em
seis semanas, diz que o casal
real "sao as pessoas mais
cliarmosas, agradaveis e sim-
ples. A 1'rincesa e extraordina-
riamenlc simples e natural".

O mordomo de 54 anos.
que lambem Iraliaflioii para o
Ducjue e a Duquesa de
Windsor em Paris, niio lem
emprego em visla, mas espera
relornar a America.
"Ilavia alguma coisa sohre a
in formal idade da vida la que
me faz senlir saudade," disse
ele.

"Ha uma certa formalidade
no Irahalho em um palacio real,
mas eu sou um grandc admirador
dii Famflia Real."

Eslaria ele escreveiulo
siias mcmurins sobrc o casnl
real?

"Se voce nao gosla das
pessoas para as quais voce Ira-
balha. lalvez". ele disse. "Mas eu
realmente goslei de ler trabalha-
do la."

Um poila-voz do Palacio
de Buckingham disse onlem a
nolle que o Principe e a Princesa
receberam o pedido de demissiio
do Sr. Fisher "com pcsar."

(DailyMirror. I T d e m a i o d e 1984)
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Urn mordomo era um palacio real seria tradicionalmente visto
como uma figura publica, ainda que secundaria, em termos de pa-
pel e fungao e nao como indivfduo. A voz do mordomo real, nesse
caso, enlretanto, e uma voz popular, nao so na representac.ao do
discurso direto no fim do artigo, como tambem no uso atribufdo a
'tenis'. Essa Iradugao para o dominio privado das vidas comuns
esta salientada pelo mordomo 'deixando seu emprego" em vez de,
por exemplo, renunciando a seu posto. Ao raesmo tempo, a mais
signiticativa mudanga dos proprios membros da famflia real para o
dominio privado e evideute: Diana e chamada universalmente na
imprensa sensacionalista pela forma reduzida de seu primeiro
nome ('Di'), geralmente usado na experiencia diaria somenle enlre
familiares e amigos. o que implica que a famflia real e como o
resto de uos ao usar tais formas reduzidas, e que 'nos' (jornalistas,
leitores) podemos nos referir a Diana como 'Di' como se nos esli-
vessemos em relac,6es intimas semelhantes com ela. O que esta
implicito nesse uso universal de 'Di' e tornado explicito nessa
reportagem nas palavras atribuidas ao mordomo: ela e 'agradavel',
'como uma pessoa comum'. 'simples' e 'natural'.

Kress (1986) observa uma reestru(urac,ao semelhante da fron-
teira do limite entre o publico e o privado na imprensa australiana.
Ele contrasta a cobertura, em dois jornais australianos, da exiinc,ao
do registro da Federac.ao dos Trabal had ores da Construgao/FTC,
isto e, a perda de suas imunidades sindicais. Um jornal trata o
evento em termos publicos, focalizando o processo legal, enquanto
o outro trata-o em termos privados, focalizando a pessoa e a perso-
nalidade do lider da FTC, Norm Gallagher. O contraste e claro nos
paragrafos iniciais dos dois artigos:

O tribunal pleno anuncia
a decisao sobre a FTC hoje

O TRIBUNAL PLBNO da Comissao lie Arbilragem ira esta inanha tomar urna
decisao sobre o caso da perda de rcgistro contra a Federacao dos Trabalhadorcs
da Const rugae,

(Sydney Morning Herald, 4 de abril de 1986)
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Muito ocupado
para o tribunal, diz Norm

Norm Gallagher nao vai comparecer a sessao da Comissao de Arbitrager]! hoje para
ouvir a sua decisao solirc o caso de exlingao do regislro contra seu sindicato.
"Eu lenlio Irabalho para fa?:cr"t o secreta rio-geral da Federacao dos 'f'rabal had ores da
Construcao disse ontem a noile.

(Doily Telegraph, 4 de abril de 1986)

Novamente, a reestnituragao do limite publico/privado envolve o
estilo, assim como o conteudo, por exemplo, o uso do primeiro
nome e do presente na manchete, e o aspero comentario de Gallagher
citado.

A mfdia tern um importante papel hegemonico nao so em
reproduzir mas tambetn em reestruturar a rela^ao entre os domi-
nios publico e privado, e a tendencia que eu identifiquei aqui en-
volve a fragmentagao da distinc.ao, de modo que a vida publica e a
privada sao reduzidas a um modelo de agao e motivagao individual,
e de relates baseadas em presumida experiencia popular da vida
privada. Isto e realizado largamente pela reestrutura^ao dentro da
ordem de discurso de relagoes entre a 'fala popular' e varios outros
tipos de discurso publico.

Comecei esta discussao focalizando a representac.ao do dis-
curso como um modo de intertextualklade - como um texto incor-
pora partes de outros textos -, mas ela agora se ampliou para a
questao de como o discurso da mfdia de jornais como o The Sun e
constitufdo por meio da articulagao particular de tipos de discurso
e processes particulars de traduc.ao entre eles: o que podemos
chamar 'interdiscursividade' ou 'intertextualidade constitutiva' do
discurso da mfdia (veja, a seguir, "Interdiscursividade"). No texto
sobre o abuso de drogas, as traduc,6es para-a fala popular coexis-
tem com citagoes diretas do documento HMSO, embora o primeiro
esteja em primeiro piano nas manchetes e no paragrafo inicial.
Embora a midia seja diversificada e inclua varias praticas de repre-
sentagao de discurso e varios padroes de interdiscursividade, a
tendencia dominante e combinar os tipos de discurso publico e
privado desse modo.
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Exemplo 2: Um guia para os poitadores de caitao do banco Barclay

O segiindo exempio tornado de Fairclough (I988a) e o conteudo
da linguagem do "Guia para os portadores de cartao do banco
Barclay". 0 texto ocupa o tergo superior de uma pagina dupla, o
resto e tornado por uma fotografia de uma sorridente recepcionista
japonesa oferecendo a um clienle (nao-representado) uma canela,
presumivelmente para assinar o recibo a que se refere o texto
(o numero das frases foi acrescentado por raim).

Usa-lo e simples voce nao tern
sequer de falar a lingua
Onde quer que voce veja uni sinal Visa, voce pode apresenlar o sen carlfto

Barclay, quando voce desejar pagar [I]. 0 vendedor ira colocar o seu carlao eo re-
cibo em uma impressora para gravar seu nome e o numero de conta [2].

Ele ira enlao completar o recibo e depois tie eslar cerlo de que os
delallies eslao correlos. voce apenas assina [3].

Voce vai receber uma copia do recibo, que voce dcvcra guarclar para
confcrir com o seu exlrato. e as mercadorias sao suas |<IJ.

Bso isso [5].
Voce pode usar o seu carlao Barclay o quanio voce desejar. desde que

seus pagatnenlos eslejam em dia e voce se mantenha denlro do linii tc de crcdilo
disponivel (isso esla impresso no folder que contem o seu carlao Barclay) |6J.

Ocasionalmenle, a loja pode precisar dar um lelefonema para o car-
lao Barclay, a fim dc oblcr uma auiorizacjio para a Iransacao [7|. Bssa c
uma exigencia de rotina de nosso procedimenlo, e nos apenas nos cerlifi-
camos de que iudo esta em ordem arKes de dar um va em frenle [8].

Em um esibrco para t r a ta r com mais rapidez esses telefoncmas, o
carlao Barclay esla introduzindo um novo sislema automat izado [9].

Isso vai economizar tempo para voce, mas, por far or. observe que
qiia/qnei- Iransafao que poxsa levar a conta do cwtao Barclay para aleni
de sen limile fie credito pode tmiiio hem ser rejeitadci f 10].

E importatite garantir que sen limt/e dc credito aeja stt/iciente para
cobrir toflc/a as suas compras e saquesem dinheiro [ I I ] .

Quando voce quiser l irar vanlagens dc uma ofcrla do reembolso
postal, e muito mais facil dar o numero do seu cartao Barclay, em vez de
enviar cheques ou vales posfais [12].

Apenas escteva seu numero de cartao no espaco destinado no for-
mulario. assine-o e envie-o [I?].

Ou se voce quer reservar enlradas para o lealro, fazer reservas de vi-
agem ou mesmo fazer uma compra pen lelefone, apenas diga seu numero
do eartao, e o custo pode ser pago por seu carlao Barclay [ 14|.

Voce vai aclmr que o carlao Barclay pode lornar a vida mu i lo
mais facil [15].
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Men foco para esse exempio e sobre a iuterdiscursividade
(intertextualidade constitutiva) dentro do quadro da luta e da trans-
formacao hegemonica, sobre as condigoes e os mecanismos sociais
para a emergencia de um novo tipo de discurso que e constittifdo
por meio de uma nova configuracao dos tipos existentes, e, especi-
ficamente, a emergencia de um discurso hibrido cle informagao-e-
publicidade (ou de 'falar-e-venderj). A mescla particular nesse
exempio e de regulamentagao financeira e publicidade: o texto
apresenta as condigoes de uso do servigo do cartao Barclay e, ao
mesmo tempo, tenta 'vende-lo'. Os produtores do texto estao
funcionando em duas situagoes e em dois con juntos de posigoes
de sujeito ao mesmo tempo, e tambem posicionando os leitores de
raodo contraditorio. A contradigao central e a relagao de autoridade
en Ire banco e publico: o banco e, por um lado. o 'autorizador'
comunicando regulamentos a ura(a) 'autorizado(a)' e, por outro
lado, um produtor (autorizado) tentando vender a um(a) cousumi-
dor(a) (autorizador(a)). Tambem estao em questao significados
interpessoais no sentido de Halliday (ver, no Capftulo 3, o item
"Discurso").

0 texto apresenta um padrao de alternancia no nivel da frase
entre tipos de discurso de regulamentagao financeira e de publici-
dade, de tal rnodo que certas frases sao muito claramente atribuf-
veis a um tipo de discurso ou a outro. Por exempio, a manchete
parece um anuncio, e a frase (6) parece regulamentagao financeira.
Outras, como (12) e (14), sao mais ambivalentes. Mas mesmo as
frases que geralmente pertencem a um tipo de discurso freqiiente-
mente contem algum trago do outro. Por exempio, na frase (6) e ao
longo do texto, o(a) leitor(a) e diretamente referido (como 'voce').
A referencia direta e usada convencionalmente como marcador de
informalidade na publicidade moderaa. Ha uma pagina no guia,
intitulada "Condigoes de uso", que faz uma comparagao interes-
sante. Ela lista 13 condigoes em tipo muito pequeno. Nao ha mes-
cla de tipos de discurso e nem referencia direta. Aqui esta uma das
condigoes:

2. O cartao precisa scr assinadu pelo possuidor do cartao e so-
mente pode ser usado (i) pelo possuidor, (ii) sujeito aos termos
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das Conduces de Uso do Barclay que estivercm em vigor no
momento tie uso, (iii) dentro do limite de credito, de tempos cm
tempos notificado ao principal possuidor do cartao pclo banco,
e (iv) para obter os services oferecidos, de tempos em tempos,
pelo banco com respeito ao cartao.

A palavra 'apenas', como e usada no texto (frases (3), (8),
(13) e (14)), pertence a publicidade. Ela minimiza as imposigoes
sobre o(a) cliente e. assim, alenua a autoridade do produtor do
texto com uma mudanga em diregao ao significado de autoridade
do consumidor. Ela comunica o significado de simplicidade, central
na propaganda: 'e facil'. Um caso bem diferente e evitar significados
que poderiam ser problematicos nessa mescla do falar-e-vender.
For exemplo, esperarfamos que, nas regulamentagoes financeiras.
o que for exigido do cliente seja tornado explfcito, como esta no
extrato das 'Condigoes de Uso' citado auteriormente. Mas, embora
o texto se refira a dez agoes exigidas do cliente, a obrigagao esta
expressa explicitamente em somente um caso (';que voce devera
guardar para conferir") e, mesmo aqui, o significado e de obriga-
gao fraca ('voce devera' em vez de 'voce deve'). (Veja a discussao
sobre 'modalidade' no Capftulo 5, item "Modaiidade".)

A parte do texto em italico - frases (10) e (11) - e a mais cla-
ramente regulamentadora, mas, mesmo aqui. ha uma atenuacao de
torn. O significado expresso em (10) e potencialmente ofensivo ao
cliente, mas tern o torn atenuado pelo significado hipotetico ('possa
levar', 'pode ser rejeitada'}, a modalidade de 'poder ser rejeitada'
com 'muito bem', e o uso aqui da passiva sem um agente, que deixa
sem especificar quern poderia 'rejeitar' - e facil de ser inferido do
resto do texto que e o banco, mas o texto nao poe isso em primeiro
piano. Em (11), a obrigacao do possuidor do cartao e apresentada
em termos impessoais ('e importante garantir' em vez de 'voce
deve garantir') e estranhamente transformada em uma exigencia
para controlar o limite de credito, que o banco de fato controla, em
vez de ficar no limite.

A mesela de informacoes sobre regulamentagoes financeiras
e publicidade pode ser inlerpretada como um modo de reagir ao
dilema que instituigoes como bancos enfrentam no mercado mo-
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derno. Setores da economia fora da produgao de bens de consume
eslao, de modo crescente, sendo arrastados para o modelo dos bens
de consume e para a matriz do consumismo, e estao sob pressao
para 'empacotar' suas atividades como bens de consumo e 'vende-las'
aos 'consumidores'. Isso cria uma dificuklade particular para os
bancos: para competir com os bens de consumo, sens services pre-
cisam se curvar ao poder dos consumidores e se tornar atrativos,
simples e sem quaisquer restricoes; mas a natureza particular dos
'bens' em oferta torna imperativo que o acesso dos consumidores a
eles seja controlado por regras e salvaguardas. Esse dilema nao e
unicamente dos bancos. Ele surge sob formas bastante diferentes
na educagao, onde a pressao para 'vender o produto' e compensada
pela pressao para protege-la dos efeitos adulteradores do mercado.
O dilema se manifesta no 'modo' da relacao intertextual entre a
informagao financeira e os elementos publicitarios do texto, e es-
pecificamente o fato mencionado anteriormente de que o texlo
alterna entre oragoes que sao primariamente uma coisa e nao outra.
Isso da o sentido de que os dois tipos de discurso tentam com
dificuldade coexistir no texto, em vez de estarem plenamente
integrados. (Sobre os modos de relates intertextuais, veja o
comego da proxima segao.)

Textos do tipo informagao-e-publicidade ou falar-e-vender sao
comuns em varias ordens de discurso institucionais na sociedade
contemporanea. Eles testemunbain um movimento colonizador da
publicidade do dominio do mercado de bens de consumo, num sentido
estrito, para uma variedade de outros dominios. Pode-se relacionar
isso com uma tendencia atual (associada, na Gra-Bretanha, com a
'cultura empresarial'), no processo de longo prazo de comodificagao,
de incorporagao de novos dominios no mercado, e de ampliagiio do
consumismo. Tem-se considerado que o consumismo causa uma mu-
danga no poder relative de produlores e consumidores em favor
dos ullimos. embora seja questionavel em que medida essa mudan-
ga de poder e real ou cosmetica.

A comodificagao, a expansao do consumismo e a marquelizagao
tern efeitos generalizados sobre as ordens de discurso. variando de
uma reestruturagao penetrante de ordens de discurso institucionais,
sob o impaclo do movimento colonizador do discurso da publici-
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dade, do mercado e da adrninistrac,ao. ate y ubfqua LrelexicalizacaV
(ver Capftulo 6, item "Criagao de palavras") de publico, clienies,
estudantes e assim por diante como 'consumidores' ou 'fregueses'.
Essas tendencias provocam uma resistencia, uma luta hegemonica
para a estruturac.ao das ordens de discurso, e dilemas para os pro-
dutores e interpretes de texlos que tenlam desenvolver form as
de acomodar, confer ou subverter a colonizacao (ver Capitulo 7).

Jjitertextimlidade manifesta

A seguir, eu vou elaborar a distincjio a qual ja fiz ahisao ante-
riormente entre 'intertextualidade manifesta' e Interdiscursividade'
('intertextualidade constitutiva'). Aintertextualidade manifesta e o
caso em que se recorre explicilamente a outros textos especfficos
em um texto, enquanto interdiscursividade e uma questao de como
urn tipo de discurso e constituido por meio de uma combinac/io de
elementos de ordens de discurso. O princfpio da interdiscursivida-
de, embora nao o termo, foi discutido em conexao com as ordens
de discurso no Capitulo 3. Tambem e util ler em mente distin^oes
tipologicas entre diferentes 'modos' de relates intertextuais que
ja apareceram na minha discussao sobre os exemplos. Pode-se dis-
tinguir entre:

intertextualidade 'sequential', em que diferentes textos ou ti-
pos de discurso se alternam em um texto, como e parcialmenle o
caso no exemplo 2;

'interlextuaUdade encaixada', em que um texto ou tipo de
discurso esta claramente contido dentro da matriz de um outro.
Essa e a relac.ao entre os 'estilos' distinguidos por Labov e Fanshel
para o discurso terapeutico (ver discussao no Capitulo 2);

'interlextoialidade mista\ em que textos ou tipos de discurso estao
fundidos de forma mais complexa e menos facilmente sepanivel.
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Discutirei a intertextualidade manifesta em relacjio a: repre-
sentacjio do discurso, pressuposic.ao, negaQao, inetadiscurso e iro-
nia. (Eucontrei em Maingueneau (1987) uma fonte particularmenle
util para esta discussao.)

Representa<;ao de discurso

Uso o termo 'representac,ao de discurso' em Jugar do termo
tradicional 'discurso relatado' porque (I) ele capta melhor a ideia
de que, quando se 'relata' o discurso. necessariamente se escolhe
representa-lo de um modo em vez de outro; e (2) o que esta repre-
sentado nao e apenas a fala. mas tambem a escrita, e nao somente
sens aspectos gramaticais, mas tambem sua organizacao discursi-
va, assim como varios outros aspectos do evento discursivo -
suas circunstaucias, o torn no qual as coisas foram ditas, etc.
(Ver Fairclough (1988b) para maiores detalhes.)

Os tipos de discurso dilerem nao somente no modo como eles
representam o discurso, mas tambem nos tipos de discurso que
eles representam e nas func/ies do discurso no texto representador.
Desse modo, ha diferenc.as no que e citado, quando, como e por
que, entre sermoes, ensaios cieiilfficos e conversayao. Uma varia-
vel principal a respeito de como o discurso e representado e se a
representa^ao vai alem do ideacional ou couteudo da 'mensagem'
para incluir aspeclos do estilo e do contexto dos enunciados repre-
sentados. Voloshinov (1973: 119-120) sugere que algumas culluras
sao orientadas mais exclusivamente para a mensagem do que ou-
tras, e o mesmo e verdade para algumas praticas discursivas dentro
de qualquer cultura particular e dentro de nossa cultura.

Voloshinov (talvez um pseudonimo usado por Bakhtin) acen-
tua a relacao dinamica entre as 'vozes' do discurso representado e
representador. 0 exemplo 1 ilustrou como as vozes podem ser
fundidas. Novamente, ha uma consideravel variacao entre os tipos
de discurso, o que pode ser explicado em termos de duas escalas
que se sobrepoem: (1) em que extensao os limites entre o discurso
representador e representado estao explicita e claramenle.inarca-

Sistemafete^d;
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dos; e (2) em que extensao o discurso representado e traduzido na
voz do discurso represenlador.

O grau de 'manutencao de limite' e parcialmente Lima questao
de escolha entre representacjio direta ou indireta de discurso.
A primeira pretende, pelo menos, reproduzir as palavras exalas
usadas no discurso representado, embora, como o exemplo 1 mos-
trou, isso nao acontega sempre. O discurso indireto, ao contrario. e
ambivalente: nao se pode ter certeza de que as palavras do original
sao reproduzidas ou nao. Muitos trabalhos (ver, por exemplo,
Leech e Short, 1981) tambem distinguem uma categoria de 'dis-
curso indireto livre", que deixa de apresentar uma oragao relatadora
e tern 'dupla voz', mesclando as vozes do discurso representador e
representado, por exemplo a manchete no exemplo 1 ("Convo-
quem as Forgas Armadas na batalha contra as drogas!").

Uma outra afirmagao no trabalho de Voloshinov e que o signi-
ficado do discurso representado nao pode ser determinado sem
referenda a como ele funciona e e contextualizado no discurso
representador. Urn bom exemplo disso e o uso de aspas simples -
colocando palavras isoladas ou pequenas expressoes entre aspas -,
como os exemplos jormm'sticos "investigar o enredo de espionagem
sobre escandalo com 'mulheres"', "uma oferta 'final' de paga-
mento". As expressoes entre aspas simples sao simulraneamente
usadas e referidas: as aspas simples as estabelecem como perten-
cendo a uma voz externa. AJem disso, elas podem ter varias fun-
goes mais especfficas, como distaiiciar a si proprio da voz externa,
usar sua autoridade para sustentar a propria posicao, mostrar urn
uso para inovar, ou introduzir uma palavra nova. De forma seme-
Ihante, pode-se usar o discurso direto para construir ou mostrar o
discurso representado.

A contextualizagao do discurso representado toma varias for-
mas. Isto e do exemplo 1: "Em um dos relatorios de maior impacto
dos Comuns' em muitos anos, o comite - presidido pelo aclvogado
do Partido Conservador e Membro do Parlamento, Sir Edward
Gardner - alertou gravemente: 'A sociedade ocidental enfrenta...'".

O Parlamenlo Briiameo possui duas camaras: a dos 'Comuns' e a dos 'Lordes'
(N. "
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A especificagao do contexto do discurso representado, do stains de
prestigio de seu presidente, e de sen torn 'grave', tudo ressalta o
peso e a importancia dele. Note tambem 'alertou' (selecionado em
vez de 'disse', 'emitiir, ou 'assinalou'). A escolha do verbo repre-
sentador, ou verbo do 'ato da fala', e sempre significativa. Como
nesse caso, ela frequentemente marca a forga ilocuciouaria do dis-
curso representado (a natureza da agao realizada na enunciagao de
uma forma particular de palavras), o que e uma queslao de impor
uma interpretagao para o discurso representado.

Pressuposiqao

Pressuposigoes sao proposi^oes que sao tomadas pelo(a)
produtor(a) do texto como ja estabelecidas ou 'dadas' (embora
haja a questao sobre para quern elas sao dadas, como argumenlarei
a seguir). e ha varias pistas formais na organizacjio de superficie
do texto para mostrar isso. Por exemplo, a proposicao em uma ora-
gao introduzida pela conjungao 'que' pressupostamente segue ver-
bos como 'esquecer', 'lamentar' e 'perceber' (por exemplo, "Eu
esqueci que sna mae tiuha casado novamente"); e os artigos defi-
nidos indicam proposi^oes que tern significados 'existenciais* (por
exemplo, 'a aineaga sovietica' pressupoe que ha uma ameaca
sovietica; 'a chuva', que esta/estava chovendo).

Alguns estudos sobre pressuposic,6es (ver Levinson, 1983,
Capitulo 4, para uma visao geral) tratam das mesmas de forma
nao-intertextual, como meramente proposi^oes que sao dadas e
tomadas como tacitas pelos produtores do texto. Mas lia proble-
mas nessa posigao: ela poderia implicar que, por exemplo, a frase
"a ameaca sovietica e um mito" seja semanticamente contradiloria,
porque o(a) produtor(a) do texto eslaria simultaneamente tomando
como tacito que ha uma ameaga sovietica e afirmando que nao ha
tal ameaga. Se, por outro lado, temos uma visao intertextnal da
pressuposigao e assumimos que as proposigoes pressupostas sao
uma forma de incorporar os iextos de outros, nao ha contradi^ao
neste caso: a expressao 'a ameaga sovietica' e a pressuposigao que
ela sugere vem de um outro ('alheiq', como Bakhtin denomina)
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texto que e aqui contestado. Deveria ser acrescentado que, em
muitos casos de pressuposigao. o 'outro texto' nao e urn outro
texto especificado ou identificavel, mas urn 'texlo* mais nebuloso
correspondendo a opiniao geral (o que as pessoas tendem a dizer,
experiencia textual acumulada). A expressao 'a ameaca sovietica',
nesse caso, pode ser reconhecida por todos nos como uma formula
amplamente usada, nos termos de Pecheux, uma expressao 'pre-
conslrufda' que circula em uma forma j a pronta.

Dentro de uma perspectiva inlertextual da pressuposicjio, o
caso em que a proposicao pressuposta constitui realmente algo
tornado como tacito pelo(a) produtor(a) do texlo pode ser inter-
pretado em termos de relacoes intertextuais com textos previos
do(a) produtor(a) do texto. Urn caso especial e quando uma propo-
sicao e afirmada e estabelecida em uma parte do texto e entiio
pressuposta na outra parte do mesmo.

Deve ser observado que as pressuposicoes, quer sejam baseadas
em lextos anteriores do(a) produtor(a) do texto, quer em textos de
outros, podem ser manipulativas assim como sinceras. Isto e, o(a)
produtor(a) do texto pode apresentar uma proposicao como dada
por outro ou estabelecida por ele mesmo desonestamente, insince-
ramente e com inteucao manipulaliva. As pressuposicoes sao
formas efetivas de manipular as pessoas, porque elas sao freqiien-
temente diffceis de desafiar. Um enlrevistado, em uma entrevista
da mfdia, que desafia uma pressuposicao em uma pergunla do(a)
entrevistador(a), pode aparecer facilmente como quern esta se
esquivando do problema. As pressuposicoes manipulativas tam-
bem requerem sujeitos interpretanles com experiencias e suposi-
coes particulares em textos anteriores e, assim fazendo, elas
contribuem para a constitnicao ideologica dos sujeitos.

Negagao

As frases negativas sao freqiientemente usadas com finalidades
polemicas. Por exemplo, uma manchete de jornal no The Sun dtz:
"Eu nao matei o inl'ormaute! O reu Robbey se defende". Essa pri-
meira orac_ao negativa pressupoe a proposigao, em algum outro
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texto, de que a pessoa citada aqui realmente matou ura 'informante'
(da polfcia). Portanto, as frases negativas carregam tipos especiais
de pressuposicao que tambem funcionam interlextualmente, incor-
porando outros textos somente para contesta-los ou rejeita-los
(veja o estudo de frases negativas em Leech, 1983). (Observe que
"a ameaca sovietica e urn mito" funciona do mesmo modo: embora
a f'rase nao seja gramaticalmente negativa, e sernanticamente ne-
gativa, como e mostrado por uma parafrase como "a ameaca sovieli-
ca nao e uma realidade".)

Metadiscwso

O metadiscurso e uma forma peculiar de intertextualidade
manifesta em que o(a) produtor(a) do texto distingue niveis dife-
rentes dentro de seu proprio texto e distancia a si proprio(a) de
alguns niveis do texto, tratando o nivel distanciado como se fosse
um outro texto, externo (ver Maingueneau, 1987: 66-69). Ha varias
maneiras de conseguir isso. Uma e o uso de expressoes 'evasivas'
(Brown e Levinson, 1978) com expressoes como 'especie de%
'tipo de', para marcar alguma expressao como possivelmente nao
muito adequada (por exemplo, "ele era uma especie de paternalis-
ta"). Ou uma expressao pode ser marcada como pertencendo a um
outro texto ou convengao particular ('como x poderia ter dito isso',
'em termos cientit'icos'), ou conio metalorica ('falando metafori-
camente'). Uma outra possibilidade e parafrasear ou relbrinular
uma expressao (sobre reformiila$ao, ver, no Capitulo 5, o item
"Formulacao"); por exemplo, um ministro do governo pode ofere-
cer parafrases do termo-chave 'empreendimento' no decorrer tie
um discurso tratando de 'cultura empresariar: "Cedo na vida te-
mos muito empreendimento. iniciativa, a habilidade de idenlificar
uma oportunidade e tirar rapida vanlagem dela".

O metadiscurso implica que o(a) faianle esteja siluado aciina
ou fora de seu proprio discurso e esteja em urna posicao tie con-
trola-lo e manipula-lo. Isso tem implicacoes interessantes para a
relagao entre discurso e identidade (subjetividade): parece ir contra
a visao de que a identidade social de uma pessoa e uma questiio ele



158 Norman Fairclough

como eJa esta posicionada em tipos particulares de discurso. Ha
dois lados ness a questao. Por um lado, a possibilidade de uma
distancia metadiscursiva de sen proprio discurso pode dar a ilusao
de que a pessoa esta sempre plenamente no controle dele, de que
o discurso e um efeito da subjetividade mais do que vice-versa.
E interessante a esse respeilo que o metadiscurso parece ser co-
mum em tipos de discurso em que e valorizada a apresentacao
do 'eu' em posigao de controle, como a critica literaria ou ontras
formas de analise academica nas liumanidades. Por outro lado, eu
eufatizei uma visao dialetica da relagao en (re discurso e subjetivi-
dade: os sujeitos sao em parte posicionados e conslituldos no dis-
curso, mas eles tambem se envolvem na pratica que contesta e
reestrutura as estruturas discursivas (ordens de discurso) que os
posicionam. Isso inclui reestruturagoes que sao motivadas por con-
sideracoes polemicas e objetivos manipulativos: as parafrases
oferecidas anteriormente pelo ministro do governo constituem
'"uma engenharia semantica" (Leech, 1981: 48-52). O que pode
aparecer como uma inocente clarificacao do significado de
'empreendimento' pode ser interpretado mais propriamente como
uma definigao politica e ideologicamente motivada (para discus-
soes adicionais, ver Fairclough, 1990a, e, no Capitulo 6, o item
"Significado das palavras").

>
Ironia

Os estudos tradicionais sobre irouia a descrevem em termos de
"dizer uma coisa e significar outra". Tal explicagao e de uf i i idade
limitada, porque o que t'alta e a natureza intertextual da irouia: o
fato de que um enunciado ironico 'ecoa* o enunciado de um outro
(Sperber e Wilson. 1986: 237-243). Por exemplo, suponha que
voce diga: "Esta um lindo dia para um piquenique". Nos vamos
para um piquenique, chove, e eu digo enlao: "Esta um lindo dia
para um piqueiiique". Meu enunciado seria ironico: ele ecoa seu
enunciado, mas ha uma disparidade entre o significado a que eu
estou dando voz, para assim dizer, ao ecoar seu enunciado, e a
func_ao real de meu enunciado, que e expressar algum tipo de ati-
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tude negativa sobre seu enunciado, ou de fato sobre voce - seja ela
de raiva, sarcasmo ou o que quer que seja. Observe que a ironia
depende de os inlerpretes serem capazes de reconhecer que o
significado de um texto ecoado nao e o siguificado do produtor do
texto. Esse reconhecimento pode ser baseado em varitis fatores:
uma evidente falta de combinagao entre o significado apareute e o
contexto situacional (no exemplo anterior, chuva); indicagoes no
torn de voz do(a) falante ou no texto escrito (por exemplo, por pa-
lavras entre aspas simples); ou pressupostos dos interpretes sobre
as crencas ou os valores do(a) produtor(a) do texto ("nos eslamos
todos iuteiramente conscientes das realizacoes economicas do
comunismo" sera facilmente reconhecido como ironico por leito-
res regulares do jornal The Daily Telegraph na Gra-Bretanha, ou
em um discurso do presidente dos Estados Unidos da America).

No Capitulo 3 (item "Discurso") afirmei, em termos diferen-
tes, o principio da interdiscursividade (ou intertextuafidade cons-
titutiva), sugerindo que as ordens de discurso tern primazia sobre
os tipos particulares de discurso e que os liltimos sao constituidos
como configuracoes de elemenlos diversos de ordens de discurso.
Tambem sugeri que o principio da interdiscursividade se aplica a
varios niveis: a ordem de discurso societaria, a ordein de discurso
iustitucional, o tipo de discurso, e mesino os elementos que cons-
tituem os tipos de discurso. Alem disso, a adocuo de um modelo
hegemonico aponta para a mesma direcao, levando a uma visao
das ordens de discurso como equilfbrio instavel, consistiudo de
elementos que sao interuamente heterogeneos - ou intertextuais
em sua constituigao. Os limites entre os elementos estao constan-
temente abertos para serem redesenhados a medida que as ordens
de discurso sao desarticuladas e rearticuladas no curso da luta
liege monica.

Nesta secao, quero levantar a questao sobre que tipo de ele-
mento e combinado na constituigao dos tipos de discurso. Na
discussao anterior, enfatizei a sua diversidade e a variabilidade de
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sua escala: eles se estendem dos sistemas de toraada de turno aos
vocabularies, aos roteiros para generos, tais como relatos de crime,
conjimtos de convengoes de polidez, e assim por diante. Mas e
possivel classificar os elementos que compoem as ordens de dis-
curso, e que sao abertos a articulacao nos lipos de discurso. em
termos de um pequeno numero de lipos principals, cujas proprie-
dades sao vocabularies parliculares, sistemas de lomada de lurno,
e assim por diante. Termos amplamente usados para esses tipos
incluem 'genero', 'estilo', 'regislro' e 'discurso'. Portanto, pode-se
falar de 'genero de entrevisla'. 'estilo de conversacao'. 'regislro de
livros de culinaria' ou 'discurso medico-cientifico'.

A vantagem de usar tais termos e que eles nos permitem sele-
cionar em nossa analise diferencas principais de tipo entre os ele-
mentos de ordens de discurso que, de outra maneira, poderfamos
perder de vista e, fazendo assim, tornam claro o senlido de que a
pratica discursiva e limitada por convencoes. Tambem e mais tacil
usar um quadro analitico com um pequeno numero de categorias
razoavelraente bem diferenciadas, e alguns dos termos sao ampla-
mente usados por cientistas socials, por exemplo, na analise da
cultura popular (Bennett e Woollacott, 1987); usa-los na analise de
discurso ajuda a tornar o seu valor como metodo mais imediata-
mente obvio para os cientistas sociais. Isso e verdade com relate
a 'genero' e a 'discurso', usados para referir a um tipo particular
de convenc.30 ('urn discurso', 'esses discursos'), preferivelmente,
de um modo geral, ao uso de Hnguagem como modo de pratica
social (como o usei principalmente ate agora: lembre a discussao
sobre 'discurso' na Introduc.ao). Mas ha desvantagens. Os ele-
mentos das ordens de discurso sao extremamente diversos, e nao e
de modo algum sempre facil decidir se estamos tratando de gene-
ros, estilos, discursos, ou o que for. Um quadro analitico muito
rigido pode nos levar a perder de vista as complexidades do dis-
curso. Porlanto, devemos usar esses termos cautelosamenle, reco-
nheceudo que cada um cerlamente cobre um dominio diverse e
heterogeneo, que vai ser diiicil, algumas vezes, usa-los de forma
bem motivada, e que podemos ter de recorrer a termos mais vagos
como 'tipo de discurso' (que eu usei ate aqui para qualquer tipo de
convencjio). Deveriamos tambem reconhecer que nao ha, e nao
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poderia haver, uma lista determiuada de generos, estilos ou discur-
sos, e que estamos constantemente encontrando o que freqiiente-
mente parecem ser decisoes bastante arbitrarias (influenciadas pelo
ponto de partida de nossa analise) sobre se alguma coisa e ou nao
um exemplo separado de um desses tipos.

Com essas considerac,6es em raente, passemos a discussao dos
tipos. Os termos que eu usarei sao 'genero', 'tipo de atividade',
'estilo' e 'discurso'. Embora esses diferentes tipos de elemenlos
tenham uma cerla autonomia com respeito um ao outro, eles nao
sao estritamente iguais. Em particular, o genero inclui os oulros
tipos, no sentido de que os generos correspondem muito estreila-
mente aos tipos de pratica social (ver a seguir). e o sistema de ge-
neros que e adotado em uma sociedade particular, em um tempo
particular determina em que combinac.oes e configuracoes os ou-
tros tipos ocorrem. Alem disso. os outros elementos diferem em
seu grau de autonomia em relacao ao genero, isto e, na extensao
em que eles sao livremente combinaveis com uma variedade de
generos e com outros tipos de elemenlo. Eles se posicionam em
uma escala do meuos autonomo ao mais autonomo: tipo de ativi-
dade, estilo, discurso. Da perspectiva deste livro, e de particular
interesse a mudanga no sisfema de generos e seus efeitos sobre as
configurates de outros elemenlos. Entretanto, uma vantagem da
visao (essencialmente bakhtiniana) de genero que eu estou ado-
tando aqui e que ele nos permite dar o devido peso nao so ao modo
como a pralica social e limitada pelas convencoes, como tambem a
potencialidade para mudanc,a e criatividade.

Eu vou usar o termo 'genero' para um conjunto de convengoes
relativaraente eslavel que e associado com. e parcialmente repre-
senta, um tipo de atividade socialmente aprovado, como a conversa
informal, comprar produtos em uma loja, uma entrevista de erapre-
go, um documenlario de televisao, um poema ou um artigo cien-
tifico. Um genero implica nao somenle um tipo particular de texto,
mas tambem processos particnlares de producfio, distribuigao e
consumo de textos. Por exemplo, os urtigos de jornal e os poeinas
nao sao apenas tipos de textos tipicamente bem diferentes, mas
eles lambem sao produzidos de formas bem diferentes (por
exemplo, um e um produlo coletivo, outro e um produto individual);
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lera distribiricfio bastaute diferente e sao consumidos bem diferen-
temente - os iiltJmos incluindo protocolos rauito diferentes para
sua leitura e interpretac.ao. Assim, o genero atravessa a dislincjio
entre 'descrigao' e 'interpretacjio' que introduzi no Capitulo 3.

De acordo com Bakhtin (1986; 65), os generos sao "os cintos
de seguranca da historia da sociedade para a liistoria da lingua-
gem". As mudanyas na pralica social sao manifestadas nao so no
piano da linguagem. nas mndancas no si sterna de generos, mas
tambem em parte provocadas por tais mudancas. Ao me referir ao
sistema de generos, estou aplicando aqui o priucipio da prirnazia
das ordens de discurso, introduzido no Capitulo 3: uma sociedade - on
uma instituigao particular on domfnio dentro dela - tern uma con-
figuracao particular de generos em relagoes particulares uns com
os outros, consfituindo urn sistema. E, e claro, a configuragao e o
sistema estao abertos a mudanc,a.

•Jfcj Focalizando o genero conio um tipo de texto, inn genero parti-
cular e associado corn uma 'estrutura composicional' particular,
como Bakhtin a chama (1986; 60), ou, na terminologia que eu es-
tou usando, um 'tipo de alividade' particular (uma categoria que

Oestou adaptando de Levinson, 1979). Um tipo de atividade pode
ser especificado em termos de uma seqiiencia estruturada de agoes
das quais ele e composto, e em termos dos participates envolvi-
dos na alividade — isto e, o conjunto de posicoes de sujeito que sao
socialmente constituidas e reconhecidas em conexao com o tipo
de alividade. Por exemplo, a atividade de comprar produlos em
uma mercearia envolve o(a) 'fregues(a)' e o(a) 'vendedor(a)' como
tipos de sujeilo designados, e uma seqiiencia de acoes, algumas
das quais podem ser opcionais ou repelidas, conforme se segue:
o(a) fregues(a) entra na loja e aguarda a vez; o(a) vendedor(a)
cumprimenia o(a) fregues(a) (o(a) iYegues(a) relribui o cumpri-
menlo, eles trocam amabilidades) e solicita o pedido de compra;
o(a) fregues(a) faz o pedido de compra (possivelmente precedido
por uma seqiiencia pre-pedido como: "Como estao as mac.as esta
semana?" - "Bem, as 'Coxes' estao boas"); o(a) vendedor(a)
apanha as mercadorias (pesa, empacola, elc.) e as entrega ao(a)
fregues(a) (o(a) fregues(a) e o(a) vendedor(a) possivelmente con-
versam sobre se as mercadorias sao aceila"veis, se as variac_6es no
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peso solicitado sao aceitaveis, etc.); o(a) fregues(a) agradece ao(a)
vendedor(a); o(a) vendedor(a) informa o(a) fregues(a) sobre o
custo; o(a) fregues(a) paga; o(a) vendedor(a) da o troco e agradece
ao(a) fregues(a); o(a) fregues(a) agradece ao(a) vendedor(a) e faz
uma sauda^ao de despedida; o vendedor retribui a sauda^ao de
despedida. Como o exemplo mostra, um tipo de atividade freqiiente-
mente delimita um conjunto de opcoes em vez de especificar um
so padrao rigido. Veja as contribuigoes de Hasan, em Halliday e
Hasan (1985), para uma visao de genero que enfatiza tais proprie-
dades de estrutura composicional.

Um genero tende a ser associado com um estilo particular,
embora os generos frequentemente possam ser compativeis com
estilos alternativos - por exemplo, as entrevistas podem ser 'for-
mais' e Mnformais'. 0 estilo, como os outros termos que estou
usando, e diffcil de ser identificado e tern sido usado de varios
modos. Podemos peusar que os estilos variam ao longo de Ires pa-
rametros principals, de acordo com o 'tenor', o 'modo' e o 'modo
retorico' do texto, para usar a terminologia da lingiifstica sistemica
(Halliday, 1978). Primeiramente, o estilo varia de acordo com o
tenor, isto e, de acordo com o tipo de relacao que existe entre os
participantes na interacao. Assim, podemos classificar os estilos
com termos como 'formal', 'informal', 'oficial', 'inlimo', 'casual',
e assim por diante. Em segundo lugar, os estilos variam de acordo
com o modo, isto e, se os textos sao escritos ou falados ou uma
combinagao dos dois (por exemplo, escrito-para-ser-falado - es-
crito-como-se-falado, falado-como-se-escrito). Portanto, podemos
classificar os estilos como falado, escrito, falado-como-se-escrito,
e assim por diante. Podemos tambem usar termos que em parte re-
flelem o modo, mas em parte refletem o tenor, o genero ou o discurso,
como 'conversacionaP, 'escrito formal', 'escrito informal', 'aca-
demico', 'jornali'stico', e assim por diante. Em terceiro lugar. os
estilos variam de acordo com o modo retorico e podem ser classi-
ficados em termos como 'argumentativo'. 'descritivo' e 'expositivo'.

