
400 401 

2 

caro
lina

fern
and

es@
uni

pam
pa.e

du.
br. 

1 

Gab
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E-m
ail: 

: 

vanessav
ilagrand

@gmail
.com. Prog

rama
 de

 
Edu

caçã
o 

Tuto
rial, grup

o 

PET-L
etras 

do
 

canpu
s 

Bage/
RS. E-ma

il: 

e 

a 

pos
ição

-au
tor 

prod
uzin

do gesto
s 

singu
lares

 de
 

interp
retaç

ão O
 

Obj
etiv

o da
 

prá
tica

 

real
izad

a foi de
 

ince
ntiv

ar que os
 

alun
os as

 

lên
cia

 

co
ntr

a 

a 
m

ul
he

r. uib
ur com 

a 
ela

bor
açã

o da
 

pes
qui

sa que trato
u dos 

disc
urso

s 

sobr
ea vio Sulta

 do
 

pro
jeto

 

pilo
to de

 
inte

rve
nçã

o 

ped
agó

gica
 

dese
nvo

lvid
o para con 

Fed
eral

 do
 

Pam
pa 

(Un
ipam

pa)
. A

 
prát

ica que 
anal

isam
os neste

 
capi

tulo
 re

 

Pro
gra

ma
 de

 
Me

stra
do 

Pro
fiss

ion
al em

 
Ens

ino 

de
 

Líng
uas 

da
 

Uni
vers

idad
e 

liss
em

ia 

e 
dis

cur
so 

pol
êm

ico
 a 

par
tir de

 
uma 

prát
ica 

real
izad

a 

den
tro do

 

Este
 

tex
to 

dis
cu

te 

a 
rel

açã
o ent
re os

 
Con

ceit
os de

 
aut

oria
, 

leit
ura

, po
 

1 
Int

rod
uç

�o 

RO
BIN

, 

Un
ive

rsi
da

de
 

Fed
era

l do
 

Pam
pa Va
ne

ssa
 

Vi
lag

ran
d 

Ma
rtin

i? 
Un

ive
rsi

da
de

 

Fed
era

l do
 

Pam
po Ca

ro
lin

a 
Fe

rna
nd

es!
 

de
 

l'él
èv

e 

pe
rfo

rm
an

t. 

Pa
ris:

 L
a 

Dé
co

uv
ert

e, 

201
3. 

REY
, 

An
gél

iqu
e del. 

À
 

l'éc
ole

 des 
co

mp
éte

nc
es 

- de
 

l'é
du

ca
tio

n 

à la
 

fab
riq

ue 

Pe
rna

mb
uc

o, 

v.
 

31, n.
 

2,
 

dez.
 

201
8. BNC

C 

-
div

isõ
es,

 

dis
pu

tas
 e 

int
erd

içõ
es de

 
sen

tid
os.

 

Re
vis

ta 

In
ve

sti
ga

çõ
es

, 

PF
EIF

FE
R, 

Cla
ud

ia C., 
GR

IG
OL

ET
TO

, 

Ma
risa

. 

Re
for

ma
 do

 
ens

ino
 

méd
io 

e 

Ca
mp

ina
s: 

Po
nte

s 

Ed
ito

res
, 

200
1. 

OR
LA

ND
I, Eni P.

 
Di

scu
rso

 e 
tex

to:
 

for
mu

laç
ão

 e 
cir

cu
laç

ão
 dos 

sen
tid

os.
 

DI
SC

UR
SO

 
PE

DA
GÓ

GIC
O 

Pe
rna

mb
uc

o, 

v.
 

31, n.
 

2,
 

dez.
 

201
8. (BN

CC
): 

FU
NC

IO
NA

M
EN

To
 

PO
LEM

ICO
 D

O
 

AU
TO

RIA
 A

 
PA

RT
IR D

O
 

VO
LU

M
E5

 

AN
AL

ISE
 D

E
 

DI
SC

UR
SO

 E
M

 
RED

E: 

CU
LT

UR
A 

E
 

MID
IA 

VO
LU

ME
 5

 
SU

 
E

M
 

RE
DE

: 

CU
LT

UR
AE

MÍ
DI

A 

ca
 

de
 

São 
em

 
En

sin
o de

 
Lín

gua
s pela 

Unive
rsidad

e Fede
ral do

 
Pampa

 e 
profe

ssora 
na

 
rede públi-

Me
stre

 
tu

to
ra

 do
 

Uni
vers

idad
e 

Fed
eral

 do
 

Pam
pa, líder

 do
 

Grupo
 de

 
Pesqu

isa Estud
os 

Peche
uxtian

os 

dor
a na

 em
 

pela 

Univ
ersid

ade Fede
ral do

 
Rio Grand

e do
 

Sul, 
profe

ssora
 e 

pesqu
isa-

Do
uto

ra 

Let
ras

 su
m

iss
em

 

Ré
gin

e. 

Hi
stó

ria
 e 

lin
gu

íst
ica

. São 
Pau

lo:
 

Ed
ito

ra 

Cu
ltri

x, 

197
3. 

Sen
tid

os 

em
dis

pu
ta na

 
lóg

ica das 
co

mp
etê

nc
ias

. 

Re
vis

ta 

Inv
est

iga
çõ

es,
 

NO
GU

EIR
A, 

Lu
cia

na
; 

DIA
S, 

Juc
iel

e 

Pe
rei

ra.
 

Bas
e 

Na
cio

na
l 

Com
um

 
Cu

rri
cu

lar
 

GES
TOS

 D
E
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au
to

ria
 

tan
to na

 
lei

tu
ra

 

com
o na

 
es

cr
ita

. 

lisa
r o 

mo
do 

com
o os

 
alu

no
s 

co
ns

tro
em

 

seu
s 

ge
sto

s de
 

in
te

rp
re

ta
ça

o 

e de
 

C0
-m

eto
do

lóg
ico

 nos 

pe
rm

ite
 

co
m

pr
ee

nd
er 

os
 

pr
oc

es
so

s 

dis
cu

rsi
vo

s 

e 
ana no

rte
ad

a pela
 

An
ális

e de
 

Di
scu

rso
 de

 
ve

rte
nte

 

M
ate

ria
lis

ta,
 

cujo
 

apo
rte

 

teô
ri 

As
sim

, a 
pe

squ
isa

 

de
se

nv
olv

ida
 a 

pa
rtir

 de
 

nos
sa 

prá
tic

a 

do
cen

te rOl 

Sus
cetí

vel
 

torn
ar-s

e de
 

in
tri

ns
ec

am
en

te
 outro

, 

difer
ente 

de
 

si
 

mesm
o, 

con
for

me
 

Pêc
heu

x 
(201

2, 

co
ns

ide
ran

do
, 

p.
 

