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o sujeito no jornal 
Norma Discini 

Resumo 

o sujeito da enuneia,iio, concebido como cons
tru,iio do proprio discurso, ou seja, como efei
to de sentido de individualidade, implica uma 
VOZ, urn corpo, Un! carater, urn ethos, enfim. 
Esse sujeito, depreensivel dos textos por meio 
de uma analise que observa a rela,iio do plano 
de expressiio com 0 plano de conteudo, pode, 
no processo de leitura, ser incorporado por 
meio da observa,iio de homologa,oes de cate
gorias do plano da expressiio com categorias 
do plano do conteudo. Esse sujeito, ora 
depreendido de textos jomalisticos, emerge de 
rela,oes semi-simb6licas que confirmam a im
portancia do plano da expressiio de textos de 
tal genero, para que se descreva 0 estilo de urn 
jomal. 

Palavras-chave: enuneia,iio; ethos; estilo; tex
to; discurso. 
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Introdu~ao 

o estilo e 0 homem, clisse Buffon. A descri\ao semi6tica de urn estilo, 
orientada pelos cliscursos fundadores de Saussure e de Hjelmslev, buscara 
esse hornem como efeito de sentido a ser reconstruido nos pr6prios textos, 
observados na rela\ao entre a imanencia e a mani£esta~ao, entre 0 plano do 
conteudo e 0 plano da expressao. Esse homem, buscado como sujeito da 
enuncia\ao, com corpo, voz, tom de voz, carater, como ethos, enfim, e 
depreensivel por meio da observa\ao das rela\oes de sentido estabelecidas 
na imanencia discursiva. Para essa analise, e utilizado urn instrumento 
metodol6gico, 0 percurso gerativo do sentido, que refaz as rela\oes 
estabelecidas no plano do conteudo, desde as mais simples e abstratas ate as 
mais complexas e concretas. No plano do conteudo 0 perfil do sujeito e 
delineado pela pr6pria praxis enunciativa, dada a observa~ao do analista 
como a relevancia ideol6gica dos valores que, subsidiando textoe cliscurso, 
comprovam a imanencia textual tanto como constituinte da transcendencia 
hist6rica quanta constitufda por ela. 0 contexto e construido pelo texto. 

Ao falar na rela\ao texto / contexto, pensa-se na rela\ao eu /outro. 
Herdando de Bakhtin a concep\ao dial6gica da linguagem, confirma.se que 
o estilo sao dois homens. 0 efeito de individualidade, dado pela recorrencia de 
urn fazer e de urn ser numa totalidade de discursos enfeixada par uma 
unidade ehomogeneidade de modo depresen\a, sup6eumaheterogeneidade 
constitutiva (AU1HlER-REVUZ, 1982). o centro se definepelo nao-centro; 0 

eu, pela rela\ao com 0 outro. Observar como se relaciona 0 sujeito com as 
forma\6essociais,namedidaemquefaladelaseefaladoporelas,erecuperar 
urn modo pr6prio de presen\a no mundo. A partir daimanencia cliscursiva 
e que a Hist6ria e reconstruida. 

Mas 0 sujeito tambem se da a conhecer nos pr6prios mecanismos de 
constru\ao do sentido estabelecidos na rela\ao entre os pIanos da expressao 
e do conteudo dos textos. Entre esses mecanismos destacam-se as rela~oes 
semi-simb6licas. Para entender 0 semi-simbolismo, observemos urn pouco 
mais a jun~ao entre esses dois pIanos, que sao estruturadores dalinguagem, 
pois nao ha expressao senao em rela\ao a urn conteudo. Considerernos tres 
possibilidades de jun~o entre esses pIanos. Primeiro, tomemos textos ditos 
de fun\ao referencial ou utilitaria predominante, aqueles que fazem 
prevalecer a informa\ao do contelldo, como a bula de remedio ou a receita 
culinana. Nesses textos, 0 plano da expressao, chamado ase jungir aoplano 
do conteudo, pode ser comparado a uma peneira grossa, de grandes oriffcios, 
pelos quais a informa\ao escorre rapida, porque sem ambigiiidades. Textos 
de tais generos nao sup6em aten\ao detida no plano da expressao, cotejado 
apenas como urn meio de expressao do conteudo; urn meio que, sem 
relevancia, nao recria 0 sentido em si. 

Como segunda possibilidade de constru\ao do sentido pela jun~ao 
dos pIanos citados, observemos os simbolos. Vrna rela\ao univoca ou de 
conformidade termo a termo entre os pIanos da expressao e do conteudo 
resultanurn simbolo, como a foice e 0 martelo, docomunismo; ou a balan~a, 
da justi\a. Trata-se de representa\oes que perdem em arbitrariedade ouem 
convencionalidade e, indivisiveis em lmidades rnenores, ap6iam-se nurn 
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rudimento de elo natural entre as duas faces do signo, lembrando preceitos 
saussurianos. Por se circunscreverem a tal rela~iio termo a termo, tais 
representa~6es nao constroem sistemas, os quais sup6em urna forma, dada 
como estrutura e firmada emrela~6es categoriais. A teoria serniotica constitui
se como teoria da significa~iio e nao dos simbolos, ja que cuida do sentido 
enquanto forma, enquanto arquitetura recuperavel na rela~iio expressiio / 
contdido dos textos. 

Na terceira entre as possibilidades propostas falamos em urn serni
simbolismo sustentado pela correla¢o entre categorias do plano da expressiio 
e do conteudo dos textos. Para exemplificar essa correla~ao entre categorias, 
tomemos 0 caso da oposi~ao afirmafao (sim) vs. negafao (nao) do plano do 
conteudo, que corresponde a oposi~ao verticalidadevs. harizontalidade do plano 
da expressao da gestualidade, como demonstram Greimas e CourlE~s (1989, 
p. 203); ou tomemos casos de alitera~6es, de assonancias, de rimas que, no 
dize: de Barros (2002a, p.l53),como organiza~6esserni-sirnbolicas,instauram 
urn novo saber sobre 0 mundo. Importa que a rela~ao serni-simbolica, que 
nao se da entre unidades da expressao e do conteudo, como no caso do 
simbolo, mas que se constroi por meio da homologa~ao entre algnmas das 
categorias de cada plano, recria, no plano da expressao, elementos do 
conteudo. Tal rela~ao serni-simbolica, ao contribuir para a desestabiliza~ao 
doja dito e para 0 inacabamento do sentido, costuma servista como fator de 
constru~ao do objeto estetico. Entretanto, esse serni-simbolismo ocorre nao 
so nas artes, mas tambem em textos tidos entre aqueles de fun~ao referencial 
ou utilitaria predominante. Eo caso dos jornais. 

Nodiscursojornalistico e,nocasoespecifico a ser tratado, nos editoriais 
jornalisticos, 0 plano da expressao pode apresentar-se como nao-restrito a 
velculo do sentido proposto pelo plano do conteudo. A manifesta~ao textual 
recria ai, a partir doja veiculado, outros sentidos, entre os quais est§. 0 tra~ado 
do corpo do sujeito da enuncia~ao, sujeito ja antropomorfizado na propria 
irnanencia discursiva, por meio das rela~6es estabelecidas entre a enuncia~ao 
eo enunciado. A enuncia~ao, alias, sempre pressuposta ao enunciado, nele 
deixa marcas de sua presen~a, mesmo quando simula a propria ausencia. 
Talrela~ao enuncia~ao / enunciado, cotejada no plano do conteudo, firma 
urnmodo proprio de dizer, suporte de deterrninada hixis corporal, que e urn 
modo proprio de ocupar 0 espa~o. Talrela~ao constroi 0 simulacra ou a 
irnagem do enunciadorno plano do conteudo. 

