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EL EMPLEO DEL MARCADOR DISCURSIVO ñY BUENOò EN RELACIÓN CON 

LA ARGUMENTACIÓN EN LOS DISCURSOS DE PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE POBREZA 

Adriana Podestá 
UTN San Nicolás 

 
 
Resumen: En este trabajo se analizan tres fragmentos argumentativos de historias de 
vida de gente en situación de pobreza, extraídos del programa Crónicas extremas, 
emitido por la televisión argentina en el año 2007. El objetivo es examinar el empleo 
del marcador discursivo ñy buenoò en relación con las estructuras argumentativas. El 
marco teórico metodológico es la Teoría de la Argumentación (Toulmin, 1958) 
reformulada por Pardo (2011) para el Análisis Crítico del Discurso y se adopta una 
perspectiva pragmática (Portolés, 1998; Montolío, 2001) para determinar el significado 
de ñy buenoò. Se observa el empleo de ñy buenoò cuando el hablante expresa 
resignación ante circunstancias adversas (Datos) que lo obligan a realizar actos 
valorados negativamente (Conclusión). En su argumentación acompañada del 
marcador ñy buenoò el hablante se posiciona como víctima y de esta manera despliega 
la estrategia de protección de imagen (Goffman, 1967), esperando encontrar la 
comprensión de su interlocutor y de las audiencias. 
Palabras Claves: ñY buenoò. Estructura argumentativa. Actitud de resignación. 
Estrategia de protección de imagen. 
 
Abstract: In this work three argumentative extracts of life stories are analysed. They 
have been taken from the life stories of people in situation of poverty, corresponding to 
the program Crónicas extremas, broadcast on Argentine television in 2007. The 
purpose of the analysis is to examine the use of the discourse marker ñy buenoò in 
relation to the argumentative structures. The theoretical methodological framework is 
Argumentation Theory (Toulmin, 1958) reformulated by Pardo (2011) within Critical 
Discourse Analysis, and a pragmatic perspective (Grice, 1975; Portolés, 1998) has 
been adopted to determine the meaning of ñy buenoò. It has been observed that ñy 
buenoò is used when the speaker expresses resignation towards adverse 
circumstances (Data) which drive him to commit negatively evaluated acts (Claim). In 
his argumentation, accompanied by ñy buenoò the speaker positions himself as a victim 
and in this way, he displays the face saving strategy (Goffman, 1967), hoping to arouse 
the sympathy of his interlocutor and of the audiences. 
Keywords: ñY buenoò. Argumentative structure. Attitude of resignation. Face saving 
strategy. 

 
 

Introducción 

Este trabajo surgió a partir de mi tesis doctoral ñLa representación de la 

pobreza hoy en la televisión argentinaò. En el análisis de las historias de vida, 

llamó la atención el empleo reiterado de ñy buenoò cada vez que las personas 
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en situación de pobreza justificaban por lo general actos valorados 

negativamente. Las preguntas que surgieron entonces fueron: ¿Por qué el 

marcador ñy buenoò es empleado solamente en relación con las estructuras 

argumentativas? y ¿Cuál es el significado de ñy buenoò que se infiere a partir 

del decir de los hablantes? En este trabajo se dará respuesta a estos 

interrogantes. 

  

1.Objetivos  

1.1. Objetivo general 

¶ Examinar el empleo de ñy buenoò en relación con la Argumentación.  

 

1.2.Objetivos específicos 

¶ Analizar las estructuras argumentativas. 

¶ Determinar el significado de ñy buenoò a partir de los argumentos 

presentados. 

 

2. Corpus 

El corpus consiste en tres fragmentos argumentativos de historias de 

vida de personas en situación de pobreza. Estos fragmentos corresponden a 

tres capítulos del programa Crónicas extremas que fuera emitido por el canal 

América de la televisión argentina en el año 2007. Los capítulos son: ñF§brica 

de putasò (15/07), ñPelea por la tierraò (7/10) y ñLadrones de Fuerte Apacheò 

(29/06). En ellos, los participantes en situación de pobreza, relatan su historia 

de vida al periodista.  

Linde (1993) define la historia de vida como una narración oral que surge 

en una interacción social en la cual se van negociando los significados que en 

ella se construyen. La historia de vida permite conocer las opiniones, las 

creencias y los hechos más significativos en la vida de las personas, que si 

bien ocurrieron en el pasado, inciden en su vida presente. El entrevistador 
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desempeña un rol activo en los relatos ya que es él quien guía las historias de 

vida a través de sus preguntas.  

 

3. Marco teórico-metodológico 

Esta investigación se inscribe en el marco teórico del Análisis Crítico del 

Discurso que se interesa en situaciones de exclusión social y abuso del 

poder (Fairclough,1995). Puesto que el análisis se focaliza en el empleo de ñy 

buenoò en relación con la Argumentación, se hará referencia a los estudios 

sobre los marcadores discursivos (Portolés 1993,1998, 2001) y a la Teoría de 

Toulmin (1958) reformulada por Pardo (2011). 

 

3.1. ñY buenoò como marcador discursivo 

ñY buenoò no ha recibido suficiente consideración en los estudios de los 

marcadores discursivos que se han concentrado separadamente en la 

conjunción ñyò por un lado y en la interjección ñbuenoò por otro. No obstante, el 

diccionario de partículas discursivas (Briz, Pons, Portolés, 2008) documenta las 

posibles combinaciones de ñbuenoò tales como ñpero buenoò, ñah buenoò y 

ñpues buenoò. Es decir, los autores reconocen la posibilidad de la interjección 

ñbuenoò de combinarse con otras partículas y señalan que su significado está 

ligado a la interacción. Y este sería el caso de ñy buenoò que funciona 

prosódica y semánticamente como una unidad. 

Portolés (1998, 2001) define a los marcadores discursivos como  

unidades lingüísticas invariables que no ejercen función sintáctica en 
el marco de la predicación oracional y poseen un cometido 
coincidente en el discurso: el de guiar de acuerdo con sus 
propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las 
inferencias que se realizan en la comunicación (Portolés, 2001: 25-
26). 

Se advierte en esta definición que Portolés adopta una postura 

pragmática que remite a Grice (1975) para quien la comunicación no es sólo un 

proceso de codificación/descodificación de la lengua compartida por el hablante 

y el oyente, sino también una labor de inferencias que se obtienen a partir del 

contexto (implicaturas conversacionales) o a partir de determinadas unidades 
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léxicas (implicaturas convencionales). Portolés (1993) señala que Ducrot 

(1980) llegó a conclusiones similares a las de Grice. Para Ducrot los 

enunciados orientan el discurso en una dirección determinada, favorecen la 

inferencia de unas conclusiones e impiden la de otras. Los conectores son los 

elementos lingüísticos que más evidencian este hecho y por lo tanto 

constituyeron para Ducrot su objeto de estudio. Más adelante, otros autores 

basados en la Teoría de la Relevancia de Sperber y Wilson (1986) sostienen 

que los conectores restringen el contexto pertinente para una inferencia y de 

este modo contribuyen al procesamiento de la información. Para ellos el 

contexto de los participantes en una conversación es siempre mental e incluye 

no sólo las creencias radicadas en su memoria, sino también aquellas que 

derivan de su percepción inmediata de la situación, o simplemente de lo que se 

ha dicho antes (Portolés 1998, 2001).  

Portolés (1993) establece una diferencia entre los conectores y demás 

marcadores discursivos. Los conectores proporcionan instrucciones 

convencionales para procesar el contexto a partir de la vinculación entre dos 

enunciados. En cambio, en el caso de los marcadores, las inferencias son 

conversacionales, obtenidas a partir del contexto. Portolés (1998) destaca el 

contorno entonativo propio de los marcadores, que no poseen los conectores. 

En base a los conceptos de Portolés, ñy buenoò es un marcador 

discursivo porque 

¶ no está sintácticamente integrado a la oración,  

¶ semánticamente no presenta un contenido referencial o denotativo,  

¶ pragmáticamente muestra un significado de procesamiento: guiar las 

inferencias que se efectúan a partir de la articulación entre los 

miembros del discurso y el contexto, 

¶ prosódicamente está delimitado por pausas. 

 

Entre los marcadores conversacionales del discurso Portolés (1993) 

distingue a los modalizadores que son interjecciones, pueden ir precedidos por 

un conector (conjunción), aparecen como unidades independientes en el 
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discurso y expresan la disposición, el estado mental del hablante. ñY buenoò 

sería entonces un modalizador. 

 

3.2. La Argumentación 

La Argumentación es un principio del lenguaje por el cual todo texto por 

el hecho de ser dialógico (Bakhtin 1981) conlleva una argumentación intrínseca 

(Pardo 2011). Pardo distingue entre argumentatividad (Lavandera, 1992) y 

argumentación. La argumentatividad es el rasgo argumentacional mínimo que 

requiere todo texto para continuar su dinamismo comunicativo y la 

argumentación es un grado de argumentatividad muy alto que permite 

reconocer una serie de prácticas discursivas particulares que conforman un 

género (discurso argumentativo, la retórica). Presentada de este modo, la 

argumentación es una noción dimensional que varía de texto en texto. En este 

trabajo, el análisis se lleva a cabo en las secuencias argumentativas de 

historias de vida que constituyen textos narrativos. Si bien la dimensión 

argumentativa está presente en todos los textos en diferentes grados, es en las 

secuencias argumentativas donde se alcanza un mayor grado de 

argumentación, cuando los hablantes justifican hechos significativos en su vida. 

Para el análisis de la argumentación, se sigue el modelo de Toulmin 

(1958) reformulado por Pardo (2011) para el Análisis Crítico del Discurso. Para 

Toulmin, argumentar significa presentar una aseveración apoyada por 

elementos justificatorios con la pretensión de ser creíble. Su modelo de 

estructura argumentativa se compone de Datos que aportan evidencias o 

fundamentos que conducen a la Tesis o Conclusión. Las Garantías son 

reglas, principios o enunciados implícitos que sirven de puente entre los Datos 

y la Conclusión. Como componentes opcionales, Toulmin incluye en su modelo 

el Respaldo de la Garantía, el Cualificador modal que indica el grado de 

fuerza o de probabilidad de la aserción y la Refutación que presenta posibles 

objeciones o reservas, actuando como contra garantías. 

Como se señaló anteriormente, este modelo ha sido reformulado por 

Pardo, quien a diferencia de Toulmin, no realiza el análisis de enunciados 
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aislados, sino que trabaja con textos auténticos, analizando el texto en su 

contexto. 

 Este estudio se focaliza en las secuencias argumentativas, en la 

mayoría de las cuales es empleado el marcador ñy buenoò. 

 

4. Análisis 

Fragmento I de ñF§brica de putasò 

(1) Periodista: ¿Cómo fue que tu marido cayó? 
DATOS  
Viviana: porque mi hija estaba internada porque tenía infección en los pulmones, tenía 
que comprar un remedio de $50. 
CONCLUSIÓN 
Viviana: Y buenoé  
GARANTÍA: No está mal robar si es por la enfermedad de un hijo. 
 
(2) 
DATOS  
Periodista: ¿Y enloqueció y salió a robar? 
CONCLUSIÓN 
Viviana: y lo engancharon, y bueno, cayó preso. 
Periodista: Por $50 
Viviana: Sí 
GARANTÍA: Quien roba, va preso. 
 
(3) 
DATOS 
Viviana: No tiene trabajo. Se cansó de mandar currículos a todos lados. 
CONCLUSIÓN: (robó) 
GARANTÍA: Quien no tiene trabajo, roba por necesidad. 
 
(4) Periodista: ¿Él tenía antecedentes? 
DATOS  
Viviana: No, no, no, nunca robó nada. Siempre trabajó. 
CONCLUSIÓN:  
(Llevaba una vida honesta) 
GARANTÍA: 
Quien no roba y trabaja, lleva una vida honesta. 
 
(5) 
DATOS 
(Llevaba una vida honesta pero robó) 
CONCLUSIÓN 
Periodista: O sea que se cagó la vida. 
Viviana: Sí 
GARANTÍA 
Quien ha sido honesto pero roba, se arruina la vida. 
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(6) 
DATOS 
Periodista: (Se cagó la vida) 
CONCLUSIÓN 
Periodista: Ahora cuando salga va a ser peor 
Viviana: Y bueno, ahora cuando salga va a ser peor 
DATOS 
Viviana: porque con antecedentes hoy, si no conseguía antes, menos ahora. 
GARANTÍA 
Quien posee antecedentes no es confiable para un trabajo.  

   
(1) En esta secuencia, Viviana, mujer que ejerce la prostitución, relata al 

periodista cómo su marido fue llevado preso y cómo este hecho incidirá en su 

vida. Ante la pregunta inicial del periodista, ñàC·mo fue que tu marido cay·?ò, 

ella comienza proporcionando como justificación o Datos, la enfermedad de su 

hija y la falta de medios para adquirir el medicamento requerido. La acción de 

robar está implícita en la Conclusión. Ella emplea el marcador ñY buenoò 

dejando el enunciado inconcluso porque sabe que su interlocutor puede 

reponer lo faltante: si su marido cayó es porque robó. Ante esta situación, el 

hablante vuelca su subjetividad en el marcador ñy buenoò que le permite 

expresar su actitud de resignación. El hablante tiene incorporada la voz social 

que condena el robo pero mediante la garantía que se releva, ñcuando es por la 

enfermedad de un hijoò, el robo no sería (tan) condenable. De esta manera, el 

hablante está protegiendo la imagen de su marido, tratando de evitar que se lo 

considere un delincuente.  

(2) El periodista mediante su pregunta ñàY enloqueció y salió a robar?ò 

desea corroborar que el marido de Viviana cometió ese acto. Esta pregunta 

constituye la evidencia o los Datos que llevan a la Conclusión de que el marido 

robó, aunque Viviana no lo expresa, pero está implícito en su respuesta ñy lo 

engancharon, y bueno, cayó presoò. El marcador ñy buenoò está ubicado en la 

Conclusión delante de la acción final, que es consecuencia de la anterior, y que 

el hablante acepta con resignación. El periodista destaca que ñrob·ò -que está 

implícito- por 50$ y Viviana asiente. La Garantía que se releva es que quien 

roba, va preso, sin interesar cuánto roba. Viviana tiene internalizada esta voz 

social y a su pesar, tiene que aceptarla porque quien roba, está infringiendo 

una norma social. 
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(3) Este enunciado está relacionado con (1) puesto que en él, el 

hablante agrega Datos que sirven de justificación al robo de parte de su 

marido. El foco ahora está puesto en la falta de trabajo que sumado a la 

enfermedad de la hija y a la carencia de dinero para adquirir el medicamento, 

forzaron al marido de Viviana a robar. La acción de robar está implícita en la 

Conclusión y la Garantía que surge está relacionada con la carencia de trabajo, 

como causa del robo. 

(4) En esta secuencia, el hablante desea destacar la vida honesta que 

llevaba su marido antes del robo. Se trata de una secuencia narrativa en la que 

se establece una relación consecutiva entre un enunciado explícito y otro 

implícito. No obstante, es posible reinterpretar esa narración como una 

estructura argumentativa (Molina, 2012). Ante la pregunta del periodista ñà®l 

tenía antecedentes?ò, la respuesta de Viviana constituye los Datos en su 

argumentación: no tenía antecedentes, siempre trabajó. La Conclusión está 

implícita: llevaba una vida honesta. La Garantía que se releva está relacionada 

con la honestidad de su marido. Se observa que el hablante no emplea el 

marcador ñy buenoò en esta argumentación, porque no está justificando datos 

negativos. 