53), que "todo
 

enunc
iado 

é 

pe
rsp

ec
tiv

a 
di

sc
ur

siv
a. Lín

gua
 

Po
rtu

gu
esa

 

atr
av

és de
 

uma 

prá
tic

a de
 

lei
tur

a que se
 

de
se

nv
olv

a na
 

as
 

for
ma

s de
 

dis
cri

m
ina

çã
o, 

a 
qua

l 

en
ten

de
mo

s ser 
sa

tis
fe

ita
 no

 
ens

ino
 de

 caç
ão 

int
eg

ral
 

pro
du

z 

a 
de

ma
nd

a 

soc
ial

 de
 

co
mb

ate
r os

 
dis

cu
rso

s de
 

ódio
 e sid

ade
s 

rep
ud

ian
do

 

dis
cu

rso
s de

 
pr

ec
on

ce
ito

. 

Log
o 

a 
for

ma
çã

o para
 a 

edu 

de
 

"d
em

oc
rac

ia 

inc
lus

iva
", em

 
que haja

 

ac
olh

im
en

to das 
dif

ere
nç

as 

e 
div

er 

so, 
seg

und
o 

a 
ori

en
taç

ão
 

ofi
cia

l, 

a 
esc

ola
 

deve
 ser 

esp
aço

 de
 

ap
ren

diz
ag

em
e 

ap
ren

diz
ag

em
", 

rec
on

he
cid

o por sua 
sin

gu
lar

ida
de

 e 
div

ers
ida

de
. 

Alé
m dis 

eo
 

de
se

nv
olv

im
en

to 

hum
ano

 

glo
bal

 do
 

alu
no,

 

co
ns

id
er

an
do

-o
 

"su
jei

to de
 BNC

C 

(20
18,

 p.
 

14),
 

ob
ser

va
mo

s que 

é 
co

mp
rom

iss
o da

 
esc

ola
 a 

for
ma

ção
 

E
m

 
co

ns
on

ân
cia

 

com 

a 
Lei de

 
Di

ret
riz

es
, as

 
bas

es da
 

ed
uc

aç
ão

 

na
cio

na
l e a cap

ar dos 

do
cu

m
en

tos
 

ofi
cia

is em
 

que se
 

leg
itim

a 

no
ssa

 

pr
áti

ca
 

do
ce

nte
. Pa
rtin

do
 de

 
uma 

po
siç

ão
-su

jei
to de

 
pr

of
es

so
ra,

 não 

po
dem

os 

es
 

a de
 

teit
ura

 em
 

aul
as de

 
líng

ua,
 pois
 o 

text
o não 

é 
apen

as um
 

con
junt

o LOg
o, 

com
pre

end
er 

o 
con

cei
to de

 
text

o é 
fund

ame
ntal

 para 
a 

prå aut
or,

 
pr

od
uz

ind
o, 

ass
im

, um
 

ges
to de

 
aut

oria
. 

em
 

seu 
ges

to de
 

in
ter

pr
eta

çã
o 

tam
bém

 está 
se

 
colo

can
do na

 
pos

ição
 de

 

E
o 

que 

po
ss

ib
ili

ta 

o 
efe

ito
 de

 
fec

ha
me

nto
, e 

toda
 a 

tex
tua

lid
ade

, 

2A
 

bas
e 

teó
ric

a p
ará

fra
se do

 
diz

er do
 

pro
fes

so
r ou

 
do

 
sen

so 

com
um

. tan
do

, 

ass
im

, um
 

ges
to 

sin
gu

lar
 de

 
in

ter
pr

eta
ça

0,
 que nao 

re
pr

es
en

ta uma 

es
tab

ele
ce

r 

rel
aç

õe
s de

 
sen

tid
o com os

 
rec

ort
es do

 
in

ter
di

sc
ur

so
, 

ap
res

en
 loc

ar-
se na

 
po

siç
ão

 de
 

aut
or 

du
ran

te 

o 
pro

ce
sso

 de
 

in
te

rp
re

ta
çã

o,
 

po
de

nd
o 

naç
ão do

 
su

jei
to

-p
ro

fe
ss

or
. 

Cre
mo

s esta
 ser 
a 

me
lho

r 

for
ma

 de
 o 

alu
no co. 

co, 
a 

fim de
 

cria
r 

co
nd

içõ
es para

 que os
 

su
jei

to
s-a

lu
no

s 

pu
de

sse
m à 

op
aci

da
de

 dos 
tex

tos
, 

mo
bil

iza
nd

o 

a 
me

mó
ria

 

dis
cu

rsi
va

 

sem 

a 
de

ter
mi

. 

ca, 

é 
um

 
só

 
tem

po 

sim
bó

lico
 e 

ind
isp

ens
áve

l. 

fe
ch

am
en

to
 de

 
um

 
tex

to, 

con
sid

era
do

 

nes
sa 

per
spe

ctiv
a 

teór
i 

tro
s 

tex
tos

 e 
com

 

ou
tro

s 

dis
cu

rso
s, 

0 
que 

per
mi

te 

afi
rm

ar que 
o 

be
lec

e 

re
laç

õe
s nao so

 
com 

o 
co

nte
xto

, mas 
tam

bém
 

com ou
 

um
 

esp
aç

o 

di
sc

ur
siv

o,
 

nao 

fec
had

o em
 

si
 

me
sm

o0,
 

pois
 ele esta

 

ex
po

r-s
e 

do
 

de
 op
res

são
. 

na
 o 

aos 

VO
LU

ME
 

5 

AN
ÁL

ISE
 D

E
 

DI
SC

UR
SO

 E
M

 
RE

DE
: 

CU
LT

UR
A 

E
 

M:D
IA 

(PÈ
CH

EU
X, 200

9) 20
 

vel 
simb

ólico
 

que se
 

faz por 
mei

o da
 

lei
tur

a. 

meio de
 

VO
LU

ME
 5

 

AN
ÁL

ISE
 D
E

 
DI

SC
UR

SO
 E
M

 
RRE

DE: 

CU
LT

UR
A 

E
 

MID
IA 

tes 

po
ssi

bil
ida

de
s".

 

Po
rta

nto
, ler um

 
texto

 é 
expo

r-se 

å sua 
opaci

dade,
 (20

17
, p.