Interessa, porem, neste momento, examinar mais detidamente como 
a rela~ao entre os pIanos do conteudo e da expressao contribui para a 
constru~ao do sujeito da enuncia~ao como figura que, tendo atingido 
determinada individualidade no plano do conteudo, pode ser mais 
detalhadamente iconizada no proprio plano da expressao. Por homologa~ao 
de categorias entre os dois pIanos, sao consolidados esquemas corporais do 
sujeito da enuncia<;ao, assim dado a determinada "incorpora<;iio" 
(MAINGUENEAU, 1995, p.140). Lembrando que ator e a representa~ao 
discursiva de urn personagem, temos para 0 ator da enuncia~ao urn sujeito 
que, longe de se dar a ver no enunciado tornado isoladamente, apresenta-se 
depreendido das marcas da enuncia~ao no enunciado. Esse sujeito tambem 
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se apresenta redesenhado nas rela~6es semi-simbolicas estabelecidas pelos 
textos. Fiorin afirrna que se acede it corporalidade da enuncia¢o enunciada 
por urn modo de dizer, e acrescenta: "Para apreender esse tom [de voz do 
sujeito da enuncia~ao 1 integram-se it semilntica 0 ritmo e a prosodia, 0 myel 
de linguagemetc. Faz-se essa integra~ao ampliando-se 0 conceito de semi
simbolismo" (FlORIN, 1996 a, p. 88). 

o editorial j omalistico 

Pensemos nurn jomal como urna totalidade de discursos, da qual se 
depreende urn determinadoefeito de sujeito. Podemos tomarurna unidade 
qualquer desse jomal: as paginas de rosto; as ditas paginas de opiniao; os 
cademos especializados. Essas unidades podem ser recortadas quer pela 
sel~ao de determinado periodo de publica~ao, querpor urn criterio ternatico. 
Importa que teremos sempre e inevitavelmente 0 todo em cada parte. A 
observa~ao da constancia das rela~6es de sentido na imanencia de LUna 
totalidade discursiva permite ao analista recuperar 0 todo sem recorrer it 
totalidadenurnerica de discursos. No caso de urn mesmo jomal como a Folha 
de S. Paulo, nao e preciso analisar todas as se~6es de um mesmo cademo; ou 
todos os editoriais, sejam eles de urnmesmo periodo, sejam eles sobre urn 
mesmo tema. Nao e necessario exarninar todas as 27.378 edi~6es (nlimero 
deedi~aodaFolha,ernI8/03/04)paraquesedepreendaarecorrenciadeurn 
fazer e ser. A totalidade discursiva, constituinte de urn estilo, e sustentada 
pela estabilidade de urn fato formal (d. DISCINI, 2003, p. 36-57). 

Dois editoriais merecerao comentmos: um, intituIado "Transgenic os 
e dernagogia", publicado em 0 Estado de Sao Paulo (OESP), em 29 /10 /2003, 
p.A3; outro, intituIado" A lei dos transgenicos", publicado na Folha de S. 
Paulo (FSP), em 31/10/03, p.A 2. Antes de qualquer analise, porem, e 
interessante lembrar alguns dos parametros que definem 0 discurso 
jornalistico como genero. Segundo Maingueneau (1999, p. 75-100), urna cena 
discursiva englobante refere-se aos tipos de discurso: literario, religioso, 
filosofico, midiatico; urna cena generica, por sua vez, diz respeito ao contrato 
ligado ao genero especifico, ou it chamada institui~ao discursiva: sermao, 
guia turistico, editorial jomalistico. Considerando para a cena englobante 0 

discurso jomalistico da imprensa dita seria, procuraremos observar se os 
editoriais escolhidos mantem obediencia as regras: tanto da cena englobante 
como da propria cena generica. A rela~ao estabelecida de cada editorial com 
as regras genericas antecipa a defini~ao de urn ideal de voz para 0 sujeito. 
Esse ideal de voz corresponde it cenografia discursiva ou a cena enunciativa, 
como sugere 0 proprio Maingueneau: 

Atraves de seus enunciados 0 discurso produz urn espa,o em 
que se desenvolve uma "VOZ" que e pr6pria a ele. Nao e questao 
de fazer falar urn texto mudo, mas de cercar as particularidades 
da voz, que a semantica (global) impoe. A fe em urn discurso 
supoe a percep,ao de uma voz imaginaria, fiadora da presen<;a 
de urn corpo (MAINGUENEAU, 1984, p. 98-99). 

Observam-se, como regras genericas do discurso jornalistico 
considerado, efeitos de sentido de realidade, de objetividade e de verdade. 
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Para 0 efeito de realidade, ratificamos 0 principio do referente interno. 
Interessa ao analista da imprensa arealidade examinada como enunciado, 
como constru~ao do discurso. Para 0 efeito de objetividade, lembramos a 
ilusao, 0 simulaero de objetividade construido pelo pr6prio sujeito do jomal. 
A enuncia~ao, sempre pressuposta, faz crer no pr6prio alheamento para 
fazer-erer na pr6pria imparcialidade. Para 0 efeito de verdade, enfatizamos 
que, como dado discursivo dirimido do transito entre 0 parecer e 0 ser, 0 

simulacro de urn dizer verdadeiro renova 0 pacto de confian~a entre 
enunciador e enunciatario, para que se legitimem 0 pr6prio dizer e 0 dito. Ja 
a Ret6rica, de Arist6teles (s. d, p. 206), postula que 0 importante nao e ser 
verdadeiro, mas parecer verdadeiro. Nada se constitui aprioristicamente ao 
universo discursivo do jornal. 

Urn narrador sempre implicito e que nao diz eu, mas que se firma 
como voz delegada da enuncia~ao (d. FlORIN, 1996b, p. 64), e outra regra 
generica do discurso jomalistico observado. Esse narrador contribui para 
que se fume no jomal 0 simulacro do sujeito ausente e nao comprometido; 
urn sujeito que, apresentado como enunciador Unico, subsume diagramador, 
editorialista, rep6rter, entre outros, para arquitetar 0 mlmdo cirClmserito a 
efemeridade de urn dia; urn sujeito que age em co-enuncia~ao com 0 leitor, 
projetado, este leitor, como feixe de expectativas inscritas no pr6prio jomal. 
Viabilizando a convergencia de simulaeros entre emmciador e enunciatirio, 
o jomal faz 0 leit~r fazer, faz tambem 0 leit~r ser, pois 0 faz erer nos valores 
ideol6gicos implicitos, para alem de faze-Io simplesmente saber de 
informa~6es discursivizadas em manchetes, leads, fotos, reportagens, etc. 
Esse enunciador, entretanto, nao e soberano. Manipulam-no as forma~6es 
ideol6gicas que, articuladas as classes sociais, ditam 0 que pensar, 
direcionando tanto a sel~ao de determinados percursos tematico-figurativos, 
quanta 0 modo de usar temas e figuras selecionados. 