(5) En esta secuencia, los Datos están implícitos porque derivan de la 

respuesta anterior de Viviana: su marido llevaba una vida honesta. El periodista 

como Conclusión expresa que el marido se arruinó la vida por haber robado, e 

introduce la conclusión con el marcador ño seaò. Viviana concuerda con el 

periodista en que su marido se arruinó la vida. La Garantía que se releva se 

sustenta en las consecuencias de robar: a una persona honesta, el robo le 

cambia la vida y se la arruina. 

(6) En esta secuencia, a los Datos los aportan el periodista y Viviana. El 

periodista formula el enunciado que corresponde a la Conclusión y Viviana lo 

reitera anteponiendo ñy buenoò que expresa su actitud de resignación ante un 

hecho futuro- la mayor dificultad que tendrá su marido en encontrar trabajo 

ahora que tiene antecedentes- en vista de una acción pasada: sin 

antecedentes no conseguía trabajo. La Garantía que se releva permite oír la 



21 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

voz de actores externos -los empleadores- que no otorgan trabajo a quienes 

poseen antecedentes delictivos.  

El análisis de todo el fragmento, permite observar cómo se encadenan 

los argumentos a partir de un hecho significativo en la vida del marido de 

Viviana, como es el robo. El hablante aporta las causas y las consecuencias. 

En las causas están las justificaciones del hecho. El hablante se preocupa por 

justificar este hecho negativo para proteger la imagen de su marido. Como 

argumentos, presenta situaciones de extrema necesidad tales como la falta de 

medios para afrontar la enfermedad de una hija, a lo cual se suma la falta de 

trabajo del marido. Por otro lado, el hecho de haber robado tendrá incidencias 

en la vida futura de su marido: le será muy difícil encontrar trabajo. En estos 

argumentos, el hablante busca la comprensión no sólo de su interlocutor, sino 

también de las audiencias, puesto que su discurso forma parte de un programa 

televisivo. El marcador ñy buenoò, cargado de subjetividad, es empleado 

delante de la Conclusión, que es un acto negativo, y le permite al hablante 

expresar su actitud de resignación.  

 

Fragmento II de ñPelea por la tierraò 

 
DATOS 
Periodista: ¿Dónde vivías antes? 
Miriam: Me prestaba mi cuñada. Y bueno, en un momento me dijeron que me tenía 
que ir.  
CONCLUSIÓN 
 Periodista: ¿Y qué hiciste? ¿Y saliste a la calle y dijiste ñme meto ac§ò? 
Miriam: Y sí. No me quedaba otro. 
GARANTÍA 
Ante la falta de vivienda, la gente ocupa terrenos. 

 
 

En esta secuencia, Miriam justifica la ocupación (ilegal) de un terreno. El 

marcador ñy buenoò se ubica precediendo el Dato más conflictivo ïquedarse sin 

lugar donde vivír- y expresa la aceptación del hablante de esta circunstancia 

adversa. El periodista a través de sus preguntas provee la Conclusión con la 

que Miriam está de acuerdo. En la expresión ñNo me quedaba otroò el hablante 

destaca la falta de alternativas para encontrar un lugar donde vivir. La Garantía 
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que se reconstruye se basa en la necesidad que obliga a las personas a 

realizar actos no valorados positivamente, como la toma de tierras donde 

residir. De esta manera, el hablante está protegiendo su imagen: no ser 

considerada una delincuente. 

 

Fragmento III de ñLadrones de Fuerte Apacheò 

 
Periodista: ¿Qué pasa si vas a una fábrica? 
DATOS 
Ladrón: Mayormente te dan tres meses de prueba, y bueno, averiguan tus 
antecedentes 
CONCLUSIÓN 
y después te dan de baja.  
GARANTÍA 
Quien estuvo preso, no es confiable para un trabajo. 
 

 

En este intercambio, el ladrón justifica por qué no consigue trabajo. El 

marcador ñy buenoò precede al Dato más conflictivo para el hablante que 

conduce a la no deseada Conclusión: lo despiden. El hablante mediante el ñy 

buenoò muestra su actitud de resignación ante la causa del despido: la 

averiguación de antecedentes que complica su situación. La Garantía que se 

releva hace oír una voz externa, la de los empleadores, que el ladrón tiene 

internalizada y que le impide la obtención de trabajo. De esta manera, el ladrón 

da respuesta a otra voz social condenatoria que pregunta: ñàpor qué no 

trabajan en lugar de salir a robar?ò La respuesta es que a ellos (quienes 

estuvieron presos) no les dan trabajo (problemática similar en fragmento I). 

 

Consideraciones finales 

El análisis de los tres fragmentos permite corroborar que ñy buenoò es un 

marcador discursivo conversacional que señala la actitud del hablante, por lo 

cual se comporta como modalizador. En relación con la estructura 

argumentativa, es empleado precediendo a la Conclusión (fragmento I) o al 

Dato desencadenante que conduce a la Conclusión (fragmentos II y III). 

Siempre está antepuesto a actos negativos, indicando la actitud de resignación 
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del hablante ante situaciones contrarias a su voluntad. En los fragmentos I y II, 

la necesidad está en la base de las garantías que justifican los actos negativos 

realizados (robar y tomar tierras). En el fragmento III, la garantía que justifica el 

no tener trabajo, no depende de quienes lo buscan sino de actores externos 

aludidos en tercera persona del plural que tienen el poder de decisión. Si bien 

la argumentación se puede considerar una estrategia del hablante para 

proteger su imagen buscando la comprensión de su interlocutor y de las 

audiencias, el marcador ñy buenoò actúa como reforzador de esa estrategia, al 

mostrar la actitud de resignación del hablante ante circunstancias adversas que 

lo llevan a realizar actos contrarios a su voluntad. El concepto de imagen (face) 

remite a Goffman (1967), quien plantea que en la interacción los participantes 

tratan de crear una imagen positiva que deben preservar. En los tres 

fragmentos, los hablantes construyen una imagen de víctimas de las 

circunstancias para tratar de paliar los actos negativos en que están 

involucrados (ellos o sus familiares). 

Se concluye entonces que ñy buenoò es un marcador discursivo 

modalizador que en los casos estudiados indica resignación. Se propone 

continuar indagando el empleo de ñy buenoò en otros géneros discursivos. 
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INTERDISCURSO E MEMÓRIA DISCURSIVA: A CONSTITUIÇÃO DOS 

EFEITOS DE SENTIDO NO DISCURSO MARIA BORRALHEIRA - VERSÃO 

TUPINIKIM 

Adriana Recla Sarcinelli  
Faculdades Integradas de Aracruz - FAACZ 

 
Resumo: O presente artigo discute a constituição dos efeitos de sentido por meio das 
relações interdiscursivas e dos traços de memória discursiva, presentes em um 
discurso produzido por indígenas, bem como desvela como o ethos discursivo se 
inscreve na materialidade discursiva. Nosso intento encontra justificativa na 
importância que a sociedade atual dá ao estudo do discurso. Selecionamos para 
análise o discurso ñMaria Borralheira - versão Tupinikimò registrado na coletânea Os 
tupinikim e guarani contam... (Mugrabi, 2005). Tomamos como referencial teórico-
metodológico a Análise do Discurso, nas perspectivas apontadas por Dominique 
Maingueneau (2005 e 2006). Elegemos como categorias de análise as cenas de 
enunciação, o interdiscurso e o ethos discursivo. Comprovamos por meio das relações 
interdiscursivas, ativada graças à competência interdiscursiva, que o discurso mantém 
relação efetiva com a memória discursiva dos indígenas, a qual recupera os 
interdiscursos que norteiam esse discurso.  
Palavras-chave: Interdiscurso. Memória Discursiva. Efeitos de Sentido. Análise do 
Discurso. 
 
Abstract: This article discusses the constitution of the effects of meaning through the 
interdiscursive relations and discursive memory traces present in a discourse produced 
by indigenous people, as well shows how the discursive ethos inscribed in the 
discursive materiality. Our intent finds justification in the importance that the present 
society gives to the study of the discourse. We selected for analysis the discourse 
"Maria Borralheira - Tupinikim version" recorded in the collection The tupinikim and 
guarani contam ... (Mugrabi, 2005). We take as a theoretical-methodological reference 
the Discourse Analysis, in the perspectives pointed out by Dominique Maingueneau 
(2005 and 2006). We choose as categories of analysis the scenes of enunciation, 
interdiscourse and the discursive ethos. We prove through interdiscursive relations, 
activated thanks to interdiscursive competence, that discourse maintains an effective 
relation with the discursive memory of the natives, which recovers the interdiscourses 
that guide this discourse. 
Keywords: Interdiscourse. Discursive Memory. Effects of Sense. Discourse Analysis. 
 
 
 

Introdução 

Nosso estudo filia-se ao pressuposto de que o discurso está sempre em 

relação com outros discursos e esse espaço de regularidade pertinente, do 

qual diversos discursos seriam apenas componentes, estruturaria a identidade 

discursiva. Trata-se de uma concepção interdiscursiva, em que os discursos já 
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nasceriam imbricados em uma relação dialógica. As redes interdiscursivas 

foram propostas por Maingueneau (2005) e hoje interessam aos estudos do 

discurso por revelar que quanto mais se multiplicam os lugares de colocação 

dos signos, tanto mais se multiplicam as colocações da análise desses signos, 

o que faz com que a fronteira para o estudo do discurso se torne indecidível e 

permanentemente negociada.  

Nosso objetivo consiste em analisar a constituição dos efeitos de sentido 

por meio das relações interdiscursivas e dos traços de memória discursiva1, 

presentes em um discurso produzido por indígenas tupiniquins2, bem como 

mostrar como o ethos discursivo é inscrito na materialidade discursiva. 

Selecionamos para análise o discurso ñMaria Borralheira - versão Tupinikimò 

registrado na coletânea Os tupinikim e guarani contam..., organizada por 

Edivanda Mugrabi (2005).  

Tomamos como referencial teórico-metodológico a Análise do Discurso 

(AD), nas perspectivas apontadas por Dominique Maingueneau (2005, 2006 e 

2015). Elegemos como categorias de análise as cenas de enunciação, em 

especial a cenografia, o interdiscurso e o ethos discursivo. Evidenciamos, 

particularmente, as hipóteses propostas pelo autor, a saber: primado do 

interdiscurso, competência interdiscursiva e prática discursiva 

(MAINGUENEAU, 2005).  

Nosso intento encontra justificativa na importância que a sociedade atual 

dá ao estudo do discurso. Qualquer produção verbal pode ser passível de uma 

leitura especializada, tais como as falas de personalidades públicas, um tratado 

de metafísica, entre outros.  

Comprovamos por meio das relações interdiscursivas, ativada graças à 

competência interdiscursiva, que o discurso é elaborado a partir do 

                                                           
1
 O discurso compõe-se de um conjunto de enunciados que são associados às condições de 

produção, por meio de relações internas entre os elementos do discurso que são retomadas ou 
relembradas em um processo interdiscursivo. 
2
 Os tupiniquins vivem nas aldeias localizadas no município de Aracruz, estado do Espírito 

Santo. São considerados os últimos de seu povo. Um aspecto importante desta etnia é que o 
fato de que eles perderam tanto a língua materna como de algumas tradições. Os tupiniquins 
sofreram pelo fato de não falarem mais uma língua indígena (RECLA, 2014).  
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reconhecimento do Outro, e os elementos organizadores cooperam no 

processo de incorporação interdiscursiva.  

Portanto, o discurso mantém relação efetiva com a memória discursiva 

dos indígenas, a qual recupera os interdiscursos que norteiam esse discurso. 

Isso mostra que a interdiscursividade é, de fato, inerente à linguagem. Afinal, 

os efeitos de sentido que o interdiscurso provoca se configuram pela interação 

da memória discursiva. 

 

1. Cenas de Enunciação e Ethos Discursivo 

Todo discurso constrói-se por meio de construções textuais próprias, 

com objetivos e público-alvo também próprios. Por esta razão, Maingueneau 

(2006) propõe a cena enunciativa como um pilar para que todo discurso possa 

ser enunciado. Desse modo, a enunciação cria cenas em que as partes 

interessadas naquilo que veicula o discurso negociam um espaço e um tempo. 

Maingueneau (2006) propõe a noção de cena distinguindo-a em uma 

tripla interpelação: cena englobante, cena genérica e cenografia, a saber: 

A cena englobante é aquela que define o tipo de discurso (político, 
científico, filosófico, jurídico etc.) e nos situa para interpretarmos o 
discurso selecionado, em nome de que ele convoca o co-enunciador, 
em função de para qual finalidade ele foi organizado. Desse modo, é 
por meio da materialidade linguística que se atribui o pertencimento 
de um discurso a determinado estatuto, a um tempo e a um lugar. 
Elucidamos que essa cena não é suficiente para especificar as 
atividades discursivas nas quais os sujeitos estão engajados.A cena 
genérica define o gênero do discurso. Para interpretar essa cena é 
preciso saber de que modo seu estatuto interpela o enunciador e 
correlativamente o co-enunciador. Destacamos que as cenas 
genéricas são concebidas como ñrituais sócio-linguageirosò dentro 
dos quais se definem discursivamente os papéis do enunciador e do 
co-enunciador, bem como o quadro espaço-temporal (RECLA, 2014, 
p. 83). 

A cenografia é engendrada por indícios de vários tipos, entre eles o 

próprio texto que a torna possível e as indicações paratextuais (um título, a 

menção a um gênero, entre outros), além das indicações explícitas no texto. 

Ela define as condições de enunciador e co-enunciador, bem como o espaço 

(topografia) e o tempo (cronografia) por meio dos quais se desenvolve a 

enunciação. 
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Ainda de acordo com Maingueneau (2006, p. 114): 

[...] a cenografia não deve ser um simples quadro, um elemento de 
decoração, como se o discurso viesse ocupar o interior de um espaço 
já construído e independente desse discurso: a enunciação, ao se 
desenvolver, esforça-se por instituir progressivamente seu próprio 
dispositivo de fala. Ela implica, desse modo, um processo de 
óenlaamento paradoxalô. Desde a sua emergência, a palavra supõe 
uma certa situação de enunciação, a qual, com efeito é validada 
progressivamente por meio dessa mesma enunciação. Por isso, a 
cenografia é, ao mesmo tempo, origem e produto do discurso [...].  

A cenografia tem, por isso, função integradora. Assim, os sentidos que 

se quer veicular devem ser legitimados pela cenografia construída, porque os 

conteúdos dos enunciados, aquilo que se diz, e a cena de enunciação, o como 

se diz, são interdependentes.  

Outra concepção que destacamos nesta seção é a de ethos. Proposta 

por Maingueneau, ela aponta que o discurso escrito possui uma vocalidade 

específica que se manifesta por meio de um tom que é corporificado, 

apresentando uma vocalidade que pode se manifestar numa multiplicidade de 

ñtonsò. É o tom que dá autoridade ao que é dito, permitindo ao co-enunciador 

construir uma representação do corpo do enunciador. 

O ethos engloba a dimensão verbal do discurso e os aspectos físicos e 

psíquicos atribuídos ao enunciador por meio das representações sociais. Os 

indícios textuais colaboram para que o leitor construa a figura do fiador, 

instância subjetiva que legitima sua maneira de dizer por meio de um caráter - 

conjunto de traços psicológicos - de uma corporalidade - conjunto de traços 

físicos e indumentários, e, por meio do tom. (MAINGUENEAU, 2005) 

Desse modo, o ethos constrói-se na instância enunciativa, no momento 

em que o enunciador toma a palavra e se mostra por meio de seu discurso. 

Para tanto, vamos tomá-lo como construção discursiva do enunciador a partir 

de características linguísticas e sociais.  
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2. Interdiscurso e memória discursiva no discurso ñMaria Borralheira - 
versão Tupinikimò 

Maria Borralheira - versão Tupinikim
3
 

Num lugar muito distante havia um castelo, onde moravam uma 
rainha má, suas duas filhas e uma sobrinha da rainha que fora criada 
por ela, devido a morte de seus pais quando tinha só três anos de 
idade. 