 
187

): 

é 
o*

pró
pri

o 

esp
aço

 onde
 os

 
sent

idos
 

circu
lam,

 são prod
u-de

 
pa

lav
ras

 

que 

tra
ns

m
ite

m
 uma 

mens
agem

, como expli
ca 

Ferna
ndes 

ou
 

sil
en

cia
do

s, 

dir
eci

on
am

 

interp
retaç

ões zid
os 

ou
 

abrem
 para difere
n-

Para
 a 

aut
ora

 

(id
em

), 

o 
suj

eit
o ao

 
ler u

m
 

text
o 

imp
rim

ind
o 

sing
ula

rida
de 

mas e
m

 

tod
a 

a 

for
ma

 de
 

pro
du

ção
 de

 
sen

tido
s, 

o 
que 

incl
ui 

a 

leit
ura

. 

Cu
rsiv

o não se
 

co
loc

a na
 

fu
nç

ão
-au

tor
 

ape
nas

 no
 

pro
ces

so de
 

esc
rita

, 

(IN
DU

RS
KY

, 

201
0).

 

Mas
, 

com
o 

obs
erv

a 

Fer
nan

des
 

(20
17)

, o 
suje

ito dis 

to
 

de
 

un
id

ad
e, de

 
que 

o 
tex

to 

ap
res

en
ta um

 
iníc

io, um
 

meio
 e um

 
fim 

dis
cu

rsi
va

, 

reu
nin

do
 

rec
ort

es do
 

int
erd

isc
urs

o para 

pro
duz

ir 

o 
efei 

que 

ass
ina

 o 
tex

to,
 

mas da
 

fun
ção

 

dis
cur

siv
a que 

org
ani

za 

a 
dis

per
são

 

é a 
fu

nç
ã0

-au
tor

, 

que
, 

para
 a 

AD, nao se
 

trat
a da

 
ação

 de
 

um
 

ind
ivíd

uo 

por 

(20
10

, p
. 

Ind
urs

ky 169)
 

com
o: for

ma
, é

 

Des
sa 

o 
tex

to 

é o 
po

nto
 de

 
pa

rti
da

 

para
 a 

an
áli

se,
 

sen
do 

def
ini-

do
 à 

tem
a 

sen
sív

el 

so
cie

da
de

 por meio
 

dis
cu

rso
 

pe
da

gó
gic

o de
 

tipo
 

pol
êm

i-Op
tam

os por 
de

sen
vo

lve
r a 

prá
tica

 de
 

lei
tur

a 

e a 
ab

ord
ag

em
 de

 
i so

cie
da

de
 e

 

as
 

de
ter

m
ina

çõ
es

 
ide

oló
gic

as
 e 

jur
idi

ca
s que 

lev
am

 à 
euo 

dem
os 

ref
let

ir 

jun
to 

alu
nos

 

sob
re 

im
ag

iná
rio

 

pro
du

zid
o 

par
a 

a 
mu

lhe
r 

lei
tur

a 

e 
dis

cu
ssã

o 

sob
re 

re
lac

io
na

m
en

to
 

ab
usi

vo
 e a 

cu
ltu

ra 

ira
ni

an
a, pu-

des
de 

o 
pro

ces
so 

de
 

lei
tur

a. 
Atr

avé
s de

 
ati

vid
ad

es
 de

 
sen

sib
iliz

açã
o ao

 
tem

a, 

ges
tos 

de
 

in
ter

pr
eta

çã
o. 

Ge
sto

 

aqu
i 

en
ten

did
o 

com
0 um

 

ato no
 

ni-

atrav
és de

 
tex

tos
, de

 
di

ve
rsa

s 

na
tu

re
za

s, que se
 

da
 

o 
ace

sso
 ao

 
dis

cu
rso

 por 

sobre
 

dete
rmin

ado ob
jet

o do
 

mu
ndo

 é 
na

tu
ra

liz
ad

a, 

com
o 

sen
do 

úni
ca.

 E
 

é 

em
 

que se
 

pro
duz

 

ideol
ógico

s, o 
efe

ito
 de

 
ve

rda
de

, ou
 

se
ja,

 a 
int

erp
ret

aç
ao

 |in
ati

ng
ive

l, 
con

stru
ind

o c
a o real 

im
ag

iná
rio

s. O
s 

im
ag

ná
rio

s são 

pro
dut

os 

Or
lan

di 

(19
96)

 é 

dos, 
segun

do por 

mei
o da

 
lin

gu
ag

em
 

que 
o 

hom
em

 

sig
nii

-

An
ális

e de
 

dis
cur

so Na. 

(A
D)

, a 
lin

gu
ag

em
 é 

lug
ar de

 
dis

pu
ta por 

sen
ti-
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(PÉ
CH

EU
X, 

200
9). 

Fo
rm

açã
o 

dis
cu

rsi
va

éa
 

rep
res

en
taç

ão
 na

 
lin

gu
age

m das 
dif

ere
nte

s 

for
ma

çõe
s 

ide
olo

gic
as 

4 (A
MA

RA
L, 

201
5, p.

 
39).

 

o 
faz

en
do

 

ref
let

ir 

me
lho

r 

sob
re ond
e está
 

ins
cri

to seu 

diz
er 

ro, de
 

ap
on

tar
 o 

alu
no

 

com
o um

 

ser 

pr
ec

on
ce

itu
os

o,
 

mas sim 

de
 

de
ter

mi
na

da
 

for
ma

ção
 

dis
cu

rsi
va

, sem 

ne
ce

ssi
da

de
, cla 

têm uma 

hi
sto

ric
id

ad
e, ou

 
seja

, têm 

rel
açã

o com 

ou
tro

s 

dito
s 

car 
dir

eçõ
es no

 
dis

cu
rso

, no
 

sen
tid

o de
 

que 

de
ter

m
in

ad
os

 

dito
s alu

no 

tra
ga 

à 
dis

cu
ssã

o. 

Ne
sse

s 

mo
me

nto
s 

é 
ne

ce
ssá

rio
 bus 

sen
tid

os 

pr
ec

on
ce

itu
os

os
 

que
, 

hi
po

tet
ica

m
en

te 

fal
an

do
, um

 Não 

po
de

ría
mo

s, por 
ex

em
plo

, ser 
ex

tre
m

am
en

te 

lúd
ico

s com 

tex
to 

e os
 

se
nti

do
s que 

tra
zem

 

co
ns

igo
 

com
o se

 
fos

sem
 

seu
s. 

dos 
tex

tos
 já

 
lido

s 

ant
erio

rm
ent

e pelos
 

sujeit
os-alu

nos. 

duas
 das 

ati
vid

ade
s 

sel
ec

ion
am

os
 que 

foram
 

desen
volvi

das com essa turm
a e 15

 
ei

 
ven

ça0
 

ped
agó

gic
a 

real
izad

o em
 

uma esco
la 

esta
dua

l 

loca
lizad

a no
 

m
u A
s 

prá
ica

s de
 

leit
ura

 

pro
pos

tas
 

part
iram

 de
 

um
 

proj
eto pilot

o de
 

in-

me
tod

oló
gic

os
 da

 
pe

squ
isa

 
3 

Co
nte

xtu
aliz

and
o 

a 
prá

tica
 

ped
agó

gic
a 

e os
 

pro
ced

ime
ntos

 

(20
15,

 p.
 