Tomando, como ponto de partida para a analise, 0 editorial, temos 
entao urna cena generica a ser cotejadana rela~ao com a cena englobante, a 
imprensa dita seria, para que se consolide a cenografia de cada jomal, Folha 
ou Estadiio. Da cenografia sera depreendido 0 corpo do sujeito da enuncia~ao, 
que recobre 0 enunciador e 0 emmciatario-Ieitor. Enunciatirios apresentam 
"corpos semelhantes ao do enunciador", diz Eorin (1996a, p. 89). Para alem 
das cenas englobante e generica, e portanto a cenografia que recupera a 
rela~ao enunciado / enuncia~ao, a fim de que se possa depreender a voz e 0 

tom da voz do sujeito de urn joma!. A no~ao de cenografia, por sua vez, 
converge para a de deixis discursiva, como 0 "foco de coordenadas que 
serve de referencia diretamente ou nao it enuncia~ao", conforme diz 
Maingueneau (1995, p.121). A prop6sito, Maingueneau ressalta a defiui~ao 
de cenografia por meio do destaque daquilo que ela nao e: "Nao se trata de 
datas e lugares onde foram produzidos os enunciados, mesmo porque 0 

estatuto dos emmciadores nao coincide com a realidade biografica dos 
autores" (MAINGUENEAU, 1984, p. 96). 

Antes porem deprocurar entender 0 estatuto do enunciador de cada 
jomal cotejado, observemos algumas especificidades do genero editorial. 0 
editorial e urn texto que: a - fimlando uma organiza~ao predominantemente 
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tematica, explicita, comenta, analisa e discute dados da propria realidade 
midiatica; b - deixando de apresentar assinahrra explicita, sup5e urn sujeito 
que deve simular clistanciamentoem rela<;ao ao enunciado; c-operando 
com termos predominantemente abstratos, apresenta figurascom baixo teor 
de iconiza¢o; d - promovendo oemprego da variante lingilisticaformal e 
culta, consolida a imagem de justa medida proposta para 0 sujeito da 
imprensaditasena; e-viabilizandoo debate deideias, conduznecessaria
mente a determinada conclusao; f - promovendo a presentifica<;ao da 
"realidade", constroi a "pagina de opinilio". 

Examinar como e por que a cenografia confirma ounega tais regras 
da cena generica permite a depreensao de urndeterrninado tom de voz, da 
Folha ou de 0 Estado, comoveremos. 

Semi-simbolismo e incorpora~ao do sujeito 

Tentaremos proceder a reconstru¢o do corpo do ator da enuncia¢o, 
enquanto iconografia, enquanto figura consolidada no semi-simbolismo da 
rela<;ao expressao / conteudo. Com 0 resgate dos fatos da gramiitica da 
frase, procuraremos demonstrar a incorpora<;ao de urn modo proprio de 
dizer, articuladoa urn tom propriodevoz: urn,maiscontundenteeplenode 
denlincias; outro, mais suspeitoso que denunciador. La e eii configurar-se
ao dois ethe: urn, mperbOlico; outro, eufemistico. Vejamos entao os editoriais 
citados de 0 Estado de Sao Paulo e da Fo/ha, ambos apoiados no tema da 
viabiliza¢o, no Brasil, dos alimentos transgerucos. 

Tomemos inicialmente 0 editorial da Folha, "A lei dos transgerucos". 
Com sete pariigrafos clistribuidos em duas colunas e desenvolvidos cada 
qual em dez linhas aproximadamente, tal editorial, que ocupa uma extensao 
de 20 por 10 cm, comp6e a chamada piigina de opiniao, encabe<;ada por 
umacharge sobre0 mesmotema.Nacharge,duasmulheresseaproximam 
de uma banca de alimentos transgerucos e os observaminteressadas. Vma 
delas exclama: "-Bern, olhando assim deperto,nao parece ruim!" Enquanto 
isso, por triis das senhoras, sai, de urna das caixas cheia de graos de cereais, 
uma planta agigantada, que dirige monstruosos tentaculos para devorii-las. 
Com os tra<;os do desenho guiados pela despropor¢o de escala, propria do 
genero caricatural, representam-se as figuras femininas como pessoas 
minlisculas, de nariz hiperbolizado, 0 que remete ao efeito visual de 
inadequa<;ao. Tal efeito e refor<;ado verbalmente na fala dada como 
inadvertida, frente a amea<;a circundante. Sincretizam-se ou se juntam 0 

verbal e 0 visual para a consolida<;ao do efeito de inadequa<;ao, proprio, 
aliiis,aoefeitodehurnor.Firma-separaachargeumacenografiaquepermite 
e preve 0 non-sens ou 0 mundo ao reYes. Como texto paroclistico e 
predominantemente figurativo, a charge, construindo ludicamente a rela<;ao 
intertextual com 0 editorial, remete a determinada cenografia aliadamais a 
mobilidade e menos a fixidez de urn modo de presen<;a. Para esse tra<;o de 
mobilidade colabora 0 efeito do riso, aliado do grottesco, tal como 0 estuda 
Bakhtin (1987, p. 28). 

o editorial, por sua vez, discorre sobre a questao dos transgenicos, 
apos explicitar a apresenta<;ao de urn projeto de lei sobre biosseguran<;a do 
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govemo Luiz Inikio Lula da Silva. Lamentando "que a sombra da 
desconfianc;a tenha caido sobre os transgenicos", didaticamente define a 
transgenia como" tecrnca de engenharia genetica, que pode engendrar 
produtos uteis ou verdadeiras bombas ecologicas", como esta dito nos 
paragrafos: 

E lamentavel que a sombra da desconfian,a tenha caido sobre 
as transgenicos. A rigor, nem faz mnito sentido falar em 
transgenicos sem especificar qual e 0 produto em questao. A 
transgenia e apenas uma tecnica de engenharia genetica, que 
pode engendrar produtos nteis ou verdadeiras bombas ecol6gi
cas. Sera sempre preciso analisar caso a caso. 

Esta Folha ja se declarou favoravel a Iibera,ao da soja 
transgenica, considerando que a experiencia intemacional naD 
indica riscos a sande humana e ao ambiente. Considera que 0 

consumidor deve ser informado no rotula sabre as caracteristi
cas do produto. Eventuais melhorias a agricultura sao bem
vindas, desde que seguras. Como toda tecnologia nova, e preci
so pesar ganhos e prejuizos. No fundo e uma questao de born 
senso - precisamente 0 que tern faltado no atual debate (FSP, 
31/10/2003, p. A 2). 

Explicitado 0 topico a ser discutido, como mandam as regras da cena 
generica, 0 discurso desenvolve a avaliac;ao dos acontecimentos relativos 
ao tema. Para tanto, inscreve 0 enunciadorno enunciado por meio de urn 
narrador quenao diz eu, confirmando dessa vez regras da cena englobante. 
Despontam assim artirnanhas da enunciac;ao no simulacro do proprio 
distanciamento tanto em relac;ao ao enunciado como em relac;ao ao 
enunciatano; urna enunciac;ao, entre tanto, que, pelo proprio modo de se 
dissimular, desvela-se. 

Parapoderconstatarcomodeterminadosrecursosgramaticaispodem 
construir tais estrab~gias discursivas, exarninemos quatro ocorrencias que, 
do mvel da frase, saltam para 0 texto e para 0 discurso, de onde vieram. 
Trata-se do emprego: a - da voz passiva; b - de orac;6es subordinadas 
substantivas subjetivas e predicativas; c - da terceira pessoa no lugar da 
pmneira; d -denomes com trac;os de generalizac;ao para 0 preenchimento 
semilntico do sujeito das orac;6es; e-de adjetivos com baixa carga semantica 
de~tividade . 