Seu nome era Maria e apelidada por suas primas de Maria 
Borralheira. Ela era maltratada por sua tia que a fazia de sua criada. 
Era tratada como uma escrava e também humilhada pelas primas 
que a desrespeitavam e tinham muita inveja dela, pois desde 
pequena Maria era muito bonita, e assim cresceu com seu encanto e 
beleza. 

Aos quinze anos de idade, ela vivia insatisfeita com a rainha que 
frequentava festas e passeios mas nunca a levava, alegando que não 
poderia levá-la por não ter roupas apropriadas para aquelas ocasiões. 
Toda vez que ouvia esses tipos de comentários, Maria se sentia 
muito rejeitada e caia em prantos. Ela tinha que suportar suas primas 
que debochavam dela, chamando-a de Maria borralheira. 

Um certo dia quando a família estava se aprontando para ir a uma 
festa, Maria entristeceu-se por saber que não poderia ir, então saiu 
desesperada, chorando muito, em direção ao curral e ao se 
aproximar encontrou uma cabeça de cavalo, pendurada em um 
tronco de uma árvore, que ao avistá-la perguntou-lhe: 

ð Por que choras tanto Maria? 

Ela respondeu: 

ð Choro porque todas as vezes que minha família vai a algum lugar, 
não me leva. 

A cabeça de cavalo falante disse: 

ð Isso menos custa Maria, você me pega, depois me dá um banho e 
após o banho, você me enxuga. Por fim me põe no curral dos 
carneiros, em seguida, vai para seu castelo, chegando lá vai 
encontrar tudo o que precisa para ir à festa. 

E assim aconteceu quando chegou no castelo, viu sua família já de 
saída, mas passou rapidamente para o seu humilde quarto. No 
momento em que entrou, seus olhos se maravilharam ao ver um lindo 
vestido entre um par de sapatos e belíssimas joias. Meio atrapalhada, 
vestiu-se e imediatamente sua beleza foi resgatada. Olhou-se no 
espelho e deu gritos e pulos de alegria ao contemplar tanta 
formosura, e sem perder tempo, saiu do castelo. 

Ao sair, havia uma carruagem a sua espera. Junto com esta 
carruagem estava a pessoa que guiaria e um moço de rara beleza 
que se apresentou como príncipe do reino perdido. Então, houve uma 
longa conversa entre eles, no final da qual o príncipe disse: 

ð Maria, você vai ser o centro das atenções na festa. Lá eu irei servi-
la como bebida um vinho, mas a primeira taça você terá que beber e 
não poderá dar a ninguém, pois se alguma pessoa beber antes de 
você, eu não poderei mais ficar a seu lado, além disso, você passará 

                                                           
3
 Esta análise, com as devidas adaptações, encontra-se em nossa tese (RECLA, 2014) 
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muita vergonha. E se quiser me encontrar novamente terá que usar 
seis vestidos de barra de aço e chegar até a mim na lagoa dourada. 
Mas pode ficar tranquila que eu lhe ajudarei a encontrar estes 
vestidos. 

Logo Maria o tranquilizou dizendo que nada aconteceria, pois tomaria 
o máximo de cuidado. E assim deu-se por encerrado o assunto. 

Percorreram alguns minutos até chegar ao local da festa. Ao 
entrarem no castelo, foram recepcionados pelos convidados que 
ficaram admirados e encantados ao verem aquela linda princesa ao 
seu lado, até mesmo a rainha má e suas filhas que se espantavam ao 
ver aquela suposta princesa: ñsemelhante à Mariaò, segundo uma das 
filhas, muito desconfiada, mas logo foi convencida pela mãe que 
disse: 

ð Isso é impossível! Não pode ser Maria! Ela não tinha nenhum 
vestido para vir à festa, não pode ser ela. 

No momento em que o príncipe estava servindo uma taça de vinho à 
princesa, a rainha má e suas filhas se aproximaram do casal. 
Naquele momento, Maria estava radiante de tanta felicidade e ainda 
não acreditava que estava naquela festa, parecia um sonho. 

Ao ver sua família, não se conteve, deu a primeira taça de vinho a 
sua tia. No mesmo instante em que a rainha bebeu, Maria perdeu o 
encanto, Ficou com um vestido velho e muito sujo, descalça e toda 
descabelada, do mesmo jeito que estava quando conheceu o príncipe 
ainda em forma de uma cabeça de cavalo falante. 

Ao ver todos sorrindo, principalmente suas primas que a 
envergonhavam no meio daquelas pessoas naquela hora, Maria 
sentiu-se muito sozinha, o príncipe já não se encontrava mais ao seu 
lado. 

Saiu às presas do salão, procurou pela carruagem, mas não a 
encontrou, caminhou por um longo tempo pensando o que iria fazer 
de sua vida diante daquela situação e como iria ñenfrentarò a sua 
família. De repente lembrou-se do que fora dito anteriormente pelo 
príncipe de como poderia encontrá-lo. Lembrou-se também dos 
vestidos de aço, mas não sabia como encontrá-los. Mesmo assim 
resolveu procurar o seu destino e em vez de voltar para o castelo da 
rainha má, percorreu um caminho que jamais havia visto. 

Caminhou exaustivamente cerca de dois dias, quando encontrou o 
primeiro vestido. Ficou muito contente e logo acendeu a esperança 
de reencontrar o príncipe e seu maior objetivo: a felicidade. 
Prosseguiu ainda vários dias, quando ia sendo gasto o vestido que 
usava, logo encontrava outro e foi assim até encontrar o sexto 
vestido. Por fim, quando o último vestido já estava bem gasto, 
encontrou um velhinho que surpreendentemente sabia seu nome. 

ð Maria, quando você chegar à lagoa dourada vai encontrar muitos 
animais, todos gritando de sede, mas nenhum deles poderá beber 
água antes do cavalo branco. 

Indicou-lhe ainda em que lugar o cavalo beberia água e como poderia 
agarrá-lo. Maria ouviu atentamente o velhinho e depois prosseguiu 
sua caminhada. 

Ao chegar à lagoa dourada, ficou assustada ao ver tantos animais 
gritando ao mesmo tempo, correndo de um lado para o outro, 
desesperados de sede. Maria resolveu se esconder onde o velhinho 
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tinha aconselhado a esperar o cavalo branco. Lá ficou por um bom 
tempo à sua espera. 

No momento em que o cavalo chegou foi um silêncio total naquele 
lugar, parecia que não havia nenhuma daqueles animais que antes 
gritavam como loucos. Logo percebeu que o cavalo branco tinha 
chegado. Bem escondida Maria ficou ali mesmo à espera do grande 
momento. 

Finalmente apareceu o cavalo branco à sua frente. Logo lembrou-se 
do que fora dito pelo velhinho sobre a maneira de capturá-lo. Sem 
perceber a presença de Maria, o cavalo fez um movimento para 
beber água. Sem perder tempo, Maria pulou no pescoço do animal, 
agarrando-o com toda força que ainda lhe restava. O cavalo pulava e 
relinchava, fazendo de tudo para escapar dos braços da moça mas 
não conseguiu e, ao enfraquecer-se caiu no chão e transformou-se 
em príncipe. Aquele momento foi de muita alegria e emoção, 
principalmente para o príncipe que havia se livrado de uma terrível 
maldição. 

Num piscar de olhos, os dois não se encontravam mais ali e sim num 
grandioso castelo. 

Os dois reinaram numa grande nação ao lado de súditos, sendo 
felizes até o restante de suas vidas. 

Contada por Jandira Coutinho (75 anos) 

Narrada e escrita por Josias Benedito Pereira 

 

A seguir procedemos a análise: 

Temos engendrada uma cenografia comum que encontramos nos 

contos de fada. A dêixis discursiva marca o espaço discursivo ñNum lugar muito 

distante havia um castelo [...]ò e o tempo discursivo, como atestamos em ñAos 

quinze anos de idadeò. A cena se constitui com a apresentação das 

personagens: a rainha má, suas duas filhas e a sobrinha da rainha, órfã desde 

os três anos, cujo nome, Maria, já revela a interferência da cultura europeia. É 

propício destacar que Maria não é um nome comum na tradição indígena. A 

cena explicita que Maria era apelidada de Borralheira, pois era tratada como 

criada. O título, Maria Borralheira, aponta para uma materialidade discursiva 

que a princípio descaracteriza o discurso indígena e, ao mesmo tempo, indica 

como esse discurso é atravessado pela cultura europeia. 

Evidenciamos que os enunciados supracitados ressaltam a beleza e o 

encanto encontrados na jovem. Os efeitos de sentido que se cristalizam nesse 

excerto nos fazem observar a valorização da beleza, um tema pouco comum 

nos discursos indígenas. Atestamos, ainda, a presença de um discurso do 
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sobrenatural, confirmada nos seguintes enunciados: ñMaria entristeceu-se por 

saber que não poderia ir, então saiu desesperada, chorando muito, em direção 

ao curral e ao se aproximar encontrou uma cabeça de cavalo, pendurada em 

um tronco de uma árvore, que ao avistá-la perguntou-lheò [grifo nosso].  

Para se inserir na cena, o co-enunciador precisa tecer correspondência 

com outros discursos, em um espaço de circulação semântica articulado sobre 

uma descontinuidade fundadora que é a fonte da interincompreensão, a qual 

só pode remeter a rupturas que o discurso, em si mesmo, jamais poderia 

explicar. Assim, ñmesmo que a análise do espaço discursivo não vá além de 

um estudo imanente, a estrutura de seu objeto exige sua ultrapassagemò 

(MAINGUENEAU, 2005b, p. 171). 

O enunciador constrói a cenografia utilizando o discurso direto, o que 

denota que houve um ato de fala. Observamos como o enunciador utiliza esse 

ato de fala como interdiscurso, como atestamos em: 

ð Maria, você vai ser o centro das atenções na festa. Lá eu irei servi-
la como bebida um vinho, mas a primeira taça você terá que beber e 
não poderá dar a ninguém, pois se alguma pessoa beber antes de 
você, eu não poderei mais ficar a seu lado, além disso, você passará 
muita vergonha. E se quiser me encontrar novamente terá que usar 
seis vestidos de barra de aço e chegar até a mim na lagoa dourada. 
Mas pode ficar tranquila que eu lhe ajudarei a encontrar estes 
vestidos. 

A utilização do discurso direto aliado ao posicionamento assumido pelo 

enunciador diante da imitação da realidade permite-nos inserir o discurso no 

campo literário. Além disso, o enunciador ao se mostrar em terceira pessoa, 

abstendo-se em relação ao que vai relatar, começa a revelar o ethos na 

medida em que se inscreve na cenografia. 

O modo de enunciação vai sendo construído pela voz enunciativa que 

dá voz e corpo ao enunciador. O tom discursivo é o do inacreditável, do 

maravilhoso, o qual está apoiado nas duas dimensões discursivas, a do 

enunciador e a do co-enunciador. Essa voz própria que o discurso produz, 

mesmo quando ele a nega, está apoiada no caráter (traços psicológicos) e na 

corporalidade (maneira de se vestir) do enunciador, que desvela um ethos 

conhecedor do fantástico, do sobrenatural. Trata-se de identificar as 

particularidades da voz que a semântica impõe. 
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A incorporação desse co-enunciador no discurso vai além da 

identificação com o fiador. É o mundo ético dos contos de fada, de histórias 

fantásticas, do qual o fiador participa que dá acesso a essa incorporação: o co-

enunciador constrói a representação social do fiador a partir dos indícios 

textuais que sinalizam um caráter e uma corporalidade.  

Notamos que o encadeamento discursivo é o do conto de fadas, como 

podemos verificar nestes indícios textuais: ñAo entrarem no castelo, foram 

recepcionados pelos convidados que ficaram admirados e encantados ao 

verem aquela linda princesa [...]ò e ñNo mesmo instante em que a rainha bebeu, 

Maria perdeu o encanto, Ficou com um vestido velho e muito sujo, descalça e 

toda descabelada, do mesmo jeito que estava quando conheceu o príncipe 

ainda em forma de uma cabeça de cavalo falanteò. O modo de coesão 

encadeia os parágrafos e o próprio tema, com remissões internas sobre o 

conto da Gata Borralheira. 

A cenografia criada ao longo do discurso remete aos contos de fada ou 

maravilhosos. Os detalhes que compõem o discurso refletem o ethos 

conhecedor do fantástico, do maravilhoso. Verificamos que o enunciador é 

caracterizado pelo tom do conhecimento do universo fantástico, como 

observamos nestes dois fragmentos: 

O modo de enunciação que se depreende da materialidade linguística 

indica e confirma um discurso voltado para o fantástico, para o conto de fadas. 

O enunciador recorre a itens lexicais relacionados ao mundo dos contos de 

fada, como verificamos no emprego dos seguintes vocábulos: ñcasteloò, ñrainha 

m§ò, ñcarruagemò, ñcriadaò, ñpr²ncipeò, ñprincesaò, ñreinoò, ñfestaò, ñtaaò, ñcavalo 

brancoò, ñvestidoò, ñmaldi«oò, ñna«oò, ñs¼ditosò. Entendemos que o uso do 

código linguageiro de outro campo discursivo, nesse caso, o de contos 

fantásticos, revela a presença da aculturação a que os tupiniquins foram 

submetidos. Verifica-se que não se fala no indígena em nenhum momento do 

discurso. Afinal, o mundo ético acionado é o dos contos maravilhosos. 

 

 

 



34 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

Considerações Finais 

Os efeitos de sentido que o interdiscurso provoca se configuram pela 

interação da memória discursiva e pela reatualização dos contos de fada, em 

específico, A Gata Borralheira ou Cinderela, com as devidas adaptações. 

Embora o discurso tenha sido produzido por sujeitos tupiniquins, evidenciamos 

que a relação intertextual é validada em um campo distinto, como é o caso do 

discurso literário/dos contos de fada.  

Desse modo, para a legitimação desse discurso o co-enunciador faz uso 

da competência interdiscursiva, pois essa prática discursiva remete claramente 

às interferências culturais, históricas e sociais a que os tupiniquins foram 

submetidos. 

Por meio da análise, é nítida a influência da cultura ocidental (histórias 

de conto de fadas), manifestação que cria a polêmica, a qual auxilia na 

definição da identidade desse discurso. Trata-se do mecanismo polêmico que 

faz parte da identidade do discurso em que há uma tradução do outro, uma 

relação de embate entre as formações discursivas derivadas do interdiscurso.  

Verificamos que o encadeamento que é dado ao discurso, 

principalmente quanto à construção do tema, desvela um modo de coesão 

específico, ao mesmo tempo atravessado por um discurso não indígena. A 

temática do conto de fadas apresentada no discurso precisa ser integrada, pois 

não é compatível com as coerções semânticas do discurso indígena.  

Quanto à relação interdiscursiva construída nesse discurso, podemos 

destacar que, ao assumir uma posição enunciativa, há uma incompatibilidade, 

uma a polêmica entre os discursos indígena e literário, que ao mesmo tempo 

permite construir esse discurso.  
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Resumen: El conflicto por las retenciones agropecuarias constituye uno de los 
episodios de confrontación política más significativos desde la crisis económica de 
2001 en Argentina. El estudio de los principales discursos públicos políticos en esta 
polémica (Palma, 2017) nos ha permitido establecer el esquema de argumentaciones 
que subyace a las dos posiciones confrontadas (Amossy, 2014), y ponerlo en relación 
con la construcción de destinatarios políticos (Verón, 1987). En este trabajo, nuestro 
objetivo es abordar el discurso referido (Voloshinov, 1976) en tanto estrategia 
argumentativa de refuerzo, con respecto al prodestinatario, y de persuasión, en cuanto 
al paradestinatario. Para ello, analizamos, en el discurso del dirigente Eduardo Buzzi, 
las instancias de discurso directo e indirecto, y su articulación con los tópicos en 
debate. Este recurso permite a Buzzi perfilar una identidad política propia y, 
simultáneamente, apelar a valores ampliamente aceptables, estableciendo así 
filiaciones específicas tanto con prodestinatarios como paradestinatarios. 
Palabras claves: Argumentación polémica. Discurso político. Discurso referido. 
Conflicto agrario argentino 2008. 
 