39):
 

dis
cur

so 

ped
agó

gic
o 

pol
êm

ico
 em

 
co

ns
on

ân
cia

 com 

a 
pro

po
siç

ão
 de

 
Am

ara
l 

tura
 

dis
cu

rsi
va

 e a 
tom

ada
 de

 
po

siç
ão pel
os 

su
jei

to
s-a

lu
no

s, 

ad
ota

mo
s um

 

ter
cei

ro tipo
, há

 
uma 

ab
ert

ura
 

ple
na 

à 
po

lis
sem

ia.
 

Vi
san

do
 

mo
tiv

ar 
a lei trit

a ou
 

até 
me

sm
o 

in
ex

ist
en

te;
 no

 
seg

un
do

, uma 

ab
ert

ur
a 

co
nt

ro
lad

a 

e no
 

curs
o 

ped
agó

gic
o 

tra
dic

ion
al.

 ges
tos de

 
int

erp
ret

aç
ão

 

dis
tin

tos
 

daq
uel

es 

com
um

ente
 

pro
duz

ido
s pelo dis zan

do 

a 
me

mó
ria

 

dis
cu

rsi
va

 e 
seu 

arq
uiv

o de
 

leit
ura

s para
, 

En
tão

 

par
a 

efe
tiv

ar 

a 
lei

tur
a 

e 
esc

rita
 de

 
um

 
text

o com 
sin

gu
lar

ida
de

 

que abre
 

esp
aço

 
par

a 
a 

que, 

rios do
 

dis
cur

so 

ped
agó

gic
o. 

cei
to sem 

int
erd

iç�ã
o. Para

 

isso
, 

rec
orr

em
os

 a 
fu

nc
ion

am
en

tos
 

nã
o-

au
tor

itá
 

dis
cu

rsi
va

 

esc
ola

r, os
 

alu
no

s 

pod
em

 

pro
du

zir
 

dis
cu

rso
s de

 
ódio

 e de
 

pre
con

 

aqu
ele

s 

co
ns

ide
rad

os
 

cer
tos

, ou
 

mo
ral

me
nte

 

ac
eit

av
eis

, jå
 

que fora
 da

 
cena

 

de
 

sere
m 

pro
duz

ido
s 

con
for

me
 

suas
 

con
diç

ões
 de

 
pro

du
ção

, e 
não 

ape
nae

 aula
 é 

ne
ce

ssá
rio

 que 

o 
su

jei
to

-p
ro

fe
ss

or
 

co
ns

ide
re os

 
sen

tid
os

 

po
sst

ve
is As

sim
, para
 

pra
tic

ar 

a 
lei

tur
a na

 
pe

rsp
ec

tiv
a 

dis
cu

rsi
va

 em
 

sala
 de

 

atra
vés

 da
 

pos
içã

o 

ide
oló

gic
a que 

ass
um

e 

quem
 

ern
un

cia
. 

se
 

É
 

a 
no

lis
se

m
ia,

 

po
rta

nt
o, que leva

 os
 

Su
jei

tos
-al

un
os

 a 
tom

are
m 

a po
 

res
trin

gin
do

 p.
 

35), não se
 

ao
 

que dele 
ser

ia 

esp
era

do
. prop

õe 
aqui

lo 

VO
LU

ME
 

5 

AN
ÁLI

SE D
E

 
DIS

CU
RSO

 E
M

 
RED

E: 

CUL
TUR

A 

E
 

MÍD
IA 

(BNCC,
 201
8) 

e 

ma
nte

r 

a 
inj

úri
a" sob 

co
ntr

ole
 

(O
RL

AN
DI

, 

201
1, p.

 
29).

 

ção 

VO
LU

ME
 5

 

AN
AL

ISE
 D

E
 

DIS
CU

RS
O E
M

 
RE

DE
: 

CU
LT

UR
A 

E
 

MID
IA 

zer par
a 

dis
cu

ssã
o os

 
se

nti
do

s que os
 

alu
no

s 

atr
ib

ue
m

 a 
um

 um
 

dis
cu

rso
 que se

 
que

r 

po
lêm

ico
 

dev
e ter 

a 
ca

pa
cid

ad
e de

 
tra 

sob
re uma 

qu
est

ão
", logo

 o 
"arq

uivo
 de

 
leitu

ra" que abord
a Orlan
di (2008

) seria 
o 

conju
nto 

Pêc
heu

x 

(20
10,

 p.
 

50) 

defi
ne 

arqu
ivo Como

 o 
camp

o de
 

docum
entos pertin

entes
 e 

dispo
nívei

s ano
s, 

sen
do 

50/
50a

 

dis
trib

uiç
ão entre

 os
 

gene
ros. Para este 

capí
tulo,

 que 

par
tici

po
u da

 
ativ

ida
de 

Com
posta

 era por vinte
 e 

oito alun
os, entre

 13
 

nic
ípio

 de
 

São 

Ga
brie

l, 

int
eri

or 

do
 

Rio 
Gran

de do
 

Sul. 
A

 
turn

a de
 

oitav
o ano 

mod
o de

 
ab

ert
ura

 

para
 a 

po
lis

se
mi

a, 

sen
do no

 
pri

me
irO

 

uma 

ab
ert

ur
a res 

dis
cu

rso
s 

pe
da

gó
gic

os
 se

 
dif

ere
nc

iam
 em

 
seu 

fu
nc

ion
am

en
to 

co
nfo

rm
e dis

cur
so 

au
tor

itá
rio

, o 
dis

cu
rso

 

po
lêm

ico
 e o 

dis
cu

rso
 

lúd
ico

. 

Ess
es 

tipo
s de

 

199
2), 

co
ns

ide
rar

em
os

 a 
tip

olo
gia

 

ap
res

en
tad

a por 

Or
lan

di 

(20
11

, p.
 

15):
 o 

cu
lar

ida
de

 se
 

faz 
den

tro
 de

 
um

 
Ap

are
lho

 

Ide
oló

gic
o de

 
Es

tad
o 

(A
LT

HU
SS

ER
. 