Reunindo em cada um desses itens as ocorrencias textuais 
correspondentes, temos: 

a - Emprego da voz passiva: Foi finalmente apresentado 0 projeto de lei 
sobre biosseguranc;a do govemo Lula (§1); Poderao ser esmaecidos 
os entraves aos transgenicos (§2); Conta-se a reestruturac;ao da 
Comissao Tecruca de Biosseguranc;a (§3); A Comissao Tecnica de 
Biosseguranc;a sera ampliada (§3); Mesmo que 0 texto do projeto 
nao seja muito alterado (§5). 

b - Emprego de orac;6es subordinadas substantivas subjetivas e 
predicativas: Curnpre lernbrar que a proposta vai para 0 Congresso 
(§2); E larnentavel que a sombra da desconfianc;a lenha caido sobre 
os transgemcos (§6); Nemfaz muito sentido falar em transgenicos 
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sem especificar (§6); Serasempre preciso analisar caso a caso (§6); II 
preciso pesar ganhos e perdas (§7). 

c - Emprego de terceira pessoa no lugar da primeira: Esta Folha ja se 
declarou favoravel it libera<;ao da soja transgenica (§7); Esta Folha 
considera que 0 consurnidor deve ser informado (§7). 

d - Emprego de nomes com tra<;os de generaliza<;ao para 0 preenchimento 
semantico do sujeito das ora<;6es: As paix6es que tomaram de assalto 
os debates deixam dtividas (§1); Os descontentes sempre poderao 
recorrer it justi<;a (§5); 

e - Emprego de adjetivos com baixa carga semantica de subjetividade: 0 
projeto resgata vinculos hist6ricos do PI com os ambientalistas (§2); 
Fica a sensa<;ao de que 0 CNBS (Conselho Nacional de 
Biosseguran<;a) apenas da urna expressao administrativa it polemica 
dos OGMS (organismos geneticamente modificados) (§5). 

Quanto ao emprego da voz passiva no lugar da voz ativa, 
rememoremos as possibilidades que a lingua oferece: 1. Jose encontrou a 
caneta. 2. A caneta foi encontrada por Jose. 3. A caneta foi encontrada. 4. 
Encontrou-se a caneta. 

Ao examinar a organiza<;ao sintatica dos termos dessas quatro ora<;6es, 
nota-se que 0 uso da voz passiva no lugar da ativa apresenta uma 
funcionalidade discursiva, pois contribui para 0 efeito de distanciamento 
da enuncia<;ao. Para tanto, a voz passiva promove 0 enfraquecimento do 
sujeito do enunciado: na transforma<;ao da fun<;ao sintatica de sujeito em 
agente da passiva (caso 2); no apagamento do agente da passiva (caso 3); no 
emprego da voz passiva dita sintetica (cas04). Observamos que no editorial 
a escolha desse recurso lingiiistico permite supor oposi<;6es como: no 
primeiro paragrafo, no lugar de Foi apresentado 0 projeto de lei sobre bicsseguran0, 
poderia ter sido dito 0 Deputado Xapresentou oprojeto de leisobre biosseguran~a; 
no terceiro paragrafo, no lugar de A Comissao Tecnica de Biosseguran~a sen! 
ampliada, poderia ter sido dito A ala do partido X ampliarti a Comissao Tecnica de 
Biosseguran0; e assim por diante. Mediante esse recurso fuma-se 0 aparente 
alheamento do sujeito da enuncia<;ao. Consolida-se, para 0 enunciado, a 
regra generic a da nao-particulariza<;ao, e, para a enuncia<;ao, a imagem do 
nao-envolvimento pr6prio, como sugere 0 manual de reda<;iio da FSF (1987, 
p. 75). Para esse manual, 0 editorial tambem "deve ser sereno sem ser pesado 
e desinteressante". Importa que, com essa estrategia, vai-se compondo urn 
sujeito marcado por determinados estados patemicos, para que se confirme 
o ethos de justa medida previsto pelas cenas englobante e generica. 

Quanto ao emprego de ora<;6es subordinadas substantivas subjetivas 
epredicativas,lembremos comMacambira (1970, p. 20-?-211) que tais ora<;6es 
correspondem ao ipsum latina: Cumpre lembrar isso. E lamentavel isso. Esse 
mecanismo, contribuindo para a reifica<;ao do sujeito do enunciado, converge 
para 0 efeito de "neutralidade" do sujeito da enuncia<;ao. A prop6sito, ao 
emprego recorrente da voz passiva se junta 0 emprego da terceira pessoa 
para que se confirme 0 aparente alheamento das pessoas enunciativas (!u/ tu 
em rela<;ao ao enunciado. 0 discurso assim orientado consolida a 
representa<;ao sintatica danao-pessoa, 0 ele. Convergente, apresenta-se no 

Niteroi, 11. 16, p. 209-227, 1. sem. 2004 



Gragoata 

217 

editorial FSP 0 efeito de esvaziamento da subjetividade, concomitante ao 
fortalecirnento da representac;ao do pape! social do sujeito, quando 0 narrador, 
no lugar dedizer "eu" ou "nos", diz "EstaFolha" (d. FlORIN, 1996a, p. 86). 
Constatamos portanto: no lugar de NOs nos declaramos favornveis Ii libera¢o cia 
soja transgenica, Esla Folha ja se declarou favonivel Ii libera¢o da soja transgi!nica; no 
lugar de NOs consideramos que 0 consumidor deve ser informado, Esla Folha considera 
que 0 consumidor deve ser informado. Fixando no plano da expressao a estrategia 
discursiva do proprio distanciamento, 0 modo de dizer corrobora 0 ethos 
sereno, desenhado no metro ideal do enunciado e da enuncia~ao. 

Cada escolha deflagrada remete a uma correla~ao de oposi~6es 
homologaveis entre si: do plano do conteudo e do plano da expressao. Assim 
e que 0 semi-simbolismo pode contribuir para a composi~ao de determinada 
hexis corporal do sujeito; ou para a maneira de 0 sujeito manter e mover 0 

proprio corpo no espa~o; ou para a maneira de 0 sujeito apresentar 0 proprio 
corpo aos outros (d. BOURDIEU, 1979, p. 552). As oposi~6es referidas do 
plano da expressao, como: voz ativa vs. voz passiva; desinencia de 1 "pessoa 
vs. desinencia de 3" pessoa; adjetivos subjetivos (como "lindo", "horroroso", 
segundo Barros [2002 b, p. 33]) vs. objetivos (como "historico", 
"administrativo"), juntamente com a extensao dos paragTafos -longos vs. 
curtos -, homologam-se a outras oposi~6es, do plano do conteudo, como 
presen~a volurnosa vs. presen~a tenue. Para a configura~ao da hexis do sujeito 
daFolha sera selecionado 0 segtmdo desses polos. Contribuem, portanto, 
para a incorpora~ao do sujeito da emmcia~ao (d. MAINGUENEAU, 1984, 
p.101), ou para a reconstru~ao de lunCOrpO do enunciador em consonancia 
com urn corpo do emmciatario, os fatos da lingua considerados na sua 
funcionalidade discursiva. 

o pr6prio dialogo entre 0 editorial e a charge na FSP, procedimento 
retomado dia a dia na pagina dita de opirUao, delineia 0 carater de urn 
sujeito menos conhmdente, 0 que significa menos pleno de certezas e de 
denlincias. E bomressaltar que convergem para 0 mesmo fim editorial e 
charge, respeitadas as diversidades impostas pelas diferentes cenas genericas. 
A charge nao constr6i a ilusao referencial, analisando 0 mundo pela 
discussao dos temas, mas 0 faz pela recria~ao desse mundo e pela 
concretiza~ao desses temas nas figuras bufonas. No editorial, 0 compor
tamento interpretativo esperado do leitor e 0 daquele que esta com os pes 
mais fincados na 16gica; urn leitor que, longe de ser afeito ao non-sens, tem 
como expectativa urn mundo ordenado racionalmente. Da charge depreende
se urnleitor acostumado a buscar 0 sentido que permanece emsegredo por 
tras das figtlfas caricaturadas; umleitor acostumado a buscar a critica jocosa; 
urn leitor dado a construir urnmundo subvertido pela comicidade. Importa, 
porem, para a confirrna~ao do tom devoz do jornal, a irnagem do enunciatario 
depreendida da intertextualidade entre editorial e charge. 