Abstract: The conflict regarding a new scheme of agro-export taxes in 2008 
constitutes one of the most significant political episodes following the economic crisis of 
2001 in Argentina. In our study of public political speeches during this polemic (Palma, 
2017), we have determined the structure of arguments that underlie the two confronted 
positions (Amossy, 2014), and articulated it with the construction of political 
addressees (Verón, 1978). In this study, our purpose is to analyze reported speech 
(Voloshinov, 1976) as an argumentative strategy of reinforcement, regarding the 
prodestinatario (positive addressee), and of persuasion, regarding the paradestinatario 
(unconvinced addressee). We select the speeches of the rural leader Eduardo Buzzi, 
with focus on the use of direct and indirect speech, and its articulation with the topics 
on debate. Through the use of reported speech, Buzzi constructs his own political 
identity, and puts forward broadly acceptable values, establishing specific filiations with 
both prodestinatario and paradestinatario. 
Keywords: Polemic argumentation. Political Discourse. Reported speech. Argentinean 
agrarian conflict 2008. 
 
 

Introducción 

La polémica pública por las retenciones a la exportación de granos en 

Argentina, que enfrentó a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner 

(CFK) con las principales entidades patronales del agro argentino, constituye 

uno de los episodios políticos más significativos desde la crisis de los años 
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2001-2002 en Argentina (Aronskind y Vommaro, 2010). Se extendió por 128 

días y permaneció durante su desarrollo como tema principal en la Agenda 

mediática1.  

Desde la óptica de análisis del discurso político (Verón, 1987) y el 

análisis del discurso polémico (Amossy, 2014), hemos descripto el 

funcionamiento discursivo de esta polémica pública, concebida en términos de 

la interacción de dos discursos contrapuestos (Palma, 2017)2. Este análisis fue 

realizado sobre los discursos públicos políticos (Raiter, 2016) con mayor 

impacto mediático en el marco de la polémica: alocuciones públicas de la 

entonces Presidenta ïen las cuales defiende la implementación de esta medida 

en el marco de su proyecto de gobiernoï y de los representantes de las 

organizaciones patronales agrarias que se nuclearon en la Mesa de Enlace de 

Entidades Agropecuarias ïen contra de la medida adoptada por Gobierno 

Nacional. En ellas, logramos determinar el esquema central de 

argumentaciones contrapuestas, que incluye los principales tópicos de los dos 

discursos enfrentados, así como los postulados que subyacen al debate. A la 

vez, exploramos la construcción de destinatarios políticos en estos discursos 

(Verón, 1987) a través de las diversas estrategias de refutación, refuerzo y 

persuasión que ponen en escena los polemistas, en vinculación con los tópicos 

principales. Allí, hemos estudiado cómo la incorporación de voces ajenas opera 

en el marco de estrategias argumentativas de refutación del adversario, es 

decir, de construcción de contradestinatarios. En este trabajo, exploraremos 

cómo opera el discurso referido (Voloshinov, 1976) en el marco de estrategias 

argumentativas de refuerzo (orientadas a los prodestinatarios) y de persuasión 

                                                           
1
 Se inició el 11 de marzo, con el anuncio de la Resolución Ministerial 125, que establecía un 

sistema móvil para las retenciones a las exportaciones de soja y girasol. Como reacción, las 
cuatro principales organizaciones patronales agroganaderas -Federación Agraria Argentina 
(FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Sociedad Rural Argentina 
(SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)- declararon casi inmediatamente un 
lockout. Ante la extensión del conflicto, el 17 de junio CFK envió un proyecto de ley de 
retenciones móviles al Congreso de la Nación. Finalmente, el 17 de julio el Parlamento rechazó 
tal proyecto, en una votación desempatada por el entonces Vicepresidente, Julio Cobos. 
2
 Esta investigación se concretó en el marco de una Beca Doctoral del CONICET, dirigida por 

Elizabeth M. Rigatuso (UNS/CONICET) y Alejandro Raiter (Universidad de Buenos Aires), y 
continúa desarrollándose con una Beca Posdoctoral del mismo organismo. Se enmarca en el 
Proyecto de Grupo de Investigación ñEstilo(s) comunicativo(s) y variación pragmática en la 
interacci·n verbal del espa¶ol bonaerense: construcci·n de identidades, valores y creenciasò, 
dirigido por la Dra. Rigatuso, y subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNS.  
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(orientadas a los paradestinatarios). Nos centraremos en el discurso de 

Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina, donde se observa 

una peculiar utilización de este recurso.  

 

1. Marco teórico-metodológico 

En primer lugar, la tipificación del discurso político a través de su 

destinación y funciones múltiples elaborada por Verón (1987) resulta central en 

nuestro enfoque. Según este autor, la enunciación política se caracteriza por la 

configuración simultánea de distintos roles discursivos o destinatarios: los 

adherentes, los indecisos y los adversarios políticos. De esta manera, el 

discurso político es, a la vez, un discurso de refuerzo con respecto al 

prodestinatario, de persuasión con respecto al paradestinatario y de polémica 

con respecto al contradestinatario.  

En segundo lugar, si bien el análisis de marcas de heterogeneidad 

mostrada (Authier-Revuz, 1984) y, en particular, del discurso referido, resulta 

ampliamente productivo para estudiar las maneras en las que el discurso 

político construye su destinatarios negativos (Montero, 2009; Palma, 2017), 

estos procedimientos también cumplen un rol en la construcción de pro y 

paradestinatarios. El discurso referido, según Voloshinov, es un ñenunciado 

dentro de otro enunciado, pero al mismo tiempo es discurso sobre otro 

discurso, enunciado acerca de otro enunciadoò (1976:145). Se trata así de un 

fenómeno discursivo, que excede el ámbito oracional, y donde las relaciones 

que se establecen entre las distintas voces son complejas (Reyes, 1993:8). 

Este proceso implica una serie de operaciones de selección y de 

recontextualización que vehiculizan valoraciones no sólo de la posición citada, 

sino también de la misma figura que se presenta como responsable de esos 

dichos (Zoppi-Fontana, 1986). En lo que respecta a la construcción de un lugar 

de enunciación política, estos dos aspectos se vuelven particularmente 

relevantes. En este sentido consideraremos aquí a las instancias de discurso 

referido en las que el locutor establece algún tipo de filiación o acercamiento 

con las voces que introduce en el marco de estrategias argumentativas de 

refuerzo y persuasión.  
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1.1 Metodología 

Este trabajo se desprende de un abordaje integral de los discursos de 

los principales polemistas involucrados en el debate público por las retenciones 

móviles3. En este caso, el análisis se enfoca en el discurso de Eduardo Buzzi, 

entonces presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), y principalmente 

en su alocución en la primera manifestación de dimensiones considerables en 

contra de la medida de retenciones móviles, el 25 de mayo de 2008 en la 

ciudad de Rosario. Atenderemos en primer lugar a la manera en la que se 

introducen las voces: mediante discurso directo o indirecto; las expresiones 

referenciales que designan la fuente, etc. Luego, analizaremos qué tópicos son 

puestos en escena mediante el recurso al discurso referido, y su articulación 

con la figura designada como responsable de esos dichos. Finalmente, 

consideraremos su coincidencia o no con los tópicos que hemos relevado como 

centrales en la polémica (Palma, 2017). Esto nos permitirá determinar qué tipo 

lugar de enunciación elabora este discurso en relación con los destinatarios 

políticos, en especial los prodestinatarios y paradestinatarios. 

 

2. Análisis 

A continuación, presentamos, a manera de contextualización, un breve 

resumen de los procedimientos de discurso referido detectados en el corpus 

más amplio (Palma, 2017). Luego, analizamos en detalle dos instancias de 

discurso referido en el discurso de Eduardo Buzzi, que resultan particularmente 

relevantes para nuestros objetivos. 

En nuestro abordaje de la construcción de destinatarios políticos en la 

polémica por las retenciones móviles, encontramos, en primer lugar, que, en 

relación con los contradestinatarios, tanto en el discurso presidencial como en 

el de los dirigentes agrarios, el foco está puesto no en invalidar los argumentos 

                                                           
3
 Se trata de alocuciones de CFK en momentos claves del conflicto (véase Palma 2017), y de 

los dirigentes agrarios Eduardo Buzzi (FAA), Fernando Gionio (CONINAGRO), Luciano 
Miguens (SRA), Eduardo Miguens (CRA) y Alfredo De Angeli (FAA Entre Ríos), quienes fueron 
los principales oradores en las dos movilizaciones más convocantes en el marco del conflicto, 
el 25 de mayo y el 15 de julio. Todas estos actos, anuncios y movilizaciones tuvieron amplia 
cobertura mediática y están disponibles en los portales electrónicos de los canales televisivos 
nacionales TN y Canal 13, y, en el caso de CFK, en el portal de Presidencia de la Nación  



40 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

puestos en escena sino en la deslegitimación de quienes los sostienen (Palma, 

2017:293-321). Así, en ambos casos, el discurso referido se encuentra ligado a 

técnicas de refutación (Angenot, 1982). En segundo lugar, con respecto a la 

construcción de pro y paradestinatarios, si bien se ha detectado que en el 

discurso de CFK se traen ocasionalmente a colación voces con las que se 

establece una afiliación (como la de Carlos Marx o la del periodista Alfredo 

Zaiat) o que apelan a un saber popular (como Enrique Santos Dicépolo), este 

recurso parece predominar en el discurso de los dirigentes agrarios, y, 

especialmente, en el de Buzzi. En sus alocuciones, los dirigentes agrarios 

utilizan el discurso referido para reafirmar lo ya dicho por un orador anterior 

(ñNos querían ver de rodillas. De rodillas, como dice De Angeli, áminga!ò, Mario 

Llambías, 15 de julio), hacer alusión a los ñfundadores de la patriaò (Luciano 

Miguens, 25 de mayo) o hacer referencias a la Constitución Nacional (ñpor un 

país soberano, independiente, con provincias netamente federales como lo 

reza la constituci·nò, Alfredo de Angeli, 15 de julio)4. 

En el caso de Buzzi, mientras que en la alocución pronunciada el 15 de 

julio, en la víspera de la votación en el Senado, el foco está mayormente 

puesto sobre el contradestinatario, la alocución del 25 de mayo, en Rosario, 

privilegia la configuración de un lugar de enunciación que fortalezca la relación 

con pro y paradestinatarios. En este marco, Buzzi pone en escena distintas 

voces, con las que establece distintas vinculaciones5. Seleccionamos aquí dos 

casos, en los que el discurso referido opera para introducir voces con las que 

establece una filiación específica y se articulan específicamente en la 

argumentación en contra de las retenciones móviles: Manuel Belgrano y 

Darwina Galliquio (Madre de Plaza de Mayo).  

En cuanto a Manuel Belgrano, la referencia a sus palabras aparece al 

comienzo de la alocución que nos ocupa. Con ironía, se identifica por primera 

vez la fuente mediante la expresión referencial ñun tal Manuel Belgranoò, lo cual 

se lee como una especie de juego con el alto grado de reconocimiento que 

                                                           
4
 Los ejemplos consignados entre paréntesis son ilustrativos y no representan la totalidad de 

los casos relevados en el corpus.  
5
 Además de las aquí consideradas, introduce las voces del escritor y militante Arturo 

Jauretche, y de Humberto Volando, líder histórico de la FAA. 
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tiene esta figura para el auditorio. Luego, para parafrasear a Belgrano, Buzzi se 

refiere a sus supuestas afirmaciones como ñbanderasò, haciendo alusión a la 

expresión metafórica ñenarbolar una banderaò, usada en lugar de ñdefender una 

ideaò6. La presencia del verbo decir (ñdijo varias cosasò, ñlo decía ya en esa 

®pocaò) no deja dudas de que estamos ante discurso referido indirecto:  

En este lugar, hace ciento noventa y ocho años, o un poco más tal 
vez, un tal Manuel Belgrano dijo varias cosas, (é) no solamente 
enarbolando por primera vez la bandera nacional, sino también 
llevando adelante banderas que le eran propias. La primera bandera 
de ese Manuel Belgrano era que el objetivo de la política es la 
felicidad de los pueblos. Esa era una bandera de Belgrano. 
(aplausos) La segunda bandera era que para lograr esa felicidad, es 
necesaria la repartición de la riqueza. Lo decía ya en esa época. 
(aplausos) Y la tercera bandera era que los pueblos del interior no 
deben ver verse visto obligados a ser enemigos del gobierno central 
de Buenos Aires. Por eso desde ese Buenos Aires se debe fomentar 
la agricultura, el comercio, combatir la corrupción, el contrabando y la 
tradición de los funcionarios del Estado que hacen negocios con el 
extranjero. Aquello que decía Belgrano hace casi doscientos años se 
podría haber escrito esta mañana (Eduardo Buzzi, 25 de mayo de 
2008)

7
. 

Puede distinguirse aquí una progresión en la introducción de los tópicos. 

La primera ñbanderaò resulta amplia (vinculación entre política y felicidad 

popular) y la segunda, un poco más específica (introduce el tópico de la 

distribución de la riqueza). La tercera se lee, primero, como una reivindicación 

de valores ligados por un lado al sector y por otro al federalismo político ïque 

se suponen compartidos por el prodestinatario, y cobran legitimidad para el 

paradestinatario al provenir de Belgranoï, y, en segundo lugar, como un ataque 

indirecto hacia el contradestinatario. De esta manera, Buzzi posiciona al sector 

agropecuario como defensor de valores ampliamente aceptables, que se 

remontan a una figura histórica, a la vez que, como contracara, se acusa al 

Gobierno Nacional de actuar en contra de esos preceptos. Reforzando estas 

orientaciones, se recontextualiza explícitamente el discurso de Belgrano: 

ñAquello que decía Belgrano hace casi doscientos años se podría haber escrito 

                                                           
6
 Esta metáfora se ve motivada por ser Manuel Belgrano identificado en el imaginario nacional 
como el ñcreador de la Banderaò, y, a la vez, por el lugar f²sico en el que se realiza el acto (el 
Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario) y la fecha (efeméride de la Revolución de 
Mayo).  
7
 En los ejemplos, utilizamos las cursivas para destacar las voces claves y los paréntesis para 

introducir aclaraciones o descripciones.  
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esta ma¶anaò. Esta glosa, que (re)actualiza la vigencia de las palabras del 

prócer ïreforzando la distancia temporal a través del contraste entre los 

tiempos y modos verbales de decir y escribirï, habilita una lectura específica de 

la coyuntura.  

Por otro lado, los tópicos que aquí se introducen forman parte del 

esquema de argumentaciones de la polémica. En primer lugar, tópico de la 

distribución del ingreso resulta central en la argumentación de CFK y es el foco 

de una estrategia de deslegitimación del adversario en el discurso de los 

dirigentes agrarios8. Aquí, al introducirlo como una de las ñbanderasò de 

Belgrano, Buzzi no impugna su validez, sino el hecho de que sea ese el 

objetivo real de la media, simultáneamente desacreditando al contradestinatario 

e intentando persuadir a paradestinatario. Por otro lado, el tópico del 

federalismo, que sí forma parte del esquema general de argumentos de los 

dirigentes agrarios (Palma, 2017:265-271), opera aquí para simultáneamente 

reforzar la relación con el prodestinatario, poner en escena valores aceptables 

para el paradestinatario y, por último, polemizar con el contradestinatario. 