Par
a 

tra
tar

 do
 

dis
cu

rso
 

pe
da

gó
gic

o 

com
o 

sen
do um

 

dis
cu

rso
 

cuja
 cir 

assi
m, 

pro
duz

ir 

ob
ser

va
nd

o 
o 

fu
nc

io
na

m
en

to
 

dis
cu

rsi
vo

 dos 
rec

urs
os 

lin
gu

ísti
co

s e 
mo

bili
 

é 
ne

ce
ssá

ria
 a 

ex
po

siç
ão

 do
 

suj
eito

 à 
opa

cid
ade

 da
 

ling
uag

em
 e da

 
hist

ória
, 

ten
sao

 
ent

re 

dif
ere

nte
s 

for
ma

çõe
s 

dis
cur

siv
as.

 sen
tid

o se
 

co
ns

tit
ui

 por uma 

int
erl

oc
uç

ão
 

dis
cur

siv
a 

atra
vés

 da
 

ling
uag

em
 

ne
 

no
 

tra
ba

lho
 

co
ntí

nu
o do

 
equ

ívo
co 

(OR
LA

ND
I, p.

 
211)

. 

Des
sa 

form
a, 

o 

por 

de
slo

ca
me

nto
s, 

tra
nsf

erê
nc

ias
, isso

 

me
sm

o, 

pro
duz

 
out

ros
' 

sen
ti-

au
tor

, 

sen
do

 o 

sição
 de

 
dize

r que 
ins

cre
ve

 o 

na
 

me
mó

ria 

e o 
int

erp
ret

a 

e 

fli
em

à 
de

ter
mi

na
da

 

for
ma

ção
 

dis
cu

rsi
va

 e 
nao 

a 
ou

tra
, isso
 se

 
ds

 São ess
as 

po
ssi

bil
ida

de
s de

 
int

erp
ret

aç
ao

 que 

taz
em

 com que os
 

diz
ere

e 

se
 

des
loc

ar 

dis
cu

rsi
va

me
nte

 de
 

seu 
sen

tid
o para

 

der
iva

r para
 um

 

out
een

 

que 
o o e 

texto
 

gara
nte em

 
seu 

val
or 

soc
ial"

 

(O
RL

AN
DI

, 

201
1, 

ex
erc

er sua 

cap
aci

da
de

 

semi
a, 

pode
ndo 

de
 

dis
co

rda
nc

ia,
 

isto
 é,

 
não 

ace
itar

 mo
vim

enta
r 

gula
res que 

o 
perm

itam
 O

S 
se

nti
do

s 

ent
re 

a 
pa

ráf
ras

e 

e a 
pol

is-

de
 

ao
 

aluno
 ser 

crí
tico

 de
 

e 
cap

az de
 

pro
du

zir
 

ges
tos

 de
 

int
erp

ret
aç

�o sin-

Atra
vés 

do
 

dis
cur

so 

ped
agó

gic
o 

po
lèm

ico
, 

ent
ão,

 

dam
os 

op
ort

un
ida

-

do
 

Vi
san

do
 

sem
pre

 

dis
cur

so 

pol
êm

ico
, 

est
im

ula
r "o

 
pe

ns
am

en
to 

crí
tico

" 

únic
a 

leit
ura

, 
sem impo

r uma mas 
tam

bém
 

reg
ula

r oS
 

mo
dos

 de
 

ins
tau

ra-

em
 

sala 

faz
er 

esc
uta

 de
 

aula
 de

 
mod

o 

a 

a 
tod

as as
 

po
ssi

ve
is 

in
ter

pr
eta

çõ
es

, 

Fica 
: 

sob 

a 
res

po
ns

ab
ilid

ad
e do

 
pr

ote
sso

r, 

po
rta

nto
, 

co
nd

uz
ir 

o 
deb

ate
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gad
o 

a 
exi

gir
 que 

eli
mi

na
sse

 os
 

de
co

tes
, 

jog
ass

e fora
 os

 
sap

ato
s de

 
sal

tos
 tre

cho
 do

 
con

to 

"A
pes

ar 

dis
so,

 sua 
bel

eza
 

ch
am

av
a 

a 
ate

nç
ão

, e 
ele foi 

obr
l de

scr
ita

 no
 

tex
to,

 os
 

su
jei

to
s-a

lu
no

s 

de
tiv

er
am

-se
 na

 
lei

tur
a do

 
se

gu
int

e 

N
o 

mo
me

nto
 em

 

que 

pe
dim

os
 que 

de
sse

m 

ca
ra

ct
er

íst
ic

as
 à 

mu
lhe

r 

407 

um
 

en
un

cia
do

r 

ciam
 do

 
out

ro 

e 
apare

cem 

em
 

sequ�
ncia. 

jei
to

-a
lu

no
 do

 
sex

o 

fem
inin

o 

e H
a 

um
 

sujeit
o-alu

no 

do
 

sexo 

mascu
lino, 

os
 

núme
ros difere

n-

Ide
nti

fic
am

os
 gina

rio que 

prod
uzem

 

conf
orm

e 

a FD
 

mac
hista

 de
 

que 
a 

muin
er sed qu

an
to 

a 
sua 

esp
0sa

, 

en
qu

an
to

 

esta
 

não 
ex

pr
es

sa
va

 sua 

vo
nta

de
. dis
cu

rso
 do

 
pe

rso
na

ge
m 

ma
rid

o, pois
 ele 

de
m

on
str

av
a 

se
nt

im
en

to
 de

 
pos

se 

ger
al, os

 
su

jei
to

s-a
lu

no
s 

ob
se

rv
ara

m
 

efe
ito

s de
 

se
nti

do
s de

 
"m

ac
his

m
o"

 no
 

ess
a 

im
ag

em
 

cria
da par

a 

a 

perso
nage

m do
 

cont
o 

é 
produ

zida 
a 

parti
r do

 

co
ns

ide
rar

 

A
 

SD
 

02
 

des
tac

a 

o 
que foi dito

 

ante
rior

men
te, 

e 
con

firm
a que 

o 
enun

 

som
bra

s" 

(C
OL

AS
AN

TI,
 

198
6, p

. 

111
) 

tor
na

nd
o-

se
 

mai
s um

 

ob
jet

o d
a 

cas
a. 

da
 

mu
lhe

r, cuja
 

HI: Bah
! Mas isso

 aí
 

não tem nad
a 

a 
ver. 

H3, M2, M1: de
 

dia 

usa
va 

sal
tos

, 

joia
s isso 

e 
aqu

ilo.
.. 

M1: Ela era 

cas
ada

 e 
não dev
ia usar

 

dec
ote.