O mais autonomo dos tipos de elemento (alem do genero) e o
'discurso' (ver Kress (1988); Kress e Threadgold (1988), sobre
a relagao enlre 'genero' e 'discurso'). Os discursos correspondem
aproximadamente as dimensoes dos textos, que tern sido discutidas
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tradicionalmente em lermos de 'conteudo', 'significados ideacio-
nais', 'topico', 'assunlo', e assim por diaule. Ha uma boa razao
para usar 'discurso' em vez desses tennos tradicionais: urn discur-
so e urn modo particular de construir urn assunto, e o conceilo di-
fere de seus predecessores por enfatizar que esses conleudos ou
assuntos - areas de conhecimento - somente enlram nos lexfos na
forma mediada de conslrugoes particulares dos mesmos. E i i f i l ,
nesse sentido, escolher tennos para discursos particulares que
desigiiam nao so a area relevante de conhecimento, mas lambem o
modo particular como ela e coustituida - por exemplo, o 'discurso
medico tecnico-cientifico' (isto e. a medicina como uma area de
conhecimento construida de uma perspectiva tecnologica e cientf-
fica, em contraste com os discursos associados as varias medicinas
'alteruativas') - ou os 'discursos femiuistas sobre a sexualidade'
(isto e, a sexualidade como uma area de conhecimento construida
de um ponto de vista feminista). Os discursos, uesse sentido, sao
uma preocupacao principal de Foucault (ver Capitulo 2). Como eu
indiquei anteriormente, os discursos sao mais aulonomos qiie outros
tipos de elementos. Isto e, embora liaja ainda importantes limitacoes e
regras de compatibilidade entre generos particulares e discursos parti-
culares, um discurso, como o discurso tecnico-cientifico medico, e
comumente associado com uma variedade de generos (artigos cien-
tificos, conferencias, consultas, e assim por diante) e pode aparecer
era (odos os tipos de outros generos (conversacao, shows de entre-
vistas informais na televisao, ou mesmo poemas).

Generos particulares sao associados com 'modos de intertex-
tualidade' (manifesta) particulares. Por exemplo, a freqiiencia, os
modos e as fungoes de representagao do discurso sao bastante
diferentes em uma reporlagem do noticiario, em uma conversa ou
em um artigo cientifico. Os modos e as praticas contrastantes de
representacao do discurso desenvolvem-se em conexao com os
diferentes tipos de atividade social, de acordo com as diferentes
significances e com os valores que o discurso de outros venha a
ter. Por exemplo., nao se espera que um relato literal de uma con-
versa on mesmo de um tribunal seja necessariameiile perfeito em
palavras, enquanto uma citaciio de um artigo cientifico em um
outro deveria ser. Ou ainda, enquanto as representagoes da fala de
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outros numa conversa freqiientemente tentam capturar aspectos do
estilo, no qual as coisas foram ditas, isso e raramente assim nas
reportagens do noticiario. Em lermos mais gerais. a extensao em
que outros textos figuram em um texto depende do genero, assim
como ocorre com as formas de intertextualidade manifesta que sao
usadas e com os modos nos quais outros textos funcionam dentro
de um texto.

Deixe-me agora tentar ilustrar esse conjunto de tipos de ele-
mentos com referenda ao exemplo 1 anteriormente citado. O gene-
ro e reportagem de jornal, e talvez um subgenero de reportagem de
tabloide que envolve uma configuragfio com diferentes estilos de
outros subgeneros (veja a seguir). 0 tipo de atividade estabele-
ce as posicoes de sujeito para fornecedor(a) de noticias (um
individuo ficticio autor(a) da reportagem, dado que essas re-
portagens sao produzidas coletivamente) e para receptor(a) do
iornal (leitor(a)). Isso envolve a seguinte estrutura sequential:
manchetes (duas nesse caso), que dao a ideia principal da materia;
resume (dois paragrafos iniciais), que dao uma versao ligeiramente
mais completa da ideia principal; elaboracjio (dois paragrafos
aleni desses); desenvolvimento (tudo exceto o paragrafo final sob
o subtitulo 'Lucros'), que da mais detalhes da materia; resultado (o
paragrafo final), que indica que agao deve ser segnida. (Sobre a
estnitura de artigos de jornal, ver van Dijk, 1988.) Tambem cabe
notar que a reportagem tern uma estrutura de crise-resolu^ao: a
manchete e muito do corpo da reportagem apresentam a crise, en-
quanto o pequeno paragrafo final apresenta a resoluc,ao.

A reportagem e bastante complexa em termos de estilo. Co-
mecemos com o modo retorico. que e clar informagao. Mais preci-
samente. o(a) fornecedor(a) de noticias e aqui construido(a) como
a fonte de conhecimento e informac.ao, o(a) leitor(a) como um(a)
recipiente passivo(a) da mesma, e a reportagem consiste em asser-
goes categoricas autoritarias que os jornais tipicamente fazem sobre os
eveutos, apesar do fato de que tais eveutos sao usualmente de um ca-
rater incerto e abertos a varias interpretac.6es. O que e inleressante
nesse caso e como o modo retorico combimi com dimensoes de
esfilo baseadas-no-tenor e baseadas-no-modo. O estilo e vernacular
no tenor: como eu sugeri anteriormente, os escritores simulam a
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fala popular, como se a relacao entre fornecedores de noticias e
leitores fosse simetrica e do 'mundo da vida' (no senlido de
Habermas, 1984). E o estilo e do modo falado e conversational.
Essa configuragao estilistica parece ser contraditoria, porque o
modo retorico estabelece posicoes de sujeito assimetricas e implica
formalidade escrita de instituicoes publicas, que estao em desacordo
com os elemenlos do estilo informal, conversacional do mundo da
vida. Ha um discurso cuja presenc,a na reportagem e parficular-
mente surpreendente: o que poderiamos chamar um discurso raili-
tarizado da criminalidade, construfdo por meio da metafora de
criminosos 'em guerra' com a sociedade, e da sociedade tendo de
'mobilizar suas forcas armadas' para 'combate-Ios'. Nessa repor-
tagem, entretanto, o discurso e a metafora sao articulados com um
apelo a mobilizacao no sentido literal, para que as forcas armadas
sejam usadas contra os traficantes de droga, o que leva a uma certa
ambivalencia na frase inicial: esta o The Sun projetando algum tipo
de batalha real aqui?

Intertextualidade e transferma^oes

Praticas particulares dentro e por meio de instituicoes tern as-
sociado a elas 'cadeias intertextuais' particulares, series de tipos
de textos que sao transformacionalmente relacionadas umas as ou-
tras, no sentido de que cada membro das series e transformado em
um outro ou mais, de forma regular e previsivel. (Sobre transfor-
magao, ver Kristeva, 1986a; Hodge e Kress, ]988; e a discussao
sobre linguistica critica no Capilulo 1). Essas cadeias sao seqlien-
ciais ou sintagmaticas, em contraste com as relacoes intertextuais
paradigmaticas, discutidas na secao anterior, sob o titulo de inter-
discursividade. Especificar as cadeias intertextuais nas quais entra
um tipo particular de discurso e urn modo de especificar sua
'distribute': relembre a discussao anterior (Capitulo 3. item
"Pratica discursiva") sobre a producao, a distribuicao e o consume
de lextos. Um simples exemplo seria a cadeia que liga as consultas
medicas com registros medicos: os medicos rotineiramente trans-
formam as primeiras nos ullimos. Dados o consideravel numero e a
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variedade de diferentes tipos de textos, poderia haver, em priucfpio,
um imenso e de fato indeterminavel numero de cadeias intertextuais
entre eles. Entretanlo, o numero das cadeias reals e provavelmente
bastante limitado: as instituicoes e as praticas sociais sao articula-
das de modos particulares, e esse aspecto da estruturacao social
limita o desenvolvimento de cadeias intertextuais. (Na verdade, o
estudo das cadeias intertextuais reais e uma forma de se ler uma
compreensao dessa dimensao da estruturacao social.)

As cadeias intertextuais podem ser muito complexas - por
exemplo, aquelas em que entrain textos de diplomacia e negocia-
cao internacional de armas. Um discurso importante do presidente
Gorbachev sera transformado em textos da midia de varios tipos
em cada pafs do mundo, em reportagens, analises e comentarios
por diplomatas, em livros e artigos academicos, em outros discur-
sos que o parafraseiam. o elaboram, respondem a ele. e assim por
diante. Por outro lado, uma contribuic.ao a uma conversa informal
provavelmente sera transformada somenle em formulacoes pelos
co-participantes, e talvez em relatos da mesma por outros. Assim.
os diferentes tipos de textos variam radicalmente quanto ao tipo de
redes de distribuigao e cadeias intertextuais em que eles entrain,
e, portanto, quanto aos tipos de transforrnacao que eles sofrem.
Embora aqueles que elaboram um discurso para Gorbachev nao
possam de modo algum antecipar em detalhe os muitos circuitos
de produgao e consume de texto em que ele vai entrar, eles prova-
velmente tentarao elabora-lo de um modo que aritecipe as respos-
tas dos tipos principals de audiencia. Tal antecipacao complex a e,
como eu ja sugeri, uma fonte de heterogeneidade e ambivalencia, e
pode bem ser que os textos com cadeias intertextuais complexas
sejam mais propensos a essas propriedades do que outros.

As transformacoes entre tipos de texto em uma cadeia inter-
textual podem ser de diversos tipos. Elas podem euvolver formas
de intertextualidade manifesta, como a represeiitagao de discurso.
Por outro lado, elas podem ter um carater mais difuso. O que pode
ser interpretado como eJementos comuns partilhados por diferentes
tipos de texto pode ser manifestado em diferentes niveis e de
formas radicalmente diferentes - no vocabulario em um caso, em
narrativas ou metaforas em outro, ou na selegao entre opgoes gra-
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maticais, ou na forma como o dialogo e organizado. For exemplo,
uma explicate teorica sobre a pratica de sala de aula colaborativa,
nao-hierarquica em um livro sobre teoria educacional, pode moldar
principalmente o vocabulario do livro, enquanto a 'mesma' teoria
pode apresentar-se na pratica real de sala de aula na forma como o
dialogo entre professor(a) e aprendizes e organizado, e na sala dos
professores (ou em entrevistas de pesquisa) em metaforas que o(a)
professor(a) Lisa para falar sobre suas turmas e sua relagao com os
aprendizes (por exemplo, os aprendizes trabalham em 'grupos'.
'times', ou mesmo em 'forcas-tarefa'?).

Vamos considerar um exemplo real tornado de Fairclough
(1990a). Os discursos de Lord Young como secretario de Estado
Britanico do Comercio e Industria entre 1985 e 1988 foram um
elemento principal no desenvolvimento do conceito, das pniticas e
das politicas da 'cultura empresarial'. Foi Lord Young que reno-
meou sen departamento em "o Departamento da Empresa". Em
sens discursos, a palavra 'empresa' e submetida a um processo de
engenharia semantica (discutida em maior detalhe, adiante, no Ca-
pitulo 6, item "Significado das palavras"), que envolve articular
em volla da palavra um conjunfo de qualidades associadas com a
capacidade empresarial, como e entendida pelos proponentes da
cultura empresarial. incluindo a autoconfianc.a e a auto-ajuda. Pa-
rece haver uma relacao entre a construgao teorica nesses discursos
de sujeitos empreendedores. 'o eu empreendedor' e a publicidade
exibida pelo Departameuto de Comercio e Industria (DTI) sobre a
'iniciativa empresarial' de Young. O que esta contido no vocabula-
rio dos discursos e transformado aqui em um estilo comunicativo par-
ticular.

Uma brochura do DTI sobre a iniciativa empresarial conlem
um artigo tratando especificamente da 'iniciativa de marketing',
que ele resume nestes termos:

A essencia do bom marketing e provcr os scus clientes com
aquilo que eles querern. Nao gaslar tempo e dinlieiro fenlantlo
persuadi-los a levar aquilo que voce tern. Assim, se voce es(;i
vendendo em casa ou no exterior, e importanle entender u mer-
cado e seus competidores.
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Esse resume vem na secao de orientac.ao no infcio do artigo e,
como outras secoes de orientac.ao na brochura, consiste em asser-
goes explicitas, categoricas, sobre a pratica die negocios que, como
a primeira t'rase nesse exemplo, deve ser um tniismo para a audien-
cia de negocios para a qual a brochura e dirigida ou, como a se-
gunda frase, pode ser ameagadora para alguns negocios. Observe
que e uma frase negativa que pressupoe que algumas firmas real-
menle gastam tempo e dinheiro tentando persuadir as pessoas a
levar o que eles tern para vender. Portanto, pode-se esperar que os
leitores negociantes achem tais orientacoes irritantes e/ou insul-
tantes. Mas eu suspeito que elas serao lidas de forma diferente.
Uma pessoa empreendedora. no sentido de Young, pode falar sem
rodeios e podem falar com ela do mesmo modo; o que essas orienta-
goes estao talvez buscanclo fazer e, ao mesmo tempo, dar ao DTI
uma identidade empresarial e oferecer um modelo de pessoa em-
preendedora e de um comportamento empreendedor para os ne-
gocios. A natureza do 'eu empreendedor' figura nao someute no
vocabulario dos discursos, mas tambem no estilo de escrever (impli-
cando um estilo de falar) da brochura.

As cadeias intertextuais podem constituir relacoes transforma-
cionais relativamente estabelecidas entre tipos de texto (como na
relac,ao eutre consulta medica e registros medicos, ou as rotinas
para transformar reportagens em artigos de jornal). Mas elas fre-
qiientemente se tornam linhas de tensao e mudanga, os canais pe-
los quais os tipos de textos sao colonizados e investidos, e ao
longo dos quais as relagoes entre tipos de texto sao contestadas.
Este e o modo de interpretar as cadeias intertextuais associadas
com a 'cultura empresarial': textos sobre a prevenc,ao da saiide, a
educagao, os servigos sociais e a mfdia. assim como os textos so-
bre a publicidade oficial, como a brochura do DTI, estao senclo
colonizados com significados associados a cultura empresarial de
centros, como os discursos de Young, e investiclos coin ideologias
da empresa e com estrategias politicas da Nova Direita. As linhas e
os canais exislentes nas cadeias mterlextuais estao sendo usados
com propositos estrategicos.
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Inter textual! dade, coereneia e sujeitos

A intertextualidade tern importantes implicates para uma
questao de ioteresse central neste livro: a constituigao de sujeitos
nos textos e a contribuigao de praticas discursivas em processo de
transform a c, a o para mudangas na identidade social (ver Kristeva,
1986b; Threadgold, 1988, e Talbot, 1992). A intertextualidade
complica substancialmente os processos de interpretagao textual
disculidos anteriormente (Capftulo 3, item "Pratica discursiva"),
pois, para que os textos fagain sentido. os interpretes tern de achar
modos de combinar os diversos elementos do texto em um todo
coereute, embora nao necessariainente unitario, determinado on
nao ambivalenle. E facil ver isto como simpiesmente uma realiza-
cao dos interpretes, que implicitameute posiciona os interpretes
como sujeitos do discurso acima e fora da inlertextualidade, como
capazes de controlar os processos discursivos que sao exteriores a
eles, Tal visao implies sujeitos sociais e discursivos que misterio-
samente preexistem as pralicas sociais e discursivas e omite a
contribuicjio dessas praticas para a constituigao dos sujeitos e para,
sua transformagao atraves do tempo. A posigao que eu vou adotar
aqui e que a intertextualidade e as relagoes intertextuais constan-
temente mutaveis no discurso sao centrais para a compreensao dos
processos de constituigao do sujeito. Isso e assim em uma escala de
tempo biografica, durante a vida de um individuo, e para a constitui-
gao e a reconstituigao de grupos sociais e comunidades.

Kress (1987) oferece um exemplo que sublinha a significancia
social de tais processos discursivos. Ele analisa exemplos de textos
educacionais de varios tipos e sugere que sua constituicao intertextual
incorpora elementos partilhados com o discurso da propaganda. For
exemplo, anuncios de firmas de limpeza de casa partilham com iivros
didaticos para aulas de ecouomia domeslica a propriedade de dis-
tribuir a agenda DOS processos de limpeza entre o agente humano -
por implicagiio o(a) leitor(a) do aniinciu ou do livro - e o prod til o
(por exemplo. "Ajax limpa sem enxaguar", "finos pos podem ab-
sorver h'quidos"), que sugerem, em ambos os casos, que o agente
humano 'precisa' do produto. Os livros didaticos e oulras formas
de discurso educacional, desse modo, contribuem para a constitui-
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gao dos sujeitos como consu mid ores, e o processo educacional pa-
rece, entre outras coisas, estar educando os(as) leitores(as) a lerem
amincios. Como sugerido anteriormente, exemplos desse (ipo sao
relevantes para a constituigao dos grupos sociais e das comunida-
des, assim como para a socializagao dos individuos; tais praticas
discursivas simultaneamente geram uma visao (consumista) do
mundo e uma comunidade (de consumidores) associada com (a!
visao. Isso esta de acordo com uma visao do trabalho ideologico do
discurso, simultaneamente gerando represent agoes e organizando as
pessoas em comunidades (ver Debray, 1981; Maingueneau, 1987: 42).

O conceito de 'coerencia' e o centro de muitas explicagoes
sobre a interpretacao. Como ja indiquei, a coerencia nao e uma
propriedade dos textos, mas uma propriedade que os interpretes
impoem aos textos, e diferenles inlerpretes (Jncluindo o(a) produ-
tor(a) do texto) possivelmente geram diferentes leituras coerentes
do mesmo texto. Tambem a coerencia nao deveria ser entendida
em um sentido absoluto, logico: um texto coerente esta ligado su-
ficientemente bem para propositos presentes no que concerne aos
interpretes, o que nao evita indeterminagoes e ambivalencia.

No Capftulo 3, usei um exemplo para ilustrar a dependencia
da coerencia de suposigoes que os interpretes trazem para o pro-
cesso de interpretagao, incluindo suposigoes de natureza ideologi-
ca. "Ela esta deixando o emprego na proxima quarta-feira. Ela esta
gravida", por exemplo, faz sentido com a suposigao de que as
mulheres cessam de trabalhar quando tern (ou estao esperando)
fiJhos. Sugeri tambem que os produtores interpelam os sujeilos
interpretes que sao 'capazes' de desenvolver relevantes suposigoes
e de fazer as conexoes que produzem leituras coerentes. Essa visao
da coerencia e de seu papel na interpelacao ideologica pode ser
estendida para lomar em considera^ao a iutertextualidade. Os tex-
tos postulam sujeitos interpretes e implicitamente estabelecem po-
sigoes interpretalivas para eles que sfio 'capazes' de usar
suposigoes de sua experiencm anterior, para fazer conexoes entre
os diversos elementos intertextuais de um texto e gerar inlerpretagoes
coerenles. Nao se deve entender com isso que os interpretes sem-
pre resolvem plenamenle as contradigoes dos textos; os interpretes
podem gerar interpretagoes resistentes{veja adiante), e e possivel.
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para os interpretes, chegar a uma reconciliagao parcial ou a nma
resolugao das contradigoes que seja adequada para sens propositos
imediatos. Mas, na inedida em que os interpretes resolvem as con-
tradigoes interpretativamente, eles estao, eles proprios, tambem
sendo posicionados (ou tendo posigoes existentes reforgadas) pelos
textos como sujeitos complexos.

As interpretagoes coerentes dos diversos elementos inler-
textuais de um texto sao geradas simultaneamente por suas varias
dimensoes de significado, ideacioual e interpessoal (o ultimo des-
membrando-se nos signit'icados relacional e identitario: ver Capf-
tulo 3, item "Discurso"). Por exemplo, tanto o exemplo 1 como o
exemplo 2 tern complexes signit'icados relacionais associados com
os modos pelos quais eles mesclam estilos e generos heterogeneos.
Sao os interpretes que encontram formas aceitaveis de unir esses
diversos signit'icados relacionais. No caso do exemplo 1, unir
significados relacionais e uma questao de tornar compativel, de um
lado, a relagao entre a fonte e o provedor de informagao e um reci-
piente passivo da informagao, e, de outro lado, a relagao entre co-
meinbros do mundo da vida eomum. No caso do exemplo 2. e a re-
lagao anunciador(a) - consumidor(a) e a relagao entre instituigao,
como fornecedora de regra, e membro do publico, como sujeilo (por
exemplo. banco e cliente), que precisam ser nnidas. Um exemplo
de texto com significados identicos complexes e a entrevista de
radio com Margaret Thatcher que eu analisei em Fairclough (1989a).
Uma posigao de sujeito complexa para o(a) leitor(a) e constitufda
por meio de uma grande variedade de elementos (incluindo os pa-
triotas britanicos, a dona de casa cuidadosa, os pais preocupados,
os empresarios), e cabe novamente aos interpretes unir essas iden-
tidades contraditorias em um conjunto coerente. Hall (1988) fornece
uma explicacao sobre o discurso de Thatcher em termos similares,
o conceito de 'condensagao' em Laclau (1977) trata do processo
de unir interpretalivamente os elementos em termos de seus efeitos
ideologicos, e ambos encaixam essas questoes em uma teoria de
hegemonia. 0 que esta faltaudo em suas explicagoes, enlretanto, e
a especificidade dos textos reals.

O que eu disse ate agora implica interpretes que sao submis-
sos, no sentido de se ajustarem as posigoes que sfu> estabelecidas

Discurso e mudan^a social 173

para eles nos textos. Mas nem todos os interpretes sfxo submissos:
alguns sao resistentes em uma extensao maior ou menor, e mais ou
menos explicitamente. Os interpretes sao, e claro, mais do que su-
jeitos do discurso em processes de discurso particulares; eles sao
tambem sujeitos sociais, com experiencias sociais particulares
acumuladas e com recursos orientados variavelmeute para multi-
plus dimensoes da vida social, e essas variaveis afetam os modos
como vao interpretar textos particulares. Outras variaveis sao os
protocolos interpretativos particulares que estao dispom'veis e aos
quais eles recorrem. no domfnio particular da pratica discursiva: a
capacidade para leitura crftica, por exemplo, nao e distribui'da
igualmente enlre todos os inierpretes em todos os contextos inter-
pretativos.

Leituras resistentes podem desarticular, em diferentes graus, a
articulagao intertextual de um texto. Por exemplo, um(a) interprete
pode reagir contra os elementos do aniincio no exemplo 2, lendo-os
em termos do cartao Barclay "tentando me vender alguma coisa".
Como parte desse processo, o(a) interprete acrescenta mais uma
dimensao de intertextualidade ao texto, ao trazer oufros textos para
sustentar sua interpretacao - nesse caso, analises sociologicas ou
criticas polilicas do consumismo. As interpretagoes resistentes sao
um modo de luta hegemonica quanto a articulagao dos elemenfos
intertextuais. Embora e]as tipicainente levem a processos de pro-
dugao textual que projetam a luta hegemonica em formas mais
explfcitas, isso nem sempre ocorre, e e importante levar em consi-
deragao as formas pelas quais os interpretes inlerpretam os textos,
para que se possa avaliar adequadameiite sua el'icacia polftica e
ideologica. (Relemhre minha critica a lingiifslica crftica em termos
semelhantes no Capitulo 1, mas veja o uso do conceito de 'leito-
res/leituras resistentes' em Kress (1988).)



Capftulo 5

Analise textual: a constru^ao das
relates socials e do 'eiT*

Os capitulos 5 e 6 focalizam a analise textual e 'microaspeclos'
associados da pratica discursiva, desenvolvendo muito seletiva-
raente as categorias analnticas introduzidas no Capitulo 3 (com
excegao da intertextualidade, da qual trata o Capitulo 4): vocahu-
lario, gramatica, coesao, estrutura textual, forca e coerencia. A cli-
t'erenca entre os capitulos 5 e 6 e de enfase. O Capitulo 5 concentra-se
principalmente nas propriedades analfticas de textos que sao ligadas
particularmente a fungao interpessoal da linguagem e aos signifi-
cados interpessoais, enquanlo o Capitulo 6 trata principalmente de
aspectos da analise textual que sao ligados particularmente a fun-
^ao ideacional e aos siguificados ideacionais.

Sugeri, no Capitulo 3, que a fungao interpessoal podia ser
dividida em duas fundoes componentes, as quais chamei fun^oes
'relacional' e de 'identidade'. Estas eslao ligadas as form as como
as relates sociais sao exercidas e as identidades sociais sao mani-
festadas no discurso, mas tambem, naturalmente, a como as relacoes
sociais e as idenfidacles siio construidas (reproduzidas, contestadas
e reestruluradas) no discurso. Quero focalizar, neste capituio. a
construcao de identidades sociais, ou a conslrugao do 'en1 no dis-
curso, e, mais particularmente, as formas em que o discurso con-
tribui para processos de mudan^a cultural, em cjue as identidades
sociais on os 'eus' associados a dominios e a instituigoes especifi-

Tradu^ao de Izabel Magaliiaes. Josenia Vieira, Carla Rosane Zorio e Janafnn
Saraiva de Aquino.
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cas sao redefinidos e reconstitufdos. Quero enfatizar esse ponto em
especial, por se tratar de um aspecto discursivo de mudanc,a cultural
e social muito importante; um aspecto, porein, que tern recebido ate
receiiteraente rnenos atengao do que merece na aniilise de discurso.

Abordarei as seguintes propriedades analfticas do texto: o
controle interacional (incluindo a tomada de turno, a estrutura de
troca, o controle de topicos, o controle de agendas, a formulac,ao).
a modalidade, a polidez e o ethos. Em termos das categories analf-
ticas do Capftulo 3, o controle interacional e uma dimensao da estrutu-
ra textual, a modalidade, uma dimensao da gramatica (embora seja
uma concepcao de gramatica muito orientada para o signit'Jcado,
como a de Halliday, 1985) e a polidez, um aspecto que denominci
'forga*. O ethos transcende as categorias, como explicarei logo a
seguir, e e motivado pelo foco no 'eu'. A sele^ao desses lopicos
particulars para discussao nao e arbitraria: cada um deles e uma rica
base para a percepc/io dos aspectos sociais cuituralmente significantes
de mudanc.a nas fungoes relational e de identidade do discurso.

Como no Capitulo 4, comegarei com a discussao de exemplos
particulares de discurso. Dois dos exemplos sao tirados do niesmo
tipo amplo de discurso, entrevistas medicas, porque elas most ram
formas coatrastantes como as relacoes meclico(a)-paciente e a
identidade do(a) medico(a) - 'o eu medico' — sao construidas na
sociedade contemporanea. 0 terceiro exemplo e tirado de conversa
informal e foi inclufdo para ressaltar outro contraste entre os dois
primeiros, o que uos leva de volta ao ultimo capftulo: as dit'erenc,as
nos modos de intertextualidade.

Exemplo 1: Entrevista niedica 'padrao'

Men primeiro exemplo e um extrato de uma entrevista entre
um medico e uma paciente, que lirei de um estudo de Mi shier
(1984) sobre entrevislas medicas gravadas nos EUA. Os silencios
sao marcados por sequencias de pontos, cada um representando um
decimo de segundo, dois pontos marcam prolongamento de uma
silaba; as inlerrup^oes e as sobreposi^oes sao marcadas por colchetes;
o material entre parenteses e i'ala ininteligfvel. Os numerais roma-
nos dividem o extrato em 'ciclos', correspondendo grosseiramenle
as trocas do sistema de Sinclair e Coulthard (ver Capftulo 1).
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Doutor:
Paciente:

D:

5 P:

D:

10 D:

P:

P:

20 D:

P:

D:

25 P:

D:
P:

30

II

Hum hum...Bern, o que voce quer clizer com estomago azedo?
O que e eslornago azedo? Uma queimayfio

_ como uma queima^ao ou uma coisa [assim
Ardeaqui?

Ill

E co - eu acho - eu acho que e como - Se o senhor pegar uma

agulha eespetar [ bem aqui [....dot bem aqui
I Hum hum [limn hum

e e af vai daqui nesse lado ate esse outro lado.

Hum hum A dor [ vai ale as costas?
I.E so: aqui. Nao e so

[aqui na frente.
[Sim E quando voce sente isso?

Sim;

Hum hum

D:
P; IV

J5 |_ Bern: quando eu como uma coisa errada.
D: ,, n- Quanto-quanto

V

V tempo depois que voce come?

.Bern:
....provavelmente uma hora....talvez [menos

Mais ou menos uma hora?

Talvez menos Fiz bobagem e voltei
a beber, o que eu nao devia ter f'eito.

r— rA bebida faz piorar?
[(...) ah ah sim

VI I—....Especialmente a fermentacao e o alcool.

Hum hum Quantas doses voce bebe?

VII
vir

D:

P:

D: VII"
35 P:

D:

i Nao sei. ..O suficiente pra me fazer

! dormir a noite e isso e muilo.

Uma ou duas doses por ciia?

(niais de) dez. f...a noite.
All: nao nao n;lo e

iQuantas doses - por noite.
A noite.
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P:

40 D:
VIII

_....o que que - Que tipo de bebida? ELI [(...)-

L Ah vodca

..e vodca e ginger ale.

P IX
D: IX'

45 P:

Ha quanTo tempo voce lem hebido tanto assim?

Descie que en rue casei.

...Ha quanto tempo?

(riso..) Quatro anos. (riso)

Comegarei focaJizando um leque do que chamarei 'caracten's-
licas de controle interacional', que, em linhas gerais, estao ligados
a garantia de que a inlerac.ao fuucione regularmente num nivel
organizacional: c|ue os lurnos ua conversa^ao sejam distribuidos
regularmenle, que os topicos sejam escolhidos e mudados, per-
guntas sejam respondidas, e assim por diante.

Urn ponto de partida obvio e a forma como a interagao e orga-
nizada em torno de perguntas do medico, que sao respondidas pela
paciente. A transcricao incorpora a analise de Mishier dos dados
em nove ciclos, cada urn iniciado por uma pergunta do medico.
A divisao dos ciclos V, Vll e IX (o ultimo dos quais eu reduzi) em
subciclos mostra que eles envolvem tambem perguntas 'seqiienciais'
do medico e solicitam uma elaboragao das respostas da pacienle.
Em alguns casos (linhas 10, 13 e 27), a pergunta do medico e pre-
cedida por urn elemento cjue reconhece explicitamente ou aceita a
resposta anterior da paciente. Vou chama-la de aceitac.ao. Mesmo
quando ela esta ausente, o t'alo de que o medico procede a pergimla
segiiin te, em vez de fazer uma pergunta seqiiencial, pode ser tornado
como aceitac.ao implicit a da resposta anterior da paciente. Eis a
razao para as perguntas do medico serem mostradas entre os ci-
clos: elas terminam um ciclo, aceitando implicitamente as respos-
tas da paciente, bem como iuiciando o proximo. Podemos dizer,
portanto, de acordo com Mishler, que esses ciclos tern uma estru-
(ura basica em tres partes: uma pergunta do medico, uma resposta
da paciente e uma aceitagao implfcita ou explicita da resposta por
parte do medico.

(linger ale e lima bebida nao-atcoulica, condimenttula com gengihre (N. da T.).
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O medico, entao, controla firmemente a organizagao basica da
inleragao, abrindo e fechando cada ciclo e ace i tan do/re con hecen do
as respostas da paciente. Um corolario disso e que o medico esteja
controlando o sistema de turnos conversacionais, a forma como os
turnos sao distribuidos entre os participates na iuteragao (sobre
tomada de turuo, ver Sacks, Schegloff e Jefferson, .1974; Schenkein.
1978). A paciente apenas toma o turno quando esta possibiiidade
Ihe e oferecida pelo medico, ou seja, quaudo o medico Ihe dirige
uma pergunta. O medico, por outro lado, nap recebe a oferta de
turnos, antes os toma, assim que a paciente tenba conclufdo sua
resposta, ou quando ele decide que a paciente ja disse o bastante
para os seus propositos (ver a seguir).

Um outro corolario dessa orgauizagao basica esta relacionado
ao 'controle de topicos'. E principalmente o medico que introduz
novos topicos por meio de suas perguntas, por exemplo, quando
muda nas linhas 1-13, do que se entende por 'queimagao' para
onde 'arde', para saber se a dor 'vai ate as costas', para quando a
paciente sente a dor. Note-se, entretanto, que a paciente inlroduz
um topico nas linhas 21-22 - bebida - que o medico retoma na
linha 24. Vollarei a essa excegao mais a seguir.

A forma seletiva como o medico considera as respostas da pa-
ciente para perguntas anteriores e um outro aspecto de seu controle
de topicos. Por exemplo, na sequencia nas linhas 21-24, a qual
acabo de me referir, a paciente reconhece ter agido errado ao beber,
mas o medico nao explora essa admissao. Ele parece preocupado
apenas com o efeito do alcool sobre a condi§ao medica da pacienle.
Da raesma forma, as respostas da paciente nas linhas 29-30 e 42
sinalizam problemas da parte da paciente que o medico ignora em
favor da minuciosa delalhagao medica. Tem-se a sensacao de que
o medico muda e restringe o topico. de acordo com uma agenda
preestabelecida que nao e permitido a paciente perturbar.

Um outro aspecto do controle do medico e a natureza das per-
guntas que ele faz. As perguntas nao sao abertas, dando o 'piso' a
paciente (como seria "Diga-me como voce esta"), mas perguntas
mais ou menos fechadas que estabelecem limiles relativamente
estreitos para o conteudo das resposlas da paciente. Algumas sao
perguntas de tipo 'sim/nao' que requerem um 'sim' ou um 'nao'.

L
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confirmando ou negando uma proposigiio (por exemplo, "Arde
aqui?"). Outras sao perguntas que comecam com 'o que', 'quando?'
e 'como?', que extraem detalhes especificos relativos ao momenlo,
a cjiianlidade e ao tipo de bebida.

E tambem instrutivo observar de perto a relagao entre as per-
guntas do medico e as respostas da paciente. Na linha 4. o medico
inicia a pergunta antes mesmo que a paciente tenha terminado de
falar, e ha af uma superposic,ao. Da mesma forma, uas linhas 20 e
34, embora nesses casos haja Lima pausa no turno da paciente c|iie
o medico talvez interprete como um indicador de completude. Em
outros casos, o turno do medico segue imediatamente ao da paciente
sem pausa, seja com uma avaliacao seguida imedialamente por
uma pergunta (linhas 10 e 13), seja apenas com uma pergunla
(linha 16). 0 modelo e diferente na linha 23 por razees sugeridas a
seguir. Isso reforca a impressao de que o medico esta trabalhando
com uma agenda ou rotina preestabelecida. mudaudo de um estagio
a outro, tao logo tenha o que considera como informagao suficiente.
mesmo que isso signifique um corte no turno da paciente. Obser-
vada do ponto de vista cfa paciente. essa rotina pode se configurar
numa serie de perguntas imprevisfveis e desconexas, que talvez
seja a razao pela qual as respostas da paciente. em contraste com
as perguntas do medico na primeira parte do extrato, sao precedi-
das de hesitagoes (linhas 15, 18, 29 e 42).

O quadro geral, entao, no que se refere as caracteristicas de
controle interacional, e que, por meio dos ciclos pergunta-respos-
ta-avaliagao. o medico segue uma 'agenda' preeslabelecida. de
acordo com a qual ele controla a tomada, o conteudo e a duragao
dos turnos da paciente e a introdugao e a mudanca dos topicos. Acres-
centarei, agora, breves comentarios sobre tres onlros aspectos do
exemplo que serao tralados com mais detalhes neste capflulo: mo-
dalidade, polidez e elhos.

A modalidade trata da relagao enfre os produtores e as propo-
sigoes. do comprometimento ou, inversamente, do distanciamento
entre produtores e proposigoes: scu grau de 'afimdade' com elas,
como Hodge e Kress (1988) denominam. Como Hodge e Kress
ressaltam, entretanlo, a afinidade que urn(a) produtor(a) demonstra
em relaciio a uma representagao de mundo e inseparavel do relacio-
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namento (e 'afinidade') entre a o(a) produtor(a) e outros partici-
pantes do discurso. Nas linhas 2-3, por exemplo, a paciente define
um 'estomago azedo* como "uma queimagao como uma queima-
gao ou uma coisa assim". A paciente primeiro o define como um
termo da medicina popular e depois se distancia da definicao, re-
baixando-a a uma simile ('como' uma queimagao) e, em seguida,
distancia-se ainda mais, modalizando-a (Brown e Levinson, 1978)
com "ou uma coisa assim". Esta e uma modalidade de baixa afini-
dade. Mas e dificil desembaracar fatores de verdade prepositional
e de relacoes sociais na motivagao da paciente: ela escolhe a mo-
dalidade baixa porque nao tern certeza da acuidade da definiciio,
ou porque reluta em reivindicar qualquer coisa parecida com o co-
nhecimento medico, em uma interagao com um especialista legiti-
mado na area medica? Verdade proposicional e relagoes sociais,
conhecimento e poder parecem estar intrincadamente ligados em
tais casos.

Vamos tratar agora da polidez. A paciente introduz o presu-
mivelmente dificil e potencialmente embaragoso assunto da bebicla
nas linhas 2 (-22, como um acrescimo a resposta a uma das per-
guntas do medico. Segundo Mishler (1984: 86), neste momento ela
faz sua revelacjo em um torn 'provocante', 'coquete' ou 'infanti!',
que pode ser interpretado como uma forma de mitigar a ameaga a
sua auto-estima, a sua 'face' (ver Brown e Levinson, 1978, e a
segao sobre polidez no final deste capitulo). Em contraste, as per-
guntas do medico em relagao a bebida da paciente sao sem mitiga-
gao, diretas e ate crueis (linha 41): ele 'formula' a situagao da
paciente como consumidora de 'bebidas fortes' sem diplomacia ou
mitigagao (ver o item "Formulagao" neste capitulo). As perguntas
do medico sao fracas em polidez, usando o termo no sentido ample
em que e usado na literatura pragmiitica (por exemplo, Leech,
1983; Brown e Levinson, 1978), para orientagao e sensibilidade
em relagao a 'face' dos participates, a sua auto-estima, privacida-
de e autonomia.

A ausencia de polidez pode ser associada ao conceito mais ge-
ral de ethos - como o comportamento total de um(a) participante,
do qual sen estilo verbal (falado e escrito) e torn de voz fazem
parte, expressa o tipo de pessoa que e-le(a) e e sinaliza sua idenli-
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dade social, bem como sua subjetividade (Maingueneau, 1987: 31-
35). Os medicos na pratica medica padrao manifestam o que se
poderia chamar um ethos cientifico (a medicina moderna se orgu-
Iha de ser 'ciencia medica'), o que e realizado variavelmente na
forma como tocam e olham os pacientes ao examina-los, na manei-
ra como filtram as contributes dos pacientes em termos de to-
picos e na ausencia de genlilezas de siguificado interpessoal,
coino a polidez, o que sugeriria uma orientagao para os pacientes
como pessoas, ao conlrario de uma orientac.ao cieiitffica para os
pacientes como casos (ver Emerson (1970) para um estudo de exames
ginecologicos seguindo essas linhas, e Fairclough (1989a: 59-62) para
discussao do estudo).

A analise do exemplo 1 (em sido ate aqui unilateral em seu
foco sobre o controle da inleragao do medico. Mishler observa que
ha formas de se analisar a entrevista que sao mais orientadas para a
perspectiva do paciente. Tais formas de analise mostram-se tam-
bem mais interessanles em termos da intertextualidade. Ja me referi
a evidencia de um desencontro entre a perspectiva do medico e a
perspectiva da experiencia comum na maneira como o medico
filtra partes dos turnos da paciente que. para ele, saem do topico.
Enquanto o medico consistentemente manifesta a voz da mediciua,
as contribuigoes da paciente mesclam a voz da medicina com a voz
do 'mundo da vida' ou da experiencia comum (esses termos sao de
Mishler, seguindo Habermas). A analise alteniativa sugerida por
Mishler enfoca a clialetica, o conflito e a luta na interagao entre
essas duas vozes. Isso sugere uma forma de estender o que eu disse
ate agora sobre intertextualidade, para permitir a possibilidade, no
dialogo explicito, de uma relagao intertextual entre diferentes vo-
zes, trazidas a interagao por diferentes participantes.

Toraada nesses termos, a interagao se mostra bem mais f ragmen -
tada e muito menos ordenada do que se a considerannos como uma
manifestagao do controle do medico. As vozes da medicina (M)
e do mundo da vida (V) interrompem-se mutuamente repetidas
vezes: V interrompe M na linha 21 (em "fiz bobagem"), M inter-
rorape V na linha 24 ("A bebida faz piorar?"), V interrompe M na
linha 29 ("0 suficiente para me t'azer dormir") e vice-versa na li-
nha 31 ("uma ou duas doses por dia?"), V interrompe M na linha
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42 ("Desde que eu me casei") e vice-versa em 44 ("Ha quanto
tempo?"). A paciente continua o turno iniciado na linha 45* com
uma longa explicagao de por que ela precisa de alcool e por que
usa alcool, em vez de apenas pilulas, o que e novamente seguido
por uma pergunta do medico ("Quando voce as toma?", isto e. as
pilulas?). Nessa parte da entrevista, M e V estao em contestagao.
O medico usa repetidamenle o seu controle de perguntas para rea-
firmar M. Todavia, as repetidas incursoes de V parecem perturbar
a agenda do medico: notem-se as hesitagoes que comegam a apare-
cer antes das perguntas do medico (linhas 23-24, 27. 37. 41 e 44).
Enquauto o medico raramente recorre a V, a paciente usa M exten-
sivamente, acomodando-se mais ao medico nesse sentido do que
vice-versa. As vozes, evidentemente, contrastam em seu conteudo:
M corporifica a racionalidade lecnologica que trata a doenga em
termos de grupos de sintomas fisicos livres de contexto. enquanto
V corporifica a racionalidade de *senso comum' que situa a doenga
no contexto de outros aspectos da vida da paciente. Mishler assinala
(1984: 122) que o contraste parece corresponder a distincao feita
por Schutz (1962) entre a 'atitude cientifica' e a 'atitude natural'.

Tan to a analise em termos do controle da interagao pelo medico
quanto a analise feita em termos de uma clialetica de vozes sao for-
mas de adquirir-se percepgao sobre a pratica medica padrao em um
nivel microanalitico e sobre a medicina como um modo tie profis-
sionalismo. Entretanto, a medicina, assim como outras profissoes,
tern sofrido dramaticas mudangas na sociedade contemporanea. Tal-
vez a maior contribuigao que a analise de discurso possa dar seja
foraecer um meio para investigar-se o peso dessas mudangas, na
pratica, na maneira como medicos e pacientes realmente interagem.

Exemplo 2: Entrevista medica alternativa

Meu segundo exemplo pretende abordar tais tendencias de
mudanga na pratica medica. E tambem uma entrevista medica, era-
bora de tipo radicalmenle diferente. Pequenas pausas sao marcadas
com pontos; pausas longas com travessoes; coichetes mostram su-
perposigao; e material obscuro vem entre parenteses.