La segunda instancia de discurso referido que analizaremos por su 

compleja relación con la construcción de destinatarios es la de Darwina 

Galliquio. En la misma alocución, luego de señalar que las adhesiones al acto 

eran heterogéneas, Buzzi narra lo siguiente: 

Hay una señora que vino ayer a la Federación Agraria y dijo ñyo 
coincido con ustedesò, y me dejó esta nota que quiero compartir. Dice 
(lee): ñLos chacareros no son los que provocan el saqueo de la 
argentina. Sabemos quién es el enemigo. Estoy contra la 
concentración de la tierra y su extranjerización, estoy contra la 
concentración de la riqueza. Desde el veinticuatro de marzo del 
setenta y seis, sabemos quiénes son el enemigo. Quiero política de 
Estado. Quiero que no me defrauden los gobernantes. Quiero 
distribución de la tierra y de la riquezaò. Firma: Darwina Galliquio, 
Madre y Abuela de Plaza de Mayo. (Eduardo Buzzi, 25 de mayo de 
2008) 

En cuanto a los procedimientos de discurso referido, en este fragmento 

se observan diferencias formales con las relevadas en el caso anterior. En 

primer lugar, en cuanto a la atribución de la responsabilidad de lo dicho: en 

                                                           
8
 Para una exposición detallada de la disputa en torno al tópico de la distribución del ingreso en 

la polémica por las retenciones móviles véase Palma (2016). 
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este caso, la expresión referencial utilizada para introducir esta voz es 

deliberadamente indefinida (ñuna se¶oraò) y no permite identificar claramente la 

fuente. Solo cuando finaliza la lectura de la carta se le atribuyen estas palabras 

explícitamente a Galliquio. La segunda diferencia es el tipo de discurso referido 

utilizado: para Belgrano se prefiere el discurso indirecto, mientras que para 

Galliquio se utiliza el discurso directo, tanto en su primera expresión de 

adhesión (ñyo coincido con ustedes"), como en la cita textual de la nota.  

Las palabras de Galliquio permiten a Buzzi reintroducir el tópico de la 

distribución de la riqueza y poner en escena el de la concentración y 

extranjerización de la tierra. Este último resulta particularmente significativo, por 

dos razones. En primer lugar, no está presente en el esquema de 

argumentaciones relevado en la polémica y difiere de los tópicos centrales del 

discurso de la Mesa de Enlace tomado como un todo (Palma, 2017). En 

segundo lugar, la denuncia de la concentración de la tierra constituye una de 

las reivindicaciones históricas de FAA, que surge como una organización de 

arrendatarios y pequeños productores (Lissin, 2010). Así, si bien poner en 

escena esta voz implica polemizar con el contradestinatario, esta operación se 

orienta también hacia prodestinatarios y paradestinatarios ligados a la 

izquierda, mediante la presentación de tópicos tradicionalmente relacionados a 

ella (lucha contra la concentración de la tierra, tradición democrática).  

En este sentido, cobra relevancia la manera en que Buzzi subraya la 

presencia de Galliquio en el acto con el simbólico pañuelo, e insta a los 

presentes a reconocer y reivindicar su lucha cantando una consigna habitual en 

los actos de los organismos de Derechos Humanos y afines:  

(é) y acá está presente sentada con su pañuelo en la cabeza, y yo 
creo que también tenemos derecho a decir, como hemos dicho 
muchas veces: (canta) ¡Madres de la Plaza, el pueblo las abraza! 
(Eduardo Buzzi, 25 de mayo de 2008) 

Se condensa en este punto la pugna discursiva por la apropiación de la 

tradición de lucha representada por las Madres de Plaza de Mayo, y del capital 

político que esta tiene para cierto sector de la izquierda, que el kirchnerismo 

había parecido captar en ese momento. No se impugnan aquí los valores del 

contradestinatario, sino que se le pretende disputar una de sus reivindicaciones 
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políticas más exitosas, y con ello un aliado importante. Es decir, está en juego 

un paradestinatario de izquierda. Por otra parte, en cuanto al prodestinatario, al 

intentar establecer para sí cierta línea histórica de izquierda, Buzzi se diferencia 

del resto de las asociaciones del agro, revelando -aunque indirectamente- sus 

tensiones y el carácter coyuntural de su unión.  

 

Consideraciones finales 

Hemos estudiado cómo, en una alocución política, la puesta en escena 

de determinadas voces con las cuales se establece filiaciones contribuye la 

construcción de destinatarios políticos. En este marco, se detectan diferencias 

con respecto a los procedimientos del discurso referido que se eligen en cada 

caso. El discurso indirecto se utiliza para introducir la voz de Manuel Belgrano, 

que se presupone reconocido como autoridad por un auditorio amplio, pero 

cuyas palabras deben adaptarse especialmente a la coyuntura. Así, la 

recontexutalización y apropiación de algunos preceptos resulta menos evidente 

al tratarse de paráfrasis. En cambio, en el caso de Darwina Galliquio, se elige 

el procedimiento del discurso directo, y se reconstruye ïen el propio discursoï 

el contexto de enunciación con cierto detalle. Esto parece responder al guión 

de la ñadhesi·n pol²ticaò, es decir, se vincula con una de las características del 

género del discurso público político. 

Por otra parte, la puesta en escena de estas voces que, de manera 

diversa, se presentan como referentes, puede asociarse a un tipo especial de 

argumento de autoridad (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989), aunque de 

manera compleja. Esta estrategia consiste en ñdar como argumento a favor de 

una afirmación el hecho de que ha sido enunciada por un locutor particular 

autorizadoò (Plantin, 1998:145), con lo cual la autoridad en cuestión debe ser lo 

más aceptada posible. En estos casos, se identifica a un locutor en particular, 

cuya autoridad suele ser reconocida en un campo específico. Belgrano, como 

figura histórica, fuente de valores que se presuponen fundantes del 

metacolectivo ñargentinosò, permite a Buzzi legitimar tópicos ligados a 

reivindicaciones de izquierda, por un lado, articulándolos, por otro, con el tópico 

tradicional del federalismo. En el caso de Darwina Galliquio, el hecho de que su 
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autoridad provenga del ámbito de la lucha por los Derechos Humanos sirve 

justamente a Buzzi para establecer filiación con una tradición de izquierda, 

legitimando así no solo los tópicos que esta voz le permite introducir sino su 

propia imagen ante a sus prodestinatarios, que en este caso no coinciden con 

los productores movilizados sino con otro tipo de aliados, ligados a luchas 

populares. En este sentido, también disputa con CFK un paradestinatario 

identificado con la izquierda.  

Creemos haber demostrado que el discurso referido, visto como una 

entre diversas estrategias argumentativas, arroja luz sobre la construcción de 

un lugar de enunciación política. En este caso, Buzzi selecciona determinados 

referentes políticos, ajustándolos al contexto de la protesta, y perfila una 

identidad política lo suficientemente específica como para distinguirse de las 

distintas posturas en juego, y, a la vez, lo suficientemente abarcativa como 

para apelar a quienes no están convencidos. 
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A PERSUASÃO NO DISCURSO CITADO DA LITERATURA ESPÍRITA: UMA 

ANÁLISE DO ROMANCE A ATRIZ  
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Resumo: A literatura espírita, ao tentar influenciar o homem a cultivar determinados 
hábitos e abandonar outros, aproxima-se da pragmática narrativa, movendo 
procedimentos argumentativos. Mas como essa tentativa de influenciação acontece? 
Visando elucidar essa questão, tomou-se o romance mediúnico A atriz como objeto de 
uma investigação que visa ao estudo do discurso citado como estratégia de 
persuasão. Este estudo justifica-se por abordar uma literatura com alcance crescente, 
porém ignorada pela academia, e possibilitar estudar a polifonia numa intersecção 
entre literatura e argumentação. A base teórica foi os estudos de Genette no Discurso 
da narrativa (1976) e de Bakhtin sobre o discurso citado (1929-1981). Os resultados 
evidenciam que o narrador alterna os discursos direto e indireto livre como 
mecanismos de persuasão, porém, através desse último, dilui completamente as 
fronteiras do discurso citado e condena os atos dos personagens, eximindo-se disso 
ao convencer o leitor de que é o personagem quem está se autocondenando. 
Palavras-chave: Literatura espírita. Discurso citado. Moral. Pragmática narrativa. 
 
Abstract: Spiritist literature, when trying to influence man to cultivate certain habits and 
abandon others, approaches the pragmatic narrative, moving argumentative 
procedures. But how does this attempt to influence happen? Aiming to elucidate this 
issue, the mediumistic novel The actress was taken as the object of an investigation 
that aims at the study of the discourse quoted as strategy of persuasion. This study is 
justified by approaching a literature with increasing reach, but ignored by the academy, 
and making it possible to study polyphony at an intersection between literature and 
argumentation. The theoretical basis was the studies of Genette in Narrative Discourse 
(1976) and Bakhtin on the discourse quoted (1929-1981). The results show that the 
narrator alternates the free direct and indirect discourses as mechanisms of 
persuasion, but through the latter, completely dilutes the boundaries of the discourse 
quoted and condemns the acts of the characters, being exempted from this by 
convincing the reader that it is the character who is self-condemning. 
Keywords: Spiritist literature. Speech quoted. Moral. Pragmatic narrative. 
 
 

Introdução 

Religião e literatura estão mais próximas do que se imagina: ñh§, no 

texto religioso e na palavra poética, um traço de estilo que os torna, ao mesmo 

tempo, enigmáticos e reveladores, e que permitem que sejam repetidos sem se 

desgastarem. Ao contrário, ambos se renovam a cada vez que os lemos ou os 

recitamosò (PARAÍZO, 2012, p.9). 
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Um exemplo concreto dessa aproximação é a chamada ñliteratura 

esp²ritaò, representada por romances e poesias psicografados e que tem sua 

comunicação alicerçada por determinados valores simbólicos, os quais dizem 

respeito a um determinado efeito moral. A moral é o principal tema filosófico 

abordado nas obras espíritas e está sempre relacionada com o direito ao livre-

arbítrio que todos os seres possuem. Partindo da ideia de que o homem está 

na Terra para evoluir e atingir o mais alto grau de elevação moral, e que ele é 

livre para escolher seu caminho ao longo das sucessivas encarnações, a 

doutrina espírita leva até ele orientações e esclarecimentos que, 

presumivelmente, o auxiliarão a atingir essa elevação. 

Seja nos textos teóricos, seja nos literários, esse efeito moral é buscado 

com o uso de exemplos em histórias, segundo os divulgadores, verídicas e 

transmitidas pelos mentores espirituais através dos médiuns. Nelas, 

apresentam o ser humano em suas falhas e virtudes, ensinando os leitores a 

viver de acordo com os preceitos morais. Percebe-se aí uma orientação voltada 

para o cultivo de determinados hábitos e comportamentos, em detrimento de 

outros, que devem ser evitados, para atingir a elevação moral. É a partir disso 

que a literatura espírita adentra o campo da pragmática narrativa, inaugurada 

como um ramo autônomo da narratologia e que ñalicera-se no propósito de 

valorizar a dimensão persuasiva da narrativa, o seu potencial interativo e os 

procedimentos argumentativos que nela podem ser acionadosò (REIS, 2006, 

p.31).  

Ora, para atingir o objetivo a que se propõe de orientar o ser humano de 

acordo com a moral, é preciso mover certa dimensão persuasiva e 

procedimentos argumentativos. Resta, pois, entender: Como esses 

mecanismos são acionados na literatura produzida pelo espiritismo com vistas 

a atingir esse objetivo? Abordou-se o romance psicografado intitulado A Atriz, 

ditada pelo espírito Leonel e escrita por Mônica de Castro, a fim de se 

conseguir uma análise do modo como ocorre a abordagem dos valores morais 

e o efeito moralizante dentro da literatura espírita. É importante salientar que 

não se tocou na questão da autoria. Partiu-se do entendimento jurídico, que 
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consagra os direitos autorais ao escritor do texto, independentemente de quem 

lhe ditou a história. 

Sendo a língua a ñrealidade material específica da criação ideol·gicaò 

(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 1981, p. 25) e os valores morais um reflexo 

ideológico, essa investigação se deu no plano discursivo, a partir do 

funcionamento do narrador descrito por Gerard Genette no Discurso da 

narrativa (1976) e da forma como esse narrador se apropria do discurso do 

outro para gerar determinados efeitos de sentido, tendo-se por base os estudos 

de Bakhtin e Volochínov (1929-1981) sobre a filosofia da linguagem. 

Este estudo justifica-se por abordar uma literatura cuja produção e 

público leitor crescem a cada dia, porém, apesar disso e de envolver variadas 

áreas, possibilitando um trabalho interdisciplinar, continua sendo ignorada pela 

academia. Também, aqui, pode-se estudar uma polifonia cujos funcionamento 

e objetivo não se prendem a questões de autenticidade e direito de palavra, 

apesar da polêmica que há ao redor da literatura espírita. Pelo contrário, há 

liberdade de estudá-la discursivamente numa intersecção promissora entre 

literatura e argumentação. 

Portanto, o objetivo geral é refletir sobre as estratégias persuasivas da 

voz enunciadora no tocante ao efeito moralizante emergente em A atriz através 

do discurso citado realizado. Os específicos são: analisar o modo como os 

valores morais são representados e desenvolvidos na obra; identificar a 

presença do narrador, suas características e a função ideológica que 

desempenha; e explorar a construção do discurso citado na narrativa, como é 

utilizado pelo narrador/enunciador para influenciar o narratário/enunciatário.  

 

1. Apontamentos sobre a moral espírita 

A doutrina espírita possui, segundo seus estudiosos, um tríplice aspecto: 

é religião, ciência e filosofia. No que se refere à religião, o espiritismo 

diferencia-se das ñreligi»es tradicionaisò, aquelas que trabalham com todos os 

aparatos típicos, como culto, missa ou cerimônias, adoração etc. No 

espiritismo, nada disso está presente, sendo divulgado como uma doutrina 

baseada em uma codificação, que visa a auxiliar o homem na busca pela 
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elevação moral e aproximação de Deus. E é daí que seus adeptos destacam 

seu caráter de ciência, pautado na investigação lógica e experimental do seu 

objeto: a natureza do espírito e suas relações.  

O termo filosofia está presente em todas as obras de Kardec, numa 

referência a uma atividade intelectual movida pela racionalidade e, num sentido 

mais específico, aos tópicos clássicos tratados pelos filósofos, como a 

existência e atributos de Deus, a distinção entre alma e corpo, as ideias inatas, 

o livre-arbítrio, a objetividade dos critérios morais, entre outros (CHIBENI, 

2003). Este último tópico, a objetividade dos critérios morais, refere-se ao cerne 

do espiritismo e principal tema filosófico abordado em sua literatura: a moral.  

Na doutrina espírita, não há imposição de regras éticas em manuais e 

punição às desobediências, estando a moral mais próxima do direito ao livre-

arbítrio que todos os seres possuem. Apesar desse livre-arbítrio, e até mesmo 

por causa dele, o ser humano, segundo essa doutrina, precisa de orientação 

para evoluir moralmente e encontrar o caminho da paz interior, precisando 

dessa orientação moral dada através da literatura espírita. 