 

SD
 

02
 ve

sti
r. cul

par
 a 

mu
lhe

r 

pel
os 

abu
sos

 do
 

ma
rido

 

jus
tifñ

can
do com 

a 
man

eira
 dela se

 N
o 

pr
óx

im
o 

re
co

rte
, 

m
os

tra
m

os
 

com
o os

 
su

jei
tos

-al
un

os
 

pas
sam

 a 

4 -
aut

or 

e os
 

efe
ito

s de
 

sin
gu

lar
ida

de
 

pro
du

zid
os 

ao
 

fina
l 

des
sas

 

ati
vid

ad
es.

 das 
pro

du
çõe

s 

tex
tua

is dos 

alu
nos

 a 
fim de

 
ob

ser
va

r 

a 
tom

ada
 de

 
po

siç
ão 

e 
int

erp
ret

açã
o 

des
ses

 dois
 

tex
tos

. Por fim,
 

an
ali

sar
em

os 

tam
bém

 

rec
ort

es 

las dos 

alu
nos

 e da
 

pro
fes

sor
a em

 
sala

 de
 

aula
 

du
ran

te 

a 
prá

tic
a de

 
lei

tur
a aná
lise

 

des
se 

tra
bal

ho
, 

rec
ort

es de
 

seq
uên

cia
s 

dis
cur

siv
as 

ret
ira

da
s das fa

 H
Q

 
aut

obi
ogr

áfic
a 

Per
sép

olis
, de

 

Ma
rjan

i 

Sat
rap

i. 

Com
põe

m 

o 
cor

pus
 de

 

Co
las

ant
i, 

"Pa
ra que 

nin
gué

m 

a 
qui

ses
se"

, e,
 

po
ste

rio
rm

ent
e, 

a 
leit

ura
 da

 foi 
pro

pos
ta com

o 

ati
vid

ade
 

dia
gn

óst
ica

 a 
leit

ura
 de

 
um

 

con
to de

 
Ma

rina
 

form
açã

o do
 

dis
cur

so de
 

cul
pab

iliz
açã

o da
 

mu
lhe

r pela
 

vio
lên

cia
 

sof
rida

 Des
sa 

form
a, para

 

atin
gir

 o 
obj

etiv
o 

ped
ago

gic
o de

 
pro

mo
ver

a 

tran
s 

cad
ora

 do
 

ass
édi

o que 

sof
re. 

7a
 

o 
dis

cu
rso

 da
 

for
ma

ça
o 

dis
cu

rsi
va

 

ma
ch

ista
 

sob
re 

a 
mu

lhe
r 

com
o 

Drov
o 

im
age

m par
a 

a 
pe

rso
na

ge
m

 

co
nfo

rm
ea

 

for
ma

ção
 

im
agi

nár
ia que 

ma
ter

iali
 

om
en

to no
 

con
to 

é 
ex

pl
ici

tad
o que 

a 
mu

lhe
r era 

vulg
ar. Foi 

pro
jeta

da uma 

do
 

O
hs

er
va

-s
e,

 

ne
ste

 

re
co

rte
, que oS

 
ges

tos
 de

 
int

erp
ret

aç
ão

 vão além
 

H1: Pelo
 

jeit
o ela era 

bon
ita.

 

M3: D
e 

"co
isa

" de
 

sed
a. 

M2: A
h 

por 

cau
sa �o

 
�ec

ote
, 

and
ava

 de
 

salt
o. 

P:
 

Por que 
é 

vul
gar

? 

au
tor

ia dos 
alu

no
s. curs

o 

ped
agó

gic
o 

pol
èm

ico
 

pode
 

con
trib

uir
 para
 a 

pro
duç

ão de
 

ges
tos 

do
 

com 
o 

obj
etiv

o de
 

obs
erv

ar de
 

que 

form
a 

a 
leit

ura
 

ope
rad

a por meio
 do

 
dic. 

SD
 

01
 

M15:
 Ela 

é 
vul

gar
! 

que 
a 

mul
her era 

vu
lga

r 
com

o 

ve
m

os
 

nos
 

re
cO

rte
s 

a 
se

gu
ir:

 

VO
LU

ME
 

5 

AN
ÁLI

SE 

D
E

 
DIS

CU
RSO

 E
M

 
RED

E: 

CU
LTU

RA
EM

ÍDI
A 

198
6, p.

 
111

). .E
 

pro
du

zir
am

 

VO
LU

ME
 5

 

D
E

 
F 

oS
 

suje
itos-

enun
ciad

ores
 pelo códig

o 
P de

 

profe
ssora,

 M
 

referi
ndo-s

e a um
 

su-

pom
os 

qu
est

õe
s sem 

dir
ec

ion
ar para

 o 
cer

to ou
 

err
ado

 das 

res
po

sta
s. N

o Com 

o 
int

uit
o de

 
es

tab
ele

ce
r um

 
dis

cu
rso

 

pe
da

gó
gic

o 

po
lêm

ico
, pro 

a 
mu

lhe
r 

vulg
ar por 

ves
tir-s

e com roup
a 

deco
tada

". 

Port
anto

, 

201
0, p.

 
59), pois

 
colo

ca 

o 
dito

, 

nest
e caso 

o 
deco

te, em
 

relaç
ão ao

 
não dito 

log
ia na

 

pro
duç

ão dos
 

sent
idos

 e na
 

cons
tituiç

ão dos 
suje

itos"
 

(ORL
AND

I, o 
"lug

ar da
 

int
erp

ret
açã

o, cia
do 

é 

man
ifesta

ção 

do
 

inco
nscie

nte 

e da
 

ideo-

po
siç

ão
 é 

de
sc

rit
a 

com
o 

"m
im

eti
za

da
 

com 

os
 

mó
vei

s 

e as
 

(C
OL

AS
AN

TI,
 

198
6, p.

 
111

). A
o 

fina
l do

 
con

to, 

pe
rce

be
mo

s um
 

ap
ag

am
en

to 

a 
ba

inh
a dos 

ve
sti

do
s, até 

o 
pon

to que 

"to
sq

ui
ou

-Ih
e os

 
lon

go
s 

ca
be

los
" 

m
e a 

esp
osa

 

pro
ibi

nd
o-a

 de
 

"se 
pin

tar
", 

eli
mi

na
nd

o os
 

de
co

tes
, 

de
sce

nd
o cer

bad
o 

ciú
me

 

pela
 

mu
lhe

r que 

é 
de

scr
ita

 

com
o 

bo
nit

a 

e 
va

ido
sa.