Essa parte nao foi incluicla no exemplo. (N. da T.)
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Paciente: mas ela realmente tein sido muito injusta comigo. [ nan tern
Doutor: [ h u m

P: respeito per mini Fe en acho que uina das razoes
D: [hum

5 P: pelasquais [eubebia [ tanto sabe - e [ahn
D: [hum [ h u m hum [hum voce

voltau voce voltou voce voltou a beber
[ novamente

P: [nao
10 D: ah voce nao voltou (o tio [...)

P: [nao. mas ah uma coisa que a
senhora me disse na ter^a-feira foi que. Se minlia mae
me mandasse embora de [casa o que ela acha que

D: [sim hum
15 P: pode acontecer. que. ela nao gosta du jeito que ten ho me

comportado ela ja me [expulsou [ antes e ah. Ela disse que.
D: L hum [ hum
P: ela achava que eu podia que seria possfvel eu ir para

[um apartamento2 da prefeitura
20 D: [certo. sim [sim

P: [mas ela disse que e muito ah
que nao estava [forc.ando porque. minha

D: [hum
P: mae tern de assinar um monte [de [coisase

25 D: [hum [hum
P: e:. ela disse que e diffcil [e ah. nao tem
D: [hum
P: pressa. eu nao sei se. quer dizer uma coisa que eles dizem

etn AA3 e que voce nao devia mudar nada. durante um ano
30 D: hum

D: hum sim acho acho que e sensato. acho que e sensato
(pausa de 5 segundos) bem olhe eu gostaria de continuar
sabe me encontrando com voce continuar. sabe otivindo
como as coisas vao indo de vez em quando se for possfvel

O medico, neste caso, pertence a urn grupo minoritario do
Servico Nacional de Saude Britanico, que e aberto a medicina 'al-
ternaliva' (como homeopatia), e a um tratamenlo 'holrstico' da
pessoa, o que combina com o uso de tecnicas de aconselhamento.
Este exemplo carece das estruturas explfcitas de controle do medi-

Moradia popular admiuistrada pela prefeitura local (N. da T.).
Alcoolicos Anonimos.
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co encontradas no exemplo 1. bem como da discrepancia manifest a
e do conflito entre vozes diferentes.

A diferenga mais marcante entre os dois exemplos em lennos
de caracteristicas de controle interacional e que o ciclo pergunta-
resposta-avaliagao esta ausente no exemplo 2, que se estrutura em
torno de um prolongado relato da paciente, com freqiientes mani-
festates de atengao do medico na forma de respostas minimas
('hum', 'nao', 'sim', *certo')5 fazendo uma pergunta que esta liga-
da topicamente com o relato da paciente (linhas 6-7), fazendo
uma avaliacao nao das respostas da paciente as perguntas, como no
exemplo 1. mas de um modo de proceder recomendado por um
terceiro participante (linha 31), e sugerinclo outra entrevista
(linhas 32-33).

A seqiiencia de turnos e organizada de maneira cohiborativa,
em vez de ser assimetricamente controlada pelo medico. Ha evi-
dencias da natureza negociada da distribuigao de turnos na per-
gunta do medico (linhas 6—7), que e articulada de forma rapida e
suave como um aparte, mostrando a sensibilidade do medico a ma-
neira como ele se 'intromete' no 'piso' da paciente. A pergunta e
tratada assim pela paciente, que a responde de forma breve e
imediatamente retoma sen relato. Ha mais evidencia na longa pau-
sa do medico na linha 30, depois de sua avaliacjio, que parece estar
tornando o 'piso' novamente disponivel para que a pacienle conti-
nue sen relato se desejar, antes que o medico prossiga para o fim
da entrevista.

0 controle sobre a mtrodugao e a mudanga de topicos, que foi
exercido principalmente pelo medico no exemplo 1. e aqui exerci-
do pela paciente. O modo de desenvolvimento do topico e o de
conversacao e do mundo da vida: a paciente 'conversa topicamen-
te' sem se prender a um topico unico, mas percorrendo uma serie
de topicos interligados - a injustica de sua mae. seu hablto de be-
ber, alternativas possfveis a viver com a mae, e assim por dian-
te. Dessa forma, ela elabora a fala de forma bastante relevante
pelos padroes conversacionais, mas provavelraente irrelevante para
os padroes medicos na perspectiva da medicina convencional. Du-
rante todo o exemplo, as manifeslagoes de atencao do medico im-
plicam aceitagao desse modo conversacional de desenvolvimento
do topico.
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Porem, nao se pode simplesmenle concluir que o medico esta
concedendo todo o controle interacional a paciente. Note-se que a
iniciativa de ceder uma parte do controle aos pacienles em entre-
vistas medicas desse tipo vem invariavelmente dos medicos, o que
sugere que eles ainda exercem controle, em cerlos nfveis. mesmo
que nessa forma paradoxal de concessao de controle. De fato, caracte-
n'sticas manii'estas de controle permanecem mesmo aqui: o fato de
o medico fazer a pergunta imporlante do poiilo de vista medico
sobre o habito de beber da paciente, de oferecer uma avaliagao e de
controlar o inicio, o terrnino da entrevista (nao evidente neste
exemplo) e agoes futuras.

Ele o faz, enlretanto, com uma reticencia que nao e caracleris-
tica da pratica medica e da rela^ao medi co-pa ciente tradicionais, o
que nos remete a modalidade, a polidez e ao ethos. A avaliacao na
linha 31 tern urn marcador explicito de modalidade 'subjetiva' (acho)
que deixa claro que a avaliagao e apenas a opiniao do medico e
ateuua sua autoridade (veja a secjio sobre modalidade a seguir): "e
sensato" por si so implicaria acesso da parte do medico a fontes de
julgamento profissional implicitas e mistificadas. A unica pergunta
e, como j a salientei, produzida como urn aparte, e isso consiste de
uma vaga e hesitante formulacao inicial ("voce voltou voce vol-
tou?"), seguida de uma formulagao mais explicita ("voce voltou a
beber?"). Essas caracteristicas da pergunta minimizam seu poten-
tial ameagador a face e dessa forma auinentam a polidez. Nesse
sentido, a sugestao de outras entrevistas e tambem polida. Ela e
muito indireta: presumivelmente. o medico esta pedindo a paciente
para marcar outras consultas, mas o que ele realmente diz, como
tentativa ("eu gostaria... se for possfvel"), e que ele quer ve-la
outra vez. Ele tambem formula o proposito de outras entrevistas
como se elas fossem visitas sociais ("ver como as coisas vao
indo"). E modaliza sua sugestao duas vezes com "sabe" e hesita
("continuar, sabe ouvindo"), clando mais uma vez uma impressao
de hesita;ao.

Esses comentarios podem ser relacionados a nogao de ethos.
Enquanto, no exemplo 1, o estilo de i'ala do medico esta de acordo
com o ethos cientffico, nesse exemplo a reticencia, a tentativa e a
aparente hesitagao do medico se coadunam com urn ethos do mundo
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da vida: os medicos, uesse tipo de entrevista medica, parecem re-
je i far o elitismo, a formalidade e a distancia da figura do cientista
medico em favor de uma (freqiientemente simulada) pessoa amavel
e comum, urn 'bom ouvinte'. Jsso esta de acordo com as rn.udanc.as
gerais uos valores culturais domiiiantes em nossa sociedade, que
desvalorizam o elitismo profissional e estabelecem um alto valor
para a informalidade, para a naturalidade e para a normalidade.

O exemplo 2 difere do 1 tambem em lermos de sua intertex-
tualidade. Nada ha de analogo a dialetica das vozes da medi tin a e
do mundo da vida que percebi no primeiro. Ao contrario. o medico
parece estar ele mesmo recorrendo a voz do mundo da vida - por
exemplo, retratando futuras entrevistas em termos de "ouvir como
as coisas vao indo" e endossando o recurso da paciente a essa voz,
ao dar-lhe espago para que ela conte sua historia com suas proprias
palavras e encorajando-a com extensas man if esta goes de atengao.

Todavia, o medico exerce o controle, mesmo de uma maneira
nao caracteristica. Podemos notar esse fato em termos da interdis-
cursividade (intertextualidade constitutiva), pressupondo uma con-
vergencia do genero padrao de enfrevistas medicas com outros
generos, de forma que algumas caracteristicas de controle intera-
cional do primeiro sejam mantidas, porem realizadas de uma for-
ma indireta e mitigada sob a influencia dos ultimos. Os proprios
atos emanam de um genero, suas realizacoes de outros. Quais sao
esses outros generos? Ja me referi a conversagao, mas a conversa-
gao esta presente aqui como um elemenlo constitutivo de oufro
genero, o aeons el hiimento. A relacao interdiscursiva primaria nes-
se tipo de entrevista medica parece estar entre o genero padrao de
entrevista medica e o aconselhamento, ou o que Have (1989) - ver
tambem Jefferson e Lee (1981) -, seguindo a rnesma linha de ana-
lise, denomina 'conversa terapeutica'. O aconselhamento enfatiza
a concessao aos pacientes (ou clienles) do espago para falar, mos-
trando empatia em relagao a seus relatos (com o conselheiro sem-
pre ecoando ou fonnulaiido esses relatos na voz do(a) paciente)
sem ser diretivo. A procura por modelos para aconselhamento, nao
surpreendentemente, conduziu para fora do discurso institutional,
em diregao ao discurso conversacional, no qual tais valores (mani-
festos aqui na reticencia e na mitigagao do medico) sao largamente
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reconhecidos, por exemplo, na figura do 'bom ouvinte' do mimdo
da vida.

Diferentes variedades de entrevista medica nao coexistem
simplesmente: elas entram em relagoes de conteslagao e luta, como
parte da luta mais geral em tomo da natureza da pratica medica.
Entrevistas medicas como a do exemplo 2 sao transparentemente
ligadas a valores, tais como tratar o(a) paciente como pessoa e nao
apenas um caso: encorajar o(a) paciente a assumir alguma respon-
sabilidade pelo tratamento, e assim por diante. Na luta entre as
variedades de entrevista medica, sao as fronteiras nas ordens de
discurso, tais como a fronteira entre o aconselhamento e a entre-
vista medica e a articulacjio interdiscursiva dos elementos nas
ordens de discurso, que estao em debate.

A diregao principal de mudanga na medicina contemponmea
parece aproximar-se de entrevistas como a do exemplo 2. Essa e
uma manifestagao particular de mudangas nos valores culturais e
nas relates sociais as quais eu ja me referi - mudancas na cons-
trugao do 'eu medico' distante da autoridade e da competencia
explfcitas, mudangas no poder, distanciando-o dos produtores de
bens e services e aproximando-o dos consumidores ou clientes,
saindo da formalidade era diregao a informalidade, e assim por diante.
A mudanga, entretanto, nao e suave. Primeiro, ha tendencias diver-
gentes e contraditorias em ac.ao. Em segundo lugar, as tendencias na
mudanga cultural podem harmonizar-se com tendencias em outros nf-
veis, ou entrar em confiito com elas. Por exemplo, a transformagao da
pratica medica na diregao do exemplo 2 e economicamente dispen-
diosa. Os medicos podem 'processar' os pacientes com mnito mais
'eficiencia' e rapidez por meio de uma rotina preestabeiecida. como a
do exemplo 1. do que com tecnicas que concedem aos pacientes o
tempo de que eles precisam para falar. Ha. hoje em dia, mi Gra-
Bretanha e em outros lugares, grandes pressoes sobre os medicos e
outros professionals para que aumentem sua 'eficiencia', e essas
pressoes entram em confiito com as tendencias dominantes no ni-
vel cultural. (Para discussfio mais detalhada sobre as tendencias
contemporaneas na mudanga discursiva, ver Capftulo 7, a seguir.)
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Exemplo 3: Narrativa conversational

O terceiro exemplo ilustra outra dimensao da intertextualidade.
Trala-se de um excerto de um relato feito por um casal a outro ca-
sal sobre um encontro com a alfandega na volta de umas ferias no
exterior. A transcrigao esta organizada em 'estrofes' de quatro li-
nhas, com uma linha para cada participante; apos a primeira, as
estrofes contem linhas somente para os participantes que falam.
As sobreposigoes sao mostradas como fala sirnullanea em duas
linhas ou mais; as pansas sao representadas por pontos finais; um
sinal de igualdade mostra um enunciado seguido imediatamente de
outro, e as letras maiuscnlas mostram fala em voz alia.

Marido I:
Marido 2:
Esposa 1:
Esposa 2:

M l :
M2:
El:

M l :
M2
El
M2:
El:

Ml:
M2:
El:
E2:

M l :

M2:

Ml:
El:

M l :
M2:

Silvie tinha algumas plantas embaixo do assento que eram Einzidas ilegalmente

all r\i\o ili

de qualquer forma dorffora
plantas minha nossa

realmente ilegal . Plantas e sim e e raiva

um um -
raiva

e porque se um animal que tern raiva cospe nas
minha

folhas que estao no chao outro animal pode contraf-la

e hum. a mae de Silvie
nossa

entao lie lie plantas sao realmente proibidas he
he lie

tinha me coniprado esse telescopic como. preset!te de
aniversario e bem era

ah sim

presente combinado de aniversario e de natal
nao presente
combinado

e isso tambem devia tersidodeclarado = bem
. porque =
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El: de aniversario e de natal

M I : eles sao mais baratos por la do que e como quando
voce compra relogios on

Ml: instrumentos oticos voc6 tem de declarar porque voce paga
M2: minha nossa

Ml: imposto. Eentao n nos tinhamos linhamos um monte
de aparelhos era

M2: hum

Ml: tudo coisa pequena mas ac acumulada e
M2: hum e he

Ml: men ar de inocencia teria aumenlado sua credu credulidade
eu tinha e

M2: lium

M1: .comprado e. um pacote de 250 gramas de fumo sabe.
para voce e

Ml: Martin, e Mary clarosahe he e hum- e
M2: he isso era excesso tambem

M I : bem-. nao isso era dentro do i inni te . mas eu esqueci. que tambem
El: nao isso-

MI: tinha comprado alguns pacotes de Gitanes que eu proprio tinha fumado =
Ml: com excecao de um pacote EU QUER1A QUE VOCE PARASSE DE

ME INTERROMPER
El: = sim mas eles eslavam abertos

Ml: havia um pacote que e nao tinha sido aherlo (a fita continua)
M2: hum hum

Na penultima estrofe, Ml pede a El para parar de interrompe-lo.
Considerar o que El faz durante o relate como uma 'interrupgao a
Ml' ou nao depende de nossas proprias suposicoes sobre a nature-
za precisa da atividade aqui. Ma varios subgeneros de narrativa ou
do ato de contar historias, e uma maneira importante em que eles
diferem e se tem narradores unicos ou multiples. As narrativas
desenvolvidas conjuntamente por parte de duas ou ale mais pessoas
'a quern a historia pertence' nao sao incomuns nas narrativas con-
versacionais. Talvez, nesse caso, Ml esteja uarrando com a supo-
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sigao de que esteja produzindo uma historia de narrador unico, en-
quanto El (assim como M2) pressupoe que eles estao produzindo
uma historia de forma conjugada, embora el a possa encarar o seu
papel como 'secundario'. El e M2 tambem parecem narrar com
base em um modelo por meio de narrativa produzida interativa-
mente, com o sentido adicional de uma narrativa produzida parci-
almente por meio do dialogo entre narradores e audiencia. Essa
situacao em que diferentes participantes funcionam com modelos
genericos diferentes pode ser considerada como um outro modo de
intertextualidade, como na situagao do exemplo 1, em que os dife-
rentes participantes sao orientados para diferentes vozes (recorde a
diferenciagao nos modos de intertextualidade no comego do Capi-
tulo 4).

Os dois subgeneros de narrativa que estou poslulando diferi-
rao, naturalmente, em seus sistemas de tomada de turno e de con-
trole de topico. A narrativa de um unico narrador atribui direitos
ao 'piso' para a duracao da historia ao narrador, o que implica que
outros participantes nao tem o direito de tomar tumos substanciais,
embora ainda se espere que eles deem retorno na forma de respostas
mmimas e, consequentemente, nao tenham o direito de controlar o
topico. A historia conjuntamente produzida, entretanto, implica um
piso compartilhado, e direitos coinpartilhados de tomada de turno,
introdugao e mudanga de topico. A tentativa de Ml de 'policiar'
seu direito ao piso parece desastrada, por causa de sua insensibili-
dade a orientacao de El e M2 para a narrativa desenvolvida conjun-
tamente.

Ate que ponto a questao do genero e relevante aqui? O fato de
M2 partilhar com El uma orientagao para a narrativa produzida con-
juntamente e em si mesrao evidencia contra qualquer equa^ao di-
reta desse tipo de narrativa com mulheres e do genero de uarrador
unico com homens, mesmo se isso nao fosse implausivel em outras
bases. Todavia, esse exemplo aproxima-se do que minha experien-
cia me diz ser um padrao generalizado de narrativas de casais: o
marido conta a historia (e rouba a cena), enquanto a esposa atua
em um papel secundario interpelando comentarios que apoiam o
relato do marido e o elaboram de forma minuciosa, sem tenlar di-
vidir o conlrole do topico. Em iermos desse padrao, El ultrapassou
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essa limitagao ao introduzir topicos e ao engajar-se no dialogo com
M2. Note-se a similaridade dessa seguuda analise orientada pelo
marido com a analise do exemplo 1 em termos de controle do me-
dico.

Passo agora dos exemplos de discurso para uma discussao
mais sistematica dos tipos de analise que eles suscitam.

Caracterfsticas de controle iitteracional

As caracteristicas de controle interacional asseguram uma boa
organizac.ao inleracional - a distribuiyao de turnos. a selec,ao e mudan-
ca de topicos, a abertura e o fechamento das interagoes, e assim por
diante. O controle interacional e sempre exercido, ate certo ponto,
de maneira colaborativa pelos participautes, mas pode haver
assimetria entre os participantes quanto ao grau de controle. As
convengoes de controle interacional de um genero corporificam
exigencias especificas sobre as relagoes sociais e de poder entre os
participantes. A investigagao do coutrole interacional e, portanto,
um meio de explicar a realizac,ao e a negociacao concrelas das re-
lagoes sociais na pratica social.

To mad a de turno

Os generos diferem no que se refere a seus sistemas de tomada
de turno. A analise etnometodologica da conversagao (ver Sacks,
Schegloff e Jefferson (1974); Schenkein (1978); e minha discussao
de analise conversacional no Capitulo 1) produziu explicates iu-
fluentes da tomada de turno na conversagao como uma realizagao
orgauizacional colaborativa dos participantes, baseada num con-
junto simples de regras ordenadas: (1) a falante atual pode esco-
Iher a proxima falante, dirigindo-se a ela, nomeando-a, etc.; (2) se
isso nao acontece, qualquer participaute pode 'escolher a si mes-
ma' como proxima falanle; e (3) se isso nao ocorre. a falante atual
pode continual. Essas opc,6es ordenadas estao igualmente dispom-
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veis a todos os participantes. Elas se apJicam a possfveis pontos de
completude no turno da falante atual - por exemplo, quando ela
chega ao fim de uma unidade gramatical (uma frase. uma orac,ao,
um sintagma ou ate uma palavra) com um padrao de entonacao
final.

Como o exemplo 1 demonstrou, no entanto, os sistemas de
tomada de turuo nem sempre sao construidos em torno de direitos
e obrigacpes iguais para (odos os participantes. O sistema de to-
mada de turno do exemplo 1 e tipico de sistemas que encontramos
numa variedade de instiluicoes em que profissionais, gente 'de
deutro'. 'porteiros' interagera com o 'piiblico', 'clientes', 'gente
de fora' ou aprendizes. Nesses casos, o seguinte tipo de dislribui-
530 de direitos e obrigagoes entre poderosos (P) e nao-poderosos
(N-P) e comum: (1) P pode escolher N-P, mas o inverso nao e pos-
sivel; (2) P pode escolher a si mesmo(a), mas N-P nao pode; (3) e
o turno de P pode ser estendido a qualquer uumero de pontos de
completude possfvel.

A analise da conversacao se propoe a explicar a notavel fluencia
da conversagao comum, o fato de as pessoas geralmente conseguirem
falar sem superposigao extensiva e sem grandes lacunas no fluxo
da fala. Outra caracten'stica dos sistemas assimetricos de tomada
de turno e que tanto as superposic.6es quanto as lacunas podem
estar disponiveis como mecanismos para P: P que pode ter o di-
reito de interromper N-P, quando esse ultimo se torna 'irrelevante',
segundo os criterios de reievancia controlados por P, e P, mas nao
N-P, que pode ter o direito de 'manter o piso' sem realmenle falar -
por exemplo, ficar em silencio como forma de reafirmar o proprio
controle, ou como forma de critical os outros implicitamente.

Estruturas de troca

Os ciclos pergunta-resposta-avaliacjio identificados no exem-
plo 1 manifestam um tipo de troca, no sentido de uma padronizacao
recorrente dos turnos dos diferentes participantes. No Capitulo 1, re-
feri-me ao Irabalho pioneiro de Sinclair e Coulthard (1975) sobre
trocas no discurso de sala de aula: eles isolaram uma estrutura
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'iniciagao-resposta-avaliacao', que e semelhante a estrutura de
troca do exemplo 1. Poderaos tambem incluir aqui o tipo de estru-
tura meuos elaborado e raenos especifico que os analistas da con-
versacao chamam de 'pares adjacentes' (Schegloff e Sacks, 1973).
Pares adjacentes sao tipos gerais de estrutura e nao um tipo parti-
cular de troca. Eles envolvera duas categorias ordenadas tie ato de
fala, de modo que a ocorrencia da primeira preve a ocorrencia da
segunda, mas os emparelliamentos particulares sao bastante diver-
sificados: pergunta-resposta, cumprimento-cumprimento, recla-
macao-pedido de desculpa, convite-aceitagao, convile-recusa, e
assim por diante. E, como indicam os dois ultimos exemplos, nao
ha sempre urna relagao de um para um entre a primeira e a segunda
parte dos pares adjacentes: um convite pode ser seguido por Lima
aceitacao ou por uma recusa, embora haja varias maneiras pelas
quais essa ultima possa ser marcada como opgao 'nao-preferida'
(Schegloff, Jefferson e Sacks (1977); Pomerantz (1978); Levinson
(1983: 332-345). O par adjacente pergunta-resposta e central para
muitos tipos de trocas. Em alguns generos, encontram-se seqiiencias
de trocas pergunta-resposta que constiluem estruturas de nfveis mais
altos, que podemos cliamar (seguindo Sinclair e Coulthard, 1975)
'transa5oes' ou 'episodios'. Isso ocorre em sala de aula, na qual
partes das aulas podem ser constitufdas como seqiiencias de per-
gunta-resposta sobre topicos especificos, normaliuente com o pro-
fessor abrindo e fechando a transagao; tarabem se apHca, mas de
modo diferente, ao interrogatorio juridico. no qual o advogado
pode usar tais seqiiencias para formar um caso contra uma teste-
munha (Atkinson e Drew, 1979).

A natureza do sistema de trocas e relevante nao so para a to-
mada de turnos, mas tambem para o tipo de coisas que as pessoas
podem dizer. Por exemplo, ao iniciar uma troca, os professores
podem dar aos alunos informacoes, t'azer-Jhes perguntas. planejar
agendas para a aula, ou controlar o com port a men to dos alunos.
Os aiunos, por outro lado, sao muito mais liinitados no que podem
dizer ou fazer: principalmente respondeni perguntas e desempe-
nham certas tarefas em resposta a pedidos, com a exigencia de que
o facam dentro dos limites do que e julgado relevante. Muilas per-
guntas na sala de aula sao 'fechadas', exigindo respostas do tipo
'siin' ou 'nao', ou com elaboracao minima.

Discurso e mudan^a social 195

Controle de topicos

Harvey Sacks (1968) nola que "conversar seguindo o 'topico'
nao consiste em blocos de conversa sobre 'um topico'". E quando
se apresenta um topico, exceto em circunstancias bastante espe-
ciais. pode-se ter certeza de que os outros tentarao falar seguindo o
topico sobre o qual se falou, mas nao se pode ter certeza de que
o topico que voce pretendia sera o topico sobre o qual eles falarao.

Ha sempre muitos topicos diversos que se podem considerar
relevantes para o desenvolvimento de qualquer topico que foi in-
troduzido, e Sacks sublinha que nao se pode prever, na conversa-
cao, por qual topico se optara. Os topicos de conversac.ao e as
formas pelas quais as pessoas de fato conectam topicos, ao conver-
sarem seguindo um topico, permitem aprofundar a percepgao sobre
as preocupacoes da vida comum e a estruturagao de senso comum
do mundo da vida. Tambem sao interessantes os mecanismos por
meio dos quais os topicos conversacionais sao estabelecidos
(Button e Casey, 1984): tipicamente, os topicos sau oferecidos por
um(a) participante, aceitos (ou rejeitados) por outro(a) e entao ela-
borados pelo(a) primeiro(a) participante. Por exemplo (Button e
Casey, 1984: 167):

A: O que voce sabe
B: So cheguei ontem a noite
A: Ah .v/'/H?

B oferece o topico, A o aceita e B continua (mais tarde) a
desenvolve-lo. Pesquisas sobre a interagao domestica entre parcei-
ros masculinos e femininos mostram. por exemplo, uma assimetria
na tomada de topicos: as mulheres oferecem mais topicos do que
os homens, mas os topicos dos homens sao aceitos mais freqiien-
temente pelas mulheres do que vice-versa (Fishman, 1983).

A pesquisa emometodologica sobre topicos e, entretanto, ba-
seada na conversacao e pressupoe direitos e obrigacoes iguais
entre participantes. A explicacao de Sacks sobre o conversar se-
guindo um topico e sobre a iniprevisibilidade de como outros par-
ticipantes desenvolverao nossos topicos e pouco relevante para a
conversa de pacientes em uma consulta medica padrao ou de alu-
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nos em sala de aula. Em tais interag5es, como sugeri na analise do
exemplo 1, os topicos serao introduzidos e mudados apenas pelo(a)
parlicipante dominante, frequentemente de acordo com uma agenda ou
rotina preestabelecida, que pode ou nao ser explicita no discurso.

Deter mi na^ao e policiamento de agendas

Determinar e policiar agendas e um elemento importante no
controle interacional. As agendas sao freqiientemenle esfabeleci-
das por P de modo explfcito no comedo de uma interagao. Os pro-
fessores o fazem no comego de aulas, ou de transagoes nas aulas. e
uma entrevista disciplinar frequentemente comeca com o(a) entre-
vistador(a) explicitando para o(a) entrevistado(a) "porque voce
esta aqui" (ver Thomas, 1988, para um exemplo). Estabelecer agendas
e um aspecto do controle geral de P sobre o infcio e o termino de
uma interagao e sua estruturagao em transagoes ou episodios.

Agendas explicitas e implicilas tambem sao 'policiadas'. no
sentido de que P mantem outros participantes, de varias formas,
em suas agendas durante uma interagao. O exemplo 1 continha
uma instancia de policiamento: o medico interrompia os turnos da
paciente, quando ele aparentemente decidia que a paciente tinha
fornecido a informagao relevante para aquele estagio da agenda.
Outra manifestagao e ilustrada por este extrato de uma aula (trans-
crito de Barnes, 1976), no qual a professora esta tentando fazer com
que seus alunos falem sobre problemas de excesso de populate
urban a:

AUino:
Professora:
A:
P:

A:
P:

A:
P:

a fuma^a dos canos de escape causara
pohiigao boa palavra Maurice mais algumn coisn sohre o iransito
as calyadas ficariam (inintel igfvel)

niio estou pensando
em um meio diferente de transporte alguem pode responder. P l i i l ip
hum (ininteligfvel}

estou falando sobre o transito. estou falando sobre o Iran-
site David

os trens [( inintel igfvel)
[ trens sim
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0 turno do segundo aluno e rejeitado por P a despeito de ser
perfeitameute relevante para o topico geral, aparentemente por nao
se ajustar a ordem de desenvolvimento do topico especificado na
agenda que a professora esta seguindo implicitamente: ela esta
tentando trazer a tona o uome de outro meio de transporte. A rejei-
gao se realiza quando a professora especifica 'onde ela esta1 na
agenda, mas note que ela tambem parece interromper o aluno antes
que ele (ermine seu enunciado. Como os dois primeiros turnos su-
gerem, a agenda foi planejada para conseguir nao so informagao
especifica dos alunos, mas tambem palavras-chave, como 'poluigao'.

Um aspecto notavel da interagao entre professores e alunos e
que os primeiros tipicamente avaliam os enunciados dos ultimos.
Nesse caso, por exemplo, a professora, em seu primeiro turuo,
avalia positivameute o uso da palavra 'poluigao' por Maurice.
A estrutura de trocas 'iniciagao-resposta-coraentario' sugerida
para o discurso de sala de aula por Sinclair e Coulthard (1975) in-
corpora esse elemento de avaliagao no 'comentario'. Essa avalia-
gao sistematica dos enunciados dos outros e uma forma poderosa de
policiar agendas. Seu uso em sala de aula nao so sublinha o poder
dos professores sobre os alunos, como tambem demonstra ate que
ponto a pratica rotineira de sala de aula coloca os alunos em uma
situagao de teste ou exame: nessa forma de discurso de sala de aula,
virtualmente tudo o que eles dizem e verbalmente 'marcado'.

Ha varias outras maueiras pelas quais um participante em uma
interagao pode policiar as contribuigoes de outros. Uma forma que
Thomas (1988) descreve e forcar uma explicitagao. Ser ambiva-
lente e/ou calar-se sao mecanismos de defesa classicos da parte de
N-P era encontros desiguais, que podem ser combatidos por for-
mulagoes de P com o intuito de forgar N-P a ser explicito(a); ou
insistencia, por parte de P. que N-P reconhega o que foi dito (por
exemplo: "Voce entende isso, nao?").
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Formiilacao

A formulacao e outro aspecto do controle interacional que tern
recebido muita atencao dos analistas da conversacao (ver Heritage
e Watson, 1979). Sacks descreve a formulacao assim:

Um membra pode tratar uma parfe da conversagao como uma
ocasiao para descrever aqucla conversacao. para explica-la, para
caracteriza-la. para esclarecer, traduzir, resumir, fornecer seu
sentido, ou observar que esta de acordo com as regras, ou co-
mentar o seu afastamenfo das rcgras (1972: 338).

Exceto pelas dims ultimas oracoes que se associam com os
mecanismos de policiamento da formulagao como os tipos descri-
tos na secao anterior, a formulagao, segundo Sacks, se parece com
uma forma particular de representacao do discurso, na qual ele e
parte de uma interagao corrente, e nao de uma anterior. De qual-
quer ruodo, o limite entre interacoes correnfes e anteriores nao e
tao claro quanto se pensa; a conversacao que tivemos antes da in-
terrupcao por uma chamada teletonica, ou antes do almoco, ou na
semana passada, e parte de nossa conversacao corrente ou e uma
conversacao diferente? Nao ha uma resposta simples.

Como as duas oragoes finais de Sacks podem implicar, for-
mular e freqiientemente uma forma de policiar. Uma maneira efi-
ciente de forcar o(a) interlocutor(a) a sair da ambivalencia e
oferecer uma formulacao do que ele(a) esta dizendo. Eis aqui um
exemplo, lirado de uma entrevista disciplinar entre um policia! (P)
e um oficial de policia (0) (Thomas, 1988).

O: voce diz que voce esta trabalhando de acordo com e e e os padroes adequados
certo

P: hem nimca live comentarios diferentes desse
O: voce esta dizendo que ninguem observou suas falhas

Ambos os turnos de O formulam as contribuic.6es de P, e am-
bos (como fica claro no segundo caso do extrato anterior) mudam
substancialmente as palavras que P realmente disse e tern o objetivo
claro de fazer com que P torne mais explicito o que 'esta dizendo'.

Discurso e mudan^a social 199

Mesmo quando o ato de formular nao esta especificaraente li-
gado a policiamento, freqiientemente ele ainda tern uma funcao
importante de controle interacional, nas tentativas de alguns parti-
cipantes de ganhar a aceitacao de outros para suas versoes do que
foi dito ou sugerido em uma interacao, o que pode entao restringir
as opgSes dos ultimos de forma vantajosa para os primeiros. En-
contramos formulacoes funcionando desse modo, nao apenas em
entrevistas e inqueritos policiais, mas tambem em entre vistas de
radio (Heritage, 1985).

Modal id ade

Dada uma proposigao sobre o rnundo, como "a terra e plana",
pode-se categoricamente afirms-la ("a terra e plana") ou nega-la
("a terra nao e plana"), mas tambem estao disponfveis varies graus
de comprometimento menos categoricos e menos determinados a
favor ou contra: "a terra pode ser/ provavelmente e/ possivelmente
e/ e mais ou menos plana", por exemplo. Essa e a esfera da moda-
lidade, a dimensao da gramatica da oracao que corresponde a fungao
'interpessoal' da linguagem (ver, 110 Capitulo 3, o item "Discurso").
Em qualquer enunciado proposicional, o produtor deve indicar o
que Hodge e Kress (1988: 123) chamam de um grau de 'afinidade'
com a proposicao; portanto, qualquer enunciado desse tipo tern a
propriedade da modalidade, ou e 'modalizada'.

A modalidade na gramatica era tradicionalmente associada
com os 'verbos auxiliares modais' ('dever' - obrigacao moral;
'poder' - permissao, possibilidade; 'poder' - capacidade, 'dever',
etc.), que sao um meio importante de realizar a modalidade. En-
tretanto, a abordagem 'sistemica' a gramatica a que Hodge e Kress
(1988) recorrem enfatiza que os auxiliares modais sao apenas um
aspecto da modalidade entre muitos (ver Halliday, 1985: 85-89):
O tempo verbal e outro: como demonstra o exemplo do ultimo
paragrafo, o presente do indicativo ('e') realiza uma modalidade
categories. Outro aspecto e o conjunto de adverbios modais, como
'provavelmente', 'possivelmente', 'obviamente' e 'definitivamente',
com seus adjetivos equivalentes (por exempio, "e provavel/possfvel
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que a terra seja plana"). Alem dessas possibilidades, existe ainda
uma gama um tanto difusa de formas de manitestacao de varies
graus de afinidade: indeterminacoes como 'uma especie de' , 'um
pouco', 'ou uma coisa assim', padroes de entonacao, fala hesitante, e
assim por diante. Havia urn caso de indeterminacao no exemplo 1,
quando a paciente glosou "estomago azedo" como "queimac.ao como
uma queimac.ao ou uma coisa assim".

A modalidade pode ser 'subjetiva', no sentido de que a base
subjetiva para o grau de afinidade selecionado com uma proposicao
pode ser explicitado: "penso/suspeito/duvido que a terra seja pla-
na" (lembrem-se tambem de "acho que e sensato", no exemplo 2).
Ou a modalidade pode ser 'objetiva', em que essa base subjetiva
esta implicita: "a terra pode ser/e provavelmente plana". No caso
da modalidade subjetiva, esta claro que o grau de afinidade do(a)
proprio(a) falante com uma proposicao esta expresso, enqnanto no
caso da modalidade objetiva pode nao ser claro qual ponto de vista
e representado — por exemplo, o(a) falante esta projetando seu
proprio ponto de vista como universal, ou agindo como um veiculo
para o ponto de vista de um outro indfviduo ou grupo. O uso da
modalidade objeliva freqiientemente implica alguma forma de poder.

E comum que a modalidade se realize em rniiltiplos aspectos
de um enunciado ou frase simples, Por exemplo, em "penso que
ela estava um pouco bebada, uao estava?", a baixa afinidade e
expressa no marcador de modalidade subjetiva ('penso'), na inde-
terminacao ('um pouco') e na adigao de uma pergunta final a
assergao ('nao estava?').

Porem, na modalidade ha mais do que o comproinetimento
do(a) falante ou do(a) escritor(a) com suas proposicoes. Os pro-
dutores indicam comprometimenlo com as proposicoes no curso
das intercedes com outras pessoas, e a afinidade que expressam
com as proposigoes e freqiientemente dificil de separar de seu sen-
tido de afinidade ou solidariedade com os interagenles. Por exem-
plo, "ela nao e bonita!" ou "ela e bouita, nao e!" sao formas de
expressar alta afinidade com a proposicao "ela e bonita", mas tam-
bem formas de expressar solidariedade com a pessoa com quern se
fala. Perguntas desse tipo (uma pergunta negativa e uma assergao
posiliva com uma pergunta final negativa que antecipam ambas
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uma resposta positiva) pressupoem que a alta afiuidade com a pro-
posigao e compartilhada entre falante e receptor(a) e (dado que as
respostas do(a) ultimo(a) sejam previamente conhecidas) tais per-
guntas sao feitas para demoustrar essa afinidade e solidariedade e
nao para obter informacoes. Assim, expressar alta afinidade pode
ter pouca relagao com o comprometimento de alguem com uma
proposicao, mas muita relagao com um desejo de demonstrar soli-
dariedade (Hodge e Kress, 1988: 123). Inversamente, o exemplo 1
a que aludi ("queimagao como uma queimagao ou coisa assim")
demonstra que a baixa afinidade com uma proposigao pode ex-
pressar falta de poder, e nao falta de convicgao ou conhecimento. e
aquilo que pode ser reivindicado como conhecimento (e, portanlo,
a expressao de alta afinidade com uma proposicao) depende de
relagoes de poder. A modalidade e, entao, um ponto de intersecgao
no discurso, entre a significac,ao da realidade e a represeutac,ao das
relagoes sociais — ou, nos termos da linguistica sistemica, entre as
flingoes ideacional e interpessoal da linguagem.

A modalidade e uma importante dimensao do discurso e mais
central e difundida do que tradicionalmente se tern considerado.
Uma medida da sua itnportancia social e a extensao com que a
modalidade das proposigoes e contestada e aberta a luta e a trans-
formacao. Transformacoes da modalidade sao, por exemplo, gene-
ralizadas em reportagens da mfdia. Hodge e Kress (1988: 148-149)
dao o exemplo de uma declaracao altaraente modalizada de baixa
afinidade feita por Michael Foot como lider do Partido Trabalhista
Britanico ("em geral creio que um fator que influenciou as eleigoes
foram alguns dos acontecimentos que ocorreram na Prefeitura da
Grande Londres"), que se transforma na manchete de jornal cate-
gorica "Foot dinamita Ken o Vermelho pela surra nas urnas". (Ken
o Vermelho e Ken Livingstone, h'der de uma controvertida admi-
nistragao Trabalhista em Londres no inicio dos anos 1980.)

Alem dos exemplos especificos, ha mais propriedades gerais
associadas com a modalidade nas praticas da mfdia. A midia
geralmenle pretende tratar de fatos, da verdade e de questoes de
conhecimento. Ela sistematicamente transforma em 'fatos' o que
freqiientemente nao passa de interpretacoes de conjuntos de even-
tos complexes e confuses. Em termos do modalidade, isso envoive
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uma predilec,ao por modalidades categoricas, assercoes positivas e
negativas, como ilustra o exempio no ultimo paragrafo. e, portanto,
pouco uso de elementos modalizantes (verbos modais., adverbios,
adjetivos, indeterminacoes, e assim por diante). Trata-se tambem
de uma predilegao por modalidades objetivas que permitem que
perspectivas parciais sejam universalizadas.

Vamos tomar um exempio especifico. A conlerencia de cupula
da OTAN em 30 de maio de 1989 tratava da questao liligiosa de
qual posicao a OTAN deveria adotar sobre a negociagao de uma
redu§ao nos mfsseis nucleates de curto alcance situados na Europa.
Foi-lhe atribufda tanto a solucao quanto o ocultamento de desacordos
e t'oi em alguns casos interpretada como uma vitoria da posigao de
linha dura da Gra-Bretanha (de Thatcher). Eis algumas das man-
chetes: "Cupula da OTAN termina em acordo incomodo" (Guar-
dian), "Vitoria nuclear de Maggie na Batalha de Bruxelas1' (Mail),
"Bush saiida unidade da OTAN na resolucao da disputa dos mis-
seis" (Daily Telegraph). Cada uma fornece uma leitura diferente
da conferencia de cupula, mas cada uma usa a modalidade catego-
rica. Note-se que a manchete do Mail na verdade 'pressupoe' (ver
Capftulo 4, "Pressuposicao") que 'Maggie' obteve uma vitoria nu-
clear na Batalha de Bruxelas, em vez de alirma-lo: poderfamos
considerar que a pressuposicao leva a modalidade categorica um
estagio adiante ao tomar a fatualidade como tacita. Poderiamos
fazer uma objecio a esses exemplos, com base em que a modali-
dade categorica e imposta pehi natureza abreviadora e resumidora
das manchetes, nao pelo discurso da midia per se. Certamente, po-
rem, as manchetes sao meramente um exempio particularmente
obvio de uma tendencia geral no discurso da midia. Os jornais ten-
dem a oferecer versoes da verdade as vezes opostas (embora fre-
qiienlemente harmonizadoras), cada uma das quais se baseia na
reivindicac.ao implicita e indefensavel de que os eventos podem ser
representados transparente e categoricamente e que perspectiva
pode ser universalizada. Esse mito sustenta o trabalho ideologico
da midia, que oferece imagens e categorias para a realidade; posi-
ciona e molda os sujeitos sociais e contribui principalmente para o
controle e a reprocluc.ao social.
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O que o exempio do discurso da midia indica e que a modali-
dade nao e simplesmente um conjunto de escolhas disponiveis para
falautes ou escritores para registrar gratis de afinidade, O que uma
tal perspectiva orientada para a escolha perde, isoladamente, e a
variabilidade das praticas de modalidade como entre tipos de dis-
curso, a extensao em que as praticas particulares de modalidade
sao impostas as pessoas que recorrem a tipos de discurso parti-
eulares. Outro exempio e a escrita academica: em uma tradic,ao de
escrita academica familiar e ainda influente (embora largamente
criticada), evitar a modalidade categorica e um principio funda-
mental. Argumenta-se que isso se daria por questoes retoricas,
motivadas pela projecao de uma subjetividade e um ethos caute-
losos e circunspectos aprovados para 'academicos' e nao por baixa
afinidade com as proposic,6es. (Sobre a retorica da escrita acade-
mica e especialmente cientifica, ver Economy and Society, 1989.)

Polidez

A polidez na linguagem tern sido uma das grandes preocupa-
goes da pragmatica anglo-americana dos anos 1970 e 1980 (Brown
e Levinson, 1978; Leech, 1983; Leech e Thomas, 1989). A teoria
mais influente e a de Brown e Levinson. Eles pressupoem um
conjunto universal de 'desejos de face' humanos: as pessoas tern
'face positiva' - querem ser amadas, compreendidas, admiradas,
etc. - e 'face negativa' - nao querem ser controladas ou impedidas
pelos outros. Geralmente e do interesse de todos que a face seja
protegida. Eles veem a polidez em termos de conjuntos de estrategias
da parte dos participantes do discurso para mitigar os atos de fala
que sao potencialmente amea^adores para sua propria 'face' ou para
a dos interlocutores. Essa explicacao e tipica da pragmatica ao con-
siderar o uso da linguagem moldado pelas intencoes de individuos.