O ponto principal dessa orientação está na ideia de paixões como 

sentimentos e pensamentos que o espírito recebe passivamente e que podem 

ser bons ou maus. O espiritismo somente vê as paixões como boas e 

importantes à vida humana enquanto elas estiverem sob controle: 

As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o 
auxiliam na execução dos desígnios da Providência. Mas, se, em vez 
de as dirigir (sic), deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos 
e a própria força que, manejada pelas suas mãos poderia produzir o 
bem, contra ele se volta e o esmaga (KARDEC, 2004, questão 908, p. 
509). 

Ou seja, as paixões mencionadas pelo espiritismo correspondem aos 

valores morais pregados por ele. Na questão 102 do Livro dos Espíritos, 

Kardec diz: ñQuando encarnados, os seres vivos que eles (os espíritos 

impuros) constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das 

paixões vis e degradantes: a sensualidade, a crueldade, felonia, a 

hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdidaò (KARDEC, 2004, questão 102, p. 

122, grifo nosso). Aqui, tem-se a menção às más paixões, que levam o espírito 

à degradação moral e retardam sua evolução, devendo, então, ser evitadas.  



51 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

Por isso, a mesma seção de O livro dos Espíritos traz a necessidade de 

manter o controle, a fim de não cometer erros e prejudicar a si mesmos e a 

outrem: ñCompreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir 

(as paixões). Vencê-las é, para ele, uma vitória do Espírito sobre a mat®riaò 

(KARDEC, 2004, questão 911, p.511). Dessa forma, o ponto crucial trabalhado 

na literatura espírita e tratado aqui é a possibilidade de controlar as paixões por 

meio do hábito, ideia sempre presente nas obras por via de uma figura que 

detém o poder da enunciação e que pode utilizá-la para influenciar o 

narratário/leitor: o narrador.  

 

2 As características da narrativa: voz e função do narrador 

A narrativa possui duas instâncias basilares: o enunciado e a 

enunciação. O enunciado é a história, com seus personagens e enredo, e a 

enunciação é o discurso, do qual o narrador é o sujeito. Essa figura usa 

diferentes estratégias discursivas para construir a enunciação e contar a 

história para o narratário.  

No romance psicografado A atriz, ditado pelo espírito Leonel e 

psicografado por Mônica de Castro, há duas narrativas que se alternam, uma 

narrando o passado (tempo posterior) e outra o presente (tempo simultâneo). O 

tempo é uma das instâncias da voz narrativa e, para Genette, é uma relação 

entre a instância narrativa (enunciação) e a história que ela conta (enunciado) 

(GENETTE, 1976). É interessante como as interconexões entre as duas 

histórias são utilizadas como recurso persuasivo moral, na medida em que 

mostra as consequências dos atos praticados por Tália, durante a passagem 

pela terra, na vida dos outros personagens do presente.  

Com relação à pessoalidade da voz narrativa, ambas as histórias são 

narradas em 3ª pessoa, o que, na classificação de Genette, corresponde à 

pessoalidade heterodiegética. O nível (espaço de onde o narrador fala e outra 

instância da voz narrativa) é extradiegético, pois a voz do narrador não é 

pessoalizada, e sim conta a história de um lugar externo a ela. Isso o leva à 

onisciência, uma vez que o narrador não tem a visão reduzida pelos 

acontecimentos, o que aconteceria se ele participasse da história.  
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Essa onisciência do narrador lhe dá liberdade para contar a história 

como bem quiser, ora omitindo fatos, ora acrescentando, em uma manipulação 

que, a depender do tom que emprega, pode causar confiança ou desconfiança 

no narratário. Também pode fazer intervenções a respeito da história, diretas 

ou indiretas, as quais ñpodem tomar também a forma mais didáctica de um 

comentário autorizado da acção: afirma-se assim aquilo a que se poderia 

chamar a função ideológica do narradorò (GENETTE, 1976, p.253). 

Essa função ideológica do narrador, descrita por Genette (1976), é 

deveras importante, visto que corresponde ao uso da enunciação, feito por 

essa figura, para passar conceitos e posições ao narratário e leitor. Aqui, esse 

funcionamento ideológico será buscado na forma como o narrador se apropria 

do discurso das personagens e de seres externos à história para reforçar seu 

posicionamento.  

 

3. Análise do discurso citado na narrativa de A Atriz 

O discurso citado é referido como ño discurso no discurso, a enunciação 

na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma 

enunciação sobre a enuncia«oò (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 1981, p. 150). 

Como esses filósofos apontaram, o ato de citar o outro vai muito além de 

questões sintáticas, envolvendo também efeitos de sentido. Esses efeitos de 

sentido são produzidos pelo enunciador na medida em que este se aproxima 

ou se afasta da voz do outro. Fiorin (2006, p. 170), a partir dos estudos de 

Bakhtin, afirma que: 

[...] formas de incorporação do discurso do outro são a própria 
maneira de tornar visível esse princípio de funcionamento das 
unidades reais de comunicação, os enunciados. São modos pelos 
quais o princípio real de funcionamento da linguagem é enunciado.  

Há duas maneiras básicas de incorporar distintas vozes no 
enunciado:  

a) aquela em que o discurso do outro é abertamente citado e 
nitidamente separado; b) aquela em que o enunciado é bivocal, ou 
seja, internamente dialogizado.  

Na primeira categoria, entram formas composicionais como o 
discurso direto e o discurso indireto, as aspas, a negação; na 
segunda, aparecem formas composicionais como a paródia, a 
estilização, a polêmica velada ou clara; o discurso indireto livre. 
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Segundo Bakhtin (1981, p. 144), ño discurso citado conserva sua 

autonomia estrutural e semântica sem nem por isso alterar a trama linguística 

do contexto que integrouò. Com base nisso, a análise da forma como o discurso 

citado é empregado como recurso argumentativo no romance A atriz, 

apresentada a seguir, levou em consideração os mecanismos linguísticos e as 

técnicas discursivas empregadas pelo narrador/enunciador para se afastar ou 

se aproximar da voz do outro.  

Na narrativa abordada, discursos direto e indireto livre se alternam. Ao 

empregar o discurso direto, o narrador dá espaço total para que o personagem 

se expresse, na maioria das vezes com sinais gráficos que representam 

emoção. Quando emprega o discurso direto, evidencia a humanidade e suas 

falhas, enfatizando a postura que quer que o narratário assuma. Empreende, 

assim, um ensinamento por modelagem, como nos exemplos a seguir:  

1. ñ- Será que não dá para imaginar o estrago que um bêbado pode 

fazer numa vidraçaria? ï ela assentiu ï Eu era gerente, Amelinha, não podia 

ter feito o que fizò (CASTRO, 2009, p.104). Ao dar voz ao personagem Raul, 

padrasto de Amelinha, a qual mais tarde iria se tornar Tália Uchoa, o narrador 

coloca-o refletindo sobre a própria atitude, pesando o vício pelo álcool em um 

cargo de responsabilidade e se autocondenando por isso. Ao mesmo tempo, 

espera que o narratário/leitor, tendo como exemplo o personagem, não cometa 

esse mesmo erro.  

2. ñN«o quero guardar culpas pelo que fizò ï começou Tália. ï ñMas 

também não posso me esquecer de que fui a maior responsável pelo seu 

·dioò (CASTRO, 2009, p.498, grifos nossos). Nesse exemplo, a personagem se 

refere ao fato de que suas atitudes para com a mãe geraram nesta ódio e 

aversão intensos. É interessante notar que, embora tenha agido dessa maneira 

negativa em diversas encarnações, contra a moral, a personagem não realiza a 

autopunição, como geralmente acontece, mas também não se exime da culpa 

e mostra consciência sobre ela. Essa é uma postura muito incentivada pelo 

espiritismo, aqui através da modelagem, pois o narratário/leitor é levado a 

seguir o exemplo da personagem, como modelo. Os marcadores linguísticos 

reforçam a separação das vozes do enunciado: verbos na primeira pessoa 



54 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

simulam a fala da personagem e o verbo na terceira pessoa demarca a 

posição, ainda que mínima, do narrador.  

Um importante uso desse tipo de discurso é o ato de aproveitar as obras 

literárias para inserir conceitos e visões espíritas, doutrinando, dessa forma, os 

leitores. É o que acontece nas seguintes passagens e em boa parte do capítulo 

9 e em outros, cuja voz é atribuída à personagem Sílvia, mentora de Tália no 

plano astral: ñ-Nada se perde na natureza, minha querida, seja no mundo 

corpóreo, seja nesse em que hoje nos encontramos. Tudo o que nos acontece 

é necessário, e não há cedo ou tarde para as experiências do esp²rito.ò 

(CASTRO, 2009, p.156). ñ-São as nossas carências, Tália, que nos fazem usar 

o sofrimento em benefício próprio, para despertar a piedade alheia e 

compensar a dor com compaix«oò (idem, p.157). Essa última fala representa 

uma acusação direta a todos os seres humanos, marcada pelo uso do dêitico 

ñn·sò, referido por Wittke (2015, p.179) como um dos ñrecursos linguísticos que 

pluralizam o dizer, protegendo, ou mesmo encobrindo, a responsabilidade da 

autora/narradora diante do que é dito.ò Assim, o narrador inclui a personagem 

dona da voz no momento, forte modelo a ser seguido por ser um espírito mais 

evoluído, para suavizar a acusação, embora ela, possivelmente, não aja dessa 

forma descrita em sua fala.  

Já com relação ao discurso indireto livre, é através dele que o narrador 

se apropria das vozes dos personagens, equiparando-se a eles, sendo difícil 

separar o que pertence ao narrador e o que pertence ao personagem, pois 

ñdilui completamente as fronteiras do discurso citadoò (WITTKE, 2015, p. 158). 

Essa tendência enquadra-se na variante do discurso indireto apontada por 

Bakhtin (1981) como impressionista,  

cuja característica é transmitir o discurso interior, os pensamentos e 
os sentimentos da personagem no dizer narrado (...). Nela, há 
solidariedade plena entre narrador e personagem, sobrepondo-se 
uma entoação a outra, fundindo completamente suas vozes, sendo 
que a fala ora pertence ao discurso de um, ora ao de outro 
(BAKHTIN, 1981 citado por WITTKE, 2015, p.160). 

Ao diluir sua fala na fala do personagem, o narrador de A atriz ora 

condena, ora absolve os atos praticados por ele, eximindo-se disso por 

confundir o leitor, o qual é levado a crer que é o próprio personagem quem está 
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se autocondenando. Seguem abaixo alguns excertos e suas respectivas 

análises: 

1. ñMas ela jamais retornara a terra para saber o que fora feito dos seus. 

Como podia agora esperar que se lembrassem dela, se ela mesma os havia 

esquecido?ò (CASTRO, 2009, p.10). A predominância da terceira pessoa 

evidencia a fala do narrador e, ao mesmo tempo, remete a uma autorreflexão 

da personagem, ideia corroborada por toda a passagem anterior que descreve 

as reflexões da personagem Tália no plano astral, surgidas a partir dos 

calafrios que sentia. Nesse trecho, observa-se a ingratidão e o abandono como 

más paixões condenáveis, cujo resultado aparece em uma passagem da 

página 17: ñPerdera uma parte importante de sua vida, enfurnada no astral 

como se ele fosse um campo de refugiadosò (idem).  

2. ñAmelinha tinha certeza de que a irmã a espionava e contava tudinho 

à mãe. Mas não iria mais lhe dar a chance de rir dela pelas costas nem de se 

fazer passar por boazinha diante da mãe e do padrasto. Ela não a enganava 

com aquela carinha de menina meiga. Era uma sonsa, cínica, fingida, a 

queridinha de todo mundo. Só porque era mais bonita, achava que podia 

tripudiar sobre ela. Cristina podia ser a mais bonita, mas não era a mais 

inteligente. Ninguém via isso porque não lhe davam chance de mostrar o que 

sabia. A mãe só estava interessada nas proezas de Cristina, e tudo que ela, 

Amelinha, fazia não servia para nada.ò (CASTRO, 2009, p.28, grifos nossos). À 

semelhança do exemplo anterior, há predominância da terceira pessoa, porém, 

desta vez, há um uso linguístico particular que reforça a presença da voz da 

personagem e a aproximação entre ela e o narrador: as palavras grifadas são 

típicas de um uso juvenil, fazendo parte de um vocabulário próximo ao da 

personagem, que, a essa altura, encontrava-se na faixa dos 13 anos de idade. 

Porém, ao fundo, percebe-se a voz do narrador, camuflada por esse uso 

linguístico, condenando a mãe de Amelinha por ter sua atenção voltada apenas 

para a sua outra filha, Cristina. O ponto alto desse funcionamento ideológico 

está nos dois últimos períodos da passagem: Amelinha era ignorada por todos 

e suas boas ações não eram levadas em consideração.  
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Os pronomes dêiticos e os verbos na terceira pessoa em ambas as 

passagens, por se tratarem de discurso indireto livre, pertencem ao 

locutor/narrador do enunciado, sendo reformulados em função dessa figura e 

daquilo que está sendo relatado (WITTIKE, 2015). Esse tipo de discurso, ñao 

assumir elementos expressivos, exclamativos, avaliativos e modos de dizer do 

locutor/narrador do discurso relatado, (ele) surge como uma forma original, 

bivocal, misturando elementos enunciativos das duas vozes em quest«oò 

(WITTIKE, 2015, p.166). É isso que se observa na análise do texto literário 

espírita investigado aqui. 

 

Considerações finais 

Após a análise, conclui-se que o narrador alterna o uso dos discursos 

direto e indireto livre para levar o narratário/leitor a aceitar seu posicionamento 

ideológico e a agir de acordo com os valores morais espíritas. Através do 

discurso indireto livre, o narrador se apropria das vozes dos personagens, 

equiparando-se a eles e diluindo completamente as fronteiras do discurso 

citado. Fazendo isso, condena os seus atos, deixando clara a sua posição 

ideológica e os valores morais que tem como base, mas exime-se dessa 

condenação ao convencer o leitor de que é o personagem quem está se 

autocondenando, o que representa uma estratégia persuasiva ao transmitir a 

sensação de culpa e sofrimento pelos atos praticados, numa tentativa de 

impedir que o leitor os repita. 

Ora, ao ter como modelo personagens que cometeram atos que 

afrontam a moral e se arrependeram deles, sofrendo as suas consequências, o 

narratário e, por extensão, o leitor (ente final) procurará evitar agir tal qual 

esses seres que, mesmo existindo apenas na história, correspondem 

imediatamente a nós, que estamos fora dela e que nos enxergamos em seus 

dramas. Esse efeito é conseguido graças à manipulação de vozes interiores e 

exteriores à narrativa, sendo que a essas últimas corresponde uma voz 

coletiva, base da doutrina espírita, formada por aqueles espíritos que estão no 

topo da evolução à qual, presumivelmente, todos queremos chegar. 
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Fica, assim, comprovada a interconexão literatura espírita-filosofia-

argumentação e impõe-se a necessidade de novos estudos, mais amplos e que 

utilizem outros recursos, tendo em vista que, aqui, foi examinada uma única 

obra em meio a tantas existentes na vasta literatura espírita.  
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UMA ESCRITA EM VOZ ALTA: OS ATOS DE ESCREVER, LER, FALAR E 

OUVIR POR UMA PROPOSTA ENUNCIATIVA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE 

TEXTOS NA UNIVERSIDADE 
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Resumo: Este trabalho sintetiza o percurso de pesquisa desenvolvido em Juchem 
(2017). Com base na perspectiva enunciativa de Émile Benveniste, tal síntese objetiva 
evidenciar de que modo é possível (re)significar o tratamento teórico-metodológico de 
leitura e produção de textos na Universidade, considerando como pressuposto teórico 
fundamental que os atos enunciativos que o homem promove no mundo, como falar, 
ouvir, ler e escrever, são constitutivos e complementares de sua condição humana na 
sociedade. Considerando a relação de homologia explicitada por Benveniste em 
Últimas aulas ï vinculada à temática da enunciação, segundo Problemas de 
Linguística Geral I e II ï, considera-se que, na e pela interdependência enunciativa, as 
relações entre os atos enunciativos de falar/ouvir e escrever/ler se reorganizam em 
novas relações entre escrever/falar e ler/ouvir, a partir da escrita em voz alta, que 
permite ao aluno (re)significar as relações entre forma e sentido na/da escrita e 
(re)inventar seu discurso na Universidade.  
Palavras-chave: Enunciação e ensino. Leitura e escrita. Interdependência 
enunciativa. Escrita em voz alta. 
 