Por meio de tais recursos define-se a voz da FSP no eixo da mediania/ 
baixeza, que se op6e ao eixo da eminencia / alteza, se quisermos topicalizar, 
pelarela~ao alto /baito, os lugares enunciativos, como 0 fez Courtes (1991, p. 
274). No primeiro eixo, e euforizada a ordinariedade ; no segundo, a 
extraordinarieclade. Interessante e lembrar que, no editorial daFSP, quando se 
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explicitam didaticamente termos ou siglas, mun simulacro de facilita~ao da 
leitura, temos confirmada essa topologjza~ao enunciativa. Citamos como 
exemplos: "organismos geneticamentemodificados (OGMs),,; "ministra do 
Meio-Ambiente, Marina Silva"; "Comissao Tecnica de Biosseguran~a 
(CTNBio),,; "Conselho N acional de Biosseguran~a, (CNBS),,; ou ainda 0 

exemplo em que se especifica 0 sentido dos transgerucos, como no paragrafo 
jareproduzido. 

o que vale e que, para a constru~ao da corporalidade do sujeito desse 
jomal, confirma-se uma praxis emmciativa que euforiza a instabilidade, 
por euforizar 0 riso; urna praxis que viabiliza urn sujeito aspectualizado 
mais pela probabilidade e menos pela certeza; urn sujeito representado como 
aquele mais interessado no jogo politico e menos participante desse jogo; 
urn sujeito mais propenso ao sentimento de aptidao do que ao de 
competencia. Para diferenciar aptidao de competencia, lembramos Greimas 
(1986, p.142-143), quepropoe as modalidades eticas, dadas pela combina~ao 
do ererpoder jazer, para 0 sentimento de competencia, e pela combina~ao do 
nita erer nita poder jazer, para 0 sentimento de aptidao. Articulamos a aptidao 
ao sentimento de probabilidade e a competencia ao sentimento de certeza 
(ef. DISClNI, 2003, p.199). Para a certeza, Greimas (1986, p.142-143) prop6e 
o feixe das modalidades epistemicas, pautado pelo erer dever ser. A 
probabilidade, por sua vez, emrela~ao de complementaridade coma certeza, 
ap6ia-se no feixe do nao erer nao deverser. No p610 da probabilidade e do 
sentimento de aptidao temos os tra~os psicol6gicos do sujeito daFSP. Greimas 
(1986, p. 142-143) propoe ainda como modalidades eticas, para 0 erer dever 
jazer,osentimentodeengajamento,eparao nitocrernitodeocrjazer,osentimenlD 
de interesse. Mais 0 interesse e menos 0 engajamento remete ao simulacro da 
presen~a menos plena, menos volumosa, simulacro por meio do qual se 
identifica 0 sujeito daFSP. Destacamos, por fim, que nao e impossivel cruzar 
tais modalidades eticas e epistemicas, consideradas no plano do conteudo, 
com as oposi~oes comentadas do plano da expressao, para que 0 semi
simbolismo confirme 0 ethos relativizador e eufemistico; 0 ethos mais 
suspeitoso que demmciador, identificavel por meio do corpo flexivel e da 
voz de tomameno: 0 sujeitodaFolha de S. Paulo. 

Figuratividade e incorporat;ao do sujeito 

Ao procurar depreender 0 sujeito do discurso, temos falado em 
determinada corporalidade, indissociavel de determinado carater. Temos 
visto que corpo e carater articulam-se a tun determinado modo de dizer e, 
portanto, as rela~oes estabelecidas entre enunciado e enuncia~ii.o, pr6prias 
do plano do conteudo dos textos. Temos observado a possibilidade de 
correla~ao entre categorias do plano da expressao e categorias do plano do 
conteudo, correla~ao esta a que se da 0 nome de semi-simbolismo. Temos 
visto que 0 semi-simbolismo contribui para que se delineie 0 corpo do ator 
da enuncia~ao. Temos tambem falado em temas e figuras e no modo de 
serem usados tais temase figuras. Figura, entao, foiempregadana acep<;ao 
de revestimento concreto dos temas, 0 que remete a distin~ao entre textos 
figurativos e tematicos. Distinguiram-se, desse modo, editorial e charge: 0 
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primeiro, como texto predominantemente tematico; 0 segtmdo, como texto 
predominantemente figurativo. 

Mas para 0 exarne daincorpora<;ao do sl~eito da emmcia<;ao, podemos 
recuperar ainda 0 conceito de figuratividade tal como esta proposto por 
Floch, em Greinlas e Courtes (1986, p. 91). Paraisso resgatemos algtms itens: 
a - a figuratividade como a sedimenta<;ao semantica que se organiza por 
meio de um vasto tecido de rela<;6es, correspondente as opera<;6es de 
atualiza<;ao do sentido efetuadas pelo leitor; b - a figuratividade como 
condi<;ao para a iconiza<;ao, propria de urn discurso que usa em abundancia 
areferencializa<;ao; c - a figuratividade como produtora do nivel profundo 
do discurso e como produzida por e1e, na medida em que suporta e organiza 
urna visao de mundo ou uma ideologia e na medida em que esta ligada ao 
espa<;o timico. 

Assim considerada, a figuratividade pode ser articulada mais ao 
figural do que ao figtrrativo, visto aquele como da ordem do continuo e este 
como da ordem do pontual. Assirn considerada, a figtrratividade esta alem 
e aquem da concretiza<;ao figurativa dos temas, dada em determinado nivel 
do percurso gerativo. Esta alem, se a pensarmos como nao-circunscrita a 
semantica do nivel discursivo dos enunciados. Esta alem, se, cotejada na 
rela<;ao enunciado / enuncia<;ao, remeter a mecartismos de constru<;ao do 
proprio corpo do ator da enuncia<;ao. Depreensfvel do exarne de estrategias 
de constru<;ao do texto e do discurso, a figuratividade pode ser exantinada 
como instrumento para a iconiza<;ao do sujeito da enuncia<;ao. Para os casos 
dos editoriais.aqui comentados, a iconiza<;ao do sujeito da enuncia<;ao e 
referendada por meiodo exarne das estrah~gias dadas pelas re1a<;6es semi
sirnbolicas. Confirmamos, outrossirn, 0 sujeito, como corpo iconizado, 
considerada a iconiza<;ao como efeito de realidade, como ilusao referencial, 
enao como reprodu<;ao doreal (THDRLEMANN, 1982, p. 64). Ebomratificar 
que, assirn considerada, a figuratividade e tida como procedimento continuo 
da constru<;ao do sentido e, portanto, como fatoinerente a qualquer texto, 
nao irnportando se predominantemente tematico ou figurativo. 