 Ele opr
i con

to 

na
rra

 o 
co

tid
ian

o de
 

um
 

ca
sal

, em
 

que 

o 
ma

rid
o 

de
m

on
str

a um
 

exa guém
 a

 
qu

ise
sse

", 

pu
bli

cad
o em

 
198

6 no
 

livr
o 

Co
nto

s d
e 

amo
r 

ras
ga

do
. Esse
 

em
 

que se
 

pro
pôs

 a 
lei

tur
a do

 
con

to de
 

Ma
rin

a 

Co
las

an
ti, 

"Pa
ra que nin 

Ini
cia

mo
s 

a 
pro

po
sta

 de
 

int
erv

en
çã

o com uma 

ati
vid

ad
e 

dia
gn

ós
tic

a Pr
áti

ca
s d

e 

lei
tur

a em
 

an
áli

se
 para

frás
tico

, 

sen
tid

os
 

sin
gu

lar
es 

pro
duz

ind
o ao

 
tex

to, pois
, em

 
nen

hum
 

altos
" 

(COL
ASAN

TI, 

ges
tos

 de
 

int
erp

ret
aç

ão
 de

 

AN
AL

ISE
 

DI
SC

UR
SO

 E
M

 
RED

E: 

CU
LTU

RA
 E

 
M0D

IA 
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fim de mobilizar o arquivo de leitura dos sujeitos- -alunos sobre uma cultura trouxemos a História em Quadrinhos (HO), Persépolis, de Marjani Satrapi a Então, visando 1 provocar a produção de outros gestos de interpretação 
Tecedora do controle de um homem dominador. 

se produziu o imaginário de mulher sedutora, provocadora do assédio e me-6tstOS de interpretacão, mostrando o predomínio da FD machista, em que Na leitura do conto de Marina Colasanti foram produzidos diferentes 
mesmo eu não querendo". 

tudou, mas meus atos não*, mesmo nunca ter falado com ela eu julgo ela", 
gente foi criada assim","eu julgava as pessoas assim", o meu pensamento 

çao-discursiva dominante, isso a partir de um modo singular de dizer: "a 
consciente, produção de imagináriose modos de identifcação com forma 

discursivos. Observamos que M5 reflete sobre a relação entre ideologia, in 
à tona a disputa pelos sentidos e a busca por compreensão dos processos 

tionamento da imagem criada para mulher na sociedade, permitimos vir 
centivada a partir da práica polissémica da leitura, pois, incitando o ques 

ideológica ao questionar seu próprio discurso, essa posição crítica foi in 
Podemos observar que o sujeito-aluno M5 está revendo sua posição 

querendo. 
uma pessoa e nunca ter jalado com ela eu julgo ela, mesmo eu não 

to, o mneu pensamento mudou, mas meus atos não, mesmo vendo 

as pessoas assim, ai depO1S que eu cresci, [...]eu vi que não era cer 

'PSsas gurias são putas porque andam com os guris' e eu julgava 

M5: Eu acho que a gente melo que jot criada assim, [...] nos falam 

rainda M5 tenta explicar o modo de produção do imaginário depre 
SD 04 

o que quiser", o que provoca a t tensão discursiva, tornada possível a partir do funcionamento polêmico do discurso pedagógico. 

colegas, instaurando a polissemia em sala de aula com o discurso de:"veste 

dução, logo o sujeito-aluno M5 filia-se a uma FD contrária à dos demais 

tos de sentidos não são únicos e 
fechados, dependem das condições de pro-

Ao compreender 0 Contexto 

sócio-histórico, percebemos que os efei-

ANÁLISE DE DISCURSO EM REDE: CULTURA E M0DIA VOLUME5 
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que deveria privar-se de liberdade para obter respeito. 

violência e a responsabilidade de evitar os abusos seria apenas da mulher 

homem se filia a uma FD que oprime, eles aceitam-na como justificativa a 

Iher, naturaliza a violência, pois, apesar de perceberem que a personagem 

Esse discurso, ao justificar os abusos do homem em relação à mu 

siderado inadequado. 
usa de violência para corrigir" a mulher, que tem um comportamento Con 

de andarem livremente pela rua, e se opõe à FD machista, em queo homem 

feminista em defesa da liberdade das mulheres vestiremo que quiseremne 

Nessa SD, há uma tensão discursiva, em que a menina assume a FD 

Ë claro que os homens vão olhar, né? 

Eu achO errado a pessoa que usa a roupa curta. 

das porque querem. 
H2: Eu não mando ela usar roupa curta. São assediadas e estupra 

Com a tua irmã? 

M4: Ah não! Bate na classe) Tu "tá" sendo muito machista! 

H2: Bah! Culpa da pessoa que veste! 

Curta? 
P: Mas é culpa da pessoa que mexe ou da pessoa que veste a roupa 

MI: Prof. os homens "mexem"! 

SD 03 

não seriam culpados por olhar. 
do "porque os homerns ficam olhando". Então, a professora questiona se eles 

era discreto ou revelava seu corpo. E ainda foi justificada a atitude do mari. 
em nenhum momento no texto foi descrito se o decote usado pela mulher 

rem a mulher pelo ciúmes do marido, relacionaram ao uso do decote, porém 
Os sujeitos-alunos ao serem questionados sobre o porquê de culna 

marido. 
sedutora, provocadora do assédio e, por isso, merccedora do controle d 

VOLUME 5 
ANÁLISE DE DISCURSO EM REDE: CULTURA E MÍDIA 

ciativo para a mulher: 

Por isso que as mulheres são assediadas, "estupradas". E se fosse 
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6 

seu
s 

ar
qu

iv
os

 de
 

lei
tu

ra
 

da
 

com um
 

cu
rrí

cu
lo

 

ad
ap

ta
do

. 

A
 

pe
rs

on
ag

em
 

pr
ot

ag
on

iz
a 

ce
na

s em
 

que 

e 

les 
po

ssí
ve

is ao
 

sex
o 

fe
m

in
in

o, 

e 
ab

ria
m 

tur
ma

s só
 

par
a 

m
ul

he
re

s 

e 
ain po

rq
ue

 não 
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assim no Brasil, nós moramos muito longe do Ir�, nmas as mulheres CUssões e ideias contrárias, eu acho muito dificil acontecer algo H1: Mesmo com a sociedade da maneira que está, com muitas dis-

com relação : às culturas de maiores restrições às liberdades individuais. 