O que esta faltando e um sentido da variabilidade das praticas
de polidez nos diferentes tipos de discurso dentro de uma cultura,
das ligacoes entre as praticas de polidez variaveis e as relacoes
sociais variaveis ou das restric,6es aos produtores pelas praticas de
polidez. Bourdieu (1977: 95, 218) sugere uma visao da polidez que
e muito diferente daquela de Brown e Levinson, alegando que "as
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concessoes da polidez sao sempre concessoes politicas". Ele a ela-
bora da seguinte maneira:

o domfnio pratico do que chamamos regras de polidez e, particu-
larmente, a arte de ajustar cada uma das formulas disponi'veis ... as
diferentes classes de receptores possfveis prcssupocm o domfnio
implfcito, logo o reconhecimento, de uin conjunto de oposigocs
que constituem a axiomatica implicita de uma ordem polftica
determinada.

Em outras palavras, as convengoes de polidez particulares in-
corporam, e seu uso implicitameute reconhece relagoes socials e
de poder particulares (ver Kress e Hodge, 1979), e, ua medida em
que se recorre a elas, devem conlribuir para reprodtizir essas rela-
goes. Um corolario e que investigar as convengoes de polidez de
um dado genero ou tipo de discurso e um modo de obler percepgao
das relagoes socials dentro das praticas e dos dominios institucio-
nais, aos quais esse genero esta associado. Isso nao significa trocar
a explicagao voluntarista de Brown e Levinson (1978) das estrate-
gias de polidez por uma explicagao estruturalista das convencoes
de polidez: minha posigao e dialetica, reconhecendo as restrigoes
das convencoes, mas tambem a possibilidade de, sob certas condi-
coes, rearticula-las criativamente e, assim, transforma-las (ver. no
Capitulo 3, o item "Discurso").

O trabalho de Brown e Levinson, porem, incorpora realmente
uma exceleute explicagao dos fenomenos de polidez, e pode ser
apropriado dentro de um quadro teorico dil'erente. A Figura 5.1
resume as partes principals de sua teoria, em que eles diferenciam
cinco estrategias gerais para realizar 'atos ameagadores da face' -
AAFs (FTAs, Brown e Levinson, 1987: 60).

irealized AAF

<expl ic i lamen(e<

'4. implicilamenle

\. sem agao reparadora,
claramcnlc

"com a^ao reparadora'

• 2. polidez posiliva

'3. polidez negativa

5. nao realize o AAF

-Estrategias para a reaiiza^ao de 'rttos amca^adoros tin face'.
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Vamos considerar pedir ajuda com um pneu furado como
exemplo. Um pedido e polencialmente danoso para a face negativa
de um(a) receptor(a) (A) - assim como para a face do(a) falante -
na medida em que pressiona A para agir de determinada maneira.
O pedido pode ser feito 'claramente' (estrategia 1) sem a tentativa
de mitiga-lo, isto e, sem 'acao reparadora' ("A.jude-me a trocar
esse pneu"); pode ser feito com 'polidez positiva' (estrategia 2),
em cujo caso e mitigado ou reparado - por exemplo, demoustrando
afeicao, simpatia ou solidariedade com A ("De uma ajuda para tro-
car esse pneu, amigo"); pode ser feito com 'polidez negativa' (es-
trategia 3), em cujo caso e mitigado ao mostrar respeito pela
privacidade de A, ou por seu desejo de nao ser perturbado(a) ou
control ad o( a), etc. ("Desculpe incomodar, mas poderia ajudar com
esse pneu?"); pode ser feito 'implicilamente' (estrategia 4), de
modo que tenha de ser inferido, e o que e dilo esta aberto para in-
terpretagoes alternativas ("Agora, como diabo vou trocar isso?", ou
sugerindo: "Voce notou que estou com um pneu furado?"). Note-se
que o exemplo de polidez negaliva usa a forma verbal '(voce) po-
deria ajudar' em vez de simpiesmente 'ajude'. Esse e um modo
indireto de se fazer um pedido - aparentemente iudaga sobre a hi-
potetica habilidade de A para ajudar — e compartilha a propriedade
de indiretividade da estrategia 'implicita'. Dizer coisas indireta-
mente — usar os 'atos de fala indiretos' — e uma parte iniportante
da polidez. Porem, enquanto a indiretividade dos exemplos implf-
citos pode exigir que A interprete o seu significado, a indiretividade
de '(voce) poderia ajudar' tornou-se convencional e nao apresenla
problema interpretative algum.

Uma dimensao da mudanga que, como sugeri, esta ocorrendo
na natureza das entrevistas medicas parece ser uma mudanga nas
convengoes de polidez; alguns indicios disso estao presentes nos
exemplos 1 e 2. A modalidade de baixa afinidade, obtida por meio
da indeterminagao, da glosa da paciente sobre 'estomago azedo'
("uma queimagao como uma queimagao ou uma coisa assim''),
pode ser explicavel, como sugeri antes, por uma relutancia em pa-
recer muito segura, dados o poder e a 'perfcia' do medico. Essa
caracteristica da modalidade e tambem uma caracteristica da poli-
dez negativa: evita iufringir o domfnio de autoridade do medico.
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As mudanc.as da paciente para a voz do mundo da vida no exempio 1,
linhas 21-22, 29-30 e 42, tarnbem podem ser consideradas em ter-
raos da polidez. Elas podem ser consideradas pistas implicitas para
o medico acerca de um conjunto de problemas adicionais e subja-
centes ao problema em foco. Como sao implicitas, protegem a face
positiva da paciente, o que da a impressao de que ela e relicente
a respeito de levantar o que e freqiientemente descartado como
problemas 'pessoais'. Sao talvez igualmente orientadas para a
face negativa do medico: em entrevistas medicas convencionais, os
problemas 'nao-medicos' sao muitas vezes considerados como nao
sendo estritamente assuntos dos medicos, e levanta-los pode ser,
portanto, interpretado como impor a eles questoes alem do seu de-
ver normal.

O medico do exempio 1 nao e nem negativa nem positiva-
mente polido. Perguntar e um ato poteucialmente amea^ador para a
face negativa do(a) receptor(a), e algumas das perguntas do medi-
co sao tambem potential mente ameacadoras para a face positiva
da paciente, por serem possivelmenfe embaragosas ou humilhautes
(especialmente "Ha quanto lempo voce tern bebido tanto assim?").
Porem, o medico nao mitiga essas perguntas e e consistentemente
claro e explicito.

No exempio 2, as convengoes de polidez parecem estar inver-
tidas: e o medico que demonstra polidez positiva e negativa a pacien-
te. Ele demonstra polidez positiva ao adotar ele mesmo a voz do
mundo da vida, tanto produtivamente (consultas futuras sao para
"saber como as coisas vao indo") quanlo receptivamente (em seu
comentario sobre o relato do mundo da vida da paciente). Ele de-
monstra polidez negativa nas formas reticentes e miligadas de sua
pergunta, avaliacjo e sugestao de visitas posteriores. A paciente
nao demonstra polidez negativa; na verdade, ela interrompe clara-
mente o lance do medico em direcao a um fechamento (da consulla)
com uma retomada do seu relato (isso nao esta incluido no men
exempio). Ela demonstra, entretanto, polidez positiva no simples
fato de falar com o medico na voz do mundo da vida, o que impli-
citameute reivindica terreno comum com o medico.

Em suma, o exempio 1 demonstra polidez negativa para a pa-
ciente, mas nem polidez negativa nem positiva para o medico, en-
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quanto o exempio 2 demonstra polidez positiva e negativa para o
medico e polidez positiva para a paciente. Essas diferencas estao
de acordo com as relacoes sociais contrastantes entre a pratica me-
dica padrao e a 'alternativa'. Na pratica medica padrao ha uma
assimetria marcada de conhecimento e autoridade entre medi-
cos e pacientes, o que implica deferencia e polidez negativa de
pacientes em relagao a medicos. 0 relacionamento entre medi-
cos e pacientes e formal e socialmente distanciado, o que e anta-
gonico a polidez positiva. E os pacientes nao sao tratados como
pessoas, mas como portadores de problemas: isso justifica a
ausencia de polidez negativa da parte dos medicos, que e fre-
quentemente criticada precisamente como insensibilidade aos
pacientes como pessoas. Na pratica medica alternativa, o(a) medi-
co(a) Simula simetria, informalidade e proximidade social, que
combatem a polidez negativa da parte do(a) paciente e favorecem a
polidez positiva mutua. Os pacientes sao tratados como pessoas, o
que significa que atos potencialmente ameagadores a face, que sao
inseparaveis do tratamento dado pelos medicos aos pacientes, ten-
derao a ser mitigados pela polidez negativa.

Ethos

Referi-me, ao discutir os dois exemplos medicos, a diferengas
no ethos, nos tipos de identidade social que os medicos sinalizam
implicitamente por meio de seu coinportamento verbal e nao-verbal.
A questao do eihos e iutertextual: que modelos de outros generos e
tipos de discurso sao empregados para constituir a subjetividade
(identidade social. *eu') dos participantes de interagoes? No caso
do exempio 1, os modelos foram tirados do discurso cientifico; no
caso do exempio 2, de discursos do mundo da vida.

Eutretanto, o ethos pode ser considerado como parte de um
processo mais amplo de 'modelagem' em que o lugar e o tempo de
uma interacao e seu conjunto de participantes, bem como o ethos
dos participantes, sao constituidos pela projec.ao de ligagoes em
determinadas diregoes interlextuais de preferencia a outras. Main-
gueneau (1987: 31-35) da o exempio do discurso (discursos politi-
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cos, por exemplo) da Revoluc,ao Francesa, que foi modelado sobre
o discurso republicano de Roma autiga em termos de lugar, tempo
e 'cena' (no sentido de circunstancias gerais do discurso), assim
como dos participates e do ethos dos participantes.

O exemplo 2 e um caso historicamente menos antigo. A medi-
cina 'alternativa' desse tipo constitui o discurso da pratica medica
baseado no modelo do mundo da vida: 'conversa sobre problemas'
(Jefferson e Lee, 1981; Ten Have, 1989), entre uma pessoa com
um problema e um(a) ouvinte solidario(a). Faz sentido pressupor
que esse modelo se torne disponfvel para o discnrso medico via
discurso cle aconselliamento, que e ele mesmo construido sobre
aquele. Os participantes sao construidos em uma relagao de solida-
riedade e de experiencia conium, se nao de amizade, e a ceua e
conslruida no sentido de as pessoas se aliviarem de seus proble-
mas. Enquanto o lugar e ainda claraineute medico — o consultorio
de um medico -, e comum que os medicos deiitro da medicina
alternativa (bem como professores e outros professionals que ado-
tern posigoes semelhantes) se preocupem com questoes como a
posigao da mobilia on a decoragao. procurando mudar os locais
institucionais para fazer as pessoas se sentirem a vontade 011 'em
casa'. E o ethos sinalizado pela fala do(a) medico(a) e, em ternios
mais gerais, pelo modo como os medicos se comportam nesse tipo
de entrevista, e o do(a) amigo(a) in(eressado(a) e solidario(a), o
'bom ouvinte'.

O ethos e, entao, manifestado pelo corpo inteiro, nao so pela
voz. Bourdieu (1984: CapKulo 3) sugere que a linguagein seja con-
siderada como uma "dimensao da hexis corporal na qual a relacao
global da pessoa com o mundo social e expressa". Por exempJo, o
"estilo articulalorio das classes populares" e "inseparavel de uma
relagao geral da pessoa com o proprio corpo, dominada pela rejei-
cao de 'maneirismos' ou 'fricotes' e a valorizacao da virilidade".
Nao e apenas o modo como os medicos falam que sinaliza o ethos;
e o efeito curnulalivo de sua disposigao corporal total - o modo
como se sentam, sua expressao facial, sens movimentos, sens mo-
dos de responder fisicamenle ao que e dito, seu comportamento
proxemico (se chegam perto dos pacientes ou mesmo os tocam on
mantem distancia).
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Conclusao

0 conceito de ethos constitui um ponto no, qual podemos unir
as diversas caracteristicas, nao apenas do discurso, mas tanibem do
comportamento em geral, que levam a construir uma versao parti-
cular do 'en'. Dentro dessa configuragao, os aspectos da analise
textual nos qnais me concentrei neste capltulo — controle intera-
cional, modalidade e polidez - todos tern um papel. Com efeito, a
maior parte, se nao a tolalidade das dimensoes analiticamente se-
paraveis do discurso e do texto, tern algumas implicag5es, direlas
ou indiretas, para a construgao do 'en".

Porem, como eu afirmei no imcio deste capitulo, essa e uma
questao negligenciada nos estudos de linguagem e analise de dis-
curso. A maior parte da atengao que e normalmente dada ao 'eu'
no discurso focaliza o conceito de 'expressao': € comum distinguir
uma fun§ao emotiva ou expressiva da linguagem, que esta ligada
ao modo como as pessoas expressam as coisas, de maneira a mos-
trar seus sentimentos sobre elas, ou atitudes em relagao a elas. e ha
um conceito amplamente utilizado de 'significado emotivo' para
aspectos 'expressivos' do significado das palavras. O influente estu-
do de Jakobson sobre fungoes da linguagem, por exemplo, distin-
gue como 'emoliva' ou 'expressiva' uma fungao que "visa a
expressao direta da atitude do falante em relagao aquilo que ele
esta falando" (1961: 354). O que isso deixa de fora e a perspectiva
crucial da construcao: o papel do discurso na constituigao ou
construgao do 'eu'. Quando se enfatiza a construcao, a fungao da
identidade da linguagem coineca a assumir grande importancia,
porque as formas pelas quais as sociedades categorizam e cons-
troem identidades para seus membros sao um aspecto fundamental
do modo como elas funcionam. como as relagoes de poder sao
impostas e exercidas, como as sociedades sao reproduzidas e mo-
dificadas. Focalizar a expressao, por outro lado, marginalizou
completamente a funcao de identidade como aspecto menor da
fungao interpessoal, Esta e a razao pela qual distingui a fuugao de
identidade em minha modificagao da teoria de Halliday (1978) das
funcoes da Hnguagem (ver, no Capitulo 3. o item "Discurso"). Nao
obstante, uma discussao mais tecnica e detalhada ainda esta faltan-
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do para distinguir-se uma fuucao de identidade separada: segundo
Halliday, para identificar uma fungao separada seria preciso de-
monstrar que ha uma area relativamente discreta da organizacao
gramatical correspondente a ela. Capftulo 6

Analise textual: a construfao da
realidade social*

O foco principal neste capitulo esta voltado para aqueles
aspeclos da analise de texto que se relacionam com a fungao idea-
cional da linguagem e com os sentidos ideacionais - ou com a
'construcao da realidade social', como pus no titulo. A enfase,
porlanto, esta no papel do discurso na significant) e na referenda
(ver, no Capitulo 2, o item "Foucault e a analise de discurso textual-
mente orientada")., onde o primeiro compreende o papel do discurso
em constituir. reproduzir, desafiar e reestruturar os sislemas de
conhecimento e crenca. Mas nao e mais do que uma questao
de enfase: inevitavelmente havera coincidencia com as funcoes de
rela^ao e de identidade que foram a minha preocupagao no Capitulo 5.

Os dois exemplos principals de discurso que discuto sao um
extrato sobre cuidados pre-natais de um livreto para futures pais e
o conjunto de discursos aos quais ja aludi brevemente, feitos por
um ministro do gabinete britanico, Lord Young, sobre 'cultura
empresarial'. Os topicos analiticos especificos que analiso sao:
conectivos e argumenta^ao, transitividade e tema, significado de
palavra, criagao de palavras1 e metcifora. Em termos das categorias
analiticas do Capitulo 3, os ultirnos tres topicos alinham-se sob o
titulo geral de vocabulario, enquanto o primeiro pertence a coesao
e o segundo a gramatica.

Trndugaa de Celia Maria Ladeira Mota.
Palavras (wording), de acordo com o Concise Oxford Dictionary, e a forma
pela qual se expressa alguma coisa. O termo e usado pelo autor para significar a
criagao de novas palavras de acordo com um determinado cnntexto. Na tradu-
gao, optou-se pelo termo 'cria^ao de palavras'' ou lexicaliza^ao. (N. da T.)
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Conectivos e argumentative

O seguinte exemplo e parte de uma secao sobre cuidados pre-
natais de O Ifvro do bebe (Morris, 1986), um livreto dirigido a fu-
turos pais pelos hospitals. Durante a analise, introduzirei tambem
extratos coulrastantes do Livro da gravidez (Conseilho de Educa-
cao da Saude, 1984), uma publicacao semelhante produzida pelo
Conselho de Educacao da Saude britanico. (Omiti a subsec.ao inti-
tulada "Duragao da gravidez", que esta no original antes da subse-
gao intitulada "Exame".)

Assistencia pre-nafal

O objetivo essencial da assistencia pre-natal e garantir que voce
atravesse a gravidez e o trabalho dc parto nas melhores condi-
c,6es. Inevitavelmente, portanto. isso envolve uma serie de cxa-
mes e testes durante todo o curso da sua gravidez. Como
mencionado anteriormente, a assistencia pre-natal e fornecida
por sen hospital local ou por seu clfnico geral, freqiientemente
traballiando em cooperacao com o hospital.

E importante comparecer ao seu primeiro exame tao cedo
quanto possi'vel, ja que podem ocorrer disturbios menores que o
medico pode corrigir, o que beneficiara o resto da sua gravidez.
Mais especificamente, tendo visto seu medico e reservado um
leito no hospital local, voce recebera de uma maneira geral a ga-
ranlia de que tudo csta se desenvolvendo normalmente.

A primeira visita

Sua primeira visita envolve uma revisao abrangente de sua saii-
de desde a infancia ate o momento em que voce ficou gravida.
Ocasionalmente. as mulheres podem sofrer de certos disturbios
medicos dos quais elas nao tern conhecimento - tais como pres-
sao sangiimea elevada. diabetes e doenc.a dos rins. E importante
que esses problema.s sejam identificados no estagio inic ia l , ja
que podem intluenciar scriamcnte o curso da gravidez.
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O medico e a parteira tambem desejarao saber sobre todos os
seus problemas de saude anteriores, assim como discutir suas
circunslancias sociais. Nos sabemos que as conduces sociais
podem influenciar o resultado da gravidez. Por essa razao, eles
Ihe pergunlarao dctallics sobre sua moradia. assim como seu
cmprcgo atual. Alem disso, eles precisarao saber se voce fuma.
bebe alcool, ou esfa tomando algum tipo de medicamento que
tenha sido prescrito por seu medico ou por farmaceuticos. To-
das essas substancias as vezes podem afetar o desenvolvimento
de um bebe.

Exame

Voce sera pesada, de forma que o seu ganho de peso subse-
qiiente possa ser avaliado. Sua aitura sera medida, ja que as
mulheres pequenas em geral tern a pelvis ligeiramente menor do
que as mulheres altas - o que nao e surpreendente. Um exame
fi'sico completo sera entao rcalizado e incluira a observacao de
seus seios, do coracao, dos pulmoes, da pressao sangiimea, do
abdome e da pelvis.

0 proposito desse exame e identificar quaisquer anormalidades
que possam estar presenfes, mesmo que nunca Ihe tenham cau-
sado quaisquer problemas. Um exame vaginal permitira que a
pelvis seja avaliada, a fim de verit'icar as condic.oes do utero, da
cervice e da vagina. Uma lamina cervical e tambem freqiiente-
mente colhida nesse momento para excluir qualquer mudanga
pre-cancerigena inicial que, embora rara, possa cstar presente.

Comegaremos analisando certos aspectos da coesao textual e
da estrutura frasal nesse exemplo; este procedimento nos fornecera
um meio de olhar para a especie de argumentac,ao que e usada e a
especie de padroes de racionalidade que ela pressupoe; isso, por
sua vez, nos dara alguma percepc.ao dos tipos de identidade social
que sao construidos no texto, em particular, a voz medico-cientifica e
o ethos que ela content.

Na Ingbterra, as parteiras sao reconheciclas e integradas ao Sistema Nacional de
Saude. (N. da T.)
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Vamos comegar com a maneira em que os periodos sao cons-
truidos na segao intitulada "Exame", que consiste em dois paragra-
fos, cada um com tres periodos. Com excegao do ultimo periodo
do primeiro paragrafo e do primeiro periodo do segundo paragrafo,
cada periodo consiste em duas oragdes (isto e, sao oragoes sim-
ples: ver, no Capitulo 3, o item "Discurso como texto") ligadas por
uma conjuugao que iudica proposito ou razao. Esquematicamente,

oragao 1 para que/desde que/a fim de que/para oragao 2

Mesmo as duas excegoes se adequam parcialmente a esse pa-
drao, porque a conexao entre elas e a de proposito: o primeiro pe-
riodo do segundo paragrafo comega com "O proposito disso e",
sendo que 'disso' se refere acima ao ultimo periodo do primeiro
paragrafo. De fato, o padrao de periodos ligados em termos de
proposito ou razao, tanto quanto as oraches nos periodos, e repetido
em todo o exemplo. A mensagem que e transmitida e de seguranc.a:
tudo o que acontece durante a assistencia pre-natal acontece por
uma boa razao. Pica claro quern recebe essa seguranga, mas o que
nao e muito claro e precisamente quern esta fornecendo a seguranga.

Vamos ten tar estabelecer isso examinando os participantes:
aqueles que estao participando nesse texto como parte de uma
pratica discursiva, e aqueles que participam dos processes de as-
sistencia pre-natal que estao sendo descritos. Os primeiros sao
(1) leitores do texto, na maioria dos casos sujeitos a assistencia
pre-natal (como as mulheres gravidas) ou participantes envolvidos
diretamente (como parceiros); e (2) os produtores do texto: nenhum
autor e identificado, mas um organizador (um professor de obste-
tricia e ginecologia) e uma equipe editorial sao citados. Os partici-
pantes na assistencia pre-natal sao (1) as mulheres gravidas, e (2) o
corpo medico. A relagao entre os leitores como participantes do
discurso e as mulheres como participantes da assistencia pre-natal
e obvia: a maioria dos primeiros sao os que provavelmente estarao
no segundo grupo. A relagao entre os produtores do texto e os par-
ticipantes da assistencia pre-natal e bem menos obvia: em principio, os
produtores do texto poderiam adotar tanto a perspectiva das mu-
lheres gravidas como a do corpo medico, ou nem uma nem outra.
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Nesse caso, os produtores do texto estao claramente identifi-
cados com o corpo medico. A evidencia mais explicita disso esta
no segundo paragrafo da segao intilulada "A primeira visita". O pri-
meiro e o terceiro periodos desse paragrafo preveem que o corpo
medico 'desejara saber' e 'perguntar'. O segundo periodo e uma
explicagao sobre o porque das perguutas, mas o conhecimento
cientifico no qual o corpo medico baseia suas praticas e significa-
tivamente traduzido por palavras como o que 'nos' sabemos: esse
'nos' marca a ligagao entre os produtores do texto como partici-
pantes no processo discursivo e o corpo medico como participante
do processo de assistencia pre-natal.

Ha, no entauto, um exemplo de distanciamento entre os dois,
no segundo periodo do primeiro paragrafo sob o titulo "Exame": o
comentario acrescentado "o que nao e surpreendente" surge como
a voz do mundo da vida do futuro paciente, ou mesmo do corpo
medico em sua condigao nao-profissional (relembre a discussao de
Mishler sobre vozes do mundo da vida em sua analise do exemplo
do discurso medico analisado anteriormente - ver, no Capitulo 5, o
item "Exemplo 1: Entrevista medica 'padrao'"). Mas note o contraste
nas vozes entre o comentario e a segunda oragao do periodo ("ja
que as mulheres pequenas em geral tern a pelvis ligeiramente
menor do que as. mulheres alias"), o que e uma oragao explicativa.
A oragao esta na voz medica: 'pelvis' e um termo medico, a oragao
consiste em uma afirmac,ao com autoridade, que nos consideramos
estar baseada na evidencia medico-cientifica. Ela e tambem de
longe a mais tipica do exemplo como um todo: a maioria das ora-
goes explicativas esta na voz medica. O abrandamento da afirma-
gao ("em geral") e interessante: de um lado, sua indeterminacjio
sugere uma mudanga para a voz do mundo da vida, enquanto por
outro lado marca o ethos cuidadoso e circunspecto que nos asso-
ciamos com a medicina cientifica.

Claramente, quern tia seguranga e o corpo medico. As oraches
explicativas ou de proposito, consistentemente apresentadas na voz
da medicina, clao a especie de racionalizagao e argumentagao que
se pode esperar do corpo medico, o que contribui para a construgao
do ethos medico-cientifico (ver. no Capitulo 5, o item "Exemplo 1:
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Entrevista medica 'padrao'") no extrato. Compare o seguiute
extrato de O livro da gravidez:

Durante toda a sua gravidez voce tern exames regulares. Isso e
para ter certeza de que tanto voce como o bebe cslao bem e coin
saiide, para verificar se o bebe esta se descnvolvendo apropria-
damente e. tanlo quanto possi'vel, prevenir alguma coisa de er-
rado... (o italico e meu)

As expressoes em italico sao evidentemente mais proximas da
voz do mundo da vida do que as equivalentes em O livro do
bebe, mas considero, no entanto, que ha uma ambiValencia de
voz em O livro da gravidez. A razao e que o corpo medico fre-
qiientemente muda parcialmente para uma voz do mundo da vida
quando fala com os pacientes (lembre do exemplo 2 anterior, Ca-
pitulo 5, "Exemplo 2: Entrevista medica 'alternativa'"), e o treclio
em italico poderia ter sido usado pelo corpo medico. Portanto,
permanece pouco claro se o(a) produtor(a) de O livro da gi'avidez
esta escrevendo da perspectiva da paciente ou da perspectiva (de
uma posigao 'modemizante') do corpo medico.

Outras evidencias de uma fusao dos produtores do texto com o
corpo medico no extrato de O livro do bebe estao na sua modali-
dade (ver, no Capitulo 5, o item "Modalidade"). No primeiro para-
grafo da secao intitulada "Exame", todos os tres perfodos sao
modalizados com o futuro simples (will em ingles), o que constroi
um sentido de predicao categorica ~ "isso e o que acontecera" (will
happen) - e sugere que o produlor do texto esta escrevendo de
uma posigao com conhecimento interno. Da mesma forma, com o
verbo poder (can em ingles, uma possibilidade mais categorica), isto
e, "essas substancias as vezes podem afetar...", ou com uma forma
mais abrandada para o verbo poder (em ingles may, que sugere
apenas uma possibilidade), "qualquer mudanca pre-cancerigena
inicial, embora rara, possa estar presente", nas quais o produtor do
texto faz afirmacoes especializadas sobre possibilidades medicas. Os
adverbios de freqiiencia ('algumas vezes', 'raramente') reforgam a
ideia de autoridade dessas afirmagoes. Note tambem "e importante
para" (periodo de abertura do segundo paragrafo) e "inevitavel-
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mente' (segundo periodo do primeiro paragrafo). O uso de voca-
bulario tecnico medico (por exemplo, 'pre-cancerigena') reforga o
efeito de conhecimento previo.

Em suma, uma analise da coesao nesse exemplo permite que
se observe o seu modo de argumentagao e de racionalidade e. as-
sim. permite a observac.ao de como a voz e o ethos medico-
cientiTico estao construidos no texto. Generalizando com base nesse
exemplo, os tipos de texto diferem nas formas de relagao que sao
estabelecidas entre suas oragoes e nas formas de coesao que essas
relagoes favorecem, e essas diferengas podem ter significagao
cultural ou ideologica. Essas diferencas de coesao combinam-se
com outras para marcar as diferencas na textura geral dos tipos de
texto (Halliday, 1985: 313-318), no raodo geral de estruturar as
oracoes em um texto. Outras dimensoes de variagao incluem o
tema, disculido na proxima segao, os meios pelos quais a informa-
gao dada (apresentada pelo(a) produtor(a) do texto como ja conhe-
cida ou estabelecida) se distingue da informagao nova (Halliday.
1985: 271-286; Quirk et al., 1972: 237-243), e os meios de por em
primeiro piano ou em piano de fundo partes especificas do texto
(Hoey, 1983). Um aspecto da mudanca discursiva que e talvez me-
nos obvio do que os outros, mas que pode valer a pena investigar.
e a mudanga na textura e na coesao: sera o caso, por exemplo, de
investigar que tipos de informagao piiblica colonizada pela propagan-
da (um exemplo e a publicidade governamental em questoes como a
Aids) manifestam mudangas nesses aspectos, e, se assim for, como
essas mudangas poderiam ser ligadas a outras que ocorrem nos
modos de racionalidade e de ethos.

Numa passagem ja citada, Foucault refere-se a

varios csquemas reloricos, de acorcio com os quais os grupos de
cnunciados podem ser combinados (como as describes, as dc-
ducoes, as definicoes, cuja sucessao caractcriza a arquitetura tie
um texto, estao ligadas) (1972: 57).

Num primeiro nfvel, a analise da coesao focaliza as relac,6es fun-
cionais entre as oragoes, e pode ser usada para investigar os 'esque-
mas reloricos' em varios tipos de texlo. Por exemplo, no extrato de
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O livro do bebe, um padrao predominate e a descrigao (do que
acontecera a uma mulher gravida) seguida de uma explicagao
(das razoes medicas para isso). O seguinte extrato, a abertura de
um anuncio de revista, e estruturado de forma bem diferente:

Considers por um momento por que os diplomatas e os diretores
dc cmpresas em todo o mundo preferem viajar na classc S.
Talvez seja porque o carro-chefe da Mercedes-Benz trans-
porta presence sem exibir ostentagao. Sim elegancia complela o
estilo daqueies que nada precisam provar (Sunday Times
Magazine, 21 de Janeiro de 1990).

O anuncio se inicia com uma sequencia de pergunta e resposta,
ou mais precisamente uma pergunta indireta (um pedido ao leitor
para considerar uma pergunla) seguida por uma possivel resposta
sugerida (em dois periodos); esse e um esquema retorico larga-
mente usado na publicidade. E provavel que diferentes modos re-
toricos, tais como tipos de narrativa, sejam distintos nos esquemas
usados.

Halliday (1985: 202-227) fornece um arcabougo teorico deta-
Ihado para analisar alguns tipos importaiites de relagao funcional
entre as oragoes (ver tambem Hoey, 1983), embora isso nao inclua
a relagao pergunta-resposta do ultimo extrato. Uma versao do mesmo
modelo leorico pode ser usada para relagoes funcionais entre pe-
riodos inteiros (p. 303-309). Em resumo, Halliday distingue os tres
tipos principals de relagao entre oragoes, como 'elaboragao', 'ex-
tensao' e ' realce'. Na elaboragao, uma oragao (periodo) "elabora o
sentido de outra oragao por meio de uma maior especificagao ou
de descrigao desta outra oragao", ou seja, refor mul an do- a, exem-
plificando-a ou esclarecendo-lhe o sentido. Um exemplo desse
processo e o ultimo periodo do segundo paragrafo do texto sobre
assistencia pre-natal, comegando coin "Mais partkularmente". Na
extensao, uma oragao (periodo) "expande o sentido de outra acres-
centando-lhe alguma coisa nova". A extensao pode ser uma ques-
tao de adigao (marcada por 'e', 'alem disso', etc.), de relagao
adversativa (marcada por 'mas', 'porem', 'contudo', etc.), ou de
variagao (marcada por 'ou', 'alternativamente', 'em vez de',
etc.). Na relagao de realce, uma oragao (periodo) "realga o signifi-
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cado de outra, qualificando-a de varias maneiras possiveis: pela
referenda ao tempo, ao lugar. ao modo, a causa ou a condigao". As
principais relagoes entre oragoes e periodos aqui sao relagoes tempo-
rais (A entao B, A depois de B, A quando B, A enquanto B, etc. -
considerando-se A e B oragoes ou periodos); relagoes causais (tais
como relagoes de razao ou proposito identificadas na analise de
O livro do bebe); relagoes condicionais (se A entao B); relagoes
espaciais (A onde B); e comparagoes (A como B, A da mesma
forma B).

Uma variavel importanle entre tipos de texto e a medida em
que relagoes entre oragoes e periodos sao marcadas explicitamente.
Uma diferenca entre O livro do bebe e O livro da gravidez e que as
relagoes causais (razoes e propositos) sao geralmente mais expli-
citamente marcadas no primeiro - ha, por exemplo. mais conjun-
goes como 'para que' ou 'desde que' -, e essa explicitude parece
contribuir para chamar atengao para o dominio claro da voz e do
ethos medico-cientifico no primeiro livreto.

Essa variagao na explicitude tambem aponta para a necessidade
de distinguir dois niveis na analise da coesao: a analise das rela-
goes funcionais coesivas, tais como as descritas anteriormente, e a
analise dos marcadores coesivos explicitos na superficie do texto,
tais como as conjungoes referidas. Estas ultimas tambem merecem
atengao, nao apenas para determinar em que medida as relagoes
funcionais sao marcadas explicitamente, mas tambem porque ha
diferengas significativas entre os tipos de texto nos tipos de mar-
cadores que eles tendem a favorecer. Halliday (1985: 288-289)
distingue quatro tipos principais de marcagao coesiva de superfi-
cie: 'referenda', 'elipse', 'conjungao' e 'coesao lexical'. Novamen-
te, posso razer apenas uma apresentagao rapida desses tipos de
coesao. Referenda e quando o texto se refere a uma parte anterior
ou quando antedpa parte do texto que esta adiante, ou para o exte-
rior, a situagao ou o contexto cultural mais amplo do texto, usan-
do-se itens, tais como pronomes pessoais, demonstrativos, e
artigos definidos. A elipse elimina material que e recuperiivel de
outra parte do texto, ou o substitui por outra palavra, realizando
um elo coesivo entre as duas partes do texto (por exemplo, a elipse
de 'espada' na segunda parte desta troca: "Por que voce nao en-
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trou com espada?" - "Eu nao tinha."). A conjunc.ao ja foi bastante
detalhada: e a coesao com palavras e expressoes conjuntivas, in-
cluindo aquelas que sao tradicionalmente chamadas 'conjunc.des'
('desde', £se', '&*, etc.), assim como 'adjuntos conjuntivos' (Halliday,
1985: 303) ou 'conjuntos' (Quirk el al, 1972: 520-532), tais como
'portanto', 'alem disso', 'em outras palavras'. Ja a coesao lexical e
a coesao por meio da repeticao de palavras, da ligagao de palavras
e expressoes em relae,6es de sentido (ver Leech, 1981), tais como a
sinonmiia (mesmo sentido) ou a hipommia (onde o sentido de um
'indui' o sentido de outro), ou a ligagao de palavras e expressoes
que 'se colocam' (Halliday, 1966), isto e, que pertencem ao mes-
mo dominio semantico e tendem a co-ocorrerem (por exemplo.
'cachimbo', 'fumacX, 'fumo').

Seria um equivoco considerar esses tipos de marcac,ao coesiva
de superficie simplesmente como propriedades objetivas dos
textos. Os marcadores coesivos tern de ser interpretados pelos
interpretes de textos como parte do processo de construc.ao de lei-
turas coerentes dos textos (ver, no Capiiulo 3, o item "Pratica dis-
cursiva"); a coesao e um fa tor na coerencia. Por exemplo, nao se
pode especificar que itens lexicais num texto se colocam sem con-
siderar as interpretac.oes dos interpretes desses textos, isto e. entre
quais itens os interpretes realmenle discernem as relagoes. Contudo,
os marcadores coesivos tambem precisam ser considerados dina-
micamente da perspectiva do produtor do texto: os produtores de
texto estabelecem ativamente relac,6es coesivas de tipos particulares
no processo de posicionar o(a) interprete como sujeito. Conseqiiente-
mente, a coesao considerada nesses termos dinamicos pode tomar-se
um modo significative de trabalho ideologico levado a cabo num
texto.

0 aiiuncio de revista apresentado anteriormente (neste item)
ilustra esses pontos. Uma interpretac.ao coerente dessa passagem
depende de bastante trabalho inferencial, centrado na reconstruc,ao
das ligagoes coesivas colocacionais estabelecidas pelo(a) produtor(a)
do lexto - entre "diplomatas e diretores de empresas", "transporta
presence sem exibir ostentac.ao", e "o comportamento daqueles
que nada precisam provar". Isto e, pode-se dar sentido ao texto
assumindo-se que o transporte de preseuga sem exibir ostentac,ao e
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uma caracterlstica de diplomatas e diretores de empresas (transfe-
rida aqui para o carro), e que diplomatas e diretores de empresas
possuem 'estilo' e nada precisam provar. Note-se que essas relagoes
colocacionais nao sao as que poderiam ser enconlradas num dicio-
nario (diferentemente, por exemplo, da rela^ao entre 'cachorro' e
'latido'); elas sao estabelecidas no texto pelo(a) produtor(a) do
texto. Ao estabelece-las, o(a) produtor(a) pressupoe tambem iun(a)
interprete que e 'capaz' de perceber essas relacoes colocacionais;
e, na medida que os interpretes sao localizados com sucesso nessa
posic,ao, o texto e eficaz no trabalho ideologico de construgao dos
sujeitos para os quais essas conexoes sao senso comum (ver a dis-
cussiio sobre sujeic.ao no Capitulo 3, item "Discurso como pratica
social: ideologia e hegemonia", e no Capitulo 4, item "Intertextua-
lidade, coerencia e sujeitos").

Transitividade e tern a

A dimensao ideacional da gramatica da oragao (ver, no Ca-
pitulo 3, o item "Discurso"), usualmente referida na lingiiistica
sistemica como transitividade (Halliday, 1985: Capitulo 5), lida
com os tipos de processes que sao codificados em oragoes e com
os tipos de participates envolvidos ('participante' aqui significa
elementos em ora^oes). Como indiquei no Capitulo 1. a transitivi-
dade recebe muita aten^ao em analises por parte da lingiiistica cri-
tica (ver Fowler et a!., 1979; Kress e Hodge, 1979; Kress, 1988;
Hodge e Kress, 1988). Dois tipos principals de processes sao
processes relacionais, onde o verbo marca uma rehigao (ser, ter,
tomar-se) entre os participantes, e processes de ac,ao, onde um
agente age em direc.ao a um objetivo. Tambem falarei um pouco
nesta segao sobre tema, uma dimensao textual da gramatica da
oragao dedicada aos modos pelos quais os elementos da orayao sao
posicionados de acordo com a sua proemiuencia informacional.

Uma colsa a notar sobre o tipe de processo de ac.ao no extralo
de livreto sobre assistencia pre-natal e que as mulheres gravidas
raramente sao referidas como agentes. Os agentes em processes de
agao sao em geral o corpo medico (em muitos cases de forma im-
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plicita, porque a oragao e passiva e o agenle e omitido - por exem-
plo, "voce sera pesada"), on entidades nao-humanas (por exemplo,
'condigoes sociais' e 'substancias', no segundo paragrafo sob o
titulo "Sua primeira visita"). Inversamente, as mulheres gravidas
ou suas caracteristicas fisicas ('voce', 'sua altura') quase sempre
ocorrem como objetivos em oracoes de agao. Tambem cabe lem-
brar que voce (referindo-se a mulheres gravidas) raramente ocorre
na posicao inicial, inforraacionalmente importante, da oragao, como
o seu 'tema' (ver mais adiante).

O livro da gravidez e diferente nesses aspectos. Ele contem
muitos processes de acao com 'voce' na fungao de agente, e rnui-
tas de suas oracoes tern 'voce' como tema. Por exemplo:

Voce provavclmente desejara fazer muitas perguntas - sobre as-
sistencia pre-natal, sobre o hospital, sobre sua gravidez. Voce
pode tambern querer dizer algo sobre o que voce espera na gra-
videz e na hora do parto. Conte a parteira qualquer coisa que
voce ache importante. Escrcva com antecedencia as coisas
que voce quer perguntar ou dizcr.

'Voce' e o agente de 'desejara', 'fazer', 'querer', 'dizer' e,
implicitamente, de 'conte' e 'escreva'; e 'voce' e o tema em cinco
oracoes (incluindo oracoes dependentes, tais como "o que voce
espera na gravidez e na hora do parto"). Poderiamos dizer que e
tambem um tema implfcito nos imperativos 'conte' e 'escreva'.
O caso de 'voce' em negrito sublinha a centralidade de 'voce' em
O livro da gravidez, em conlraste com a descentralizacao das mu-
lheres em O livro do bebe. No ultimo, a proporgao relativamente
alta de passivas sem agente, onde o agente implfcito e um membro
do corpo medico, combinada com modalidades categoricamente
previsiveis a que me referi na ultima segao ("voce sera pesada"
combina as duas caracteristicas), constroi o sentido de mulheres
gravidas sendo sujeitas a procedimentos anonimos e invariaveis.
A tematizagao de 'voce' em O livro da gravidez mostra novamente
que ele adota (mesmo qiie ambivalentemente, como sugeri na ulti-
ma segao) a perspectiva das mulheres gravidas, enquanto a
perspectiva em O livro do bebe e claramente a do corpo medico.
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Uma caracteristica final de transitividade e o grau de nomina-
lizagao no exemplo. A nominalizacao e a conversao de processes
em nomes, que tern o efeito de por o processo em si em segundo
piano - o tempo e a modalidade nao sao indicados - alem de usual-
mente nao especificar os participates, de forma que agente e pa-
ciente sao deixados implicitos. A linguagem medica. cientifica ou
tecuica i'avorece a nominalizacao, mas ela pode ser abstrata, amea-
gadora ou mistificadora para pessoas leigas, como os lei tores
desse exemplo. Ha um grande numero de nominalizacoes eni
O livro do bebe; alguns exemplos na subsecao "A primeira visita"
sao: "uma revisao abrangente de sua saude", "disturbios medicos",
"doen^a dos rins", "seus problemas de saude anteriores", "o re-
sultado da gravidez", "o desenvolvimento do bebe". A alta fre-
quencia de nominalizacoes e uma outra indicagao de corno este
texto esta reproduzindo uma voz medica.

Discuto agora as questoes levantaclas por esse exemplo, em ter-
mos mais gerais, comegando pela transitividade, passando em se-
guida para a voz (ativa versus passiva), a nominalizagao e o tema.