Para dizer que a figuratividade assirn concebida apoia-se mais no 
figural do que no figurativo, tomamos ambos os "modos de figura<;ao" 
propostos por Zilberberg, em Greirnas e Courtes (1986, p. 92), 0 figurativo e 
o figural: "Esses dois modos [de figura<;ao] participam de urna correla<;ao 
que inscreve 0 figural como constante e 0 figurativo como variavel". 0 autor 
acrescenta que 0 figural se homologa ao sentido figtrrado "tao bem nomeado 
nos manuais escolares" e 0 figurativo ao "sentido proprio". A figuratividade 
esta, por fim, aquem donive1 discursivo, se a confirmarmos como rebaixada 
ao nfve1fundamental do percurso gerativo do sentido e, com Floch (1986, p. 
91), pensarmos que elaintegra "diferentes ordens de conversao da categoria 
timica", como ja foi apontado. Vale ressaltar que, entendida como respaldo 
para a iconiza<;ao do sujeito da enuncia<;ao, a figuratividade e tomada nao 
apenas como componente articulador do sentido de todo 0 discurso, mas 
tambem como elemento depreensfvel da observa<;ao das rela<;6es entre 0 

plano da expressao e do conteudo dos textos. 
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Figuratividade e iconiza~ao saltam entao da contingencia do 
enunciado e passam a ser consideradas como instrumentos para a constru~ao 
da corporalidade do sujeito da enuncia~ao, it qual 0 leitor acede por meio da 
observa~ao de urn modo de dizer. Esse modo de dizer, repetimos, sup6e as 
rela~6es enuncia~ao / enunciado construidas no plano do conteudo e 
recriadas no plano da expressao. 0 sujeito da enuncia~ao, na sua composi~ao 
enunciador / enunciatano, passa a ser considerado no papel actancial de 
observador, para que se aspectualize a si como urn modo proprio de ser. 
Como enunciador-produtor do enunciado, aspectualiza-se a si, deixando 
marcas da enuncia~ao no enunciado; como enunciatario-Ieitor, interpreta 
essas marcas, aspectualizando-se tambem a si no (auto) reconhecimento de 
urn corpo, de uma voz, de urn carater, dados estes de determinada cenografia. 
Enunciatario e enunciador tern corpos semelhantes, lembremos. 

Vamos agora ao editorial de 0 Istado de Sao Paulo, "Transgenicos e 
demagogia", publicado na pagina chamada "Notas e Informa~6es". Esse 
editorial, textualizado por meio de par<l.grafos distribuidos em quatro 
colunas, cada qual de 4,5 por 15,5 em, ocupa urn espa~o de 20 por 18 cm da 
pagina, formada esta por tres editoriais e pela se~ao de correspondencia 
intitulada "Forurn dos leitores". Urn texto comletras menores do que as do 
editorial da Folha ocupa mais espa~o na diagrama~ao da pagina, para poder 
falar mais do que a propria Folha. Orientado pelo chamado "olho do texto", 
que abre uma clareira entre as terceira e quarta colunas com os dizeres: 
"Mais urn caso de pratica contumaz de farisaismo demagogico e elei~oeiro", 
o editorial de OISP atrela a questao do alimento transgeruco ao caso da soja 
transgenica impedida de circular dentro do Estado do Parana e suspensa 
das exporta~6es via Porto de Paranagua. A figura enfatizada no "olho do 
texto", a pratica contumaz de jarisaismo demag6gico e eleiqoeiro, com que se 
desqualifica com intensidade pejorativa a a~ao do ator do emmciado, 
antecipa a voz que mais se desvela e menos se dissimula na constihti~ao de 
urn ethos, nao por acaso representado como carater conhmdente e nao
relativizador; urn ethos articulado a urn modo de dizer que desestabiliza as 
coer~6es genericas, sejam elas da imprensa dita seria, sejam elas do proprio 
editorial. Desestabiliza coer~6es genericas de varias maneiras. Vejamos. 

Referencializando-se no enunciado de maneira retensiva, 0 sujeito do 
Istado ataca ou defende 0 alvo, direta e excludentemente. Dicotomizando 0 

mundo nos termos do "contra" e" a favor", esse sujeito se apoia nurn ethos 
que se mostra na maneira labirintica de dizer. No ultimo paragrafo, por 
exemplo, apresenta-se como poupado de "arroubos de subjetividade"; como 
contrario a "urn forte matiz 'politico-ideologico"'; como contrario a 
"descabidas dicotomias eticas em termos do 'contra' e 'a favor"'; como 
contrario ao "proselitismo" e ao "farisaismo". Tais tra~os de carater, 
atribuidos ao ator do enunciado, 0 governador do Parana, Roberto Requiao, 
sao execrados na avalia~ao impregnada de desprezo. Tais tra~os remetem it 
imagem, ao parecer do ator da emmcia~ao, como 0 antipoda de Requiao. 

Entretanto, por observa~ao de urn modo de dizer, 0 lei tor constroi lun 
ethos que acaba por se configurar como proselitista e catequetico: lunsl~eito 
dado a querer converter 0 outro para as verdades apresentadas como 
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inquestiomlveis, que e como seconfigura 0 proselitista; urnsujeito inclinado 
ao farisafsmo, se ficarmos com urn dos sentidos oferecidos pelo dicionario 
para "fariseu" (HOUAISS, 2001, p.1308): alguemque atribui a sicompetencia 
para julgar e condenar a conduta de outrem, alguem que se considera dono 
da verdade. 0 sujeito do Estadiio, desse modo, firma-se a si enquanto 
desqualifica 0 outro, apesar de acabar por confirmar para si aquilo que 
desqualifica no outro. Eis os labirintos. 

o outro desqualificado apresenta-se como: Requiao; irm.'io de Requii'io; 
marqueteiros politicos de Requiao; MST, 0 ele, enfim, de quem se fa la, 
alavancado a posi~ao de urn anti-ethos. Provam-no as recorrentes ironias, 
das quais podemos recortar somente as enfatizadas pelo uso das aspas: 
raz6es "cientificas" (fala atribuida ao MST; § 1); cesto com produtos 
"orgfmicos" (fala atribuida ao MST; § 2); "Requiao, 0 Intransigente Cruzado 
Antitransgenico" (fala atribuida aos marqueteiros politicos de Requiao; § 3); 
produto" contarninado" por transgenicos (fala atribuida ao govemador do 
Parana; § 4); 0 govemo paranaense quer "marcar para 0 mundo" que do 
porto do Parana nao sairao produtos transgenicos (fala atribuida aopr6prio 
govemador do Parana; § 4). 

o encarninhamento dado ao problema dos transgenicos, tido como 
inadequado, e entao apresentado como da responsabilidade do "governador 
paranaense Roberto Requiao (PMDB)". A atua~ao nefasta do executivo, 
segundo talfocaliza~ao, e parl:ilhada com 0 MST, ambos atores avaliadosna 
pejora~ao exaltada. 0 govemador, segundo 0 texto, "da mostras de que 
pretende associar seu nome, de forma definitiva e indelevel, a verdadeira 
'guerra santa' politico-ideol6gica que se faz, em outras partes do mlmdo e 
no Brasil, contra a transgenia." V ale a pena recortar 0 segundo paragrafo 
deste editorial: 

Nao foi sem motivo, pois, que 0 govemador posou, ao lado dos 
militantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) - grupo que 
aderiu de corpo e alma (pelas raz6es 1/ cientificas" que bern ima
ginamos) a cruzada antitransgenica - segurando acima dos 
ombros, como se fosse urn trofeu exibido com semblante de ple
na felicidade, urn cesto com produtos "organicos" ofertado pe
los emessetistas, urn dos quais elevava uma par6dia do Pavi
!hao Nacional, na qual em lugar da faixa branca em tomo do 
globo azul conter os dizeres "Ordem e Progresso", continha a 
£rase "Livre de Transgenicos". A encenaC;3o, bern de acordo com 
as performances que 0 govemador Requiao costuma perpetrar 
com vistas a assegurar intennitente espac;o na rnfdia, se devida
mente traba!hada pelos criativos marqueteiros, talvez consiga 
alavancar a personagem - do tipo "Requiao, 0 Intransigente 
Cruzado Antitransgenico" - disposta a competir na pr6xima 
campanha presidencial... (OESP, 29/10/2003, p. A 2) 

Observando 0 texto todo, apontam-se alguns t6picos de sua 
organiza~ao: a - cinco paragrafos distribuidos cada qual em uma media de 
15 linhas; b - paragrafos organizados em tomo de longas pr6tases e 
recorrentemente centrados em urn Unicoperiodo; c-periodos predominan
temente encadeados em hipotaxe; d - alta recorrencia de: frases intercaladas; 
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inversao de termos da ora<;ao; express6es raras, considerado 0 emprego da 
norma culta; adjetivos com tra<;os de intensidade avaliativa; anaf6ricos; 
aspas. 