Abstract: This academic paper synthesizes the research path developed by Juchem 
(2017). Based on the enunciative perspective of Émile Benveniste, such synthesis 
aims to evidence how it is possible to (re)signify the theoretical-methodological 
procedures of reading and producing texts at University, considering as theoretical 
foundation that the enunciative acts men promote in the world, such as speaking, 
listening, reading and writing, are constitutive and complementary to their human 
condition in society. Considering the homology relation explained by Benveniste in the 
work Final Lectures ï linked to the enunciation issue, according to Problems in General 
Linguistics I and II ï, it is considered that, in and through enunciative interdependence, 
the relations between enunciative acts of speaking/listening and writing/reading are 
reorganized into new relations between writing/speaking and reading/listening from 
writing aloud, which allows learners to (re)signify the relations between form and 
meaning in/of writing and (re)create their discourse at University. 
Keywords: Enunciation and teaching. Reading and writing. Enunciative 
interdependence. Writing aloud. 
 
 

Introdução 

O presente trabalho se configura na forma de uma síntese do percurso 

teórico-analítico desenvolvido em minha tese de doutorado Por um saber sobre 
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a escrita na interdependência entre os atos enunciativos na Universidade: a 

(re)escrita em voz alta, defendida pelo Programa de Pós-Graduação em Letras 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ao final de 2017. Em 

linhas gerais, a pesquisa desenvolvida na tese partiu de um movimento de 

(re)significação de um saber sobre a linguagem e a língua, a partir da 

dissertação de mestrado (JUCHEM, 2012), em vista do tratamento teórico-

metodológico de leitura e produção de textos em sala de aula na Universidade.  

Esse movimento originou-se na reflexão semiológica de Émile 

Benveniste em Últimas aulas no Collége de France: 1968-1969 (2012/2014) 

sobre a relação de homologia existente entre os atos de falar e ouvir, escrever 

e ler. Para o linguista, há na e pela linguagem uma correspondência necessária 

entre esses atos de enunciação: se ouvir é o critério da fala, ler é o critério da 

escrita. Sob essa formulação, a relação da leitura com a escrita é simétrica à 

da fala ouvida com a fala enunciada e, assim, o ato de ñler em voz alta é uma 

operação simétrica à de Ëouvir`ò (BENVENISTE, 2014, p. 174). Para ele, ouvir é 

o critério da fala e, por homologia, ler é o critério da escrita; afinal ñuma escrita 

só é escrita se pode ser lidaò (BENVENISTE, 2014, p. 180, grifo do autor). A 

partir de tal relação de homologia, passei a me interrogar sobre a relevância da 

ideia de interdependência entre tais atos enunciativos e de que modo ela se 

vincularia à reflexão relativa à temática da enunciação esboçada em Problemas 

de Linguística Geral I (1966/1995) e Problemas de Linguística Geral II 

(1974/1989)2. 

No diálogo com o ensino, essa relação pode ser vislumbrada também na 

proposta de ensino-aprendizagem do Projeto de Língua Portuguesa do 

Programa de Apoio à Graduação (PAG-LP) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, cujo eixo metodológico uso-reflexão-uso prevê o processo de 

escrita-leitura/vocalização-escuta-(re)escrita como um meio de significação na 

linguagem na universidade. Nesse processo, ganha relevo o fato de que, na 

leitura em voz alta do próprio texto escrito, o aluno se presentifica na conversão 

da língua em discurso e, ao mesmo tempo, promove a presença da escuta de 

professor e colegas como ouvintes do texto, uma vez que este é significado 

                                                           
2
 Doravante, PLG I e PLG II. 
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nos comentários atribuídos à realização vocal da escrita. Da convergência 

entre teoria e prática, constitui-se então minha questão de pesquisa: o que é a 

escrita se considerada a interdependência enunciativa entre os atos de falar, 

ouvir, escrever e ler? 

Passemos à busca de respostas possíveis. 

 

1. Enunciação e ensino: uma escrita em voz alta na universidade 

Considerando o aspecto vocal como fenômeno específico do fenômeno 

geral da enunciação, conforme elucida Benveniste no artigo O aparelho formal 

da enunciação, pressupomos que o aspecto vocal, ou sonoro, é, portanto, 

integrante da enunciação escrita, à medida que o processo de leitura em voz 

alta do texto escrito coloca em cena a interdependência entre os atos 

enunciativos de falar e ouvir, escrever e ler. Desse modo, nesta pesquisa, 

define-se a leitura em voz alta pelo termo vocalização do escrito (JUCHEM, 

2017), uma vez que a especificidade do termo está justamente no fato de o 

locutor promover a realização da escrita por meio de sua voz ï ño mais 

imediatamente perceptível e o mais diretoò (PLG II, p. 82) aspecto de seu grau 

de presença de locutor em sua passagem a sujeito na realização vocal da 

língua, no caso, da escrita.  

A especificidade da vocalização do escrito está atrelada ao fato de que a 

unicidade de quem escreve é própria da voz de quem lê e, por sua vez, 

depende da inversibilidade prevista pela escuta do outro. Como ñforma sonora 

que atinge um ouvinte e que suscita uma outra enunciação de retornoò (PLG II, 

p. 84), a vocalização do escrito suscita no alocutário, professor e colegas, os 

discursos sobre a vocalização do escrito (os comentários sobre o texto escrito 

lido), que configuram a percepção e o reconhecimento do modo singular de 

como quem lê busca (re)significar os sentidos do que escreveu, legitimando a 

sua posição de leitor-intérprete3 do próprio discurso.  

Nessa linha, destaco do constructo benvenistiano três noções 

estruturantes das quais derivo três noções próprias para a pesquisa: 

interdependência enunciativa, instância de historicização e reflexividade 
                                                           
3
 Termo derivado de Flores (2015). 
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enunciativa (JUCHEM, 2017). Pela inter-relação entre essas noções, 

compreendo que as relações entre os atos enunciativos de falar/ouvir e 

escrever/ler se reorganizam em novas relações entre ler/falar e escrever/ouvir, 

configurando-se pela: a) interdependência enunciativa, que implica a relação 

intersubjetiva que recobre a reciprocidade dos atos enunciativos e a reorganiza 

em sala de aula; b) pela instância de historicização, que instaura o movimento 

de retrospecção e prospecção do aluno que lhe permite retomar e projetar suas 

enunciações; e pela reflexividade enunciativa, possível pela propriedade 

metalinguística da língua, que permite ao aluno-escrevente tornar-se leitor-

intérprete da sua língua já discursivizada. 

E como podemos entrever essa inter-relação na análise de fatos 

enunciativos de linguagem? Nas aulas ministradas no PAG-LP, selecionamos 

três fatos enunciativos de Clara, estudante do 1º semestre de Arquivologia: o 

texto escrito, a vocalização do escrito e os discursos sobre a vocalização do 

escrito, a partir de uma proposta de produção textual que tematiza a integração 

entre aluno e Universidade. Tais fatos foram gravados em áudio e vídeo e 

posteriormente transcritos de acordo com os princípios teórico-metodológicos e 

os mecanismos internos de análise explicitados em JUCHEM (2017), e que 

estão articulados a três instâncias analíticas, inspiradas em Milano (2017): a 

escrita, relacionada ao texto escrito; a voz, atrelada à vocalização do escrito; e 

a escuta, vinculada aos discursos sobre a vocalização do escrito.  

Se o aspecto vocal da enunciação é, de um lado, um fato físico, que 

ñpresta-se à observação, à descrição e ao registroò e, de outro, uma estrutura 

imaterial, ñcomunica«o de significados, substituindo os acontecimentos ou as 

experiências pela sua Ëevoca«o`ò (PLG I, p. 30), ele convoca o analista à 

compreensão global dos sentidos, que não são senão evocados nem se 

reduzem a elementos segmentáveis da língua, e que são apenas transcritos a 

partir da percepção de uma escuta. Nesse sentido, é apenas por meio da 

narrativa daquele que ouve que é possível atribuir sentido a essa evocação.  
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Passemos, então, à escuta, à transcrição e à análise4 dos fatos 

enunciativos de linguagem segundo as instâncias analíticas.   

 

2. Análise dos fatos enunciativos: escrita, voz e escuta 

2.1 A instância da escrita como marco inicial 

Afinal, qual o marco inicial que levou Clara e seus colegas a produzirem 

o texto escrito na Universidade? Como uma das primeiras propostas de 

produção textual do PAG-LP, foi solicitado aos alunos que partissem de um 

tema vinculado ao contexto dessa produção, ou seja, à Universidade: ñSe você 

está aqui hoje, é porque fez a sua escolha profissional. Qualquer que tenha 

sido a sua opção (professor, pedagogo, filósofo, historiador, cientista social, 

administrador, economista etc.), você deve ter uma ideia bem aproximada da 

importância do profissional de sua área para a sociedade. Mostre essa 

importância e os motivos que o encaminharam a fazer vestibular para o curso 

escolhidoò.  

Embora a proposta de produção textual convoque o aluno a convocar a 

língua para falar da relação entre o seu lugar profissional e a relevância que 

este tem para a sociedade, ao que parece, a escrita de Clara se preocupa tão 

somente com a ñforma padr«oò com que tenta organizar seu texto, 

evidenciando o modo como ela, como intérprete da língua (a escrita), se coloca 

com relação ao outro e à sociedade, na qual se inclui como participante, ao 

mesmo em que se inclui como sujeito em seu discurso. Sendo que a língua ñse 

manifesta pela enunciação, que contém referência a uma situação dada; falar, 

é sempre falar deò (PLG II, p. 63), pode-se dizer que, ainda que a aluna 

manifeste a referência à temática da proposta, ela evidencia que o que está em 

jogo é o ñfalar deò em relação à Arquivologia, em detrimento do ñfalar deò sua 

escolha profissional.  

                                                           
4
 Considerando a extensão deste trabalho, será feito um recorte de apenas um elemento de 

análise de cada fato enunciativo, a partir do vasto corpus de pesquisa explorado em Juchem 
(2017), com enfoque para a noção de interdependência enunciativa. Os fatos reproduzidos e 
transcritos, a seguir, obedecem aos critérios e aos indicadores de transcrição explicitados na 
tese. 
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Conforme evidenciam alguns enunciados do texto escrito pela aluna e 

grifados para a análise, conforme Quadro 1, podemos depreender que há a 

predominância de uma ñpresença-ausênciaò de locutor, pela predominância da 

asserção e da ausência de formas aparentes de pessoa no discurso, 

evidenciando um ñfalar deò ele em detrimento de um ñfalar deò eu. 

 

Quadro 1 ï Transcrição do fato enunciativo 1: o texto escrito. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (JUCHEM, 2017). 

 

De modo análogo ao que acontece na enunciação histórica, em que ño 

tempo do acontecimento, fora da pessoa de um narradorò (PLG I, p. 262), o 

texto escrito de Clara parece promover o registro dos acontecimentos sob a 

forma atemporal, a fim de que estes pareçam narrar-se a si próprios. A meu 

ver, o que releva do texto escrito é que a presença-ausência de Clara se dá em 

vista da necessidade de uma certa ñimpessoalidadeò vinculada ao gênero 

redação, que provoca o efeito de um apagamento na escrita, tanto com relação 

às marcas aparentes de presença de locutor quanto às de presença de 

alocutário, assinalando o grau de ñacentuação da relação discursiva com o 



64 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

parceiroò (PLG II, p. 85), que configura o quadro figurativo da enunciação. 

Assim, Clara evidencia na/pela língua um lugar de enunciação para falar de 

ñeleò (a Arquivologia) em detrimento de um lugar para falar de si, o que evoca 

os vestígios culturais de sua história de enunciações em sua experiência de 

escrita no universo escolar, manifestados em sua vocalização do escrito. 

 

2.2 A instância da voz na leitura 

Antes de iniciar sua leitura em voz alta do texto escrito, ou seja, a 

vocalização do escrito, Clara enfatiza para seus ouvintes, professor e colegas: 

ñAí eu desenvolvi...um...hmm..em forma.. né...de redaçãoò. Ela assinala, 

enquanto falante e participante da sociedade, a condição de mobilização da 

língua que apreendeu para se enunciar pela escrita, vinculada à percepção do 

que se espera dela em relação à sua atitude de locutor, ao seu comportamento 

nessa forma de atividade social. Se observados os trechos grifados para 

análise, conforme Quadro 2, é interessante notar que a hesitação da aluna na 

leitura não está relacionada apenas ao reconhecimento de forma e sentido, 

mas à compreensão global das relações entre forma e sentido veiculadas pela 

sintagmatização, o que se comprova pelo último enunciado, em que a 

frequência de hesitações, reformulações, pausas e interrogações indica que a 

não compreensão não está num nível específico da língua (morfologia, 

sintaxe...), mas na semântica que atravessa o seu discurso.  
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Quadro 2 - Recorte do fato enunciativo 2: a vocalização do escrito. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (JUCHEM, 2017). 

 

É interessante notar que a interrupção de Clara em ñAqui...hã...ò introduz 

o outro da alocução, que é, antes de mais nada, ela própria que se coloca 

como ouvinte de sua escrita. A exemplo do monólogo, Benveniste exemplifica 

que ña estrutura do diálogo se compõe por um eu locutor e um eu ouvinteò, o 

que significa um desdobramento das posições enunciativas que se institui na 

instância de vocalização do escrito: a aluna é locutor-leitor e, ao mesmo tempo, 

locutor-ouvinte de seu próprio discurso escrito. Parece que, com isso, a 

intersubjetividade vai ganhando relevo, à medida que a aluna (re)atualiza as 

relações entre forma e sentido em vista de uma escuta, que é sua, em primeira 

instância, e do outro, que presentifica e significa a vocalização do escrito.  

A referência do texto escrito, que antes era predominantemente à 

Arquivologia, agora se dissolve e dá lugar a um homem que fala com outro 

homem sobre a Arquivologia, (re)constituindo os sentidos em vista da 
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qualidade do grau de presença do ouvinte. Ao concluir a leitura com 

ñEntãão...[...] E eu parei...Eu pareiò, Clara demarca a sua constituição como 

sujeito na experiência de se escutar vocalizando sua própria escrita ï 

experiência em que se torna possível sustentar propósitos significantes sobre a 

significância do seu discurso escrito, ou seja, por meio da enunciação, que é 

sempre presente, é possível retornar/falar sobre sua enunciação anterior, 

refazê-la de novo sobre ela mesma de algum modo. 

 

2.3 A instância da escuta nos comentários 

Após a consternação de Clara em ñE eu parei...ò, seus ouvintes, agora 

locutores, a interpelam a responder: ñTu continuaria o texto?ò. Ao que ela 

responde: ñPorque agora eu percebi que xxx eu...eu...abordei mesmo 

tangencialmente lá na...ò, ñLendo agoooraò. Embora esse ñagoooraò já seja 

passado em relação ao tempo crônico, ele demarca o tempo presente de 

vocalização do escrito de Clara, cuja situação criadora de referência lhe 

permite retornar à escrita para (re)significá-la em vista de uma escuta. Além 

disso, a sílaba tônica de ñagoooraò acentua o valor semântico de sua atitude de 

locutor com relação à experiência do acontecimento de um tempo-espaço de 

escrita anterior, que se apresenta como interrogante e significante tanto para a 

aluna quanto para o professor e os colegas. O Quadro 3, a seguir, enfatizam 

alguns desses recortes de análise.  
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Quadro 3 - Recorte do fato enunciativo 3: os discursos sobre a 

vocalização do escrito. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (JUCHEM, 2017). 