SD 09 

Pas possam mudar, pois o lugar de sua fala demonstra un1 distanciament0 Um o discurso da cultura iraniana, mas não acredita que as leis �e nosso produz para a mulher no Brasil. Ele reconhece a opressão e as semelhanças 
menino se aproxima ao da menina de SD 08 em relação à imagem que se No recorte da segquência discursiva 09, o gesto de interpretação de um 

tamento totalmente reprovável moralmente. 
não sendo legal, é tolerável ao passo que para a mulher este e um compor 

Iher, as colocando nas posições-sujeito de esposa e de amante, o que mesmo 
quando, por exemplo, estabelece vínculos afetivos com mais de uma mu 

que faz com que a sociedade a julgue o tempo todo. E não julgue o homem, 
entanto há um discurso conservador sobre a imagem aceitável da mulher 

que restrinjam o comportamento da mulher ou controlem sua aparência, no 
simbólicas à mulheres, já que, diferentemente do Ir�, no Brasil não há leis 

Esses imaginários produzem pelo trabalho da ideologia, imposições 

a liberdade de agir. 
respeito e tratamento 1gualitario, sbretudo, quanto à forma de se vestir e 

ieito feminista, já que reiVindica exercer sua liberdade de escolha e exige 

n9chista. Na SD 08, percebemos que a aluna se coloca em uma posição-su 

ou seja, questiona os imaginários construidos sob uma formação discursiva 

tos, e questiona sobre as expectativas e demandas relacionadas às mulheres, 

Vemos nesse recorte uma menina que reiVindica igualdade de direi 

0 Corpo é nosso, a roupa é nossa e a opiniãoé livre. 

ser violentada, se tiver mais de um homem é vagabunda, acho que 

mulheres não./ I/Se a mulher está de roupa curta, está pedindo para 

andar sem camisa, ter cabelos Curtos, ter mais de uma mulher e as 

para todos, mas não é o que acontece, porque os homens podem 

COm homens machistas. Penso que os direitos devem ser iguais 

mulheres que sustentam OS flhos e a casa sozinhas e outras sofrem 

homens trabalhavam para sustentar a 
família.// Hoje têm muitas 
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antigamente elas cuidavam da casa e dos filhos enquanto os 

M1: As mulheres deveriam ter os mesmos direitos que os homens, 

SD 08 

tema exposto. Veja nos recortes abaixo. 
pois de forma escrita a maioria dos alunos posicionou-se com relação ao 

rar dizeres da memória discursiva. Essa atividade superou as expectativas, 

como os que versavam sobre igualdade de direitos, na tentativa de recupe 

crita a partir dos questionamentos levantados durante a prática de leitura, 

Para encerrar a atividade de leitura, foi solicitada uma produção es 

do lugar de quem vive em um Estado democrático. 
quão violentas podem ser essas mudanças, já que produz sentidos a partir 

sentido de transformação social, entretanto talvez não consiga observar 
Ao dizer "uma nova religi�o", o sujeito-aluno produz aí o efeito de 

niana censurava aqueles que contrariavam oregime independente do sexo. 
severas foram impostas às mulheres, logo ele interpreta que a sociedade ira 

o sujeito-aluno afirma que"ninguém poderia ser livre", mas as regras mais 

à sociedade. A autoria se justifica na escolha de certa palavra e de não outra, 
opressão por parte do estado islâmico, que tirou a liberdade e impôs regras 

Nessa questão, percebemos a construção de sentidos que mnostram a 

H2: Que uma nova religião chegou e mudou algumas coisas. 

MI: Que ninguém poderia ser livre como antes. 

as coisas mudaram"? 
P: O que o professor [o da narrativa lida] quis dizer ao afirmar que 

SD 07 

versåo ao sistema. 
dos homens. Enfim, não interpretaram pequenas atitudes como uma sub 

também não relacionaram a diferença entre a vestimenta das mulheres a 
terpretação que relacionasse as meias do título à transgressão ao sistema, 

Observamos que, em todas as respostas, nào houve o gesto de in 

VOLUME5 
ANALISE DE DISCURSO EM REDE: CULTURA E MÍDIA 

personagem no HQ. 
semelhanças entre os dois paises tendo en vista a situação enfrentada nela 

opressões legais que se impõem às mulheres. O sujeito-aluno não identifes 
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mentem o pensamento crítico, contribuindo para a formação cidad� dos 

dar nas aulas de Língua Portuguesa temas de relevância social e que fo-

para a aSsunção à autoria. Com iss0, percebemos a 
necessidade de abor-
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mico, incítaram movimentos entre a paráfrase e a polissemia, contribuindo 
As atividades, sendo abordadas a partir do discurso pedagógico polê 

interpretação. 
do arquivo de leitura mobilizado em aula, a produção de gestos singulares 

polèmico do discurso pedagógico permitiu, através dos questionamentos e 
dos. Observamos que a condução da leitura operada pelo funcionamento 

to-aluno a reflexãoeo deslocamento de sentidos logicamente estabiliza 
machista para, no decorrer das atividades de leitura, oportunizar ao sujei 

Iher, foi importante, em um primeiro momento, dar abertura ao discurso 
Em nossa proposta de discussão sobre o tema violência contra à mu 

de 

5 Considerações finais 

diferenças. 
gicamente estabilizados em nossa sociedade e incitar a compreens�ão das 

buscar por outras relações de sentidos, para assim desvelar os sentidos lo 
se abordar uma cultura diferente da nossa, já que instigamos os alunos a 

gestos singulares de interpretação e autoria que confirmam a relevância de 
melhanças quanto ao discurso de opressão à mulher, produzindo, assim, 

ciamento geográfico e cultural do Irã, os sujeitos-alunos observaram se 
A partir dos recortes analisados, percebemos que, apesar do distan 

transformação do discurso social sobre a mulher. 
ção desses discursos, o sujeito produz o efeito de sentido de emergência da 

ao contrário da mulher que é julgada. Logo, ao problematizar a reprodu 
de se vestir que não os deixam vulneráveis ou ameaçados ao andar na rua 

O sujeito-aluno exemplifica os privilégios dos homens com o modo 
econômicas que contribuem para a desigualdade entre os gêneros. 

lugar da mulher, sendo esse lugar determinado pelas condições políticas ou 
tificação com o discurso feminista. E assim reconhece como é difícil estar no 

esse privilégio comparando homens e mulheres, portanto, busca uma iden. 
O menino ao dizer que "os homens são mais privilegiados questiona 

tro das atenções e todos irian falar da roupa curta dela. 
iria olhar ou falar nada, mas se fosse uma mulher, já viraria o cen 

privilegiados.//Se um homem sair de slhort curto na rua, ninguém 
aqui também não têm muitos direitos, pois os homens sâo mais 
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,Marjani. Persépolis. São Paulo: Cia das Letras, 2007. 
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