Enquanto se observa essa organiza<;ao textual, destaca-se no discurso 
o percurso temitico-figurativo da denilncia politica, do qual se transcreve 
urn exemplo que alerta para a estocagem de 62 mil toneladas de soja nos 
terminais do Porto de Paranagua, sob 0 pretexto - sem que se tenha 
transmitido qualquer base de comprova¢o-deque aqueleprodutopoderia 
estar "contaminado" por transgenicos (OESP, 29/10/2003, p.A2). 
Reproduzindo 0 final desse Ultimo excerto citado, como tambem 0 paragrafo 
que 0 segue no encerramento do editorial, encontramos: 

Quanto a interpreta<;ao segundo a qual 0 governo paranaense 
quer "marcar para 0 mundo" que do porto do Parana nao sai
rao produtos transgenicos, pelo que poderia tirar vantagem co
mercial, ao atrair a preferencia de importadores que naG acei
tam esses produtos, sera 0 caso de dizer que 0 govemador 
Requiao pretende iniciar uma guerra comercial (talvez como 
alternativa fiscaL) com as outras unidades da Federa<;ao? 

Reconhe,a-se que no rnundo inteiro - e nao apenas no Brasil 
- uma questao que deveria arenas ser objeto de uma discussao 
tecnica e cientifica, como tantas outras que representam can
quistas inegaveis do conhecimento, mas sabre as quais ainda 
nao se mediram todos os possfveis e£eitos, a longo prazo, sabre 
a saude hurnana e 0 meio-ambiente, tern adquirido urn forte 
matiz polftico-ideologico, quando nao se transforrnado nurna 
descabida dicotomia etica, elTI termos do "contra" e "a favor". E 
preciso levar a transgenia de volta ao leito firrne e seguro da 
reflexao cientffica - e dela reflua para 0 ordenamento jurfdico 
em bases rnais s6lidas, ern beneffcio conjunto do desenvolvi
mento econ6mico e da satIde da popula<;ao, 0 que significa, ern 
outras palavras, retira-Ia dos nichos do proselitisrno ideologico 
ou do farisaismo demagogico-elei<;oeiro, do qual Requiao e pra
ticante contumaz -, haja vista para os precedentes do trata
mento aos invasores de terra e das privatiza<;oes de estradas de 
rodagern (OESP, 29/10/2003, p. A2). 

Mantem-se regras basicas das cenas englobante e generica: a 
preferencia pelos temas concernentes a vida pl1blica; a preserva<;ao do 
simulacro do narrador ausente; 0 emprego da variante culta da lingua 
portuguesa; a enfase ao percurso tematico-figurativo da reflexao politica, 
entre outras. Mas desestabilizam-se regras genericas por meio de outros 
mecanismos. No trecho que segue, que e 0 paragrafo de abertura do editorial, 
anao-explicita<;ao do que e "soja transgenica" e acompanhada de elevado 
indice de implicita<;ao de outras informa<;oes. Pressup6e-se logo no inicio 
urn saber partilhado sobre medidas tomadas pelas autoridades paranaenses, 
pressuposic;ao esta que contraria regras genericas: 

Independentemente de poder con tar ou nao com arnparo legal 
para suas rnedidas "de impacto" contra a soja transgenica (0 
assunto ainda e novo e juridicarnente controverso), prilneiro 
irnpedindo a circula<;ao, dentro do Estado do Parana, de cami
nhoes com carregamento do produto - sern 0 rotulo de proce-
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dencia - e, agora, corn a suspensao das exporta,6es de soja 
pelo Porto de Paranagua - determinada segunda-feira por seu 
irrnao Eduardo Requiao, superintendente do porto, - 0 gover
nador paranaense Roberto Requiao (PMDB) da rnostras de que 
pretende associar seu nome, de forma definitiva e indelevel, it 
verdadeira "guerra santa" politico-ideol6gica que se faz, ern 
outras partes do rnlmdo e no Brasil, contra a transgenia (OESP, 
29/10/2003, p. A 2). 

Outra desestabiliza~ao das coer~6es genericas se da por meio do 
elevado fndice de particulariza~ao das figuras e por meio da alta recorrencia 
de ironia. Este editorial, cliferentemente daquele da Faiha, apresenta-se tanto 
isento de parMrases explicativas como mills prolifero em pressupostos e 
subentendidos, 0 que remete a posi~6es cliferenciadas de leitura. Reunindo 
tais tendfficias aos itens elencados da textualiza~ao, consolida-se em 0 Estada 
a voz que fala alto e do alto, a tim de compor urn modo proprio de ser critico 
que, "dando nome aos bois", particulariza 0 dito e, empregando adjetivos 
com alta carga semantica de subjetiviza~ao, como" farisaismo demagogica
eiei~oeira", entre outros, ratifica 0 exacerbamento do dizer. Firma-se a voz que 
fala mais volurnosamente, como 0 comprova a longa extensao dos paragrafos 
e do texto. A representa~ao de urn corpo tanto espa~oso quanta altivo apoia
se entao em outros dois simulacros: 0 daquele que ere dever fazer, 0 que 0 

articula ao sentimento do engajamento; 0 daquele que cre poder fazer, 0 que 
o articula ao sentimento da competencia. 

Os polos do engajamento e da competencia se articulam ao crer-dever
ser, que enfeixa 0 sentimento da certeza, para que se constitua 0 sujeito do 
Estada como determinada "visao de mtmdo". Esses polos sao comple
mentares mas nao identicos aos escolhidos pela Faiha, 0 que assegura ao 
analista adepreensao de doisethe. Na Faiha confirma-se oethas dosentimento 
de aptidao, definido como faculdade ou propensao, tendencia ou habilidade 
para determinada constru~ao domundo. No Estada confirma-se 0 ethos da 
competencia, sustentado na imagem daquele que tem autoridade, 
capacidade, poder, conhecimento aprofundado e reconhecido. Esse fato por 
sua vez fundamenta estrategias argumentativas como a ironia recorrente, 
enfatizada pelo usa das aspas. Dos exemplos dessa ironia destacamos 
"medidas'de impacto'" e "'guerra santa' politico-ideologica", ironia usada 
para designarnao apenas a~6es administrativas de Requiao, mas tambem e 
principalmente a etica-alvo da denUncia. A proposito, sobre 0 contraste entre 
o dizer e 0 dito, que ftmda a ironia, notamos que, enquanto 0 emmciado do 
editorial afirma 0 "impacto" dito pelo outro, a enuncia~ao nega - 0 dito e 0 

dizer do outro; enquanto 0 enunciado fisga do discurso do outro a "guerra 
santa", a enuncia~ao nega - 0 dito e 0 dizer do outro. Separam-se assim 
pelomecanismo da ironia, no plano do conteudo, 0 eu e 0 outro. Separam-se 
urna vez mais, por meio do emprego das aspas, no plano da expressao, 0 eu 
e ooutro. A proposito, a toponirnia discursiva, vista como 0 lugar da 
enuncia~ao construido por simula~ao no emmciado, e estabelecida de modo 
verdadeiramente diverso no Estada e na Faiha ; naquele e nao neste jomal, 
lugares de extraordinariedade / excelencia sao reinterpretados como os 
valores do Bern. E para a cenografia da extraordinariedade / excelencia de 
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urn modo de presen~a que 0 uso recorrente das aspas contribui. Falemos 
entao urn pouco mais dessas nota~6es gra£icas. 