Existem processes e participantes na realidade, animados e
inanimados, e existem processes e participantes na linguagem, mas
nao podemos simplesmente extrapolar da natureza de um processo
real para a forma como ele e significado Hnguisticamente. Ao contra-
rio, um processo real pode ser significado lingiiisticamente numa
variedade de formas, de acordo com a perspectiva em que ele e
interpret ado. Uma lingua diferencia um pequeno numero de tipos
de processo e tipos de participantes associados, e a significagao de
um processo real e uma questao de assimila-lo em um desses tipos.
Uma motivagao social para analisar a transitividade e tentar for-
mular que fatores sociais, culturais, ideologicos, politicos ou
teoricos determinam como um processo e significado num tipo
particular de discurso (e em diferentes discursos), ou num texto
particular.

Os principals tipos de processes em ingles sao: 'agao', 'evento',
'relacionaF e 'mental'. Ja me referi aos processes relacionais e de
agao anleriormenle. Dois tipos de processes de agao podem ser
distinguidos: 'agoes dirigidas' e 'acoes nao-dirigidas'. A agao diri-
gida e o tipo que identifiquei em O livro do bebe. ohde um agente
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age em diregao a um objetivo. Ela geralmente se concretize - ou se
manifesta na superficie do texto - como uma oracao transitiva
(sujeito-verbo-objeto), por exemplo: "a polfcia atirou em cem maiii-
festantes". A agao nao-dirigida envoive um agente e uma agao, mas
nenhum objetivo (explicito), e geralmente ela se concretiza como uma
oracao intransitiva (sujeito-verbo), como "a policia estava atirando".
Os processos de evenlo envolvem um evento e um objetivo e tam-
bem geralmente se concretizam como oragoes intransitivas, tal
como "cem manifestantes morreranr'. As oragoes de agao nao-
dirigida e as oragoes de evento nao sao sempre facilmente distin-
guiveis, mas elas diferem em termos das perguntas que podem ser
feitas com mais naluralidade; a agao nao-dirigida esta mais uatural-
mente ligada a pergunfa "0 que x (= o agen(e) fez?", e o evento a per-
gunta: "O que aconteceu a x (= o objetivo)?". Os processos
relacionais envolvern relagoes entre entidades ligadas a ser, tornar-se
ou ter (posse), por exemplo, "cem manifestautes estao mortos".
Finalmente, os processos mentais sao cognitivos (verbos como
'saber', 'pensar'), perceptivos ('ouvir', 'notar) e afetivos ('gos-
tar', 'temer'). Eles geralmente se concretizam como oracoes tran-
sitivas (por exemplo, "os manifestantes teraiam a policia"),
envolvendo o que Halliday cliama um senser ("aquele que sente")
("os manifestantes" neste caso - a entidade que vivencia o proces-
so mental), e urn 'fenomeno' ("a policia" neste caso - o alvo ou a
fonte dessa experiencia).

A escolha do tipo de processo para significar um processo real
pode ter significagao cultural, politics ou ideologica, como sugeri
anteriormente. Halliday tbrnece um exemplo literario de sua signi-
ficacao cultural em um estudo sobre o livro Os herdeiros, de William
Golding (Halliday, 1971). Ele mostra como a perspectiva de Lok
(homem de Neanderthal) e significada no romance com processos
de eventos, com a conseqiiencia de que as 'agoes dirigidas' e as
relagoes de agenda e causalidade associadas a elas nao podem ser
representadas. Isso registra o primitivismo cultural de Lok e sua inabi-
lidade de construir um sentido das agoes do Povo (Homo sapiens).

Alguns dos exemplos ilustrativos usados anteriormente ("a polfcia
alirou em cem manifestantes", "cem manifestantes morreram".
"cem manifestantes estao mortos") sugerem uma possivef sign if i-
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cagao politica e ideologica na escolha do tipo de processo, Por
exemplo, uma questao que e sempre iraporlante e se agenda, cau-
salidade e responsabilklade sao tornadas explicitas ou deixadas
vagas nos relatos de eveutos importantes na midia. Os exemplos
anteriores evocam uma categoria de eventos onde essa questao se
apresenta constantemente: violencia e morte violenta. Assim, Trew
(1979) mostra que a orientacao politica de um jornal determina a
escolha de tipos de processo para significar mortes durante mani-
festagoes politicas na Africa do Sul e, desta maueira, determina se
a responsabilidade pelas mortes e atribuida explicitamente e a
quern e atribuida. Da mesma forma, guerras, desemprego, declinio
industrial e acidentes industrials sao significados algumas vezes
como eventos que apenas ocorrem, e em outras vezes como agoes
com agentes responsaveis. Essas alternalivas podem ser um foco
de luta politica e ideologica. 0 mesmo e verdade para a significa-
gao de processos de assistencia pre-natal no exemplo anterior, e a
queslao de saber se as mulheres gravidas sao representadas como
agentes de acoes ou apenas objetos de acoes.

A forma gramatical de uma oragao nao e sempre um guia
objetivo para o seu tipo de processo; existem casos, por exemplo,
do que Halliday chama 'metaforas gramaticais' (1985: Capilulo 10),
quando um tipo de processo assume a realizagao gramatical tipica
de outro. Estes sao algims extratos de uma reportagem do jornal
comunista britanico The Morning Star: "Grandes manifestagoes
estimulam a briga pelo Servigo de Saude" (manchete); "trabalha-
dores e colegas da saude fizeram manifestagoes e comicios. mar-
charam e fizeram piquetes, panfletaram e recolheram assinaturas
em abaixo assinados"; "0 Parlamento foi atingido por centenas de
nortistas". Essas sao aparentemente oragoes de agao que dao a
forte impressao de atividade com proposito. A primeira e a terceira
sao oracoes transitivas (sujeito-verbo-objeto), a realizagao tipica de
agao dirigida, mas pode-se considera-las como alternativas metat'o-
ricas para, por exemplo, "muitas pessoas fizeram manifestagoes, e
isso ajuda os que lutam pelos servigos de saude". e "centenas de
nortistas realizaram um lobby no Parlamento". A segunda oracao
consiste em uma serie de oracoes de agao aparentemente nao-dirigidas,
que novamente podem ser consideradas como metaforas (para
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"participaram das manifestacoes", "realizaram comfcios", etc.).
Nesse caso, ha uma clara motivagao para a metafora gramalical na
posigao polftica do jornal.

Uma variavel adicional nas oragoes de agao dirigida e a 'voz',
que tanto pode ser ativa como passiva (Quirk el a/., 1972: 801-811;
Halliday, 1985: Capi'tulo 5). Numa oragao passiva, o objelo e su-
jeito e o agente e agente da passiva (uma estrutura que comeca
com 'por') ou e omitido (exemplos com ou sem agente de O Vivro
do bebe sao "a assistencia pre-natal sera fornecida por sen hospital
local ou por seu clfnico geral" e "sua altura sera medida"). Ativa e
a escolha nao-marcada, a forma selecionada quando nao ha razoes
especificas para escolher a passiva. E as motivagoes para escolher
a voz passiva sao varias. Uma e que ela permite a omissao do
agente, embora isso possa ser molivado pelo fato de que o agente e
evidente em si mesmo, irrelevante ou desconhecido. Uma outra
razao polftica ou ideologica para uma passiva sem agente pode ser
a de ofuscar a agenda e. portanto, a causalidade e a responsahili-
dade (compare "a poh'cia atirou em cern manifestantes" com "cem
manifestantes foram mortos"). As passivas sao tambem motivadas
por consideragoes relacionadas com a fungao textual da oragao.
A voz passiva muda o objeto para a posigao inicial de 'tema', o
que usualmente significa apresenla-lo como informagao ja 'dada'
ou conhecida; a passiva tambem muda o agente, se nao o omite,
para a posicao proeminente no final da oragao oude em geral eu-
contramos a informagao nova. Por exemplo. em "a assistencia
pre-natal sen! fornecida por seu hospital local ou por seu clfnico
geral", a 'assistencia pre-natal' e uma iiiformacao dada - e o tema
do extrato inteiro -, e a informagao nova e quern a fornece, com o
agente (de fato duas alternativas) na posigao de informagao nova.
Veja mais sobre 'tema' adiante.

A nominalizagao divide com a voz passiva a possibilidade de
omitir o agente e a variedade de motivagoes para faze-lo. As duas
trabalham na mesma diregao em "um exame fisico completo sera
entao realizado": como observei anleriormente. a combinagao da
passiva sem agente e da modalidade categorica de futuro reforga
a voz medico-cientifica no livreto, conslruindo o sentido de mu-
Iheres sujeitas a procedimentos anonimos e invariaveis, e a nomi-
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nalizagao ("um exame fisico completo") - sem um agente identifi-
cado — fortalece isso. As nominalizagoes podem tambem envolver
a omissao de outros participantes alem dos agentes; por exemplo,
tanto o agente como o objeto sao omitidos de 'exames' e 'tesles'
em "isso envolve uma serie de exames e lestes durante todo o cur-
so da sua gravidez".

A nominalizagao transforma processes e atividades em esta-
dos e objetos, e agoes concretas em abstratas. Por exemplo, uma
coisa e se referir a processos concretes na gravidez que podem nao
estar se desenvolvendo normalmente; outra e se referir a estes
identificando-os como "quaisquer anormalidades que possam estar
presentes", o que cria uma nova cutegoria de entidades abstratas.
A criagao de novas entidades e uma caracteristica da nominaliza-
gao que tem consicieravel importancia cultural e ideologica. Por
exemplo, um auuncio de cirurgia cosmetica tem o titulo "Boa apa-
rencia pode durar a vida inteira!"; 'boa aparencia' e uma nominali-
zagao (de processos relacionais concretes, tal como "voce tem boa
aparencia!") que trausforma uma condigao local e temporaria num
estado inerente ou numa propriedade, a qual pode entao tornar-
se ela propria o foco da atengao cultural e da manipulagao (a boa
aparencia pode, por exemplo, ser cultivada, realgada, cuidada; dela
se diz que traz as pessoas boa sorte. torna-as felizes, ou Hies causa
problemas). Conseqiientemente, pode-se encontrar nominalizacoes
em si desempenhando o papel de objetos e mesmo de agentes de
processos. (Para uma discussao maior das propriedades da nomi-
nalizagao, ver Kress e Hodge. 1979: Capi'tulo 2.)

Ja me referi a 'tema' ao discutir as motivagoes para escolher
oragoes passivas. 0 tema e a parte inicial da oragao, e a parte final
referida algumas vezes como 'rema' (Quirk el ai, 1972: 945-955;
Halliday. 1985, Capi'tulo 3). Analisar as oragoes nesses termos signi-
fica examinar suas fungoes textuais (ver, no Capi'tulo 3, o item
"Discurso como texto") e como elas estruturam a 'informacao'
num sentido geral. O tema e o ponto de partida do(a) produtor(a)
do texto numa oragao e geralmente corresponde ao que pode ser
considerade (o que nao significa que realmente seja) 'informagao
dada', isto e, informagao ja conhecida ou estabelecida para os pro-
dutores e interpretes do texto.
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Examinar o que tende a ser selecionado como tema em diferentes
tipos de texto pode jogar luz sobre os pressupostos de senso co-
mum a respeito da ordem social e das estrategias retoricas. Vamos
considerar, primeiro, os pressupostos de senso comum. A escoiha
'nao marcada' do tema numa oragao declarativa (uma afirmativa) e
o sujeito da oragao; essa e a escoiha feita se nao ha razao especial
para escolher alguma outra coisa. Na subsegao do extrato de O fivro
do bebe intitulada "Exame", por exemplo, temos uma seqiiencia de
temas (uma 'estrutura tematica') nas principals oragoes dos pen'odos,
o que mostra a agenda com a qual o corpo medico esta trabalhando
('sua altura', 'urn exame fisico complete', 'um exame vagina!',
'um esfregago cervical'), e indica pressupostos de senso comum
sobre retinas do exame. A primeira oragao do segundo paragrafo,
com o tema 'o proposito desse exame'. e bem diferente e mostra outro
aspecto do potencial do tema: a existencia de constmcpes gramaticais
que permitera que elementos particulares sejam 'tematizados'. Nesse
caso, e a propria explicagao que e tematizada.

As escolhas marcadas do tema sao freqiientemente interessantes
pelo que elas mostram nao apenas sobre os pressupostos de senso
comum, mas tambem sobre as estrategias retoricas. Um exemplo e
o segundo perfodo do extrato de O livro do bebe. comegando por
"Inevitavelmente, portanto, isso envolve...". 'Inevitavelmente' e
'portanto' sao adjuntos (Quirk e1 al, 1972: 420-506), funcionando
como temas marcados. Fazer dos elementos temas marcados e uma
forma de po-los em primeiro piano, e o que e posto em primeiro
piano aqui e a racionalidade da assistencia pre-natal; como iudi-
quei na ultima segao, essa e uma preocupagao que tambem da o
sentido de coesao no extrato. Um caso bem diferente e o segundo
periodo da subsegao intitulada "A primeira visita". O tema aqui e
'ocasionalmente'. e sua colocagao em primeiro piano e uma ilus-
tragao de uma preocupagao fundamental na assistencia pre-natal
em antecipar e acalmar temores que se apresentam freqiientemente
de forma paternalista.

Resumindo, entao, sempre vale a pena observar o que e posto
inicialmente nas oragoes e nos periodos, porque isso pode jogar luz
sobre pressupostos e estralegias que nao sao tornados explicitos.
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Concluo esta segao com uma analise de um exemplo breve
que mostra como a selegao de tipos de processo, nominalizagao e
tema interagem nos textos. O texto segninte foi extraido de um
anuncio do Forum Nuclear Britanico:

Podemos Seriamente
Atender nossas Demandas

de Energia sem a
Energia Nuclear?

oconsume de energia em lodo
o munilo cresceu vinte vezes
clesde 1850. Ha uma pers-
pecliva de que a demanda

de energia nas micoes indus-
(riiiis poderia mesmo Iripiicar
nos proximos Irinla anos.

(The Guardian, 14 de agosto de 1990)

A primeira oragao (a manchete) pode ser considerada como
uma metafora gramatical: e transitiva e parece uma oragao de agao
dirigida ('nos' como agente, "nossas demandas de energia" como
objeto), mas pode ser considerada como uma construgao melatori-
ca de, por exemplo, "podemos produzir seriamente tanta energia
como queremos usar sem a energia nuclear?". Na versao metafori-
ca, temos uma nominalizagao ("nossas demandas de energia")
como objeto, o que trata como uma entidade pressuposta o que se-
ria uma assergao questionavel (como "nos continuamos a querer
mais energia"). Enquanto a assercao esta aberla ao debate, a pres-
suposigao nao. Coisas semelhantes acontecem nos dois periodos
seguintes, exceto que aqui as entidades pressupostas sao tambem
temas ('o consumo de energia em todo o mundo', *a demanda de
energia nas nagSes industriais' - a ultima e tema da oragao subor-
dinada iutroduzida por 'de que'), o que reforga sua posigao de 'in-
formagao dada', informagao que pode ser tomada como tacita.
Assim, a metafora gramatical, a nominalizagao e o tema conspiram
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para por em segundo piano a questao principal que e se realmente
necessitamos de tanta energia.

Significado das palavras

, """ Como produtores ou interpretes de textos, somos sempre con-
fronlados com o que Raymond Williams chama 'grupos' de pala-
vras e significados (Williams, 1976: 19), ao contrario de palavras e
significados isolados, embora algumas vezes seja util para propo-
sitos analiticos focalizar uma unica palavra, como fago a seguir.
A relagao das palavras com os significados e de muitos-para-um e
nao de um-para-um, em ambas as diregoes: as palavras tern tipica-
mente varies significados, e estes sao 'lexicalizados' tipicamente
de varias maneiras (embora isso seja um tanto enganoso, porque
lexicalizagoes diferentes mudam o sentido: ver a proxima segao).
Isso signifies que como produtores estamos diante de escolhas
sobre como usar uma palavra e como expressar um significado por
meio de palavras, e como interpretes sempre nos confrontamos
com decisoes sobre como interpretar as escolhas que os produtores
fizeram (que valores atribuir a elas). Essas escolhas e decisoes nao
sao de natureza puramente individual: os significados das palavras
e a lexicalizagao de significados sao questoes que sao variaveis
socialmente e socialmente contestadas, e facetas de processes so-

-.ciais e culturais mais amplos.
Focalizarei aqui os significados das palavras e nao a lexicali-

zagao de significados, mas farei o contrario nas duas segoes seguintes.
Como Williams aponta, ha certas palavras-chave culturalmente em
destaque que merecem ser focalizadas na pesquisa social; quero
discutir um exemplo atual. a palavra 'empreendimento'. Usarei o
termo significado-potencial para a gama de significados convencio-
nalmente associados coin a palavra, que um dicionario tentara
representar. Os dicionarios comumente estabelecem verbetes para
as palavras de ta! forma que implicam a seguinte concepgao de
significado: (i) o significado potencial e estavel; (ii) o significado
potencial e universal, no sentido de ser comum a todos os mem-
bros de uma comunidade de fala; (iii) os significados no interior
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do significado potencial de uma palavra sao descontinuos. isto e
clar,amente demarcados entre si; e (iv) os significados no interior
do significado potencial de uma palavra estao numa relacao de
complementaridade (ou, ou um com o outro), e sao mutuamente
exclusivos.

Embora (i) e (iv) funcionem muito bem em alguns casos, eles
sao muito ilusorios em outros casos, especialmente onde palavras e
significados estao envolvidos em processes de contestagao e mu-
danga social e cultural. Nesses casos, a relagao palavni-significado
pode mudar rapidamente, e assim muitos significados potenciais
sao instaveis, e isso pode envolver disputa entre atribuigoes con-
flitantes de significados e significados potenciais das palavras.
(Como Pecheux argumentou - ver, no Capitulo 1, o item "Pecheux" -
a variagao semantica e uma faceta e um fator de conflito ideologico.)
Alem disso, a mudanga e a contestagao de significados resultam
em mudangas na forga e na clareza dos Hmites entre significados
no interior do significado potencial da palavra, e, de fa(o, a con-

\ testagao pode girar em toruo desses limites. Ela pode girar tambem
em torno da natureza da relagao entre significados no interior do

; significado potencial da palavra, em torno do tipo de relagao, se de
\complementaridade ou se, ao contrario, hierarquica, e, nesse caso,
em torno de relagoes especificas de dominagao e subordinagao
entre significados. Ilustrarei algumas dessas possibilidades adiaute.

A evidencia para esses modelos alternatives de significado
potencial vein dos textos. O modelo do 'dicionario' se harmoniza
com textos que sao produzidos e interpretados com uma orientagao
normativa para o significado potencial, que trata este como um
codigo a seguir ou de onde selecionar. Artigos e ensaios escritos
por alunos de ciencias podem ser bons exemplos. O modelo alter-
native que seguem encontra apoio em textos com uma orientacao
criativa para o significado potencial que trata este como um recur-
so exploravel e em mutagao, como no exemplo a seguir. Os textos
criativos sao caracterizados por ambigiiidades e ambivalencias
de significado e pelo jogo retorico com os significados potenciais
das palavras. Os textos criativos usam necessariamente os signifi-
cados potenciais como recursos, mas eles contribuem para deses-
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truturar e reestrutura-los, incluindo a mudanga de limites e de
relagoes entre significados.

Examinarei agora como a palavra 'empreendimento' e usada
nos discursos de Lord Young, ministro de Estado de Industria e
Comercio no governo Thatcher (1985-1988), e uma I'igura-chave
na projegao de uma 'cultura empresarial' (ver Fairclough, 1990a.
para detalhes dos discursos e mais analise). Ja me referi a esse
exemplo no Capitulo 4, para ilustrar as transformagoes intertextuais;
minha preocupa^ao aqui e especificamente com o termo como
exemplo de aspectos do significado da palavra. Ele ilustra como o
significado potencial pode ser ideologica e politicamente investido
no curso da constituigao discursiva de um conceito cultural chave.

As observances seguintes se referem a 'empreendimento' como
um substantivo relacionado a 'massa' ou substantive 'incoutavel',
a especie de substantivo que ocorre apenas na forma singular e sem
artigo indefinido (Quirk et al., 1972: 130). Empreendimento pode ser
usado tambem como um substantivo contavel (por exemplo, um
empreendimento, empreendimentos). De acordo com o Dicionario
de Oxford, empreendimento como um substantivo incontave-1 tern
tres sentidos, aos quais me refiro como senlidos 'de atividade', 'de
qualidade' e 'de negocio':

1. atividade; "envolvimenlo em einpreendimentos arduos, corajo-
sos e importantes";

2. qualidade: "disposicao ou prontidao para envolver-se em em-
preendimentos dificeis, que envolvem risco ou perigo; espfrito
audacioso";

3. negocio: quando modificado por 'privado' ou 'livre'. 'empreendi-
mento privado'.

Refiro-me a esses sentidos coletivamente como o significado
potencial de empreendimento. Existe tambem um contraste, no
caso do sentido de qualidade, enlre qualiclades especificamente
ligadas a atividade de negocios (por exemplo, a habilidade de ex-
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plorar uma oportunidade de mercado) e qualidades pessoais mais
gerais (por exemplo, o desejo de correr riscos).

Nos discursos de Young, empreendimento no seu sentido de
negocio e usado geralmenle sem os modificadores 'privado' ou
'livre'. Isso aumenta a ambiValencia potencial de empreendimento:
em principle, qualquer ocorrencia da palavra esla aberta a ser
interpretada em qualquer um dos tres sentidos, ou em qualquer
combinac.ao destes. No entanto, embora muitas ocorrencias de em-
preendimento sejam de fato ambivalentes e envolvam alguma
combinagao dos tres sentidos, a ambivalencia potencial e reduzida
pelo contexlo, incluiudo o contexto verbal mais ou menos imediato
no qual a palavra ocorre. O contexto verbal tein duas especies de
efeito. Primeiro, pode eliminar um ou mais sentidos. Segundo,
pode conferir destaque relativo a um dos sentidos sem eliminar os
outros. Os exemplos serao dados a seguir.

O significado potencial de empreendimento, e sua potenciali-
dade para a ambivalencia, constitui um recurso que e explorado
estrategicamente nos discursos de Young. Discursos diferentes dao
destaque a diferentes sentidos, nao pela promogao de um sentido
com a exclusao dos outros, mas pelo estabelecimento de configu-
ragdes particulares de significados, hierarquias particulares de re-
lagoes de saliencia entre os sentidos de empreendimento, o que se
pode considerar adequado a objetivos estrategjcos maiores, contri-
buindo para a reavaliagao de um setor de negocios privados um
tanto desacreditado, por meio da associac.ao de empreendimento
privado com qualidades culturalmente valorizadas de 'espfrito em-
preendedor'. Este e um exercfcio de interdiscursividade estrategica,
na medida em que elementos diferentes do significado potencial da
palavra sao deslacados em tipos diferentes de discurso.

Aqui esta um exemplo de um discurso pronunciado em marcp
de 1985: "A larefa do governo (e) produzir um clima no qual a
prosperidade e criada pelo empreendimento". Isso ocorre imedia-
tamente apos um paragrafo que se refere a negocio privado, o que
torna saliente o sentido de negocio sem, entretanto, excluir os
outros sentidos: poder-se-ia substituir empreendimento por qualquer
das expressoes 'empreendimento privado', 'atividade empresarial',
'individuos empreendedores', sem tornar a frase semanlicamente
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incongruente no seu contexto verbal. Em outros casos do mesmo
discurso, as reJagoes de saliencia sao estabelecidas mediante outros
aspectos do contexto verbal - por exemplo, a ligagao de empreen-
dimento com outras expressoes: "empreendimento tie negocios e a
tarefa de criacao de riqueza" destaca o sentido de negocio, en-
quanto "iniciativa individual e empreendimento" destaca o sentido
de qualidade, embora o contexto verbal precedente ponha esse
sentido no final da escala das 'qualidades cle negocio'.

Um segundo discurso, pronunciado em julho de 1985, dirige-se
aos empreendedores, e seu loco se reflet e na forma como os senti-
dos de empreendimento sao hierarquizados, com o sentido de qua-
lidade tornando-se inais saliente. Esse destaque relative e marcado
sintaticamenle em alguns casos por meio da ligagao de empreen-
dimento com expressoes que isolam o sentido de qualidade: "peri-
goso para o empreendimento e o instinto para negocios dos
iudividuos", "encorajar os empreendimentos e encorajar os indivf-
duos empreendedores". Mas e a parte da escala relacionada as
qualidades de negocio que e mais proeminente, de forma que,
como no primeiro discurso, a estruturagao dos sentidos de empreen-
dimento e dominada pelo sentido de uegocio.

Um terceiro discurso foi pronunciado em novembro de 1987.
O que merece destaque nesse discurso e o iiumero de exemplos em
que o contexto verbal reduz a ambivalencia e impoe o sentido de
qualidade; "aumentaram as-habilidades e o espirito empreendeclor
dos individuos". "reconhecer o profissionalismo e o empreendi-
mento dos seus gerentes", "usar os talentos e o senso para empre-
endimento do povo". Em cada caso, o sentido de qualidade e
imposto pela palavra empreendimento, coordenada com um subs-
tantivo que significa qualidades pessoais, e modificada por sin-
tagmas preposicionais ('dos individuos', etc.) que atribuem
empreendimento - como uma qualidade. naluralmente - a (calego-
rias de) pessoas. Alem disso, as qualidades referidas estao mais
direcionadas a parte da escala sobre as qualidades pessoais gerais
do que nos dois discursos anteriores. No entanto, isso e somente
uma mudanca relativa na saliencia: uma proporgao significative de
exemplos permanece ambivalente entre os tres sentidos, e em
alguns casos o contexto verbal ainda destaca o senlido de negocio
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(por exemplo, "Todo o clima para criacao de riquezas e empreen-
dimento mudou").

0 movimento subjacente nos discursos caminha na direc,ao de
uma reestruturagao do significado potencial de empreendimento
que eleva o sentido de qualidade e a parte da escala de qualidade
sobre qualidades pessoais gerais. Esse movimenlo em si e parte da
evolugao da estrategia empresarial dos Conservadores durante os
primeiros dez anos do goveruo Thatcher. Na primeira parte desse
perfodo, o pressuposto era que uma cultura empresarial poderia ser
criada priucipalmente por meio de medidas economicas (tais como
privatizagao. relaxamento de regulamentos que afetam a industria,
redugao de impostos) e medidas polfticas (lal como a reclugao do
stains das autoridades locais sobre a habitagao e a educacfio supe-
rior). Aproximadamente na metade dos anos 1980, os ministros do
governo comegaram a pensar que o que era necessario era um
conjunto de mudangas na "cultura e na psicologia" (nas palavras
de Nigel Lawson). Eles comegaram a projetar - por exemplo, me-
diante iniciativas do Ministerio de Industria e Comercio e mediante
elementos de empreendimento na educagao e no treinamento -
modelos para a atividade empresarial e para o 'eu' empresarial
que ainda estavam fundamentalmente ligados aos negocios, mas
que destacavam conjuntos de qualidades empresariais (ver Morris,
1990, para uma analise detalhada dessas mudangas). A constante
mudanga de enfase dentro da orientagao para os negocios se reflete
tambera na mescla heterogenea de sentidos para ernpreendimento a
que aludi anteriormente ao falar sobre o terceiro discurso.

Ha uma homologia entre a reestruturagao estrategica de Young
do significado potencial de empreendimenlo e a reestruturagao das
ordens de discurso que discuti no Capftulo 3 (item "Hegemonia")
em termos de um modelo hegemonico. E o sucesso em obter acei-
tagao para significados particulares de palavras, e para uma estru-
turagao particular do seu significado potencial, e sem diivida
interpretavel como uma forma c!e adquirir hegemonia. Podemos
assim chamar o modelo que descrevi no comego desta segao de
modelo hegemonico de significado de palavras. E um modelo que
pode ser usado nao apenas para analisar discursos polfticos, mas
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tambem para investigar o significado de palavras na educagao, na
publicidade, e assim por diante.

de palavras

Nesta secao, passo ao segundo aspecto da natureza de 'muitos-
para-um' da relacao palavra-significado: a muUiplicidade de meios
de 'expressar com novas palavras' um significado ou, para usar o
termo em ingles, wording (sobre wording., ver Mey, 1985: 166-168;
sobre 'lexicalizacao', ver Halliday, 1978: 164-182). Como sugeri
anteriormente (ver, no Capftulo 3, o item "Discurso como texto"),
a perspectiva de estudo do vocabulario que focaliza a criagao de
palavras contrasta com a visao de vocabulario que tern por base o
dicionario. Os dicionarios fazem parte do aparalo de padronizagao
e codificagao de Ifnguas (Leith, 1983) e sao sempre mais ou menos
comprometidos com uma visao unitaria da lingua de uma comuni-
dade e de sen vocabulario, que e, implicitamente, se nao explici-
tamente, uormativa: por isso, os dicionarios tendem a apresentar as
palavras dominantes e os significados das palavras como unices.

Falar de "uma multiplicidade de meios de expressar um signi-
ficado", no entanto, conduz ao entendimenlo equivocado de que os
significados sao atribuidos antes de serem postos em palavras de
varias maneiras, e de que eles sao estaveis em varias palavras.
Seria mais produtivo dizer que ha sempre formas alternativas de
significar (Kristeva, 1986b) - de atribuir sentido a - domfnios par-
ticulares de experiencia, o que implica 'interpretar' de uma forma
particular, de uma perspectiva teorica, cultural ou ideologica parti-
cular. Perspectivas diferentes sobre os domfnios da experiencia
implicam formas diferentes de expressar essas experiencias; e nes-
ses termos que devemos considerar lexicalizacoes alternativas, tais
como as palavras como influxo ou enchente usadas para expressar
imigracao de forma oposta a 'busca' de uma vida nova. No senti-
do real, enlao, quando se troca a palavra tambem se troca o signifi-
cado (mas lembre de minhas reservas, Capitulo 3. item "Discurso",
sobre a enfase exagerada no processo ativo da siguificacao/constituicao
da realidade de uma maneira que ignora a existencia, e a resistencia,
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da realidade como um domi'nio pre-constituido de 'objetos' refe-
ridos no discurso).

Novas palavras geram novos 'itens lexicais' (Halliday, 1966),
um termo (ecnico que e usado algumas vezes de preferencia a pa-
lavras, porque esse ultimo termo e usado para tantos propositos
diferentes, e porque item lexical captura a ideia de expressoes
que alcancaram um grau de fixidez e estabilidade. Um tipo de lexi-
calizacao que torna esse processo particularmente claro e a lexica-
lizacao que envolve o processo de nominalizagao. Por exemplo, a
lexicalizacao de (1) a seguir tornou-se consolidada em um novo
item lexical, 'despertar da consciencia', em (2):

1. Eles realizaram encontros para encorajar as pessoas a se torna-
rem mais conscientes de suas vidas.

2. Eles realizaram sessoes de despertar da consciencia.

A criagao de ilens lexicais permite conceber as perspectivas
particulares dos dominios da experiencia segundo uma visao teorica,
cientifica, cultural ou ideologica mais abrangente. Em casos como
esse, ela gera novas categorias cultunilmente iniportantes. Os efeitos
podem ser bem mais paroquiais. Um anuncio de uma clinica de
cirurgia cosmetics contain alguns itens lexicais (tais como 'remo-
cao de olheiras', 'afinamento do nariz', 'melhoria de rugas' e 'cor-
regao de orelhas de abano'), que sao ideologicamente signifjcantes
ao atribuir a cirurgia cosmetica um vocabulario cienlffico, e pelo
menos a aparencia de operar dentro de um dommio complexo; seu
significado implicito e, portanto, o status prestigiado de uma tera-
pia com base cientifica.

A multiplicidade de palavras pode ser considerada proveito-
samente como um aspecto de intertextualidade. Nomear urn dornf-
nio da experieucia e equivalente a, no nivel do vocabulario,
constttuir uma configuracao particular de elementos intertextnais
na produgao de um texto. As diferencas no vocabulario de O livro
do bebe e O livro da gravidez ilustram isso, como as explicates
para a necessidade de esfregago cervical: "para excluir qualquer
mudanga pre-cancen'gena" (O livro do bebe), "para detectar mu-
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dancas iniciais iia cervice que possam mais tarde coiiduzir ao can-
cer" (O fivro da gravidez). Tanto 'pre-cancerigena' como 'excluir.
do jeito como sao usados aqui, pertencem ao discurso medico, en-
quanto "mudangas ... que poderiam mais tarde conduzir ao cancer"
pertence ao discurso conversacional da vida colidiana. Essas dife-
rencas de vocabulario sao parte das diferencas na inlertextualidade dos
dois livretos. Comenlarios semelhantes se aplicam a reportagens. No
Exemplo 1 do Capitulo 4 (item "Reportagem de jornal"): a rraducjio
no jornal britanico The Swi de 'traficantes' (de drogas) em 'passa-
dores' e 'camelos' e uma dimensao de Lima configura^ao intertex-
tual que esta centrada na simulagao de uma Hnguagem da vida
colidiana feita por esse jornal.3

Um outro exemplo vern de um artigo intitulado "O 'Estresse'
e o hojnem de negocios: evite o 'estresse' para o sucesso da saude"
(Looker e Gregson, 1989), que ecoa a ideia corrente em gerencia-
mento de que a chave para o sucesso nos negocios contemporaneos
sao a qualidade e o comprometimento da forc,a de trabalho (as pes-
soas como "recursos humanos", de acordo com o artigo).

INVISTA EM GERENCIAMENTO DE ESTRESSE

O gerenciamenlo do estresse faci l i ta o uso de h;ibilidades pes-
soais, o que, por sua vez, melhora o dcscmpenho no trabalho e
leva a um funcionamento e gerenciamento eficazes de qualquer
organizacao. Um pequcno investimento em cursos c programas
de gerenciamento de estresse pode ter um impacto decisivo na
lucratividadc de uma organizagao. Nao Iia duvida de que os
maiores trunfos de uma organizacao sao seus empregados. e sao
a saude e o dcscmpenho deles que aparecem no balance geral
no fim do dia. Assim, para ter saude e sucesso, evite o estresse.

Um aspecto impressionante da configuracao intertextual aqui
e a mescla de generos discursivos: o genero do artigo academico
e o genero da publicidade (este ultimo representado pelo slogan
rimado no final do texto). Mas minha preocupacao principal e com
a configura^ao de discursos no exemplo (ver Capitulo 4, item "In-
terdiscursividade"). Primeiro, ha um discurso de contabilidade,

O The Sim (O So!) e um tablokle popular britanico. (N. da T.)
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representado por palavras como 'trunfos' e 'recursos' para se
referir a empregados. Segundo, ha uma extensao de um discur-
so de gerenciamento organizacional do dominio das organiza-
§6es para o dominio da pessoa, na expressao 'gerenciamenlo do
estresse'. Em terceiro lugar, ha um discurso de gerenciamento de
pessoal, ele proprio incorporando a aplicacao de um discurso tec-
nologico aos seres humanos (classificando as pessoas em termos
de seu 'desempenho'), o que amplia o conceito de habilidade de
seu uso mais tradicional de capacidade para o trabalho manual para
capacidade nao-manual mas tradicionalmenle 'privada' ('habilidades
pessoais').

Esse exemplo ilustra uma mudanga importante que esta ocor-
rendo nos locais de trabalho. uma mudanga ligada aos avancos
tecnologicos e a novos estilos de gerenciamento. As caracterfsticas
pessoais dos empregados, que ate bem pouco tempo eram conside-
radas privadas e fora do alcance legitimo de interven9ao dos em-
pregadores, sao agora redefinidas como passfveis de interveii^ao.
Assim. os problemas de estresse dos empregados se tornam
uma preocupagao legitima dos chefes de pessoal. Exemplos desse
tipo sao indicatives de tentativas de criagao de um novo discurso
de local de trabalho ligado a lais preocupacoes. recorreudo a uma
gama de discursos que mais tradicionalmente pertencem ao local
de trabalho (como o da contabilidade, do gerenciamento organiza-
cional, da tecnologia e do gereuciamento de pessoal). Essa confi-
guracao de discursos se reflete em novas lexicalizagoes para os
empregados, sua capacidade e sens probfemas (de saude).

E util comparar as expressoes de domfnios particulares, de
perspectivas particulares em termos da densidade relativa. isto e,
em termos do numero de lexicalizagoes diferentes (incluindo itens
lexicais) que sao geradas, muitas das quais serao quase sinonimos.
Num ensaio importante, Halliday (1978) usa o termo 'superlexica-
lizac,ao' para a densidade de expressoes de um dominio; usarei o
termo 'superexpressao' (ovenvording). 'Superexpressao' e um si-
nal de 'preocupagao intensa' apontando para as 'peculiaridades na
ideologia' do grupo responsavel por ela (Fowler er al., 1979: 210). TJm
exemplo e o conjunto de palavras usadas para se referir a capaci-
dade de Hnguagem no Relatorio Kingman de 1988, sobre o ensino
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de ingles nas escolas britanicas (Departaraento de Educagao e Cien-
cia, 1988). As novas lexicalizagoes incluem: 'competeucia', 'efica-
cia', 'domfnio', 'facilidade', 'especialidade' e 'habilidade'. Essa
superexpressao parece estar ligada a uma preocupagao no relatorio
com a projegao (ideologica) de uma visao de linguagem como urn
conjunto de habilidades tecnicas determinadas que podem ser en-
sinadas e adquiridas de uma forma modular. E uma concepgao de
liuguagem que enfatiza a produgao e a interprelac.ao convencional
e adequada de aspectos ideacionais do significado (ver Fairclough
e Ivanic, 1989).

Alem da superexpressao, Halliday (1978) distingue 'reexpressao'
(on relexicalizacfio, nos termos dele), isto e, a geragao de novas
palavras que sao estabelecidas como alternativas as existentes, ou
oposigoes a elas. O teimo 'reexpressao' (rewording} e um rotulo
util para o carater intertextual e dialogico do processo de criagao
de novas palavras. Edelman (1974) acentua a perspectiva que e
subjacente as lexicalizagoes convencionais das praticas de Irata-
mento psiquiatrico, ao reexpressa-las de uma forma oposta e hostil.
O texto sobre gerenciamenlo do estresse anteriormente citado en-
voi veu a relexicalizagao dos empregados e de sua capacidade e
problemas para incorpora-los a esfera de gerenciamenlo de pessoal.
No exemplo seguinte, a reexpressao pode ser considerada como
parte da marquetizacao da educac,ao:

O produlo de preparagao vocacional e em geral um programa.
Scu planejamento e sua irnplemenlac,ao sao, portanto, paries
centrals do processo de marketing e devem comecar pelas
necessidades dos fregueses e dos clientes potencies e pelos he-
neffcios que elcs estao buscando (Unidade de Educacao Conti-
nuada, 1987: 51).

Aqui, a reexpressao caminna junto com a reeslruturac.ao se-
mantica que discuti na segao anterior. Note como 'planejamento'
esta subordinado explicitamente a 'marketing' no seguiido periodo,
que e parte de um processo que resume o conceito de 'piano de
curso' num seutido comercial mais abrangente da palavra 'piano'.
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Metafora

A metafora tern sido considerada tradicionalmente como um
aspeclo da linguagem literaria, especialmente da poesia, com pou-
ca relevancia para outros tipos de linguagem. Trabalhos recentes
sobre melaforas tern sugerido fortemente que isso nao e verdade
(ver Lakoff e Johnson, 1980). As metaforas penetram em todos os
tipos de linguagem e em todos os tipos de discurso, mesmo nos
casos menos promissores, como o discurso cientifico e tecnico.
Alem disso, as metaforas nao sao apenas adornos estilfsticos su-
perficiais do discurso. Quando nos significamos coisas por meio
de uma metafora e nao de outra, estamos construindo nossa reali-
dade de uma maneira e nao de outra. As metaforas estruturam o
modo como pensamos e o modo como agimos, e nossos sistemas
de conhecimenlo e crenga, de uma forma penetrante e fundamental.

Um dos marcos definidores no interior e alem das praticas
discursivas e a forma como um dominio particular da experiencia e
metaforizado. Por exemplo, alguns trabalhadores da educagao su-
perior resistem fortemente a metaforas de bens de consume (tal
como, "os cursos tern de ser empacotados em modulos que nossos
consumidores desejam comprar"). E um aspecto da mudauga dis-
cursiva com implicates culturais e sociais signiftcativas e a mu-
danca na metaforizagao da realidade. Para continuar no exemplo, a
constituigao metaforica da educagao e de outros servigos como
mercados e um elemento potente na transformagao nao apenas do
discurso, mas tambem do pensamento e da pnitica nessas esferas
(ver a seguir).

Algumas metaforas sao tao profundamente naturalizadas no
interior de uma cultura particular que as pessoas nao apenas dei-
xam de percebe-las na maior parte do tempo, como consideram
extremamente diffcil escapar delas no seu discurso, pensamento ou
agao, mesmo quando se chama sua atenc.ao para isso. Lakoff e
Johnson discutem a conslrugao metaforica de uma discussao como
uma guerra (refletida, por exemplo, em "suas afirmagoes sao inde-
fensaveis", "ele atacou cada ponto fraco no meu argumento", "suas
criticas foram direto ao alvo" e "eu demoli seu argumento"). Eles
destacam que isso nao e apenas uma questao superficial de lexica-

I
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lizac.ao: "Muitas coisas quefazemos ao discutir sao parcialmente
eslruturadas pelo conceito de guerra" (1980: 4). Assim, a militari-
zac,ao do discurso e tambem a mililarizacao do pensamento e da
pratica social (Chilton, 1988), lanto como a marketizagao do dis-
curso na educagao referida anteriormente e tambem a marketizac.ao
do pensamento e da pratica.

O exemplo seguinte da militarizagao do discurso ilustra muito
bem a eficacia das metaforas na estruturacjio da realidade de uraa
forma particular. O exemplo e retirado de um estudo sobre as Eleicoes
Gerais Brilanicas de 1987, indicando mais especificamente como a
questao da defesa foi tratada pela mfdia (Carton, Montgomery e Tolson,
1988; Montgomery, 1990). Os autores observam que ha uma 'con-
gruencia' entre a questao da defesa em si e a forma como a mfdia a
representou na campanha: a metafora dominante para a propria
campanba e a da guerra. Os exemplos seguintes da cobertura peia te-
levisao e pela imprensa ilustram esse ponto (os italicos sao meus):

1. A defesa foi o item central do sen ataque ao Partido Trabalhista
e a Neil Kinnock (BBC 1, 26 de maio).

2. Hqje a noite, no sul de Gales, comegou o conlra-ataque de
Thatcher (BBC 1, 26 de maio).

3. O ataque da sra. Thatcher foi parte de wna ofensiva em duas
frentes dos Conservadores para parar os Trabalhistas (BBC 2,
26 de maio).