 

Nesse movimento de reflexividade enunciativa, Clara ainda confessa: 

ñEu vou contar uma coisa pra vocês... tá... (LER). Ao interpretar uma das faces 

significantes da língua, que é a escrita, a aluna interpreta também a sociedade 

com seus valores culturais, o que se acentua em sua atitude de intérprete ao 

convocar o outro a retornar à língua já discursivizada, por meio de 

interrogações, que são um apelo à concordância, à legitimação pelo outro de 

um espaço de habitação viva na/pela escrita.  

 

Considerações finais 

O que está em jogo, portanto, entre as instâncias de historicização de 

escrita-voz-escuta é que há uma escrita em voz alta que contempla o 

movimento metalinguístico anterior à re-escrita gráfica (JUCHEM, 2012). Por 

meio da interdependência entre os atos de ler/falar e escrever/ouvir, a escrita 

em voz alta reorganiza seus avessos na associação de letra e som, individual e 

social, privado e público, bem como reatualiza as relações entre forma e 

sentido, que, inscritas num movimento de retrospecção e prospecção, refazem 

os sentidos do texto escrito em vista de uma escuta.  
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A meu ver, como efeito da interdependência enunciativa na 

reorganização das relações entre os atos enunciativos de ler/falar e 

escrever/ouvir em sala de aula, a proposta teórico-metodológica enunciativa de 

escrita em voz alta em sala de aula permite que o aluno (re)signifique o modo 

de apropriação da língua que apreendeu ao longo de sua história e refaça seu 

saber sobre seu modo de estar na língua (escrita) e na sociedade 

(Universidade) com sua cultura. Eis, aqui, um meio de (re)significação do aluno 

na linguagem. 
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A VALORAÇÃO COMO ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA NO GÊNERO 

COMENTÁRIO ONLINE 

Alixandra Guedes Rodrigues de Medeiros e Oliveira 
Universidade Federal da Paraíba 

 
 
Resumo: Concebendo o processo argumentativo como a apropriação de uum 
posicionamento frente à outra posição que se efetiva no contexto dialógico, o presente 
artigo busca analisar como a valoração contribui para a construção da argumentação 
materializada nos comentários on-line produzidos a partir da tira ñChegando a Deusò, 
produzida pelo designer e ilustrador Carlos Ruas. Para tanto, ancoramo-nos na 
Análise Dialógica do Discurso (BAKHTIN, 2010, 2011, 2016; VOLOCHÍNOV, 2013, 
2017; SOBRAL, 2009, BRAIT, 2010) e nos estudos realizados acerca da 
Argumentação (FIORIN, 2015). No que tange aos resultados da análise, constatamos 
que o tom valorativo presente nos comentários é utilizado como forma de desautorizar 
o discurso da prática do dízimo, por meio de artifícios como a exemplificação, a ironia, 
o argumento por autoridade, estratégias próprias do fazer argumentativo. 
Palavras- chave: Valoração. Argumentação. Tiras. Comentário on-line. 
 
Abstract: Conceiving the argumentative process as the appropriation of a position in 
front of other position that is effective in the dialogical context, the present article seeks 
to analyze how the valuation contributes to the construction of the argument 
materialized in the online commentaries produced from the comic strip "Chegando a 
Deus ", produced by the designer and illustrator Carlos Ruas. For this purpose, we are 
anchored in Dialogical Discourse Analysis (BAKHTIN, 2010, 2011, 2016, 
VOLOCHINOV, 2013, 2017, SOBRAL, 2009, BRAIT, 2010) and studies on 
Argumentation (FIORIN, 2015). Regarding the results of the analysis, we find that the 
value tone present in the comments is used as a way to disavow thetithing practice 
discourse, by means of artifices such as exemplification, irony, argument by authority, 
own argumentative making strategies. 
Keywords: Valuation. Argumentation. Comic strips. Online comment. 
 
 

Introdução 

O estudo das práticas sociais de linguagem apontam que o sujeito em 

suas relações interpessoais e discursivas revela contradições para com o outro 

e com o mundo. De modo que, a tensão dialética é uma das principais 

características do signo linguístico e nele habitam, concomitantemente, valores 

que produzem sentidos diversos, mesmo que antagônicos por refletirem de 

modo polêmico o objeto do discurso, e o sujeito e seu horizonte 

socioideológico. 
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Nesse processo interativo são estabelecidas as relações dialógicas e por 

meio delas pode-se perceber os diversos tons emotivo-volitivos nos 

enunciados. Nessa arena de dizeres, o discurso se constitui sempre sob(re) 

outro discurso, de forma que todos os discursos são argumentativos, já que 

todos eles ï em maior ou menor grau ï fazem parte de uma polêmica, 

refutando, apoiando, um dado ponto de vista, pois são uma atitude responsiva 

a outros enunciados proferidos, figurando como um mote que produz 

concordâncias e discordâncias no âmbito do dizer.  

Embasado num viés discursivo, este trabalho realiza uma análise 

dialógico-discursiva da valoração enquanto estratégia argumentativa utilizada 

no gênero comentário on-line, gerado a partir da tira em quadrinhos ñChegando 

a Deusò, produzida pelo designer e ilustrador Carlos Ruas, publicada na página 

de Facebook ñUm Sábado Qualquerò, no dia 06 de setembro de 2017, que 

versa sobre a cobrança de dízimos por parte de igrejas. 

Do ponto de vista organizacional, o artigo contempla, além da da 

introdução e das considerações finais, três tópicos teóricos em que são 

discutidas o conceito de valoração (BAKHTIN, 2015; 2010; 2011), de 

argumentação (FIORIN, 2017) e o conceito sobre o gênero comentário on-line 

(KOZINETS, 2014; ARAÚJO, 2017), bem como um tópico analítico sobre à 

presença da valoração enquanto elemento argumentativo nos enunciados 

verbo-visuais, sobre a referida tira, presentes na rede social Facebook. 

 

1. Sobre o conceito de valoração 

No curso da interação dialógica, Bakhtin (2011, p. 272) esclarece que o 

enunciado apresenta como partes integrantes um projeto (a intenção do dizer), 

um autor (o sujeito) e a execução (a realização por parte do sujeito de sua 

própria intenção). Por possuir natureza ativamente responsiva, toda 

compreensão é desejante de resposta e é essa condição que constitui cada 

enunciado como um elo na corrente complexamente organizada de outros 

enunciados. 

Bakhtin (2011, p. 114-115) apresenta uma explanação sobre o 

vivenciamento ativo do eu que sintetiza a concepção de valoração. Para o 
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autor, ao ter um vivência de sua lembrança axiologicamente ativa por parte de 

seus sentidos antedados e do objeto, o sujeito renova em si o antedado de 

cada vivência, reunindo a si mesmo por completo não no passado, mas no 

futuro vindouro. Percebe-se, dessa forma, que para o autor, o sentido da 

valoração é explicado a partir da própria noção de dialogismo, ou seja, o 

vivenciamento ativo do eu é sempre uma atividade axiológica; valorar significa, 

portanto, impregnar a interação verbal com os próprios sentidos. 

Desse modo, o vivenciamento torna-se lembrança axiológica quando se 

refere ao caráter dialógico da linguagem. A escolha do substantivo lembrança 

pelo autor cumpre com o papel de afirmar que há ñrastrosò de sentidos 

atravessando as experiências de linguagens dos sujeitos sociais. Esses 

ñrastrosò podem ser apreendidos por meio da entonação, do estilo e do gênero 

escolhido para compor o ato enunciativo. Nos termos do autor, ña relação 

valorativa do falante com o objeto (seja qual for esse objeto) também determina 

a escolha dos recursos lexicais, gramaticais e composicionais do enunciadoò 

(BAKHTIN, 2011, p. 289). 

Torna-se relevante destacar duas assertivas: a lembrança é uma forma 

de axiologia e a axiologia é ideológica. Na primeira, é preciso reconhecer que 

as valorações são vinculadas ao tempo e ao espaço, ou seja, a cronotopia. Daí 

a observação bakhtiniana na expressão ñlembrana axiologicamente ativaò. No 

que tange à segunda assertiva ï a axiologia é ideológica ï, as valorações 

possuem uma filiação ideológica historicamente situada e editada pelas 

pressões sociais a que tais ideologias se relacionam, de maneira que, a 

valoração tem o ñaromaò e o ñsaborò das instituições que determinam as 

possibilidades de produção de enunciados no circuito das atividades de 

linguagem. 

Assim, o enunciado é sempre resultante de uma ideologia e esta, por 

sua vez, sempre será social e histórica e, por isso, não pode ser compendiada 

à sua face empírica nem tampouco fechada no mundo individual do sujeito 

(FARACO, 2009, p. 48). De forma que, toda atividade de linguagem, a exemplo 

da manifestação verbal socialmente significativa é determinada por tons 

axiológicos e a relação do sujeito com o mundo que o cerca ocorre de maneira 



72 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

oblíqua, tendo em vista que as palavras adentram as camadas dos discursos 

sociais que recobrem as coisas.  

 

2. A argumentação 

A premissa de que a língua apresenta como característica intrínseca à 

argumentação é recorrente no âmbito dos estudos linguísticos e resulta dos 

estudos de Oswald Ducrot e Jean Claude Anscombre, para os quais a 

argumentação constitui o estudo das orientações semânticas dos enunciados e 

dos encadeamentos que as expressam, afastando-se da noção de 

discursivização postulada pela tradição retórica. 

Enquanto elemento constitutivo da linguagem, a argumentação 

apresenta aspectos interiores e exteriores. Interiormente, é a organização das 

unidades discursivas transfrásticas, isto é, os operadores argumentativos os 

elementos, responsáveis pela argumentação nos discursos. Exteriormente, é o 

modo de funcionamento do discurso, ou seja, o seu caráter dialógico que 

assume o papel de orientador do discurso, no sentido de obter conclusões, 

resolver impasses (FIORIN, 2017, p. 17). 

Subjaz à argumentação discursiva uma ideologia, não importando qual 

seja, pois até a neutralidade presente no discurso contém sua ideologia. 

Independente da origem do objeto do discurso de um sujeito, este (o objeto) 

não assume a posição de objeto de discurso pela primeira vez em um dado 

enunciado, tampouco o sujeito enunciador é o primeiro a falar sobre o objeto. 

ñO objeto, por assim dizer, está sempre ressalvado, contestado, elucidado e 

avaliado de diferentes modos; nele se cruzam, convergem e divergem 

diferentes pontos de vista, visões de mundo, correntesò (BAKHTIN, 2011, 

p.300). 

Em meio às diversas formas de contestação e divergência apresentadas 

no ato interativo dialógico, os argumentos constituem estratégias como a 

inferência, a dedução, a indução, a analogia, o exemplo, a ilustração, a 

implicação, entre outros. Todos esses mecanismos linguísticos são ativados 

pelo sujeito, no momento da interação discursiva, dependendo da cronotopia 

na qual ele se encontra e do objeto do discurso em questão, reforçando a tese 
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de que todos os discursos são argumentativos, visto que ña argumentação é 

uma questão de linguagemò (FIORIN, 2017, p. 78). 

Segundo os termos de Fiorin (2017, p. 259),  

A enunciação é a instância da mediação não só entre a língua e o 
discurso, mas também entre as virtualidades e a atualidade 
discursiva, ou seja, entre os universais discursivos e sua 
concretização. A concretização desses ñuniversaisò constitui o 
procedimento de instalação de tempo, pessoa e espaço no texto; as 
relações entre enunciador e enunciatário, ou seja, os problemas de 
argumentação; a organização semântica mais superficial, constrói 
textos predominantemente abstratos e textos preponderantemente 
concretos. 

Assim, a argumentação diz respeito, por um lado, à manipulação do que 

é dito através da qual um sujeito conduz um outro sujeito a dever ou querer 

fazer/ser algo, e por outro lado, à sanção, em outros termos, ao 

estabelecimento da verdade ou não sobre o que foi dito.  

Sendo assim, a argumentação configura-se como uma tomada de 

posição contra outra posição já existente, de modo que a natureza dialógica do 

discurso evidencia que o discurso é sempre um discurso sobre outro discurso, 

nessa conformidade ñtodos os discursos são argumentativos, pois são uma 

reação responsiva a outro discursoò (FIORIN, 2014, p. 69). Estes estão 

carregados de controvérsias, refutações, apoios e sustentações, enfim, de tons 

valorativos. 

 

3. O gênero comentário on-line 

O gênero comentário on-line surge na sociedade com o advento da 

internet, seguindo os passos do gênero comentário, surgido na esfera 

jornalística na década de 1960 (MELO, 2003). Por ser um gênero do ambiente 

virtual, sua linguagem é espontânea e individual, apresentando gírias, 

perguntas, interpelações, expressões valorativas/depreciativas, emoticons, etc. 

Apresenta como uma de suas características principais a liberdade de 

expressão, a qual revela a espontaneidade da escrita e a subjetividade do 

internauta, demarcando a alteridade enunciativa, já que coloca o internauta 

diante de várias vozes que dialogam sobre um mesmo assunto.  



74 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

Revelam-se em sua estrutura composicional alguns aspectos como o 

levantamento de reflexões sobre fatos da atualidade, em especial aqueles 

divulgados na mídia televisiva; ser um texto curto; a identificação do 

comentarista nem sempre ocorre; o gênero simula um diálogo face a face, por 

apresentar-se como uma conversa espontânea; e possui vida efêmera, pois o 

comentarista opina sobre fato que está em curso na história social (ARAÚJO, 

2017). Assim, o gênero comentário on-line configura-se como um reflexo da 

individualidade do falante por apresentar como traço fortemente marcado o 

estilo de cada um dos internautas e por encerrar em sua composição as 

mudanças históricas dos estilos de linguagem ocorridas nas últimas décadas e 

que são inseparáveis dos gêneros do discurso.  

Nessa dinâmica, os comentários on-line encontrados na página de 

Facebook ñUm Sábado Qualquerò figuram como gêneros secundários que 

refletem os acontecimentos de variados campos discursivos da sociedade ï em 

especial, o discurso religioso ï e que conduzem o sujeito-leitor-internauta a 

atitudes valorativo-responsivas sobre o conteúdo materializado no gênero 

primário tira em quadrinhos. Mesmo que o sujeito-comentarista seja anônimo, o 

teor argumentativo permeia a materialização discursiva, já que o sujeito 

assume seu ponto de vista face ao outro, enunciando seus tons valorativos, 

responsabilizando-se inteiramente pelo seu posicionamento, uma vez que este 

fica arquivado na rede social e é replicado por outros sujeitos-internautas. 

Por ocorrer no ambiente virtual, esse gênero é de fácil acesso e sua 

materialidade está fixada na rede social, não podendo ser alterado. De acordo 

com Kozints (2014), o gênero comentário on-line compõe um vasto acervo para 

pesquisas acadêmicas, visto que não requer autorização, por ser de domínio 

público, além de poder ser acessado em qualquer lugar e em qualquer tempo. 

 

4. A valoração como estratégia argumentativa 

As tirinhas de ñUm Sábado Qualquerò são de autoria de designer carioca 

Carlos Ruas e buscam de forma irreverente e bem humorada tratar de um dos 

assuntos mais polêmicos do mundo: a religião. O blog está ativo desde 2009 e 

conta com uma produção semanal de tiras. O desenhista mantém uma página 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