As aspas, segundo Authier-Revuz (1982, p. 140-145), servem para 
mostrar e marcar 0 discurso do outro no discurso do urn, delimitando 
textualmente esse outro, representado nas cita~6es. As aspas comp6em a he

. terogeneidade mostrada e marcada do discurso. Tal heterogeneidade, 
acidental, que se deixa captar na rnaterialidade do enunciado, e diferente da 
heterogeneidade constitutiva: esta, inerente a todo discurso, nao se da aver 
no enunciado. As seqiiencias recortadas do editorial OESP, devido ao uso 
recorrente das aspas, remetem a heterogeneidade mostrada e marcada. Mais 
que isso, porem, essas seqiiencias recriamno plano da expressao a irnagem 
de urn sujeito que metadiscursivamente observa as proprias palavras; urn 
sujeito assim fortalecido como modo proprio de presen~a no mundo. A 
recorrencia das aspas no caso do Estadiio se homologa ao perfil tra~ado no 
plano do contelldo para que se confume urn ethos que, longe de se constituir 
como eufemistico e relativizador, como 0 da Folha, confirma-se como 
hiperbolico e contundente. 0 uso recorrente das aspas se atrela entao ao 
figural, para radicar, no plano da expressao, a voz categorica que, ao julgar, 
da indica~ao de renegar 0 ~Utro, 0 alvo da critica. 

Authier-Revuz (1982, p. 140-145) faz lun alerta sobre 0 emprego do 
recurso das aspas. Diz ela que e como se fosse propriedade exclusiva do urn 
aquilo que permanece fora do segrnento aspeado. A observa~ao da autora 
permite fundamentar a recria~ao,no plano da expressao, da irnagem de urn 
sujeito que simula urnmodo soberano de ser. Diz aautora que, "desigrtando 
o outro em urn ponto do discurso, 0 locutor institui cliferencialmente 0 resto 
do discurso como emanado dele mesmo", ao que ela acrescenta: "[0 locutor 1 
institui cada palavra [fora das aspas 1 como transparente e vinda dele mesmo, 
por oposi~ao as outras palavras marcadas". Continua a autora, dizendo 
que 0 sujeito (por ela designado locutor) "assevera, por meio do estatuto do 
contingente, do 'evitavel', que e dado a essas emergencias do outro, que 0 

discurso, em geral e potencialmente, completarnente homogeneo". As forrnas 
de heterogeneidade mostrada e marcada podem entao ser consideradas "urn 
modo de denega~ao, no discurso, daheterogeneidade constitutiva", como 
esta confirmado por Authier-Revuz: "Atraves dessas marcas, 0 sujeito se 
esmera, designando 0 outro, localizado, enquanto fortalece 0 estatuto do 

" urn. 
No editorial do Estadiio, tais aspas, consideradas no uso altamente 

recorrente; consideradas tambemnarela~ao com os outros fatores do plano 
da expressao; consideradas ainda na rela~ao do plano da expressao com 0 

plano do contelldo, consolidam no plano da expressao urn modo proprio de 
presen~a: modo altivo, dado a exaltar o proprio lugar de celsitude, a salvo, 
alias,dooutro,dequemeue tu-incluidos em urn n6s-falamos. Iconizado 
no corpo inflexivel, 0 simulacro desse sujeito, confluente para a valoriza~ao 
positiva do eixo identidade / alteridade do nivel fundamental do percurso 
gerativo, confluente ainda para 0 valor dado a propria soberania destacada 
do nivel narrativo, reflui, outrossim, no discurso, para a figura do 
participante, e nao do espectador do jogo politico. E curiosa observar que 
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essa iconiza~ao de um corpo e legitimada pelo pr6prio selo EX-LIBRlS, que, 
encabe<;ando em todas as edi~6es a pilgina de editoriais, rememora a tradi¢o 
do jornal como 0 "paladino das institui~5es" (ef.: site http:/ / 
www.estado.com.br/inst/ instl.html). Esse selo, segundo informa¢o obtida 
na fonte citada, apresenta a imagem de um jornaleiro, Bernard Gregoire, 
que, por volta do ano de 1878, "saia a cavalo, anunciando 0 jornal com 0 

som rouco de uma buzina de chifre". 0 Estadiio nessa epoca ainda era A 
Provfru:ia. 

Como vemos, e preciso nao s6 coerencia, mas tarnbem permanencia 
etica, para que seja incorporado 0 sujeito de um jomal, como corpo, VOZ, 

carater, estilo, enfim. A identidade estilistica de determinado jornal,enquanto 
corporalidade, remete a umreconhecimento mutuo, entre enunciador e 
enunciatiirio. Esse reconhecimento se £unda em determinado c6digo iconico 
construido por uma totalidade e projetado na rela\ao de reciprocidade entre 
enunciador e emmciatiirio. Nos textos verbais 0 c6digo ic6nico, que respalda 
o corpo do ator da enuncia\ao, da-se a conhecer por meio do exarne dos fatos 
da lingua, cotejados nas rela\5es semi-simb6licas estabelecidas pelos textos. 
Para respaldar tal iconografia do sujeito da enlmcia\ao, enfatizarnos 0 apoio 
encontradoem Thiirlemmann (1982, p. 64) eemFiorll (1996a, p. 85). Cada 
qual a seu modo discorre sobre a iconicidade. Thurlemmann reflete sobre a 
iconicidade em pintura, destacando 0 carater convencional das repre
senta~6es iconicas e propondo 0 c6digo iconico como feixe de "tra\os visuais 
convencionalizados tanto no dominio do socioletal (estilo de uma escola) 
como do idioletal (estilo de um artista)." Fiorll, ao ponderar as rela\5es entre 
corpo e sentido, fala em iconografia dos corpos do enunciado: "0 sentido 
desses corpos de papel est§. relacionado ao sentido global do texto. Por 
exemplo, e muito comum que, naiconografia do realismo socialista, os corp os 
dos capitalistas sejarn gordos, enquanto os dos comurtistas sejarn esbeltos." 
Pensarnos que 0 estilo ou 0 homem, 0 sujeito, enfim, de uma totalidade 
discursiva, pode ser incorporado como determinado c6digo iconico pr6prio 
it determinada totalidade, e obtido por meio da observa\ao das rela\5es de 
sentido estabelecidas no plano do conteudo e reconstruidas no plano da 
expressao dos textos. 

Abstract 

The subject of enunciation, conceived qs the 
construction of discourse, that is, as the 
meaning effect of individuality, implies a voice, 
a body, a character and an "ethos ". This 
subject, inferable from texts by means of an 
analysis which observes the relation of the 
expression plan with the content plan, can, 
during the reading process, be incorporated 
by the observation of homologations of 
categories of the expression plan with categories 
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