4. O Partido Trabalhista monioit nnia firme acao de retaguarda
ontem (Financial Times, 27 de maio).

5. O movimento de piuga dos Conservadores e da AHan^a contra
os Trabalhistas incluiu um assallo amargo por David Owen (In-
dependent, 26 de maio) .

A questao da defesa forneceu a midia uma metafora militar
pronta. Um efeito pratico que ela teve, segundo os autores desta-
cam, foi ter tornado extremamenfe diffcil para o Partido Traba-

Discurso e mudanca social 243

lliisla ou qualqiier outro partido promover por meio da midia uma
politica de defesa que nao fosse baseada numa crua visao de con-
frontayao das relagdes internacionais (apresentada em termos de
'enfrentar os valentoes', 'deter', e assim por diante; veja a seguir).

Alern disso, as campanhas eleitorais nao sao conduzidas na
verdade como confronlagoes ou discussoes diretas, face a face:
essa e apenas a forma como a midia as constroi. A midia, pela
maneira como seleciona, ordena e representa as informagoes.
reduz a complexidade e a confusao de uma campanha a uma
discussao ou a um combate com partes fixas, ataque seguido por
contra-ataque. Isso 6 entao retratado como uma realidade que a
midia simplesmenle reflete, disfargando assim os efeitos conslmti-
vos que a midia, ela propria, exerce sobre a realidade. Uma outra
conseqiiencia pr<itica e que a cobertura da midia em si mesma
passa a ser moldada pela meialbra: nos podemos, por exemplo,
encontrar um padrao de alternancia. dia a dia, entre os 'ataques' de
um partido e os 'contra-ataques' de outro. E os partidos polilicos
adaptam suas campanhas para adequa-las a 'realidade' de sua
retrala^ao na midia. Se a oposic,ao e retratada como tendo reali-
zado uma grande 'ofensiva' num dia, um partido precisa produzir
fatos nas entrevistas coletivas e nos discursos que sens assessores
de midia considerem que possam ser prontamente convertidos em
um 'contra-ataque7. Em suma, a metafora tern efeitos sobre a
cobertura da campanha e sobre a campanha em si.

Carton, Montgomery e Tolson (1988) tambem destacam a
potencia ideologica dos 'roteiros' na cobertura do assunto 'defesa'
nas eleigoes de 1987. Eles usam o termo 'roteiro' como outros tem
usado o termo 'narrativa', para cenarios estereotipados e para as
seqiiencias de eventos associados com eles, que fazem parle do
senso comum profundamente incorporado a uma cultura. Muitos
'roteiros' tem base metaforica. Por exemplo, Chilton (1988: 64)
discute um folheto do Ministerio da Defesa britanico cujo objetivo
e persuadir o povo da necessidade de aumentar o arsenal nuclear
britanico:
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COMO LIDAR COM UMA
PAZ 1NTIM ID ANTE FOR MEIO DO IMPEDIMENTO - A UNIC A

RESPOSTA A AMEACA DE UM VALENTAO

Muitos de nos ja enfrentaram um valentao em algum eslagio de nossas vidas.
A iiiiica resposta e dizer: "Deixe-me em paz - ou voce se arrependenV. E ter forca
para sustentar as palavras.

0 que Chilton chama de 'roteiro do valentao' ("Os valentoes
sempre alacam vftimas inais fracas: a unica maneira de nao ser
atacado e parecer forte") e usado para metaforizar as relates in-
ternacionais como relates entre individuos e. arquetipicamente,
como relagoes entre meninos em idade escolar. Garton, Montgomery e
Tolson (1988) mostram que esse e outros roteiros prepararam o
terreno para que uma declarac.ao-chave sobre a defesa, feita por
Neil Kinnock, o lider dos Trabalhistas, fosse transformada e cons-
truidapela mfdia.

As formas pelas quais os acontecimentos que perlurbam o equi-
librio social relative (guerras, epidemias, desastres ecologicos, etc.)
sao metaforizados na mfdia e em outras situa§6es nos permitem uma
boa percepcao dos valores e das preocupac.6es de uma cultura.
Por exemplo, Sontag (1988) investigou a metaforizacao cla doenca
Aids. Ela sugere que a principal metafora associada com a Aids e a
de 'praga'. Como a praga, a Aids tern uma origem alienfgena e esta
associada ao que e estrangeiro: ela geralmente e considerada como
originaria da Africa e tern uma aura racista que se aliment a de as-
sociagoes estereotipadas de pessoas negras com 'licenciosidade
sexual e animalesca'. A metafora da praga tambem se liga a uma
metafora militar: a Aids como uma 'invasao', e mais especifica-
mente como uma invasao da Europa e da America pelo Terceiro
Mundo. Como a praga, a Aids e construida como um 'julgamento
da sociedade' por sua lassidao moral, e a expansao da Aids e usada
politicamente e homofobicamente para frear a 'sociedade permis-
siva'. A metafora, no entanto, tem aspectos coutraditorios e pro-
biematicos: ninguera esta imune a pragas, ou a Aids, mas essa
universalidade poe em risco a construc.ao ideologicamente impor-
tante da Aids como uma doenga do 'outro': a doenga 'deles' como
uma ameaga a 'nos'.
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Conclusao

Com isso concluo a discussao das propriedades analiticas dos
textos, analisadas nos capi'tulos 5 e 6. Os topicos que cobri serfxo
reunidos no Capftulo 8, em forma de sumario, como parte das li-
nhas gerais de como fazer analise de discurso. E apropriado lem-
brar os leitores aqui da abordagem (ridimensional para a analise do
discurso que introckizi no Capftulo 3 — analise de discurso como
texto, pratica discursiva e pratica social -, a fim de enfatizar que a
aiialise textual nao e alguma coisa que deva ser feita isoladamente.
E facil tornar-se tao envolvido com a complexidade dos textos que
a analise textual acabe por ser considerada como um fim louvavel
em si mesmo. Existem, mesmo, algumas formas de analise de dis-
curso que tendem a essa diregao, tais como as formas que Bourdieu
tinha em mente quando descreveu a aiialise de discurso como tendo
"recafdo para formas indefensaveis de analise interna" (1988: xvii).
Ao contrario, quero insistir que a analise nao pode consistir sim-
plesmente em descri^ao de textos levada a efeito isoladamente de
sua interpretagao (esses termos foram distinguidos anteriormente,
no Capftulo 3). Por isso, procure! constantemente interprelar os
textos descritos neste e no capftulo anterior. A interpretac.ao e ne-
cessaria em dois niveis. Um nfvel e tentar construir um sentido
para os apectos dos textos, observando-os como elementos da pra-
tica discursiva, em particular como 'tracos' de processos de produ-
gao textual (incluindo a combinagao intertexlual e interdiscursiva
de elementos e de convengoes heterogeneas), e como 'pistas' nos
processos de interpretagao textual. Exuste aqui uma similitude en-
tre minha explica^ao sobre o que o(a) analista faz e o Capftulo 3
(item "Pratica discursiva"), em que discuto como os interpretes de
texto procedem: os analistas tambem necessitam dos recursos que
tem como membros competentes de comunidades, mesmo se eles
usam estes recursos bem mais sistematicamente. O outro nfvel tie
interpretacjio e uma questao cfe tentar-se construir um sentido
dos aspectos dos textos e de nossa interpretagao de como eles
sao produzidos e interpretados, considerando ambos, aspectos e
interprelagao, como encaixados numa pratica social mais ampla.
Em trabalho anterior, distingui esses dois niveis de interpretacao res-
pectivamente como 'interpretacjio' e 'explicagao' (Fairclougli, 1989a:
140-141).
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A descrigao nao e tao separada da interprelagao, como se su-
poe freqiientemente. Como um(a) analista (e como um(a) simples
interprete de texlo), sempre se esta interpretando inevilavelmente,
e nao ha fase da analise que seja pura descrigao. Conseqiiente-
mente, nossa analise textual e tbrmada e ganha cor pela interpreta-
gao de sen relacionamento com processes discursivos e com
processos sociais mais amplos. Mesmo produzir uma transcricao
de urn texto falado inevitavelmente implica i'ixar uma interprela-
gao desse texto (ver. no Capitulo 8, o item "Transcrigao"). e a
escolha que se faz do que descrever depende de conclusoes iuter-
pretativas anteriores. Alem disso, o que denominei aspectos anali-
ticos dos textos tern, em muitos casos. uma pesada mescla de
interpretagao. For exemplo, os padroes de colocagao lexical nos
textos que analisei como parte da analise de coesao nao estao
objetivamente 'la' no texto; eles sao, pode-se dizei, 'postos la'
pela maneira como se interpreta um texto. Assim, nao apenas a
descrigao e a interpretagao sao mutuamente necessarias. como elas
tambem se interpenetram.

Existem outras similitudes entre analista e participants. A analise
leva a produgao de textos que sao socialmenle distribuidos e
consumidos como outros textos, e o discurso da analise e, como
qualquer outro discurso, um modo de pratica social: ele esta dialetica-
mente relacionado com estruturas sociais, posicionado em relagao a
lutas hegemonicas e aberto para ser investido ideologica e politi-
camente. Os aualistas nao estao acima da pratica social que anali-
sam; estao dentro dela. Poder-se-ia, portanto, esperar que fossem
tao conscientes quanto possfvel quauto aos recursos a que recor-
rem ao interpretar o discurso e a natureza da pratica social de ana-
Use em si mesma - as estruturas que a condicionam, sua orientagao
para posigoes em luta, os resultados disso e os sens efeitos sobre
lutas e estruturas.

Capftulo 7

Discurso e mudanfa social nas
sociedades contemporaneas*

Em referenda as duas vertentes para mudanga discursiva que
discuti no Capitulo 3, item "Mudanga discursiva", o foco deste
capitulo e antes sobre a mudanga em progresso nas ordens de discurso
do que sobre a mudanga nos eventos discursivos. Identificarei
algumas tendencias abrangentes de mudanga discursiva que afetam
a ordem societaria de discurso e relacionarei essas tendencias as
diregoes mais gerais de mudanga social e cultural. O tipo de mu-
danga a que me referirei tern um carater em parte internacional ou
pelo menos trausnacional, como mostrei na Introdugao. E surpreen-
dente como se tern dado pouca atengao a essas tendencias de mu-
danga nas ordens de discurso; por isso, este capitulo deve ser
considerado como um espago de investigagao de um amplo e lar-
gamente esquecido campo de pesquisa. Discutirei tres tendencias
principais: ^democratizagao', 'comodificagao' e 'tecnologizagao
do discurso'. As duas primeiras referem-se a mudangas efetivas
nas praticas de discurso, enquanto a terceira sugere que a interven-
gao consciente nas praticas discursivas e um fator cada vez mais
importante na produgao de mudanga. Essas tendencias tern causa-
do um impacto notavel sobre a ordem de discurso contemporanea,
embora seu impacto seja desigual e existam conlrastes claros eutre
ordens de discurso locais associadas a instituigoes ou a domfnios
parti culares.

Tradu?:io de Andre R. N. Martins.
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Enfocar tendencies especificas propicia um meio de identifi-
car padroes nos processes complexes e contradilorios da muclanga
discursiva em progresso, mas e um meio altamente abstrato de
olhar a mudanc.a. A sec,ao final do capitulo tenta corrigir isso
de algum modo, ao observar como as tendencias interagem entre
si, e ao considerar como podem figurar nos processes de luta hegemo-
nica sobre a estrutura das ordens de discurso. Apresento interpre-
tacoes diferentes das tendencias em termos de modelos
diferentes de pratica discursiva. argumentando que o modelo he-
gemonico que defendo fornece uma explicate mais satisfatoria do
que um modelo de codigo ou um modelo do tipo 'mosaico' (ou
'negociado').

Democratiza^ao

,./"k Por 'democratizagao' do discurso entendo a retirada de desi-
gualdades e assimetrias dos direitos, das obrigagoes e do prestigio
discursive) e lingiiistico dos grupos de pessoas. Tanto no discurso

C, como de um modo mais geral. a democratizagao tern sido um
parametro importante de mudanca nas ultimas decadas. mas em
ambos os casos o processo tern sido rauito desigual (na Gra-Brelanha,
por exemplo, os falantes de gales tern conquistado direitos muito
maiores do que os falantes de gujarati), e em ambos os casos
existem questoes sobre o quanto as mudanc,as tern sido reais ou
superficiais. Analisarei cinco areas de democratizacao discursiva:
relates entre linguas e dialetos sociais, acesso a tipos de discurso
de prestigio, eliminagao de marcadores explicitos de poder em ti-
pos de discurso institucionais com relagoes desiguais de poder,
uma tendencia a informalidade das linguas, e mudangas nas prati-
cas referentes ao genero na linguagem.

E fato amplamente conhecido que linguas diferentes do ingles,
dialetos sociais distiutos do ingles padrao, lanlo quanto uma varie-
dade de sotaques, tern se tornado mais largamente aceltos, ou tole-
rados, nuraa serie de fundoes publicas desde a Segunda Guerra
Mundial. Nao se trata de proclamar o surgimento de uma Utopia
lingiiistica. Sao conquistas advindas de lutas sociais que encontra-
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ram resistencia e continuam a provoca-la. Alem disso, sao desi-
guais: a maior parte das minorias em desvantagem - como as varias
comunidades asiaticas na Gra-Bretanha - esta sujeita a in just i-
gas em razao do racismo nesse aspecto, como em outros. No
entanto, a democratizagao tern sido uma forga real nesse sentklo, e,
raesmo que o debate continue em torno de casos em que a desi-
gualdade e a intolerancia aiuda sao notorias, o nfvel e a percepyao
do debate ja indicam que tais questoes estao de fato na agenda. Um
exemplo freqiientemente cilado e a transmissao de radio e TV em
que as pessoas com dialetos nao-padrao e sotaques regionais tem
tide acesso sem precedeutes. ainda que dentro de Hmites bastante
estreitos. Por exemplo, o ingles padrao e a proniincia prestigiada
sao aiuda a norma para apreseutadores nacionais. e apesar de se
encontrarem pessoas com outros sotaques lendo, por exemplo, no-
ticias regionais nas redes nacionais de TV e radio, nao se encon-
tram pessoas com sotaques da classe trabalhadora. Esses sotaques
ocorrem, mas em programas como competicoes e novel as. De igual
modo, enquanto ha um servico de transmissao extensive a lingua
galesa, as linguas asiaticas e de outras minorias sao apenas super-
ficialmente atendidas. As transmissoes permitem uma medida de
apropriagao de variedades nao-padrao e linguas minoritarias no
dominio publico raesmo que em areas de menor prestigio.

Essas tendencias levantam a questao de saber se a dominacao
do ingles padrao, que caracteriza o periodo moderno (Leith, 1983),
esta agora chegando ao fim. Estamos vivendo uma situagao 'pos-
padrao' (ver Jameson. 1984)? Ha tambem uma dimensao interna-
cional para essa quest ao: enquanto a posicao do ingles como lin-
gua mundial nao oficial tende a se fortalecer, diversas variedades
do ingles, como o ingles indiano e o africano, que tem tido ate aqui
reconhecimento pequeno, estao comegando a figurar numa relagao
mais igual com o ingles britanico e o americano. (Embora isto nao
deva ser superestimado: ainda sao predominantemenle o ingles
britanico e o americano que sao ensinados a milhoes de pessoas
em escolas de idiomas em todo o mundo.) E se ha um afastamenlo
genuine dos padroes unitarios nos niveis nacional e internacional,
isso representa uma quebra real de hegemonia na esfera lingiiis-
tica, ou e a hegemonia simplesmente assuniindo novas formas?
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A discussao da mudanca discursiva no contexto do debate do 'mo-
derm'smo-pos-modernismo' retornara a tais questoes.

Ligada a esse primeiro modo de democratizagao esta Lima
certa democratizagao de acesso a tipos de discurso de prestfgio e,
nestes. a posigoes de sujeito de prestigio e poder para fa)antes de
variedades nao-padrao do ingles, para mulheres e para pessoas ne-
gras e asiaticas. Urn exemplo e o aumento no mimero de mulheres
que conquistam acesso a posigoes na area jurfdica (embora raais
como jufzas e advogacias nas cortes baixas do que nas altas cortes),
on na educacao superior on na media. A principal questao aqui e,
naturalmeute, o acesso a iustituicoes e a posicoes dentro deias, e o
acesso ao discurso e somente uma parte disso. Uma consequeticia
e que dialetos nao-padrao e sotaques regionais sao aceitos de al-
guma maneira corao compativeis com pniticas de discurso nas
quais eram considerados ate aqui incompatlveis. Uma aula na univer-
sidade pode ser dada atualmente no sotaque de Liverpool (mas isso
nao se tornou exatamente uma coisa que se faga sem problema).

Outra mudanga largamenle perceptive!, que e a preocupagao
mais central neste livro, e a eliminagao de marcadores explicitos
de hierarquia e assimetria de poder em tipos de discurso institucio-
nal nos quais as relacoes de poder sao desiguais. Um exemplo e o
contraste entre amostras de entrevista medica padrao e alternativa
consideradas anteriormente (Capftulo 5): na primeira, o medico
controlava a tomada de turno e o topico por meio dos ciclos de
pergunta-resposta-avaliagao, enquanto na ultima essas assimetrias
explicitas estavam ausentes. Contrastes semelhantes poderiam ser
encontrados entre as praticas mais tradicionais e mais 'modernas'
em interagoes entre professores e alunos, cliefes e empregados. pais
e filhos. Entre os muitos tipos de marcadores que tendem a ser
eliminados estao: formas assimetricas de tratamento; diretivos
diretos (por exemplo, imperatives), substituidos por formas mais
indirelas e sensiveis a "face' (Brown e Levinson, 1978); assimetri-
as no direito de fazer certos tipos de contribuicao, como os topicos
de iniciacao e perguntas; uso por participantes poderosos de voca-
bulario especializado inacessfvel a outros. Ainda podemos, nalu-
ralmente, achar todos esses aspectos em certos tipos de interacao.
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Argumenta-se tambem que, como os marcadores explicitos se tor-
nam menos evidentes, os marcadores encobertos de assimetria de
poder tornam-se mais sutis em vez de desaparecerem. Por exemplo. se
uma pessoa e regularmenle a unica que formula ou resume o que
se disse numa interacao (e constantemente oferece sua versao do
que ocorreu), isso e um lipo mais sutil de assimetria do que se a
pessoa for a unica permilida a falar sem ter sido convidada a faze-lo.
No entanto, ainda e uma assimetria bastante poderosa e pode ser
explorada para controlar a inleragao. Heritage (1985), por exemplo.
sugere que entrevistadores de radio usam sen direito de formular
como um meio de exercer controle e avaliar o que seus entrevis-
tados dizem. sem conirariar sua obrigagao de nao expressar julga-
mentos sobre o que e dito.

Uma forma de interpretar esses casos e que a eliminagao apa-
rente de marcadores e assimetrias explicitas de poder e, de fato,
apenas aparente, e que detentores de poder e 'sentinelas' de varios
tipos estao simplesmente substituindo mecanismos explicitos de
controle por mecanismos encobertos. Ha certa verdade nisso, mas
apenas meia-vertlade: esse modo de democratizagao e algumas ve-
zes apenas aparente, mas pode ser tambem substantial, e ha luta
sobre seu significado, como demoustrarei a seguir.

A tendencia de eliminar marcadores explicitos de poder esla
iutimamente ligada a tendencia a iuformalidade: e nos tipos mais
formats de situacao que as assimetrias de poder e sfcitu.s sao as
mais nitidas. Uma manifestagao central de informalidade crescente
e a forma com que o discurso conversacional tern sido e esta sendo
projetado de seu dommio primario, nas interagoes pessoais da es-
fera privada para a esfera piiblica. A conversacao esta colonizando
a midia (Kress, 1986; Fowler, f 988b), varios tipos de discurso pro-
fissional/publico, educacional e oulros: por isso, quero dizer que
sen discurso esta assumindo um carater cada vez mais conversacio-
nal. Isso e parte de uma reestriituragao importante dos limiles enlre
os domiuios pubiico e privado.

Uma dimensao dessa manifestagao de informalidade e uma
mudanga na relagao entre discurso t'alado e escrito. 1'ivemos
exemplos disso nos jornais, no Capitulo 4, item "Exemplo 1: Re-
portagem de jornal": o exemplo 1 simula o discurso conversacio-
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nal ao medlar os atos e os dizeres dos poderosos para o publico-
leitor do jornal, e a manchete "Mordomo de Lady Di retira-se... de
tenis!" usa nao apenas vocabulario conversacional mas tambem
um instrumento grafico - as reticencias - para simular pausa 'dra-
matica' na fala. A separagao entre fala e escrita nao e mais o senso
comum que aparenta ser, em qualquer diregao. A expressao 'con-
versar como um livro' reflete uma percepgao popular de como a
lingua escrita tern influenciado a fala mais formal, e nola-se a mu-
danga referente a conversagao nao somente em toda parte dos
meios impressos e publicidade, mas tambem em novos modelos de
formularies, como os formularies de inscrigao para pagamenlos do
seguro social (Fairclough, 1989a: 218-222). As mudangas da fala
para a escrita podem ter tido seu apogeu; os valores culturais con-
temporaneos atribuem alto valor a informalidade, e a mudanga
predominante esta ligada a formas que lembram a fala na escrita.

Mas a conversagao tambem e um modelo poderoso para
outros tipos de discurso falado. Assim, nao sao apenas os meios
impressos que estao se tornando mais conversacionais, mas tam-
bem os ineios eletronicos, radio e televisao. Tolson (1990) descre-
veu o processo conversacional de entrevislas na mfdia. Ha muito
mais conversagao para ouvir e assistir nesses meios (por exemplo,
programas de entrevistas), o que reflete por si mesmo sua avalia-
cao, mas e tambem o caso de apresentadores que 'conversam*
largamente com sua audiencia de massa, como se estivessem 'ba-
tendo papo' com alguns individuos. E uma variedade de tipos de
entrevista e outros tipos de encontro entre profissionais e sens
'publicos' tendem a tornar-se mais conversacionais, como sugeri
anteriormente. Como no caso da eliminagao de marcadores de as-
simetria, ha um problema sobre a exlensao com que a informalidade
e simulada por razoes estrategicas; voltarei a isso adiante.

O ultimo domfnio de democratizagao que quero aponlar e o de
reiagdes de genero na linguagem, que tern sido o caso de luta sobre
praticas discursivas mais publicameute em evidencia nos ultimos
anos. Aliteratura que prolifera sobre 'linguagem e genero' contem
estudos que sugerem assimetrias entre mulheres e homens (em
favor dos homens) quanto ao total do tempo de fala, o infcio de
topicos, a probabilidade de interrupgao e outros (Cameron, 1985;
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Coates. f986; Graddoll e Swann, 1989). Por exemplo, um estudo
de conversagao entre jovens casais americanos brancos (Fishman,
1983) mostra que, enquanto as mulheres iutroduzem mais topicos
que os homens (47 e 29, respectivamente), quase todos (28) os to-
picos dos homens eram abordados na conversagao, enquanto nao
mais que um tergo (17) dos topicos das mulheres era abordado.
Quando os homens introduziam topicos, a tendencia era as mulhe-
res sinalizarem sua atengao enquanto os lopicos estavam seudo
apresentados (com 'respostas mfnimas', tais como 'sim' ou 'aha')
e ativamente aceitarem e responderem aos topicos. Por sua vez,
quando as mulheres apresentavam os topicos. era comum os ho-
mens nao sinalizarem atengao enquanto as mulheres estavam fa-
lando e dar uma resposta minima ao topico sugerido (o que nao
anima ninguem a continuar com o topico) quando elas acabavam
de falar.

Aspectos discriminatorios (e, portanto, antidemocraticos) da
lingua e do uso lingiifstico tern sido largamente documentados,
como o uso de 'ele' como se fosse um pronome generico para se
referir tanto a mulheres quanto a homens, ou o uso de 'homein' e
termos semelhanles, a exemplo de 'coordenador' (Graddoll e Swann,
1989: 99-110). Se 'ele' fosse genuinamente generico, seria usado
indiferentemente para se referir a membros nao especificos de gru-
pos de pessoas. Contudo, existem de fato alguns casos em que
'ela' e largamente usado dessa forma, por exemplo, "se uma se-
cretaria(') comega a sentir dor nas costas, ha chances de que o
equipamenlo do escritorio dela esteja com defeito". 'Ela' e usado
dessa forma quando o membro estereotipado do con junto de pes-
soas em questao e uma mulher: a secretiiria tipica, ou enfermeira, e
uma mulher. Mas se o uso de 'ela' para referenda nao especffica
esta baseado em um estereotipo, nao ocorre o mesmo com 'ele'?
Se regras universitarias contem coisas como essa: "Se um aluno
deseja interromper seu curso por razoes pessoais ou de saude,
ele deveria discutir a questao com seu orientador em primeiro

Em ingles, a palavra secretary pode referir-se ao homem ou a mulher, mas e
baslante generalizado o uso do pronome feminine she (ela) em substituicao a
esse substantive, indicando que e uma profissao feminina. (N. do T.)
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lugar". ai nao e o estereotipo de 'o aluno' masculino? Para um
argumento relacionado a esse ponto, ver Martyna (1978).

Embora a maior parte do debate esteja centrada outra vez na
continuagao de praticas nao-democraticas e discriminatorias. o
conlexto para o debate e uma certa abertura de democratizagao das
relacoes de genero que tern suas facetas discursivas. Nao apenas
feministas conscientes mas muitas outras mulheres, e muitos homens,
intervem ativamente nos dias de hoje para toruar as praticas lin-
giiisticas menos discriminatorias, com graus variados de sucesso.
A intervengao pode assumir varias formas: produzir orienlagoes
para a pratica nao discriminaloria em instituicoes; pi char nos
anuncios de outdoors para enfatizar e questionar o discurso dis-
criminalorio; ou lutar pelo acesso de mulheres a praticas discursi-
vas e a papeis de prestfgio. Uma forma importaute de intervene, ao e
engajar-se em lutas de natureza mais hegemonica para mudar pra-
ticas - por exemplo. em reunioes de sindicatos ou de departamen-
tos academicos em diregoes que facilitem as mulheres conlribuir
ou encorajar modos de interagao mais colaborativa que competiti-
va que sao com frequencia mais altamente valorizados por mulhe-
res do que por homens. Nem deve 'a lingua do silencio* como um
modo de intervengao ser desconsiderada: as pessoas podem inter-
pretar e reagir ao discurso de modo oposilivo mesmo se sua oposi-
c.ao nao for expressa explicitamente. A intervengao pelos homens
algumas vezes se dirige a dimensoes discursivas de praticas de
masculinidade - por exemplo, a pressupostos de que ser homem
implica praticas discursivas agressivas e obscenas. Tais praticas de
intervencfio sao mais tipicas de certos segmentos da classe media e
tern mais impacto ai do que em outras classes.

As questoes de intervengao sao como uma lembranga oportuna
de que tendencias abstratas, tal como a democratizagao, sao um
exemplo resumido de lutas contraditorias, nas quais as interven-
goes para reestruturar as ordens de discurso podem ser resistidas
de varias maneiras e estar sujeitas a varias estrategias de conten-
c,ao, de modo a preservar hegemonias existentes na esfera do dis-
curso. Uma estrategia desse tipo e a marginalizagao, e um exemplo
claro na lingua inglesa e o titulo Ms (atribuido a mulher). Este foi
planejado originalmente para impor simetria de genero nos titulos,
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partilhando com Mr (atribuido ao homem) a propriedade de deixar
em aberto o estado civil da pessoa. Mas Ms, Mrs e Miss sao agora
usados largamente em formularios oficiais como alternativas de es-
colha. Optar por Ms entao torna-se um ato politico, que, na maioria
dos dommios, pode levar alguem a ser marginalizado(a). A luta so-
bre essas formas continua e, embora a democratizagao de praticas
discursivas relacionadas a genero nao seja um processo facil e
universal, as assimetrias de genero no discurso tern sido desnalu-
ralizadas e problematizadas nunia escala significativa.

Comodifica^ao

A comodificacao e o processo pelo qual os domfnios e as ins-
tituicoes sociais, cujo proposito nao seja produzir mercadorias no
sentido economico restrito de artigos para venda, vem nao obstante
a ser organizados e definidos em termos de produgao, distribuigao
e consume de mercadorias. Nao surpreende mais, por exemplo,
que setores das artes e da educac,ao, como o teatro e o ensino da
lingua inglesa, sejam referidos como 'industrias' destinadas a pro-
duzir, a comercializar e a vender mercadorias culturais e educacio-
nais a seus 'clientes' ou 'consumidores'. A comodificagao nao e
um processo particularmeute novo, mas recentemente ganhou novo
vigor e intensidade como um aspecto da 'cultura empresarial' (Keat
e Abercrombie, 1990). Marx mesmo nolou os efeitos da comodifi-
cagao sobre a lingua: referir-se as pessoas em termos de 'maos' em
contextos industrials, por exemplo, e um modo de ve-las como
mercadorias uteis para produzir outras mercadorias, como forca de
trabalho incorporada. Em termos de ordens de discurso, podemos
entender a comodificagao como a colonizacao de ordens de discurso
institucionais e mais largamente da ordem de discurso societaria
por tipos de discurso associados a produgao de mercadoria. Apre-
sentarei exemplos da educacao e do discurso educacional.

Um aspecto generalizado do discurso educacional contempo-
raneo e a lexicalizagao de cuisos ou programas de estudo como
mercadorias ou produtos que devem ser comercializados aos clien-
tes. O texto que usei no Capitulo 6 e urn exemplo tipico:
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O produto de preparagao vocacional e usualmente um programa.
Seu desenho e sua implernentacao sao. portanto, partes essenciais
do processo de comercializacao e devem come^ar das neces-
siciades dos consumidores e dos clientes em potencial e dos be-
neffcios que estao buscando (Further Education Unit. 1987: 51).

A mensagem para autores de cursos e professores e uma varianle
mais elaborada da maxima comercial "De aos clientes o que que-
rem". Tais expressoes geram uma transferencia metaforica do vo-
cabulario de mercadorias e mercados para a ordem de discurso
educacional. Mas na Gra-Bretauha contemporanea a metafora e
mais que um floreio retorico: e uma dimensao discursiva de uma
tentativa de reestruturar as praticas de educagao sobre um modelo
de mercado, que pode ter (como o texto anterior sugere) efeitos
claros sobre a elaboragao e o ensino de cursos, o esfor^o e o di-
nheiro investidos, entre outros.

Mas o discurso educacional comodificado e comumente mais
contraditorio por si mesmo do que isso pode sugerir. Ha uma pista
para tais contradigoes na combinagao de 'consumidores' e 'clien-
tes' no texto, que expoe uma ambigiiidade generalizada sobre a
quern sao vendidos as mercadorias ou os 'pacotes'. Sao os apren-
dizes ou as empresas que atualmente empregam ou podem vir a
empregar os aprendizes? Os ultimos podem de fato ser 'clientes',
no sentido direto de pagar para os aprendizes fazerem um curso.
Em conseqiiencia, os aprendizes sao construfdos contraditoria-
menle. De um lado, sao construfdos no papel ativo tie clientes ou
consumidores conscientes de suas 'necessidades' e capazes de
selecionar cursos que venham ao encontro de suas necessidades.
Por outro lado, sao construfdos no papel passive de elemenlos ou
instruments em processes de produ^ao (algo como 'maos', no
exemplo de Marx) que sejam alvos para treinar 'habiKdades' ou
'competencias' requeridas, com cursos concebidos em torno de
'metas de realizac_ao' precisas resultando em 'perfis' de aprendi-
zes, ambos os quais sao especificados em termos de habilidades
bastante precisas. Esses pressupostos e essa terminologia estao
agora generalizados, especialmente na educac.ao pre-vocacional,
mas sao lambem usados, por exemplo, no Relatorio Cox sobre o
ensino de ingles nas escolas (Departamento de Educacjio e Cien-
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cia, 1989). A coexistencia dessas constructs ativas e passivas dos
aprendizes facilita a manipulacao das pessoas por meio da educa-
c.ao pelo revestimento dela com o que se poderia chamar uma reto-
rica individualisla e consumista.

O discurso educacional comodificado e domiuado por um voca-
bulario de habilidades, incluindo nao apenas a palavra 'habilidade',
e palavras associadas como 'compefencia', mas uma lexicalizagao
completa (ver, no Capftulo 6, o item "Criagao de palavras") dos
processos de aprendizagem e ensino baseados em conceitos de
habilidade, rreinamento de habilidade, uso de habilidades, transfe-
rencia de habilidades e outros (ver Fairclough. 1992). O conceito de
habilidade e um fator importante ao permitir que as duas construgoes
contraditorias dos aprendizes coexistam sem manitestar inconsis-
tencia, porque parece ajustar-se tanto a uma visao individualisla e
subjetiva da aprendizagem como a uma visao objetiva de treina-
mento. Essa ambivalencia esta refletida na historia do conceito no
discurso educacional liberal humanista e conservador e na histdria
semanlica da palavra 'habilidade'. De um lado, o conceito de ha-
bilidade tern implicagoes ativas e individualistas: habilidades sao
atributos apreciados dos indivfduos, estes diferem em tipos e em
graus de habilidade, e esta aberto a cada um aperfeitpar as habili-
dades ou acrescentar novas habilidades. (A proposito, o conceito e
tambem democratico, sugerindo que todos tern a capacidade de
aprendizagem e desenvolvimento, dado apenas o treinamento apro-
priado.) Por outro lado, o conceito de habilidade tern iraplicacoes
normativas, passivas e objetificadoras: todos os indivfduos adqui-
rem elementos de um repertorio social comura de habilidades,
por meio de procedimentos de treinamenlo institucionalizados e
supondo-se que as habilidades sejam transferfveis a contextos, a
ocasioes e a usuarios de um modo que deixa pouco espago a indi-
vidualidade.

0 vocabulario de habilidades tern uma historia longa e res-
peiravel em lingiifslica e em lingiifstica aplicada, nas quais e lugar-
comum a ideia de que o uso da lingua esta baseado em con juntos
de 'habilidades lingtifsticas' (habilidades de escrita, leitura, fala e
compreensao oral). Essas lexicaliza^oes ajudam a comodii'icar o
conteudo da educacao lingiifstica, no sentido de que isso facilita
sua divisao em unidades descontt'nuas que, em princfpio, sao ensi-
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nadas e avaliadas separadamente e podem ser compradas e vencli-
das como artigos dislintos na variedade de mercadorias disponiveis
no mercado educacional. Essas unidades nao sao apenas as princi-
pals categorias de habilidades de escrita, leitura, t'ala e compreen-
sao oral, mas tambem partes mais especificas de cada uma dessas
categorias. As habilidades de fala podem ser divididas em fornecer
informacao, expressar opiniao e engajar-se em discussao de grupo,
e cada uma dessas pode ser dividida mais ainda, e assim por diante
(ver, por exemplo, a lista de habilidades comunicativas do Piano
de Treinamento de Jovens na Unidade de Educac,ao Superior -
Youth Training Scheme, 1987: 38). Dependendo de qual faceta
conlraditoria dos aprendizes e enfatizada. esta facilita a eficienle
definigao e corre§ao de deficiencias ou uma provisao que e desti-
nada a atender as necessidades dos consumidores tao especifica-
mente quanto possivel. A lexicalizacao da educacjio lingtiistica em
termos cle um vocabulario de habilidades implica tambem uma vi-
sao da lingua altamente normativa, como um conjunto determinado
de praticas (como argumento em Fairclough, 1992).

Mas a comodificac,ao do discurso educacional nao e apenas
uma questao de vocabulario; e tambem uma queslao de genero
de discurso. A educac.ao e apenas um de uma serie de domfnios
cujas ordens de discurso sao colonizadas pelo genero publicitario
(Fairclough, 1989a: 208-211), e, como resultado, ha uma prolifera-
gao de tipos de texlo que conjugam aspectos de publicidade com
aspectos de outros generos de discurso. Ja encontramos um exem-
plo disso no texto de Barclaycard (Capitulo 4, Exemplo 2) que
mescla publicidade e regulamentos financeiros. Nesta segao, ha
um exemplo bem diferente do dominio educational, extraido do
prospecto da graduagao da Universidade de Lancaster de 1990.
Nenhum significado deve ser ligado a escolha da universidade ou do
curso, pois tendencias semelhantes sao evidentes em outros registros e
em outros prospectos.

Aspectos comuns de registros ueste prospecto sao a localiza-
cao de uma fotogral'ia proxima ao im'cio do texto, o titulo "Voce
precisara" e o grafico no fim. A inclusao sistematica cle fotografias
em prospectos e um desenvolvimento relalivamente recente que
por si so reflele o impacto da publicidade. A publicidade contem-
poranea de mercadoria consiste tipicamente de um misto de lin-
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guagem e imagens visuais, e a tendencia em voga e que as imagens
se tornem mais evidentes. Em parte, isso esta em harmonia com os
desenvolvimentos tecnologicos na televisao e na editora^ao. Mas
as tecnologias, como sugeri antes, tendem a ser completamente
exploradas apenas na medida em que elas se harmonizam com o
choque da mudanga social e cultural. Entao, o que a publicidade
obtem das imagens visuais? Para responder a essa questao preci-
samos considerar as propriedades gerais da publicidade como um
genero de discurso.

A publicidade e discurso 'estrategico' por excelc^ncia, em ter-
mos da distingao feita por Habermas entre linguagem 'estrategica' e
'comunicativa' (1984). E uma questao de construir 'imagens' noutro
sentido - modos de apresentar publicamente as pessoas, as organiza-
coes e as mercadorias e a construgao de identidades ou personal idades
para elas. As condic.6es de mercado contemporaneas requerem que
series de empresas comercializem produtos bem semelhantes; para
estabelecer seus produtos como diferentes. sua identidade tern de
ser construida. Ao mesmo tempo, as categorias de potenciais com-
pradores freqiientemente nao sao expHcitaveis em termos de gru-
pos sociais existeutes independentemente do segmento social
(classe, grupo regional e etnico, genero, etc.): eles tambem tern de
ser construidos no discurso. E assim tambem ocorre com os
produtores e vendedores do produto, cuja imagem tern de ser feita
para harmonizar com as imagens do produto e de seus consumido-
res potenciais. Produtor(a), produto e consumidor(a) sao reunidos
como co-participantes em um estilo de vida, uma comunidade de
consumo (Leiss, Kline e Jhally, 1986) que a publicidade constroi e
Simula.

O que os publicitarios obtem das imagens visuais e sua capa-
cidade de evocar na simulacao de estilo de vida, capacidade que e
geralmente mais poderosa e imediata que a da lingua. Se uma ima-
gem visual funciona, pode criar instantaneamente um mundo que
consumidores potenciais, produtores e produtos podem conjunta-
mente ocupar, antes que os leitores possam ler (ou os telespectado-
res ouvir) a linguagem da publicidade. Desse modo, a maioria das
fotografias nesse prospecto da universidade apresenta alunos fa-
zendo coisas (senlados em aula, utilizando equipamento, conver-
sando, etc.), oferecendo aos alunos potenciais um ambiente
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fi'sico e social no qual eles podem encaixar-se segundo a imagina-
cjio. A foto no exemplo reproduzido nao representa as atividades
dos alunos, mas oferece um ambiente natural de uma beleza fora
do comum para os alunos potenciais ocuparem imaginariamente
(passando um ano numa universidade americana como parte do
curso). A imagem visual pro]eta uma imagera para o 'produlo1,
isto e, o esquema do curso, e para o(a) aluno(a) potencial como
parte dele.

Os graficos abaixo do titulo "Voce precisara" no fim do texto
nao tern as propriedades evocativas de uma fotografia, mas, nao
obstante, fazem sua propria contribuic.ao para a co-construgao
do(a) aluno(a), da universidade e do curso potenciais. Desenhos
graficos desse tipo sao meios efetivos de tornar as informacoes
disponiveis num relance. O uso de graficos sugere uma instiluic.ao
que e tanto atualizada como sensivel as necessidades dos alunos. es-
pecialmente dada a historia dos prospectos universitarios, comple-
xes em termos de iiiformacjio e 'dificeis de ler'. Tambem constroi
o(a) aluno(a) potencial com necessidades e valores particulars,
tais como precisar de informac.oes praticas numa forma digerfvel e
valorizar a clareza e a eficiencia no seu fornecimento.

O uso de graficos tambem ajuda a resolver uma contradicjio
que resulta da colonizagao dos prospectos pela publicidade. As uni-
versidades podem dispor-se a venda aos afunos, mas elas tambem
impoem controles e condic,6es rigidos para o acesso. Conseqiiente-
mente, os alunos estao posicionados, de um lado, como consumidores
poderosos com o direito de escolher e, de outro, como candidates
sem poder. Ao marginalizar as condicoes para o acesso e trata-las
por meio de graficos, as exigencias impost as pela universidade sao
construfdas como questoes de fato pelas quais ninguem e aparen-
temente responsavel. Observe-se como isso tambem aparece em
detalhes lexicais, tais como optar por 'voce precisara' em vez de
'nos exigtmos'.

Voltemos finalmente para o principal corpo do texto. 0 que
chaina a atengao e a combinagao de informacjio e persuasao, in-
forraando aos alunos potenciais sobre o curso e vendendo-o. Isso e

Os alunos de Lancaster sempre
demonslraram grande interesse por
disciplines americanas, seja nos
departamentos de Ingles, Historia,
Polflica ou em oulros departa-
menlos. Agora, c possivel fazer um
curso especializado em Bsludos
Americanos. Esse curso combina
cliferentes abordagens disciplinares
ao estudo dos Bslados Unicfos e
oferece opcoes que cobrem liisio-
!\n, IJIeralura e polflica americana,
desde os primeiros asscntamenlos
colonials ate os dias de lioje

Alem disso, os alunos de Estudos
Americanos passarao seu segundo
ano numa universidade americana,
como a Universidade de Massa-
chusetts, em Amherst, ou oulra
universidade americana seleciona-
da. As ligacoes americanas proxi-
mas estabclecidas por [.ancaster
lornam possfvel inlegrar ao curso o
ano no exterior, de forma que, de
rnaneira incomum nas universida-
des brilSnicas, o curso de Estudos
Americanos pode ser conclufdo em
Ires anos. Uma orienlacao especial
garantirii inlegracao proxima enlre
o ano no exlcrior c os dois anos em
Lan caster.

Os cursos de Lancaster requisilam
especialistas nunia serie de deparla-
mentos. c. como na maioria dos
cursos de Lancaster, os alunos ganha-
rao experiencia valiosa em mais de
uma disciplina. Mas um grau consi-
deravel de flexibilidadc e manlido. e e
permitido que os alunos se direcio-
nem firmemente ranlo para hisloria
como para liieralura ou polilica. se
assiinescolherem.

0 primeiro ano e cledicado em grande
parte a prover um alicerce clisciplinar.
e os alunos segucm os cursos regtila-
res de primeiro ano nos deparlamen-
tos de Historia, Ingles e I'olflica.
fazendo opcoes americanas onde
exislirem. Depois disso. a l inha de
estudo e quase exclusivainenlc dedi-
cada aos lopicos americanos c podc
incluir a elaboracao de uma disserta-
9iio sobre um lema americana

Os graduados em Estudos Americanos
segucm carreiras normalmenlu ligadas
a fonnacao em Ciencias 1 lumanas ou
em Ciencias Sociais: educagan. comer-
cio, jornalisrno, editoracao. biblioieco-
nomia e servico social, com as
oportunidades mais ampins que podem
decorrer da experiencia e da pcrspeeli-
va transallanlica dos alunos.



B A Horn ESTUDOS
AMERICANOS Q400

Primeiro Ano
Historia (opcoes americanas)
Ingles
Politica

Segundo Ano
Quatro de cinco cursos em discipli-
nas americanas dados nunia imiver-
sidade dos Estados Unidos, induindo
peJo menos «m curso interdiscipli-
nar.

Terceiro Ano
Quatro ou cinco cursos, normal-
men te tie:
Historia:
A Historia dos Estados Unidos da
America
Religiao na America de James-
town aAppomatox, 1607-1865

Dos Purifanos aos lanques: Nova
Inglaterra, 1630-1730
A Grande Alianca: Gra-Brefanha,
Russia e Estados Unidos, 1941-
1945
A America da Guetra Fria: Os
Estados Unidos de Truman a
Kennedy
Ingles:
Literaiura Americana, 1620-1865
Literatura Americana, 1865-1940
Literature Americana, 1940-1980
Polflica:
A Politica de Raca
Governo dos Estados Unidos:
A Politica da Fresidencia
O Proccsso Americano de Politi-
caS

Politica Externa dos Estados Uni-
dos desde 1945

Avaliacao: veja nas disciplinas rela-
cionadas

VOCE PRECISARA DE

Cursos Nlvel,e, A L^J ^Jivel O/Gt:SE(*)

Estudos
Americanos

BBC/BCC Aprovacsio
normalmente induindo nil ma lingua

Ingles estrangeira
on outras qualificacoes (IB, EB, Scottish Highcrs) num padrao comparavcl.
Niveis AS: serao aceitos.
Entrevista: apenas em casos especiais.
Visilas: os candidatos selecionados serao convidados a conhecer a universidade.

Os Niveis A, O e GCSE sai» exames nacionais realizfldos, na Inglaterra,
durante o Segundo Gran. Ao concluir o Segundo Gran, se o(a) alnno(a) pre-
tendc ingrcssar na universidade, e obrigado(a) a prestar o exame nacional
denominado Nivel A.
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evidente na ordenagao de oragoes no primeiro paragrafo. A terceira
orac,ao descreve a composigao do curso, mas e precedida e prepa-
rada por duas oragoes que apresentam o curso numa narrativa
sobre Estudos Americanos em Lancaster. Isso e infbrrn.ac.ao ou
persuasao? Pode haver naturalinente a construgao de ambas: o
registro da universidade em Esludos Americanos e certameute in-
formacao relevante aos candidatos, mas a inovagao provavelmente
sera mais atraente se resullar de realizacoes passadas. Os pros-
pectos dos anos 1980 comparados com os dos anos 1970 ou ante-
riores estao mais preocupados em selecionar e ordenar suas
informacoes com base em calculos estrategicos e efeitos persuasi-
ves. Poderlamos argumentar com razao que nao ha novidade sobre
calculo estrategico em informagao. A novidade de fato e que a in-
formacao pode ser expressameiite estrategica e persuasiva sem que
seja considerada como um assunto importante. Sob a influencia da
publicidade como um modelo de prestfgio, a combinagao de in-
formagao e persuasao esta se tornando naturalizada, as distincoes
enlre elas em ordens de discurso estao desaparecendo e, como con-
seqiiencia, a natureza da 'informagao' esta mudando radicalmente.

A combinacao de informagao e persuasao e tambem evidente
em outros paragrafos do texto; fixemo-nos no segundo. A priraeira
oracao aparenta conteudo informativo claro ate a palavra 'selecio-
nada' que sugere quao solicita a universidade e diante dos interesses
de seus alunos. 'Especial' na terceira oracao faz algo muito pare-
cido. Na segunda oragao, a ordenagao e a moldura estao de novo
evidentes: a informacao sobre a duracao do curso e precedida,
emoldurada e, de fato, faz uma couexao causal ('para que') com
'ligagoes americanas proximas' de Lancaster que, incidentalmente,
sao pressupostas como se os candidatos devessem conhecer sobre
elas. Troximas' sugere discretamente a superioridade de Lancaster
e e parte de uma tendencia de comparacjio explicila entre Lan-
caster e outras universidades. O fato de 'tres' estar ein italico e a
comparagao explicita entre Lancaster e outras universidades sugerem
que a duragao menor do curso e projetada como um 'ponto a vender'.
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Tecnologiza^ao

As sociedades modernas sao caracterizadas por uma tendencia
relacionada ao controle sobre partes cada vez maiores da vida das
pessoas. Habermas descreveu isso em termos da colonizagao do
'mundo da vida' pelos 'sistemas' do Estado e da economia (1984: xi).
O que disse anteriormente sobre comodificagao sugere urn aspecto
discursive de colonizagao pela economia. Foucault tambem abor-
dou essa tendencia geral, catalogando as 'tecnologias' e as 'tecni-
cas' que estao a servico do 'biopoder' moderno (ver, no Capftulo
2, o item "Da arqueologia a genealogia").

A analise de Foucault das tecnologias de poder pode ser
estendida ao discurso. Podemos referir produtivamente a 'tecnolo-
gias discursivas' (Fairclough, 1989a: 211-223) e a 'tecnologizacao
do discurso' (Fairclough, 1990b) como caraclerfsticas de ordens de
discurso modernas. Exemplos de tecnologias de discurso sao en-
trevista, ensino, aconselhamento e publicidade. Ao denomina-las
tecnologias do discurso, quero sugerir que na sociedade moderna
elas tern assumido e estao assumindo o carater de tecnicas trans-
contextuais que sao consideradas como recursos ou conjunto de
instrumentos que podem ser usados para perseguir uma variedade
ampla de estrategias em muitos e diversos contextos. As tecnolo-
gias discursivas sao cada vez mais adotadas em locais institucionais
especfficos por agentes sociais designados. Elas tern seus proprios
tecnologos especialistas: pesquisadores que cuidam de sua eficien-
cia, especialistas que trabalham em sen aperfeigoamento a luz da
pesquisa e da mudanga nas exigencias institucionais e treinadores
que transmitem as tecnicas.

Esses tecnologos incluem membros de departamenlos de
ciencias sociais da universidade: exemplos hem estabelecidos sao
a pesquisa e o treinamento em 'habilidades sociais' realizados por
psicologos sociais (Argyle, 1978). Os que sao direcionaclos para o
treinamento em tecnologias discursivas tendem a ser professores,
entrevistadores, publicitarios e outros 'porteiros' e detentores de
poder. e as tecnologias discursivas sao geralmente planejadas para
ter efeitos parliculares sobre o publico (clientes, fregueses, consu-
midores) que nao estao treinados uisso.
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As tecnologias discursivas eslabelecem uma ligagao iutima
entre o conhecimento sobre linguagem e discurso e poder. Elas siio
planejadas e aperfeicoadas com base nos efeitos antecipados mes-
mo nos mais apurados detalhes de escolhas lingiiisticas no voca-
bulario, na gramatica, na entonacao, na organizagao do dialogo,
entre outros, como tambem a expressao facial, o gesto, a postura e
os movimentos corporais. Elas produzem mudanca discursiva rae-
diaute um plauejamento consciente. Isso implica acesso de parte
dos tecnologos ao couhecimenlo sobre a linguagem, o discurso e a
semiose e ainda ao conhecimento psicologico e sociologies. E pre-
visfvel que cada vez mais haja expectativa de que os analistas de
discurso e os lingiiistas funcionem como tecnologos do discurso ou
tornem os resultados de suas pesquisas disponiveis a eles.

As tecnologias discursivas envolvem simulagao: em particu-
lar, a simulagao para propositos estrategicos e instrumentais de
significados inlerpessoais e praticas discursivas. Isso se harmoniza
com meus comentarios anteriores sobre a democratizagao discur-
siva: a simulagao de simetria de poder e a informalidade sao tecni-
cas largamente usadas por parte dos detentores de poder
institucional. Um exemplo e o tipo de entrevistas para emprego
realizadas em servigos publicos, tais como hospitals, orgaos da
administragao publica local e universidades. Usei em outro lugar
(Fairclough, 1989a: 62) o termo 'personalizagao sintelica' para a
simulacao de aspectos de significado interpessoal alicergada no
calculo estrategico de efeitos. A simulagao de significados inter-
pessoais provem da subordinagao de todos os outros aspectos da
pratica e do sentido discursivos para alcancar objetivos estrategicos
e instrumentais - o tipo de interagao que Habermas denomina 'es-
trategica* em oposigfio a 'comunicativa' (ver comentario anterior).
A tecnologizagao discursiva esta ligada a uma expansao do discur-
so estrategico para novos dominios.

A tecnologizagao discursiva parece estar se estendendo de ge-
neros, como a enlrevista, que tern um carater publico no sentido de
que estao associados a uma serie de funcoes inslitucionais piibli-
cas, para o genero central da esfera privada, a conversagao. Isso
reflete em parte a apropriagao da conversagao pelas institulgoes e
seu investimento com conteudo politico e ideologico especffico.
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Urn exemplo disso e a enlrevista medica 'alternativa' (ver, no Ca-
pilulo 5, o item "Exemplo 2: Entrevista medica 'alternativa'"). Isso
tambem reflete o modo como as esferas privadas estao se Irans-
formando em dommios pilblicos, como, nas palavras de Habermas,
os dommios do mundo da vida cotidiana vein a ser coionizados por
sistemas. Assim, as estruturas domesticas e os relacionamentos da
fanrilia ate certo ponto estao se lornaiido publicos e sao freqiien-
temente referidos como um dominie especffico da polftica.

Tornarei esses pontos mais concretes pela referenda a um li-
vro que descreve como os gerenles em locais de trabalho podem
melhorar suas habilidades conversacionais (Margerison, .1987).
O livro versa sobre 'habilidades de controle conversational', muito
embora sejam incluidos como 'conversacao' encontros e entrevis-
tas de negocios tanto quanto couversa informal num sentido mais
restrito. Algumas das habilidades discutidas, tal como 'resume'
(quase equivalente a formulae, ao - ver, no Capitulo 5, o item
"Formulacao"), sao principalmente associadas a esses (ipos mais
formais de discurso institutional, mas outros tambem perleucem a
conversacao informal. De fate, as 'habilidades de controle conver-
sational' sao tidas como relevantes nao apenas no trabalho, mas
tambem no gerenciamento das relates dentro da familia e entre
amigos.

O livro chama a atengao para um numero significativo de ha-
bilidades. Um capitulo trata de habilidades inferenciais para o re-
couhecimento de 'pistas' verbais e 'siuais' nao-verbais e para a
reagao a essas 'pistas' e a esses 'sinais', o que leva a senlidos que
sao expresses indiretamente ou apenas sugeridos. Problemas im-
portautes sao freqiientemente sinalizados dessa forma, quando as
pessoas se sentem incapazes para falar explicitamente sebre eles. e
a falha na captagao de pistas e sinais pode ter conseqiiencias serias.
Uma questao relacionada diz respeito as habilidades em obter
permissao para adenlrar o territorio conversacional - os senti-
mentos, os estados mentais, os pensamentos particulares e as
motivagoes pessoais dos outros —, que podem estar 'fora do alcance'.
Outro capitulo focaliza tecnicas para tornar uma conversacao de
confronto em um tipo colaborativo e cooperative, incluindo tecni-
cas para 'gerenciar' o desacordo e a rejeigao. As habilidades

Discurso e mudan^a social 267

conhecidas na literatura pragmatica como 'polidez positiva' e *po-
lidez negativa* (ver, no Capitulo 5, o item "Polidez") aparecem em
varies capitulos. Essas incluem meios de demonstrar a apreciacao
e a compreensao des outros de modo conversacional (talvez en-
quanto tentamos ganhar consentimento para nossa propria posigao
contraria) e meios de atenuar a cn'tica aos outros. Ha um capilulo
que trata sobre como questionar pressuposigoes que sao conversa-
cionalmente tomadas como tacitas, e como ser assertive(a) sem
agressividade. Outro capitulo discute o controle e a mudanga de
topico, especialmente a mudanga da analise de falhas do passado
para a elaboragao de pianos para o future.

O livro afirma que as habilidades de controle conversacional
podem contribuir para o sucesso e os lucres nos negocios, a segu-
ranga no trabalho, a motivagao dos empregados e a preven^ao de
disputas industrials: "0 controle conversacional e, portanto, crucial
para criar conduces em que as pessoas trabalhem efetivamente
juntas". E na familia e em outras relag5es sociais, "Diferengas de
opiniao podem levar a argumentos e conflitos desagradaveis ou podem
ser resolvidas por meio da administrate habilidosa de conversa-
goes". Mas essa indicagao clara do potential do controle da con-
versagao corao uma tecnologia e acompanhada pela afirmacao nao
convincente de que "nao se trata de controlar o comporlamento
dos outros, mas de obter o controle de nossa propria conversagao e
do nosso proprio comportamento", de que e uma questao de
'influential-' as pessoas, mas nao de as 'manipular' (p. 193-194).

Ha uma ligagao intima entre a tecnologizagao discursiva e a
concepgao de educacao e treinamento lingiiisticos baseada nas
habilidades e na competencia que discuti antes como 'comodifica-
gao*. A extensao para os dommios da vida privada e para a conver-
sagao parece corresponder a universalizacao atual de treinamento
de habilidades lingiiisticas. Ate recentemente, eram principalmente
'porteires' e detentores de poder institutional e pessoas de alguma
forma fisica ou psicologicamente invalidas que estavam expestas
ao treinamento de habiiidades de comunicagao. Na Gra-Bretanha
de hoje, com as novas peliticas para o GCSE (General Cowit-
nication Skills Exam - Exame Geral de Habilidades de Co-
municagao), para o Currfculo Naeional nas escolas e para a
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educagao pre-vocacional (Agao de Educacao Tecnica e Vocatio-
nal, Piano de Treinamento da Juventude, etc.), as habilidades
lingiifsticas e comunicativas sao universalmente ensinadas (ver
Uuidade tie Educagao Conlmuada/FwrAAer Education Unit, 1987;
Departamento de Educagao e C\&nc\alDepartment of Education
and Science, 1989).

Produzindo sentido das tend£ncias

Abstrair e isolar tendencias, como fiz anteriormente, e um
modo de enfatiza-las. Mas ineu foco em todo o livro tern sido so-
bre ordens de discurso, caracterizadas corao complexas, heteroge-
neas e contradiforias; devemos, portanto, tenlar produzir sentido das
tendencias a medida que elas interagem e se atravessam. Fazendo
assim, precisamos incluir variacoes possfveis nos efeitos das ten-
dencias sobre as diferentes ordens de discurso locais na medida em
que sao aceitas ou rejeitadas, e assim por diante. Tambem preci-
samos incluir fenomenos como a 'personalizagao sintetica' refe-
rida na ultima secao. O ponto geral e que as tendencias podem ter
valores contrastantes e muito diferentes, dependendo das articula-
coes a que se associam; estao abertas a diferentes investimentos
politicos e ideologicos (ver, no Capitulo 3, o item "Discurso").

A democratizagao e a comodificagao podem aparentar ser
simples opostos - a primeira e um enfraquecimento de controle, a
ultima, um fortalecimento de controle -, mas fenomenos como a
personalizagao sintetica mostram que o relacionamento e inais
complexo. Outra razao pela qual as tendencias nao podem ser con-
sideradas como simples opostos e que a comodificagao de fato im-
plica a democratizagao. Voltemos a minha sugestao de que tanto o
texto do Barclaycard no Capitulo 4 como o texto do prospecto uni-
versitario envoivem uma mudanga parcial das relagoes tradicionais
de superior-subalterno nos sistemas banciirio e educacional respecti-
vamente em favor dos 'consumidores' (clientes, futuros alunos).
Essa mudanca se manifesta no discurso democratizado: o poder do
banco e da universidade nao esta expresso explicitamente, e existem
tensoes conseqiientes que destaquei em ambos os textos. Os textos
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comodificados construfdos sobre modelos de publicidade tambem
manifestam comumente outros aspectos democratizantes, incluindo
a informalidade e um movimento para o discurso conversational.

Essa convergencia entre comodificagao e democratizagao e
apenas parcial e numa direc.ao unica: a democratizagao ocorre sem
a comodificacao como na entrevista medica 'alternativa', no exemplo
do Capitulo 5. No entanto, a convergencia parece revelar caracte-
risticas comuns num ni'vel mais prof undo, em particular o modo
como essas tendencias influenciam a constituigao da subjetividade
ou 'individualidade' pelo discurso, no contexto de mudancas que
tern sido documenladas (Rose, por exemplo) na constituigao social
do 'eu' na sociedade contemporanea. Essas mudangas objeti-
vam um 'eu' mais autdnomo e automotivado (um 'eu' autodirecioiia-
do, como Rose sugere). As duas tendencias parecem ter em coraum
uma orientacao para o *eu' autodirecionado: lanto o medico na entre-
vista medica 'alternativa' como os autores do texlo do Barclaycard
e do prospecto universitario se dirigem implicitamente a versoes
do 'eu' aulodirecionado (e, portanlo, as pressupoem). Os 'con-
sumidores', os destinatarios universais da publicidade e de suas
extensoes colonizadoras na educagao e outras esferas, sao versoes
do 'eu' autodirecionado, caracterizado pela capacidade e pela von-
tade para 'escolher'. Assim tambem sao os clientes-pacientes da
entrevisfa medica 'alternativa', a quern tambem se atribuein aulo-
nomia e escolha. Se a comodit'icagao e os processos mais ainplos
de democratizagao tendem de fato a construir fundamentalmeute o
mesmo fipo de 'eu', nao seria surpresa encontra-los sobreposlos
em dominios tais como a educacao. Desse modo, os alunos poten-
ciais que sao construfdos como consumidores podem encontrar-se
na chegada construklos como 'aprendizes autonomos'. Caracterizei
as tendencias de democratizagao e comodit'icacjio em linhas gerais
como propriedades da ordem de discurso societaria contempora-
nea. Como observe! anteriormente, seu impacto sobre as diver-
sas ordens de discurso mais locais e institucionais e variavel:
algumas ordens de discurso estao se tornando fortemente demo-
cratizadas e/ou comodificadas, outras nem tanto. Nao obstante, o
que esta chamando a atengao e a onipresenga das tendencias e a
facilidade com que elas aparentara transceiver as i'ronteiras entre
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as institutes e entre os domfnios. A importancia alual dessas len-
dencias parece corresponder nao apenas aos modelos de auto-imagem
que elas implicitamente projetam, mas tambem a um estado ou condi-
gao particular da ordem de discurso sodelaria na sociedade contempo-
ranea que torna possive] a projegao de novos modelos.

Essa condigao de 'fragmentagao' relativa de normas e con-
vencoes discursivas afeta uma serie de instituigoes e dominios.
O que entendo por 'fragmentagao' e um certo colapso, uraa perda
de eficacia, de ordens de discurso mais locais que as fazem
permeaveis as teudencias gerais. Explicando em maiores detalhes,
a fragmentagao envolve: (i) variagao maior na pnitica discursiva
(por exemplo, as entrevistas medicas sao conduzidas em modos
mais variados); (ii) previsibilidade menor para os participates em
qualquer evento discursive, e uma necessidade conseqiiente de,
por exemplo, negociar como uma entrevista particular se dara; e
(iii) permeabilidade maior a tipos de discurso que provem do exte-
rior do dominio em questao (por exemplo. maior abertura ao dis-
curso conversacional) e as teudencias gerais. Existem indicates
de que os discursos educacional, medico e do local de trabalho
estao mais fragmentados nesse sentido.

Paradoxalmente, a fragmentacao das ordens de discurso local's
aparentaria ser uma condigao para a tecnologizagao crescente do
discurso, no sentido de que a permeabilidade maior das ordens de
discurso locais inclui a abertura a processos de tecnologizagao
de 'fora'. O paradoxo e que a fragment a gao parece ser um relaxa-
mento do regulamento da pralica discursiva, enquanto a tecnoiogiza-
gao parece ser uma intensificagao disso. Uma forma de interpretar o
processo e em termos da mudanga na nalureza e na localizagao do
regulamento. Quando as ordens de discurso locais sao relativa-
mente estaveis e autonomas, elas sao reguladas, localizada e inter-
namente, por meio de mecanismos disciplinares exph'citos ou, mais
comumente, por meio de pressoes encobertas. Mas a tendencia
agora e os 'especialistas' em pesquisa e treinamenlo regularem a
pratica numa variedade de instituigoes e dominios locais. Desse
modo, a colonizagao das ordens de discurso locais pelas tendencies
de democratizagao e comodificagao e causada pelos tecuoiogos do
discurso? De r'alo, o efeito das tendencias frequentemente vein por
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meio da colonizagao pelas principais tecnologias discursivas — a
publicidade, a entrevista e o acouselhamento - e por meio do Irei-
namento nessas tecnologias como habilidades descontextualizadas.

Entretanto, essa explicacao e muito categorica e unilateral.
Padece do problema que Taylor (1986: 81) critica uos estudos ge-
nealogicos de Foucault, de ver mudanga tao-somente em termos de
tecnicas de poder que sao interpretadas sem ambigiiidade como
inslrLimentos de dominagao. Falta aqui o que o proprio Foucault
refere como a 'polivalencia tatica dos discursos' - o falo de que
eles podem ter valores diferentes em 'estrategias" diferentes (ver,
no Capftulo 2, o item "Foucault e a analise de discurso textual-
mente orientada"). Um caso em questao e o reinvestimento de
democratizagao representado pela personalizagao sintetica. Desen-
volverei um pouco este exemplo. O argumento e que a democrati-
zagao e, nesse caso, ambivalente. parte de um relaxamento genuino
ou usada estrategicamente como tecnologia. Mesmo no ultimo caso,
a tecnologizagao pode nao ser definitiva. Os detentores de poder
podem apropriar-se da democratizagao, mas o processo de apropri-
agao pode por si mesmo possibilitar mais um campo de luta em
que os detentores de poder podem sofrer derrotas. Hii um sentido
em que a democratizagao sintetica ou simulada com propositos
estrategicos e uma estrategia de alto risco que e por si uma conces-
sao ao poder de forgas democratizantes lanto quanto um movimeiito
para combate-lo. Usar as formas do discurso democrafizado - a
eliminagao das assimetrias expli'citas em termos das formas de
tratamento, a informalidade, a mudanca para o terreno comum da
conversagao - torna implicitas certas afirmagoes sobre a natureza
dos relacionamenlos sociais realizados, que nao sao sustentaveis
onde a democratizagao e simulada. O resultado pode ser uma con-
tradigao na pratica discursiva entre as formas e o conteudo do discurso
democratizado, que pode tornar-se uma area de luta.

As lendencias, entao, estao presas aos processos de luta das
pn'iticas discursivas em que elas podem ser investidas variavelmente.
Alem da possibilidade levantada no ultimo paragrafo, de apropriar-se
delas e 'muda-las', ha tambem a possibilidade de resistir e rejeita-las
ou acomodar-se e marginaliza-las. Consideradas como tecnicas em
processos de tecnologizagao discursiva, as tendencias derivam uma
grande variedade de formas de discurso liiistas ou hibridas em que sao
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efetuadas conciliates entre elas e praticas discursivas mais tradi-
cionais nao-comodificadas ou nao democratizadas. O texto do
Barclaycard e a entrevista medica 'alternativa' foram analisados ante-
riormente nesses termos. Uma justificativa para uma abordagem da
analise de discurso centrada na intertextualidade e na inlerdiscursivi-
dade, e nogoes associadas, tais como a heterogeneidade e a ambiva-
lencia do discurso, e que as ordens de discurso contemporaneas sao
cheias de semelhantes textos hfbridos.

Porein, a enfase aqui e ainda muito sobre a tecnologizagao,
mesmo se for enfatizada a resistencia a isso, e o pressuposto e ainda
de processes discursivos e sociais relalivamente centrais. Em opo-
sigao a isso, tern havido uma enfase na literatura pos-moderna
sobre o colapso do social, o que sugere uma interpretagao bem di-
ferente dos processos atuais de mudanga discursiva. Tal interpreta-
gao enfatizaria a fragmenlagao das ordens de discurso locais, a que
me referi anteriormente, como uma dimensao discursiva de uma
fragmentagao da ordem social. Tambem sugeriria considerar os
processos a que me rel'eri como 'democratizacao' em termos de frag-
meutagao, no sentido do que Jameson (1984) chaina de 'dediferen-
ciagoes', a demoligao de distingoes e barreiras, sem implicar que
tal demoligao seja simplesmente corolario de tendencias nnitarias
em outros m'veis, seja a democratizagao ou a lecnologizagao.
As 'dediferenciagoes' incluiriam as fronleiras entre variedades
padrao e nao-padrao da lingua e implicariam uma certa reversao de
processos de padroriizagao que lem sido um aspecto principal da
sociedacle moderna. Dessa perspectiva, as explicates que dei ale
agora sao interpretagoes exageradas da mudanga baseadas em
premissas ou pressupostos sobre a racionalidade e a cenlralizayao
de processos sociais que podem nao mais se manter nas sociedades
coutemporaneas.

Conclusao: moilelos relevaiites de discurso

Com efeito, apresentei iuterpretagoes diferentes das tendencias
que identifiquei: interpretagoes em termos de colonizagao unilinear,
luta hegemonica e fragmentagao. Cada interpretagao implica um
modeJo particular de pratica discursiva. A explicagao, em termos da
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cokmizagao unilinear, implica um modelo de 'codigo' da pratica
discursiva. A versao classica de um modelo de codigo pressupoe
uma ordem de discurso local estavel e convengoes naturalizadas que
sao normativamente exemplificadas na pratica: a pratica e simples-
mente seguir as uormas. Mas a colonizagao unilinear tambem impli-
ca um modelo de codigo, apesar de que, neste caso, os codigos que
sao normativamente seguidos sao em parle moldados externamente
por meio da colonizagao pelas tecnologias discursivas.

A segunda interpretagao, em termos da luta hegemonica, im-
plica urn modelo hegemonico da pratica discursiva, isto e, uma
visao da pratica discursiva como articulagao: a desarticulagao de
configuragoes existentes de tipos e elementos de discurso e a rear-
ticulagao de novas configuragoes, daudo proeminencia a interdis-
cursividade e a intertextualidade.

A terceira interpretagao, em termos da fragmentagao, corres-
ponde ao que se poderia denoininar um modelo 'mosaico' ou talvez
'negociado'. Ainbas as imagens implicam fragmentagao das conven-
goes. Mas a iinagem de 'mosaico' eiifatiza o espago resultante do
jogo criativo ao combinar os elemeutos do discurso de novas formas
para atingir impacto momentaneo, para o pastiche. Enquanto a ima-
gem de 'negociagao' enfaliza que onde as convengoes nao podem
mais ser consideradas como dadas, ha uma necessidade conseqiiente
de os agentes negociarem (quase sempre implicitamente) a quais
elementos do discurso se deve recorrer. E a iinagem da negociagao
que tem aplicabilidade mais larga: nem toda prjitica discursiva que e
negociada nesse sentido tem as propriedades sugeridas pelo mos;ii-
co, mas a pratica discursiva que tem essas propriedades (os melhores
exemplos provavelmente vem da publicidade) deve ser negociada,
no sentido de que um acordo imph'cito sobre a articulagao dos ele-
mentos do discurso deve ser estabelecido entre produtores e inter-
pretes para que funcione o efeito mosaico.

O desenvolvimento de um modelo hegemonico da pratica
discursiva, especialmente em oposigao ao modelo de codigo pre-
dominante, e o objetivo principal deste livro. Um modelo de
hegemonia parece fazer o sentido mais geral da ordem de discurso
societaria contemporanea. Mas isso nao e simplesmente uma alter-
nativa preferivel aos outros dois modelos. Antes, cada um dos mo-
delos se aplica de algum modo a ordem de discurso contemporanea,
e cada modelo parece funcionar relativamente bem em alguns
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dommios de pratica discursiva, e menos em outros. Melhor que
optar por urn e rejeitar os outros, futuras pesquisas poderiam foca-
lizar proveitosamente a questao de quais modelos t'azem mais sen-
tido em cada dominio e sobre as teusoes enlre os modelos, ao
mesmo tempo em que se mantem em discussao toclas as tres linhas
de interpret ac.ao da mudanc.a discursiva atual,

Capftulo 8

A pratica da analise de discurso'

Este capftulo tratara de questoes praticas da analise de discurso.
0 que se segue nao deve ser considerado como urn esquema, pois nao
ha procedimento fixo para se fazer analise de discurso; as pessoas
abordam-na de diferentes maneiras, de acordo com a natureza es-
pecifica do projeto e conforme suas respectivas visoes do discurso.
Os pontos a seguir, portanto, poderiam ser tornados como diretrizes
gerais, indicadoras dos principals elementos e das consideracpes que
se aplicam a analise de discurso, conforme a posicjio teorica que apre-
sentei anteriormente. Tenho, eventualmente, agido baseado na su-
posicao de que o(a) leitor(a) esta proximo de se engajar em urn projeto
de pesquisa de investigacjio social e mudanca discursiva maior, mas.
como muitos leitores devem estar usando a analise de discurso para
propositos mais modestos, estes nao poderiam ser postos de lado em
funcao dessas suposigoes grandiosas. Ha tres principals itens: os
dados, a analise e os resultados. 0 enfoque deste livro esta, nalural-
mente, na analise, mas este capitulo sera uma oportunidade para se
abordar outros aspectos importantes para a realizagao da analise de
discurso. Os leitores poderao comparar estas linhas mestras com
aquelas fornecidas por Potter e Wetherell (1987), ou (para a analise
somente) por Fowler efal. (1979).

Tradu^ao de Sandra da Rocha M. de Ojiveira.
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Os dados

Definigao de um projeto

A analise de discurso deve ser idealmente urn empreendi-
mento interdisciplinar. Tal afirmagao decorre da concepgao de
discurso que eu venho defendendo, a qual envolve um interesse
nas propriedades dos textos, na produgao, na dislribuicao e no
consume dos textos, nos processos sociocognitivos de produc,ao e
interpretac.ao dos textos, na pratica social em varias instituic.6es, no
relacionamento da pratica social com as relates de poder e nos
projetos hegemonicos no nivel social. Essas t'acetas do discurso
coincidem com os interesses de varias ciencias sociais e humanistas.
incluindo a lingih'stica, a psicologia e a psicologia social, a socio-
logia, a historia e a ciencia politica.

O que e especifico acerca de uma praiica discursiva particular
depende da pratica social da qual e uma faceta. Projetos de pes-
quisa em analise de discurso sao, portanto, mais sensivelmente
definidos. primeiro em termos de questoes sobre formas particula-
res de pratica social e suas relac,6es com a estrutura social; diante
do eni'oque que tenho adotado, em termos de aspectos particulares
de mudanc.a social ou cultural. Isso quer dizer que sao as discipli-
nas que se ocupam com essas questoes - a sociologia, a ciencia
politica, a historia - que deveriam ser consideradas em primeiro
lugar na definigao dos projetos de pesquisa. A analise de discurso
seria raais bem tratada como um metodo para conduzir pesquisa
sobre questoes que sao definidas fora dela. Poderia dar um breve
exemplo. Trata-se, contudo, de uma maneira totalmente inovadora
de considera-la: em muitos cases, grupos illterdisciplinares de pes-
quisaderes podem estar aptos para trabalhar com pessoas, por
exemplo, na educagao ou na saude, em investigates de questoes e
problemas que elas experimentam durante o curso da mudanca.
De fato, e possivel erigajar em co-pesquisa os individuos ou os
grupos que sao os sujeitos da pesquisa, que se envolverao no pla-
neiamento, na implementac.ao, na exposicjio e no uso da pesquisa
(ver Ivanic e Simpson, 1992').

Ivanic, R. e Simpson, J. Who's wlio in academic writing? In: Fairclough. N. (ed.)
Criticallangiiagetnvai-eness. LondreseNova York: Longman. 1992. p. 141-173.
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O corpus

A perspectiva do(a) especialista e dos pesquisados e tambem
importante na sele^ao de dados, na construgao de um corpus de
amoslras de discurso e na decisao des dados suplementares a se-
rem coletados e usados. A natureza dos dados requeridos variarao
de acordo com o projeto e as questoes da pesquisa, mas ha certos
princfpios gerais para ter-se em mente. Pode-se apenas tomar uma
decisao sensivel sobre o conteudo e a estrutura de um corpus, a luz
de informagoes adequadas sobre o 'arquivo'. (Esse terme e usado
de uma maneira que vai alem do sen uso historico, para referir-se a
tetalidade da pratica discursiva, seja registro de pratica passada ou
de pratica em andamenlo, que se inclui dentro do projeto de pes-
quisa.) Trata-se, em parte, de um problema pratico de saber-se o
que e util, e como chegar ate la, mas tambem de ter-se um modelo
mental da ordem de discurso da instituicao. ou o domfnio do que
se esta pesquisando, e os processos de mudanca que esiao em
andamento, corao uma prelimiuar para decidir-se onde coletar
amostras para um corpus. Naturalmente, trabalhar sobre o corpus
pode alterar o mapa prelimiuar. Os analistas de discurso depende-
riam das pessoas nas disciplinas relevantes e das que trabalham na
area da pesquisa para decisoes sobre quais amostras sao tipicas ou
representativas de uma certa praiica; se o corpus reflete adequa-
damente a diversidade da pratica e as mudanc.as na pratica mediante
diferentes tipos de situacao, ambas consideradas de maneira nor-
mativa e inovadora; e se o corpus inclui ponto critico e momentos
de crise (essas noc,6es sao explicadas a seguir). Ha problemas par-
ticulares em celetar um corpus de dados que da acesso a processos
de mudanca, perque, obviamente, e preciso tentar incorporar
periodos de tempo razeaveis nos dados.

Aujpliacao do corpus

Ha varias maneiras pelas quais um corpus pode ser ampliado
com dades suplemenlares. Pode-se, por exemplo, obter julgamen-
tos sobre aspectos de amostras do discurso no corpus, com base
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em paineis de pessoas que estao em alguma relacao significativa
com a pratica social em foco. Se as praticas de sala de aula e o
discurso de sala de aula serao estudados, os paineis poderiam
incluir professores, alunos, pais, membros de diferentes comuni-
dades minoritarias e majoritarias, e administradores educacionais.
(Para uso dos paineis, ver Gumperz, 1982.)

Urna forma comum de ampliar-se o corpus i o uso de entre-
vistas. Pode-se entrevistar pessoas envolvidas como participantes
em amostras do corpus, nao somente para estimular suas interpreta-
coes sobre as amostras, mas lambent como uma oportunidade para
o(a) pesquisador(a) experimentar problemas qne vao alem da amos-
tra como tal e tenlar descobrir, por exemplo, se uma pessoa esta
mais consciente do investimento ideologico de uma convengao
discursiva particular, em algumas situacoes mais do que em oulras.
Ou, na co-pesquisa, pode-se ter acesso mais fechado e mais formal
a perspectiva daqueles que sao pesquisados. O ponto a enfatizar e
que entrevistas, paineis. etc. sao amostras adicionais de discurso, e
uma maneira pela qual podem ampliar o corpus e simplesmente
acrescentii-las. O corpus poderia ser considerado nao como total-
mente constituido antes do inicio da analise, mas aberto e com
possibilidades de crescimento em resposta a questoes que surgem
na analise.

Um exemplo

Um exemplo de urn projeto de pesquisa posswel dara a essas
questoes forma concreta. Usarei o exemplo mencionado na Intro-
ducao, de mudancas na pratica discursiva associadas com a subs-
tituigao da produgao fordiana pela pos-fordiana, focalizando um
estudo planejado de 'circulos de qualidade'. (Esse exemplo esta
baseado no planejamento de um projeto de juncao interdisciplinar
sociologies e linguistico na Universidade de Lancaster.) Uma ca-
racteristica da industrial pos-fordiana e a importancia crescente da
comunicacao na secao. Novas formas de interacao entre os traba-
Ihadores da segao, supervisores e gerentes estao emergindo, na
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forma de 'circulos de qualidade', grupos de cinco a dez empre-
gados que usualmente trabalham juntos e se encontram regular-
mente para discutir formas de aperfeicoamento da qualidade, da
produtividade, e outros problemas relacionados ao trabalho. Uma
questao nao respondida sobre os circulos de qualidade que bem
pode estar relacionada as suspeitas do sindicato sobre a alta inci-
dencia de falhas desses circulos e se reahnente eles rompem as
velhas divisoes entre empregados e dao mais poder aos trabalhado-
res da secao, ou se funcionam como instrumento administrativo
para comprovar a experiencia valiosa dos trabalhadores da segao e
integra-los em prioridades administrativas. A pesquisa e necessaria
para saber como os circulos de qualidade funcionam atualmente ~
como selecionam topicos, como debatem problemas, como geram
propostas e apresentam-nas a administragao - e se o controle dessas
atividades e partilhado e negociado, ou exercido mais ou menos
superficialmente pela administra^ao. Essas questoes podem ser
investigadas usando-se a analise de discurso como metocio. O cor-
pus para tal estudo deve consistir de registros de video de circulos
de qualidade por um pen'odo de cerca de um ano, desde o sen co-
meco. Um foco posswel pode estar em saber como emergem as
convengoes para a condugao de encontros no pen'odo, tomadas
como parte de um estudo mais amplo do desenvolvimento das re-
lacoes de poder nos circulos de qualidade. Esse corpus pode ser
ampliado com registros do treinamento de gerentes - como lideres
ou facilitadores dos circulos de qualidade - com apresentacoes de
propostas pelos circulos de qualidade para paineis adminislrativos,
e com a comunicagao entre os circulos de qualidade e os membros
da forca de trabalho que nao estejam envolvidos. Poderia tatnbem
ser ampliado por meio de entrevistas sobre os circulos de qualidade
com seus membros, com a administragao senior, com representantes
do sindicato, e com outros trabalhadores da secao. Os analistas devem
euvolver membros dos circulos de qualidade para chegar a definicao
das questoes de pesquisa e do foco analitico. Desenvolverei esse
exemplo um pouco mais quaiido discutir, os resultados.
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Transcriqao

O discurso ialado, tal como o dos encontros do circulo de
qualidade, necessita ser transcrito. A transcribe e um processo
dificil que consorae muito tempo. Dependendo do sistema de
transcrigao usado, pode-se precisar de seis a vinte horas ou mais
para transcrever uma hora de fala gravada. Ha uma diversidade de
sistemas validos de transcrigiio capazes de representar diferentes
caracteristicas da fala, com diferentes graus de detalhe - entona-
gao, enfase, pausa, alteragoes na altura e no ritmo e assim por
diante (Atkinson e Heritage, 1984: ix-xvi; Tannen, 1989: 202-204).
Nenhum sistema poderia mostrar tudo, e sua escolha e sempre um
problema de julgamento, considerando-se a natureza do projeto e
as questoes de pescjuisa, os tipos de caracteristica que se quer
mostrar, e quais os detalhes. Um tipo de transcrigao razoavelmente
economico, adequado para muitos propositos, deve mostrar as
justaposigoes entre falanles, as pausas e os silencios (exemplos sao
as transcrigoes do Capitulo 5, item "Exemplo 1: Enlrevista medica
'padriio'").

O que e. talvez, inenos obvio e que a transcrigao necessaria-
mente impoe uma interpretagao da fala; nas palavras de um artigo
sobre esse assunto, a transcricao e teoria (Ochs. 1979). Considere
uma situagao onde tres pessoas estao conversando, e uma toma
80% da conversa. A forma como isso e representado no pape!
poderia ser como uma conversagao. na qual todas as tres pessoas
tomam turnos de fala, mas uma toma turnos mais longos e mais
turnos do que as outras; ou pode ser representado como um
monologo, com varias interrupgoes ou demonstrates de apoio
de outros falantes, talvez pela exibigao da conversa do(a) falante
mais loquaz em uma coluna no meio da pagina, com outras contri-
buigoes apresentadas nas margens (ver Edelsky, 1981, para exem-
plos desse tipo). De modo semelhante, se ha silencio na fita, o(a)
transcritor(a) tem de decidir se o atribui a um ou a outro partici-
pante; se ha superposigao, se a represents como um(a) falante
interrompendo outro(a).
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Codificagao e sele^ao de amostras no corpus

Os pesquisadores podera bem desejar codil'icar um corpus
inteiro ou grande parte dele, em termos arnplos, talvez resumindo o
discurso ou codificaudo-o em topicos. Ou podero decompor o corpus
em classes particulares de tragos - certos tipos de questoes ou
formulagoes (ver, no Capitulo 5, o item "Formulae.ao"). Contudo, a
concepgao de discurso que apresentei e a visao de analise que re-
sunn anleriormente sao especialmente relevantes para a analise
detalhada de um pequeno numero de amostras de discurso. Isso
levanta o problema de como selecionar amostras para analise
delalhada. A resposta e, priucipalmente, que as amostras poderiam
ser cuidadosamente selecionadas com base em um levantamento
preliminar do corpus, toraando-se o cuidado de efetua-lo entre os
pesquisados e os colegas das disciplinas relevantes das ciencias
sociais, de forma que possam trazer percepcoes tanto quanto pos-
sivel em contribuigao ao discurso da pratica social sob escrutinio.
Uma estrategia de selecao que deve ser recomeudada consiste em
focalizar o que anterionnente cliamei cle 'ponto cn'lico' e 'mo-
mento de crise'. Ha momentos do discurso onde ha eviclencia de
que as coisas estao caminhando de maneira errada: algum disturbio
a exigir que os particjpantes reparem um problema de comunica-
gao, por exemplo, mediante solicitagoes ou ofertas de repetic,6es, ou
mediante a corregao de um(a) participante por outro(a); disfluen-
cias excepcionais (hesilagoes, repetigoes) na produgao de um texto;
silencios; mudaugas subitas de estilo. Alem das evidencias e do
comportamento interativo dos participantes, deve-se novamente
usar paineis de julgamento ou julgamentos retrospeclivos dos par-
ticipantes sobre os poiitos que representem dit'iculdades. Tais mo-
meutos de crise tornam visweis aspectos de praticas que devem ser
normalmente naturalizados e, portanto, dificultar a percepgao; mas
tambem mostram mudanga no processo, formas reais pelas quais as
pessoas lidam com a problematizagao das praticas.
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Analise

Esta secao consiste de um sumario dos tipos de analise que
introduzi e ilustrei nos capftulos 3-7. Nao obedeci exatamente a
ordem pela qual os topicos forara discutidos nesses capftulos, mas
segui a mesma progressao global: (1) analise das praticas discursi-
vas (no nivel da macroanalise: ver, no Capitulo 3, o item "Pratica
discursiva"), focalizando a intertextualidade e a interdiscursividade
das amostras do discurso; (2) analise dos (extos (microanalise da
pratica discursiva); (3) analise da pratica social da qual o discurso
e uma parte. Essas tres dimensoes da analise vao inevitavelmente
estar superpostas na pratica; por exemplo, os analistas sempre
comegam com alguma ideia da pratica social em que se situa o dis-
curso. Mas a seqiiencia e util para ordenar o resultado do engaja-
mento de alguem em uma amostra discursiva particular antes de
apresenta-la na forma escrita ou falada. Note-se que envolve uma
progressao da interpretacao a descricao e volta a interpretacao: da
interpretacao da pratica discursiva (processos de produgao e con-
sumo de texto) a descricao do texto. a interpretagao de ambos a luz
da pratica social em que se situa o discurso. Nao e necessario pro-
ceder nesta ordem, e os analistas podem comecar da analise do
texto, ou de fato da analise da pratica social. A escolha dependera
dos propositos e das enfases da analise. 'Olhar' para os processos
de analise de discurso parece ser particularmente apropriado, dada
a minha principal preocupacao aqui com processo e mudanca.

Cada inn dos principals itens no sumario adiante e seguido por
uma descricao breve do tipo de analise que envolve e, em muitos
casos, de um conjunto de questoes que atuam como indicadores
durante a analise de uma amostra discursiva particular. Deve-se ter
em mente que durante a analise ha uma constante alternancia de
foco da particularidade da amostra discursiva para o tipo (ou tipos)
de discurso que ela delineia, e as configurates dos tipos de dis-
curso para os quais esta orientada. A analise poderia ser dirigida
para ambos: poderia mostrar caracteristicas, padroes e estruturas
que sao tipicos de certos lipos de discurso, reestruturando tenden-
cias nas ordens de discurso, e mostrar form as de usar esses re-
cursos convencionais que sao especfficos dessa amostra. Note que
em qualquer analise particular algumas das categorias sao prova-
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velmente mais relevantes e uteis que outras, e os analislas pro-
vavelmente desejam t'ocalizar um numero pequeno de categorias.

Pratica discursiva

Cada uma das tres dimensoes da pratica discursiva e representada
a seguir. 'Interdiscursividade' e 'Intertextualidade Manifesta' focali-
zam a producao do texto, 'Cadeias Intertextuais', a distribui^ao do
texto, e 'Coereucia', o consumo do texto (ver, no Capitulo 4, dis-
cussao detalhada). Complementei com 'Condigoes da Pratica-
Discursiva' para apresentar aspectos sociais e institucionais bre-
vemente aludidos no Capitulo 3 (item "Pratica discursiva").

INTERDISCURSIVIDADE

(Ver, no Capitulo 4, o item "Interdiscursividade".) 0 objetivo e
especificar os tipos de discurso que estao delineados na amostra
discursiva sob analise, e como isso e feito. Sinta liberdade para
usar o termo geral 'tipo de discurso' se nao estiverem claros o ge-
nero, a atividade, o estilo, ou o discurso. A principal forma de jus-
tificar uma hiterpretagao e por meio da analise do texto, mostrando
que nossa iuterpretacao e compativel com as caracteristicas do
texto, e mais compativel do que outras. Outros tipos de evidencia
for am mencionados anteriormente sob o titulo "Ampliacao do
corpus".

Ha uma maneira obvia de caracterizar a amostra global (em
termos de genero de discurso)?

(Se for o caso, o que implica em termos de como a amostra e
produzida, distribuida e consumida?)

A amostra delineia mais de um genero?
Que tipo(s) de atividade, estilo(s), discurso(s) sao delineados?

(Voce pode especificar estilos de acordo com o tenor, o modo e o
modo retorico?)

E a amostra discursiva relativamente conventional nas suas
propriedades interdiscursivas, ou relativamente inovadora?
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CADEIAS INTERTEXTUAIS

(Ver, no Capitulo 4, o item "Interlextualidade e trausforma-
gdes".) 0 objelivo aqui e especificar a distribute de uma (um
tipo de) amostra discursiva pela descri^ao das cadeias inlertextuais
das quais participa, isto e, as series de tipos de textos nas quais
ou das quais e transformada.

Que tipos de transformagao essa (esse tipo de) amostra discur-
siva sofre?

Sao as cadeias intertextuais e as transformacoes relalivamente
estaveis, on sao inconstantes. ou contestadas?

Ha sinais de que o produtor do texto antecipa mais do que um
tipo de audiencia?

COERENCIA

(Ver, no Capitulo 3, o item "Pratica discursiva".) O objetivo aqui e
considerar as implicagoes interpretativas das propriedades inter-
textuais e iuterdiscursivas da amostra. Isso poderia envolver os
analistas em pesquisa de leitor(a), isto e. pesquisa de como os
textos sao realmente interprelados.

Quao beterogeneo e qufio ambivalente e o texto para um(a)
interprete particular, e, conseqiientemente, quanto de trabalbo in-
ferencial e requerido? (Isso couduz diretamente as dimensoes
interlextuais de construgao dos sujeitos no discurso: ver "Prali-
ca social", a seguir).

Esta amostra recebe leituras resistentes? De que tipo de leilor(a)?

CONDUCES DA PRATICA DISCURSIVA

(Ver, no Capitulo 3, o item "Pratica discursiva".) 0 objetivo e es-
pecificar as praticas sociais de produgao e consume do texto, asso-
ciadas com o tipo de discurso que a amostra representa (o qual
pode ser relacionado ao genero de discurso: ver a primeira quest fio
sob o titulo "Tnterdiscursividade", anleriormente).
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O texto e produzido (consumido) individual ou coletivamente?
(Ha estagios distintos de produgao? As pessoas do(a) animador(a),
autor(a) e principal sao as mesmas ou diferentes?)

Que tipos de efeitos nao-discursivos possui esta amostra?

INTERTEXTUALIDADE MANIFESTA

(Ver, no Capftuio 4, o item "Exemplo 2: Um guia para os portado-
res do cartao do banco Barclay".) A intertextualidade manifest;! e
uma area cinzenta entre a pratica discursiva e o texto: levanta
questoes sobre o que vai na produgao de um texto, mas tambem diz
respeito as caracteristicas que eslao manifestas na superficie do
texto. O objetivo e especificar o que outros textos estao delineando
na constituicao do texto que esta sendo analisado, e como isso
ocorre. Os generos de discurso diferem nos modos da intertex-
tualidade manifesta com a qual estao associados (ver, no Ca-
pitulo 4, o item "Interdiscursividade"), fazendo-se necessario aqui
explorar tais diferengas.

representa$ao discursiva
-E direta ou indireta?
O que esta representado: aspectos do contexto e estilo, ou

apenas o significado ideacional?
O discurso representado esta claramente demarcado? Esta tra-

duzido na voz do discurso representado?
Como esta contextualizado no discurso representado?

pressuposi^ao
Como estao as pressuposigoes sugeridas no texto?
Estao ligadas a textos principals de outros ou a textos anterio-

res do(a) produtor(a) do texto?
Sao sinceras ou manipulativas?
Sao polemicas (como oragoes negatives)?
E uma questao adicional:
Ha instancias de metadiscurso ou ironia?



286 Norman Fairclough

Texto

CONTROLE INTERACIONAL

(Ver, no Capitulo 5. os itens "Caracteristicas de controle inleracio-
nal" e "Formulagao".) O objelivo aqui e descrever as propriedades
organizacionais gerais das interagoes, das quais dependem o fun-
cionamento regular e o controle das interagoes. Uma questao im-
portante e quem controla as interagoes e em que nivel: em que
extensao o controle e negociado como um empreendimento efe-
tuado pelos participantes, e em que extensao e assimetricamenfe
exercido por um participanle?

Que regras de tomada de turnos estao em operagao? Sao os di-
reitos e as obrigagoes dos participantes (com respeito a justaposi-
c.ao ou ao silencio, por exemplo) simetricos ou assimetricos?

Que estrutura de troca esta em operagao?
Como os topicos sao introduzidos, desenvolvidos e estabele-

cidos, e e o controle de topico simetrico ou assimelrico?
Como sao as agendas apresentadas e por quem? Como sao poli-

ciadas e por quem? Um participante avalia as expressoes dos outros?
Em que extensao os participantes formulam a interagiio? Que

fungoes as formulates tern, e qual(is) participante(s) formula(ra)?

COESAO

(Ver, no Capitulo 6, o item "Conectivos e argumentagao".) O objetivo
e mostrar como as oragoes e os perfodos estao conectados no texto.
Essa informagao e relevante para a descrigao do modo retorico do
texto (ver, no Capitulo 4. o item "Interdiscursividade"): sua estru-
tura como um modo de argumentagao, narrativa. etc.

Que relagoes funcionais existem entre as oragoes e os perio-
dos do texto?

Ha marcadores coesivos de relagoes funcionais explfcitos na
superffcie? Que tipos de marcadores (referenda, elipse, conjungao,
lexical) sao mais usados?
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POLIDEZ

(Ver, no Capitulo 5, o item "Polidez".) O objetivo e determiuar
quais estrategias de polidez sao mais usadas na amostra, se ha dife-
rengas entre os participantes e o que essas caracteristicas sugerem
sobre as relagoes sociais entre os participantes.

Quais estralegias de polidez (polidez negativa, polidez positi-
va, implfcitos) sao usadas, por quem e com quais propositos?

ETHOS

(Ver, no Capitulo 5, o item Ethos.} 0 objetivo e reunir as diversas
caracten'sticas que vao em diregao a coustrugao do eu, ou de iden-
tidades sociais, na amostra. O ethos envolve nao apenas o discurso,
mas todo o corpo. Qualquer uma das categorias analiticas listadas
aqui pode ser relevante para o ethos.

GRAMATICA

Tres dimensoes da gramatica nas oragoes sao diferenciadas aqui:
transitividade, tema e modalidade. Correspondem respect!vamente
as fungoes da linguagem ideacional, textual e interpessoal (ver, no
Capitulo 3, o item "Discurso").

TRANSITIVIDADE

(Ver, no Capitulo 6, o item "Transitividade e tema".) O objelivo e
verificar se tipos de processo e participantes particulares estiio
favorecidos no texto, que escolhas de voz sao feitas (ativa ou pas-
siva) e quao sjgnificante e a nominalizagao dos processos. Um
maior interesse esta na agenda, na expressao de causalidade e na
atribuigao de responsabilidade.

Que tipos de processo (agao, evento, relacional, mental) sao
mais usados, e que falores podem ser considerados em fungao disso?

A metafora gramalical e uma caracteristica significante?
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As orações passivas ou as nominalizações são freqüentes, e.
em caso positivo, que funções parecem desempenhar?

TEMA . .

(Ver, no Capítulo 6, o item "Transitividade e tema".) O objetivo é
verificar se há um padrão discernível na estrutura temática do texto
para as escolhas dos temas das orações.

Qual é a estrutura temática do texto e que suposições (por
exemplo, sobre a estruturação do conhecimento ou da prática) lhe
são subjacentes?

Os temas marcados são freqüentes e, em caso positivo, quais
são suas motivações?

MODALIDADE

(Ver, no Capítulo 5, o item "Modalidade".) O objetivo é determi-
nar padrões, no texto, quanto ao grau de afinidade expressa com
proposições, por meio da modalidade. O interesse maior está em
avaliar o significado relativo das características da modalidade
para: a) as relações sociais no discurso; e b) o controle das repre-
sentações da realidade.

Que tipos de modalidade são mais freqüentes?
São as modalidades predominantemente subjetivas ou objetivas?
Que características de modalidade (verbos modais, advérbios

modais, etc.) são mais usadas?

SIGNIFICADO DAS PALAVRAS

(Ver, no Capítulo 6, o item "Significado das palavras''.) A ênfase
está nas palavras-chave que têm significado cultural geral ou mais
local; nas palavras cujos significados são variáveis e mutáveis: e
no significado potência! de uma palavra - uma estruturação parti-
cular de seus significados - como um modo de hegemonia e um
foco de luta.
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CRIAÇÃO DE PALAVRAS

(Ver, no Capítulo 6, o item "Criação de palavras".) O objetivo é
contrastar as formas de lexicalização dos sentidos com as formas
de lexicalização dos mesmos em outros (tipos de) textos e identifi-
car a perspectiva interpretativa que subjaz a essa lexicalização.

O texto contém itens lexicais novos e, em caso posilivo, que
significado teórico, cultural e ideológico eles têm?

Que relações intertextuais estão delineadas para a lexicaliza-
ção no texto?

O texto contém evidência de perífrase ou relexicalização (em
oposição a outras lexicalizações) de certos domínios de sentido?

METÁFORA

(Ver, no Capítulo 6, o item "Metáfora".) O objetivo é caracterizar
as metáforas usadas na amostra discursiva, em contraste com as
metáforas usadas para sentidos similares em outro lugar, e deter-
minar que fatores (cultural, ideológico, etc.) determinam a escolha
da metáfora. O efeito das metáforas sobre o pensamento e a prática
deveria também ser considerado.

Prática Sócia/ (ver, no Capítulo 3, o item "Discurso como
prática social: ideologia e hegemonia", e o Capítulo 7).

A análise da prática social é mais difícil de ser reduzida a uma
lista; portanto, os itens que se seguem deveriam ser considerados
somente como uma orientação aproximada. O objetivo geral aqui é
especificar: a natureza da prática social da qual a prática discursiva
é uma parte, constituindo a base para explicar por que a prática
discursiva é como é; e os efeitos da prática discursiva sobre a prá-
tica social.

MATRIZ SOCIAL DO DISCURSO

O objetivo é especificar as relações e as estruturas sociais e hege-
mônicas que constituem a matriz dessa instância particular da pra-
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tica social e discursiva; como essa instancia aparece em relagao a
essas estruturas e relagoes (e convencional e normaliva, criativa e
inovadora, orientada para reestrutura-las, opositivas. etc.?); e que
efeitos ela traz, em termos de sua reprodugao ou transformagao?

ORDENS DE DISCURSO

O objetivo e especificar o relacionamento da instancia da pratica
social e discursiva com as ordens de discurso que ela delineia e os
efeitos de reprodugao e transformagao das ordens de discurso para
as quais contribui. A atengao deveria ser dada as tendeneias de
larga escala que afetam as ordens de discurso discutidas no Capi-
tulo 7.

EFEITOS IDEOLOGICOS E POLITICOS DO DISCURSO

E util focalizar os seguinles efeitos ideologicos e hegemonicos
particulares (ver. no Capitulo 3, o item "Discurso como pratica
social: ideologia e hegemonia"):

sistemas de conhecimento e crenga;
relagoes sociais;
identidades sociais ('eu').

Ha sempre analises alternativas possiveis para as amostras
disc'ursivas, e emerge a questiio de como os analistas podem justi-
ficar as analises que propoem (como podem 'valida-las'). Nao ha
uma resposta simples, e tudo o que se pode i'azer e decidir, diante
das analises alternativas, qual parece ser prefen'vel na avaliagao da
evidencia disponivel. Hii varios fatores a serem levados em conta.
Urn deles e a extensao com que uma analise proposta explica a
amostra discursiva: ela explica tolalmente as caraetensticas deta-
Ihadas, ou deixa as caraetensticas inexplicadas, ou ainda parece
estranhar as caracterisficas? Outro fator e se uma analise proposta
esta baseada no que os participantes fazem em uma inleragao.
Se, por exemplo, afirma-se que um texto esta estruturado de uma
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maneira contraditoria, pelo delineamento incorapativel de generos,
os participantes realmente dao evidencia de que experimentam isto
como problematico em suas contribuicoes? Pode-se tambem levar
em conta as reacoes dos participantes a analise; se ela faz sentido
para eles e ajuda-os a explicar outros aspectos do tipo de discurso
em foco, isso e a seu favor. Uma considerac.ao relacionada e a
extensao coin que a analise joga luz sobre outros dados para o(a)
analista e prove uma base (mesmo um modelo) para outras aaalises
(ver Potter e Wetherell, 1987: 169-172, para uma discussao mais
detalhada de questoes relacionadas com a validagao).

Resultados

A primeira observagao a fazer aqui e que, se os analistas tern
algum controle sobre como os resultados sao usados, nunca tem total
controle depois que os resultados caem no dominio publico. Isso
confronta os analistas com um dilema do qual estou plenamente
consciente, mas que nao esta completamente resolvido. Argumen-
tei no Capitulo 7 que ha um processo difundido de tecnologiza9ao
do discurso, que usa a pesquisa sobre o discurso para redesenhar
as praticas discursivas e treinar as pessoas para usar novas praticas
discursivas. A tecnologizacao do discurso e uma fonte para a en-
genharia cultural e social, e muitos analistas de discurso encoutra-
rao obje^oes para o fato de ser usada e, cerlamente, para algumas
forraas em que e usada. Mas como posso eu ou outros analistas
estarmos seguros de que a pesquisa que estou desenvolvendo nao e
usada em tais contextos? A resposla honesta, mesmo que dolorosa,
e de que nao posso: como os academicos em muitos outros cam-
pos, os analistas de discurso eslao cada vez mais correndo o risco
de ser integrados em agendas burocraticas e adiniuistrativas. Como
afirmei na discussao da tecnologizagao do discurso, esta e uma
tendencia que esta, ate o presente, maiiifesta apenas parcialmente
em diferentes instituigoes e dominios. A minha impressao e a de
que esta caminhando para congregar forga, taivez bem rapidamente,
e por os analistas em dilemas mais prementes, nurn futuro nao
muito distante.
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Pode-se, naturalmente, parar de fazer pesquisa, ou fazer pes-
quisa sobre algo diferente; mas e dificil encontrar areas de pesqui-
sa que estejam livres de abuso, e eslas sao solucoes que a maioria
de nos acha dificil contemplar. Talvez tal pessimismo deveria ser
qualificado. As teenologias do discurso, como outras tecnologias.
abreni possibilidades em varias direc,6es, algumas mais beneficas
para a maioria das pessoas do que outras. Descrevi a tecnologiza-
C,ao do discurso como urn uso burocratico ou administrative do
conhecimento sobre o discurso para impor mudanca, mas esse co-
nlieciinento poderia tambem ser usado em busca de mudanga de
baixo para cima. Nesse sentido, venho argumentando com colegas
em outras ocasioes (Clark el ai, 1988; Fairclough e Tvanic, 1989:
Fairclough, 1992)2 a favor de urn elemento de 'Consciencia Linguis-
tica Critics' (CLC), na educa9ao linguistica de todos os alunos,
que poderia fornecer-Ihes o conhecimento para iniciar mudancas
em suas proprias praticas discursivas, e nas praticas discursivas de
suacomunidade.

A CLC objetiva recorrer a linguagem e a experiencia discursi-
va dos proprios aprendizes, para ajuda-los a toruarem-se mais
conscientes da pratica em que estao envolvidos como produlores e
consumidores de textos: das forces sociais e interesses que a mol-
dam, as relates de poder e ideologies que a investem; sens efeitos
sobre as identidades sociais, relac.6es sociais, conhecimentos e
crencas; e o papel do discurso nos processes de mudanca cultural
e social (incluindo a tecnologizagao do discurso). Mediante a
conscientizacao, os aprendizes pod em tornar-se mais conscientes
das coergoes sobre sua propria pratica, e das possibilidades. dos
riscos e dos custos do desafio individual ou coletivo dessas coer-
c,6es, para se engajarem em uma pratica linguislica emancipatoria.
Dessa descrigao sumaria i'ica claro como a CLC poderia recorrer
ao tipo de analise de discurso que defendi neste livro. Mas ela
lambem envolve a consciencia da variedade linguistica: conscien-
cia historica dos processes hegemonicos de padronizagao da lin-
guagem, e os interesses que residem per tras deles; consciencia de

Fairclough, N. (ed.) Critical language awareness (Consciencia lingufstica criti-
ca), L«ntlres e Nova York, Uingman, 1992.
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como a variedade padrao (por exemplo, o ingles padrao) e impost a
em contextos de prestigio; de como tais coercoes prejudicam os
usuarios de outras variedades: das possibilidades e dos riscos de
ir contra elas, desafiando a hegemonia do padrao. Como isto con-
clui, a CLC considera o deseuvolvimento da consciencia linguisti-
ca e da pratica linguistica como mutuamente reforc,ador.

Os analistas podem tambem desejar continuar sen relaciona-
mento com os pesquisados apes a pesquisa estar completa. Isso
pode envolver no mi'nimo a escrita dos resultados em uma forma
que seja acessivel e litil para eles, e talvez entrando em dialogo
com eles sobre os resultados e suas implicates. Ou pode requerer
envolvimento a longo prazo na a^ao que as pessoas decidem tomar
em resposta aos resultados. Por exemplo, se o projeto para investi-
gar os circulos de qualidade na industria, referido anteriormeute,
fosse para mostrar que os gerentes controlam amplamente os
encontros do circulo de qualidade (talvez em termos de tipos de
controle interacional discutidos no Capitulo 5, itens "Caracterfsti-
cas de conlrole interacional" e "Formulacao'1), os trabalhadores
(ou gerentes ou ambos) poderiam decidir tentar desenvolver for-
mas de interagao que permitissem que o controle fosse mais bem
distribufdo e negociado. Os analistas de discurso podem bem estar
aptos a transformar suas habilidades anah'ticas em auxilio nesse
planejamento.

Portante, ha possibilidades para os analistas exercerem algum
controle sobre o uso de seus resultados de pesquisa. Mas penso
que seria enganador ferminar com uma nota tao otimista. Se a
tecnologizagao do discurso ganha fort;a, conforme eu predisse, os
analistas de discurso serao fortemente pressionados a proteger suas
intervene,oes bem intencionadas, para nao serem apropriadas por
aqueles que detera o poder, os recursos e o dinheiro.
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277-278: composicao de. 54
Coulthard, M., 32-4 L, 44, 57. 176.

193
Courtinc. J.-J., 56
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criagao de patavras, 236-240. 257-
259. 263, 289; alternativas, 105:
multiplicidade de. 237

cuidados pre-natais. discurso de cui-
dados prc-natais, 211-223

cultura enipresarial, 30, 151, 168.
169, 232, 255

D

democratizac,ao do acesso. 250
democratizac.ao do discurso. 129-

130. 247-249, 268-272: simula-
da, 271

desarticulacao. 123. 128, 159
descric,ao de textos, 21, 101, 245-

246
desidentifica^ao. 53, 56
desnaturalizagao das praticas, 255
determinagao de agendas, 196
diaIetica.87,91-93',204;

devozes, 185. 187
dialogismo. 72.135
dialogo, estrutura do, 106
dilemas discursivos, 127,151-152
direlrizes gerais para a analise de

discurso, 31, 275-293
disciplina, 77-78
discurso. 21-24, 89-10.1; como pra-

tica social. 93. 116: como texto.
101, 245; concepgao constiluti-
va de. 22. 29. 44-45. 66. 91; e
estrutura social. 91-94: e podcr,
62, 75-76, 81-82; estudo liisto-
rico do, 58; na lingui'stica. 22-
23; na leoria social, 22, 24

discurso comunicalivo v. discurso
estrategico, 259, 263

discurso conversacional, 189, 251-
252; simulado, 252

discurso da inklia. 137-148. 147.
201-203.241-242.252

discurso de gerenciamenlo do de-
sacordo e da rejeigao. 266

discurso dc sala dc anla. 32-36, 193:
hcterogeneidade. 35. 43:
mudanya hislorica, 35

discurso direto. 140-141, 146. 154
discurso do local de trabatho. 25-

26. 239
discurso educacional. 255-264
discurso indireto, 140, 154
discurso indireto livre. 154
discurso politico. 51. 56; de Thatcher.

124. 127. 172: discursos polf-
ticos. 168,232-236

discursos, 29-30, 77, 97-98, 160.
163; configurates de. 238-239

distribuigao de textos. 99, 106-108.
114, 166; simples v. complexa,
108

engenharia semantica. 30,158.168
entrcvista mcdica. 176-188. 205-

206. 208. 215. 250, 272
entrevisla terapeutica, discurso da.

40-45
entrevistas. 80. .187. 252: metodo

na analise de discurso. 278
entrevistas com policiais. 199
entrevistas de radio, 199. 251
enunciados (enonces). 64-74
escrita academica, 203
estabelecimenlo dc agenda. 286-287
estilo, 29, 40-43. 97-98. 120. 160-

161. 163,165-166,283
eslratcgias de contencfio, 254
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estrategias implfci tas de polidez,
205-206, 287

estrategias retoricas, 228
estrutura do monologo, 106
estrutura frasal, 213
estrutura tematica do texfo, 288
estrutura textual, 103, 106
estrufuras de troca, 193, 286
estruturas retoricas, 71, 106, 217-

219
ethos, 181-182, 186, 203, 207-209,

213,217,219,287
ethos cientifico, 182, 186
ellws niedico-cientii'ico. 215
elnometodologia, 36. 131
'eu medico1, 188
eventos discursivos, 127-128
exame. 77-80
explicacao do discurso. 246
exprcssao, teoria da, 209

face, 181,203
t'ala e escrita, 252
fata popular, 143-144, 146, 147;

versoes jornalisticas, 144
falar-e-vender, 149-151
Fanshel, D., 40, 42-45, 58
Fishman, P.. 253
fort;a de urn enunciado, 103, 111-

112; potencial, 111-112
forma c conteudo, 44-45, 47, 102-

103,119
formacao dc conceitos, 70-73
formacao de estrategias, 73-74
formacao de modalidades enuncia-

tivas, 68-70, 96
formagao discursiva. 52, 62-63, 70,

72

1'ormac.ao dos objetos, 65-68. 72
formulacao, 37, 41, 157, 198-199.

251, 286
Foucault, M-, 19. 2L 24. 27, 59-87,

91, 96, 98, 106, 130. 133-134,
164, 217, 271; concepcao de
analise de discurso. 62-63

Fowler, R.. 46
fragmentacao das ordens de discur-

so, 270-273
func_ao exprcssiva, 209
func.ao ideacional da l inguagem.

201,211-246,287
funcao idcntilaria da linguagem. 92.

209
func.ao intcrpessoal da linguagem,

92.199,201,209,287
funcao relacional da linguagem, 92
funcao textual da l inguagem, 92,

226-227, 287
fundoes da linguagem, 92

gcnero de discurso, 29, 51, 72, 77,
80, 98, 133. 161-163, 165. 187,
258-259. 283-285: mescla de,
238: sistemadc, 161-162

genero e linguagem, 191, 252. 254-
255

gencros mislos. 96
Giddens,A.. 19
Goffman, E., 40, 43, 107
graficos, 260
gramatica, 48, 49, 103-105, 211-

230, 287
Gramsci, A., 19. 24, 29, 95, 116,

122-123,131

H

Habcrmas. J., 19, 24
habilidade, 257-258; comunicacao,

258: linguagem, 257: vocahula-
rio de, 257-259

Hall. S., 172
Uall iday, M., 20, 47, 92, 99. 149,

218-220. 224-226. 239
Harris. Z., 20. 54
Hasan, R., 163
hegemonia. 122-124: e discurso, 123-

126,128;matriz, 126
Heritage, J.. 251
lictcrogeneidade. 167. 272
helerogeneidade constitutive. 56
heterogeneidade de textos, 40, 43,

56-58.97, 114, 1.37, 172,284:
visao dinamica da, 43

hexis corporal. 208
hibridizacao de discurso. 271-272:

enlrevista medica e aconselha-
mento. 39-40: informacao e
persuasao, 260, 263: informa-
cao e publicidade, 30

hipotese Sapir-Whorf, 48
historicidadc dos textos e do dis-

curso, 114-115,127.134-135
Hodge, R., 180, 199,201
homogeneizacao dos dados, 54-56

I

idcntidade social, 25, 91, 181-182.
290: e discurso. 175-210

ideologia. 116-122: crftica da. 86:
materialidade da. 116

imagens visuais, 23. 51. 258-260
implicatividade seqiiencial da con-

versacao, 37

inferencia. 38. 113.224
informacao. 263
informacao dada, 226-227. 229
informagao nova, 226
infonnalidade. tend^ncia para a. 188.

251-252
ingles como Ifngua nuindial. 249
ingles padrao, dominacao do. 249-

250: situacao pos-padrao. 249
inlera^ao. 21. 41-42: colaborativa

v. competiliva, 254
inlerdiscur.sividadc, 29, 67, 7J-73.

81. 11.4, J37. 147, 149. 152.
159-166. .187. 245. 272. 283:
cstrategica. 233

interdiscurso. 53, 56. 64, 67. 72.
95

interpelacao contraditoria. 120-121.
interpelacao ideologica dos sujeitos.

52-114.116.120421.171
inlerprelacao crftica de textos. 48-

50
inlerpretacao de textos. 20, 57-58.

109-114; ascendente v. descen-
dente, 110; modus de. 107

intcrpretagoes resislentes. 171-173
interpretes. submissos v. resisten-

les. 173
inlcrrupcao. 190
intertexlualidade. 28-29, 64. 133-

173. 272; e coerencia, 170-173;
e transtbrmacocs, 166-169;
constituiiva. 114. 136-137. 147.
152, 159: encaixada. 152: he-
gcmonia, 28-29, 135; manifes-
la. 29, 1L4-H5. 152-160. 167.
285; modes dc. 151-152. .160.
164.191

intervenyao mis praticas discursi-
• vas, 254
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investimento do discurso, ideolo-
gico e politico.'86, 95, 98.
104, 113, 118-122. 126, 129.
232, 268, 278

ironia, 158-159
itens lexicais. 237. 289

J
Johnson, G., 241

K

Kress, G., 46, 146, 170. 173, 180,
399,201

Kristeva, J., 29, 72, 133-135

L

Labov, W., 34, 40. 42-45, 58
Laclau, E., 68, 123,172
Lakoff, G.. 241
lance. 32-33
langue, 90
Levinson,S.. 203-204
lexicalizacao. 49, 105, 236. 239-

240
lingiiagem discriminatoria com base

no sexo. 253-254
linguagem do silencio, 254
Imguas minoritarias, 249
linguistica, 19-21, 46-47, 100, 102.

131
lingiifstica critica. 21-22, 46-51, 55-

58.105,118,221
linguistica sistemica, 20, 27, 32,

47-48.201,221
livros didaticos. J70
luta hegcmonica, discurso como,

123-126

lula sobre as praticas discursivas.
58, 85-87, 93-97.101.105, 114.
117,252-254,270-271

M

macroanalise. 115
macrossociologia, 100
Maingueneau. D.. 153, 207
manchctes. 202
marcadores coesivos. 219-221. 286
marcadores encobcrtos dc pocler.

250-251
marquctizacao, 130: e mudanca dis-

cursiva. 23-24, 24.1
marxismo, 116
materialidadc dos enunciados, 74
mecanismos encohertos de conlrole.

253
medicina alternative, 185-186. 207-

208: consullas, 269
metadiscurso, 157-158.285
metafora, 45, 105, 142-143, 241-

244, 256, 289
metafora gramatical. 225-226. 229-

230. 287
niicroanalisc, 115
militarizac,ao do discurso. 242
Mishier. E., 178,181-182,183,215
modalidade, 49. 150. 180-181. 186.

199-203. 205. 216: e afinidade.
180-18J, 199, 200-201, 288;
categorica, 199, 202: objetiva.
200, 288: subjetiva, 200, 288

modalidades enunciativas, 68-69. 72
modclamenio, 207-208
modelos de discurso. 125-126; arti-

culacao, 125: cckligo, 125. 273:
hegemonico, 235-236. 273; mo-
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saico, 125. 248. 273: negocia-
do, 248. 273

modernidade e pos-modcrnidade,
130

modo rctorico, 163, 365-166, 283,
286

modo, 163, 165-166,283
mementos de crise, 277. 281
Montgomery. M.. 242-243
Moufle. G, 68. 123
mudanga no discurso, 24, 50, 58-59,

126-130, 247-274: evento dis-
cursivo, 127: niudanc.a no dis-
curso e mudanca social e
cultural. 24-30, 80. 134-135;
ordens de discurso. 129.247

N

narrativa, 190-191, 286: convcrsa-
cao, 189-191; produzida con-
juntarnente. 190-191; subgeneros
de narrativa, 191

naturalizacao. 94, 317 , 120-321,
123, 128.241-242,263

natureza politica do discurso, 82
negacjio, 156-157
negocia?ao no discurso. 39. 186
nominal izacao, 48-49, 223, 226-

227. 229-230, 237, 287-288

0

orac.ao intransitiva, 224
oragao transitiva. 104. 119-120,

224-225, 229
orac.ao, gramatica. 304-1.05. 221;

multifuncional. 104;
oracoes passivas, 49, 104-105, 150,

221-227.287

ordens de discurso, 28, 67-68. 96-
99. 1.18'. 123-124, 133, 152.
159-160. 268; elementos, 97-
98. 359-160; cstruturacao. 152;
globais. 26; institucionais. 159.
269-270; limites entrc ordens
de discurso. 96-97; locals. 128.
247. 270: luta. 129: primazia.
114, 118. 162; societarias.
128. 159.247,270

padronizacao Ilngufstica. 292
palavras-chave. 54-55. 230. 288
par adjacente. 38, 193
paralinguagem, 41
parole. 90
Pecheux, M.. 20. 24. 50-59. 64. 68.

72,116, 118.231
pcrgunta-resposta-avalia^ao. 179-

^180.185-186,193
perguntas. e respostas, 178-181. 186-

"l87. 194:fechadas,179,194
permeabilidade das praticas dis-

cursivas. 270
personalizacfio sintetica. 129-330.

268. 211
pesquisa dc Icitores, 284
piso, 179
poder. 75-83. 1.16. 121-126: marca-

dores de poder, 251: nas socie-
dades modernas, 75-76

policiamento de contribui^oes. 197
polidez, 5.1. 98. 120, 180-182. 386.

203-207, 287: eslrategias, 287:
ncgativa, 205-207. 287: posi-
tiva. 205-207, 287

polivalcncia latica do discurso. 85-
. 86.271
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pos-modernisnio. 125. 272
Potter, 1, 44-46. 55. 58
pragmatica. 34. 73,181. 203
pragmatica lingiifstica. 91.
pratica discursiva. 23-25, 28-29.

65, 83, 92-95, 98-102. 103,
106-107, 1)5, 13K 245, 283.
289-290: aimlise da. 282; con-
dicdes da. 284; criativa v. nor-
mativa. 115; variahilidadc, 269-
270

pratica discursiva criativa v. pratica
discursiva normativa. 115, 126-
127, 289-290

pratica lingiiislica emancipatoria.
292

pratica social, 22, 83-85. 90, 93-
94, 99. 245, 289-290; cm
Fouciuilt, 83: relac.fio com a
estrutura social. 84

praficas dc discur.so, mcscla dc, 30
pralicas dc polidcz. variahil idadc

da polidez. 203
praficas discursivas publicas e pri-

vadas. 30,144-147
praticas lingi'usticas, teritalivas de

mudanca, 25
pre-construfdos. 53, 156
prcssuposigao. 1.37, 155-156. 202,

229, 285: conccpcao intcrtcxtu-
al da pressuposicao, 155; mani-
pulativa. 156

primeiro piano v. piano de (undo
nos lextos. 217

principios inlerprelafivos, 113
problcmatizacao de convencdes, 127
processo conversacional do discur-

so, 252: entrevistas. 252
processes discursivos, 36. 39-40,

51.55.57-58,82.107

processos sociocognitivos. 99-100.
110

producao de textos. 21. 55. 57-58.
99-100, 106-116

proposic,des implfci tas . 42-43
protocolos interpretafivos, 173
psicologia social, 44
publicidadc, 149-152. 258-260. 260.

263. 268-269: ligada a rcgula-
mentac,6es financeiras. 259-260

R

racionalidade. 213: modos de ra-
cionalidade, 217

racionalidade. scnso comum. 383:
modos de racionalidade, 106:
tecnologica, 183

rearliculacao de ordens de discurso,
97. J23-124,128,159-160

rccursos dos membros. 99-100. 109.
112.115

rede intertextual , 137
redes de dis(ribuic,ao de textos. .167
reestruturagao semantica, 240
referenda direta. 149
referenda. 87
registro, 98. 160
regras de fonnacao, 63, 65
regulamentac,ao financeii'a, 149-150
relacao cut re as orac,oes. elabora-

^ao. 218: coesao lexical, 219:
elipse. 219: cxtcitsao, 218:
realce. 218: referenda. 219

relacoes coesivas funcionais, 219-
220

relates entre ofancies, 218-219
relacoes funeionais. 286
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relagoes intertexluais, liorizonlais.
135: verticals. 135-136

relexicalizacao. 25. 49. 105. 152.
240.289

report age m. 138-147
representagao de discurso. 137-138,

141-153, 164. 167, 198, 285:
inatiutencao dc l imite, 154

reprodu^ao social. 58-59, 84. 92,
118. 128: enfase na reprodu-
gao, 55

respostas mini mas. 186-187, 253
reslricoes sobre o acesso, 77
rctorica, 46. 203
retdrica consumisla, 257
reforno. 191
ritual de discurso, 79
Rose, N., 26, 269
roteiros, 98. 243-244

Sacks. H., 194-195, 198
Saussure, F. de. 90
Scliulz, A., 183
se^ocs transversals. 41
selec.ao de dados, 277. 281
semiotica social, 51
senso comum. 123
Shapiro. M., 76
significacao, 66, 87, 91. .1.05. 236.

241
significado, 103: configuracdcs do.

233-234: contcstacao do, 231:
c interpretacao, 103

significado da palavra. 105. 230-
236. 288: modelo hegemonico
do. 235

significado emotivo. 209
significado ideacional. 46. 104

significado potcncial dc um te.xlo.
J03: dc uma palavra. 230-
232. 288: modclos dc. 231

significados implicitos. 41
significados interpessoais. 46. 104.

149
signos, motivacao social. 102-103
Sinclair.!, 32-41. 44, 57.176.193
sislemas de conliccimento c cren-

ca. 290
sociolingiiistica, 47. 72. 90
sotaques da classe Iraballiadora. 249
sotaques regionais. 249-250
suje i to social, 45-46. 68: como

aeenle ativo. 121: como efeito
idcologico, 121-J22: conslitui-
^•ao discursiva do, 46, 170-171,
175-210: conslituicao do, 69.
87-88. 22J: dcsccnlnimento
do. 69: e mudanga discursiva.
25-30: IVagmentacao do. 69: no
discurso, 52-53. 68-70, 87-88.
120-J21, 175-210. 269: posi-
cdes, 55-56, 96-97.165

superexpressao. 239-240

T

Taylor, C., 271
lecnicas de poder. 75-76. 79-80.

85: objetifica^ao. 78-79: sub-
jetificagao. 79

lecnologias de poder. 24. 75-76
tccnologizacao do discur.so. 26-28.

29 81 747.270-272,291-293
tcma da oracSo. 104.217.22.1-222.

226-228- 287-288
tcmatizacao, 228
tendcncias na mudanca discursiva.
. J88.247-274



316 Norman Fairclough

tenor, 163, 165, 283
tcoria da acomodacao da fala, 45
teoria social do discurso, 51, 62,

89-L3J
iexto, 21-23, 99, 106, 123-124;

arqui te lura do. 106; est i l is t i-
camente contraditorio, 128;
processamenlo, 110; resultado
do, 108

texto de dupla voz. 141. 153
textura do texto, 217
Thompson. J. B., 44,117
lipo de atividade, 30, 97-98, 161-

162, 165,283
tipo de discurso, 23, 159-162, 283
tipos de participants, 214-215,

221-223, 286-287: agente, 87.
221-222, 223-224, 226-227;
objetivo, 221-222, 224-228,
229-230

tipos de processo, 221-225. 287:
processos de agao, 221-222;
processos de evento, 223-224;
processos mentais. 223-224;
processos relacionais. 221.
223-224

tipos de texto, 106, 161-162, 217-
219, 284

Tolson, A., 96, 242-243, 252
tomada do turno, 21, 37, 39-40,

50, 98, 120,179,191-193, 286:
sistemasde. 179, 192-193

topico, 179, 182, 185, 194-195,
253,286; controle dc. 179. 191,
194-195, 286; desenvolvimento
de, 185: introdugao de. 253;
tomada de, 195

trabalho ideoldgico, discurso como.
171,220-221

transacpes, 32, 194, 196

transcricao. 280
transforrnacao discursiva. 48-49.

108, 114,167-169,201
transtbrmacao social, 58-59. 84.

92. J 1.7-1.18, 128
transformacoes entre tipos de texto,

166-169
Iransitividade, 48. 22J-230. 287
transmissao de radio e TV. 249
Trew, T.. 225
troca, 32

u
uso lingufstico. 90

V

vanDijk,T. , 107
variabil idade das praticas de mo-

dalidade, 203
variabilidade das praticas discur-

sivas. 58-59
variagao semantica. 231
varicdades lingiifsticas nao-padrao.

249-250, 272
verbos auxiliares modais, 199. 288
vocabuiario, 103, 105. 230-244:

de mercadorias, 256
Voloshinov, V. I . , 116, 153-J54
voz. 138, 140-144. 191: da medi-

cina, 182, 184-185, 213-218,
219, 223, 226: do mimdo da
vida, 182, 185. 188. 206. 215-
216; dos poderosos, 144

w
Wetherell. M., 44-46. 55. 58
Williams, R.. 230
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