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Prefacio 

Dizia Eduardo Prado Coelho aqui ha tempos no Publico que "a 16gica <las traduc;5es 
e muito surpreendente". Dizia-o a prop6sito da iniciativa da editora da Universidade 
Federal de Minas Gerais de publicar um conjunto de textos fundamentais de Stuart 
Hall, um nome essencial dos Cultural Studies com uma influencia notavel em todo 
o mundo. Poderiamos tecer considerai;5es semelhantes sobre o pensador que a
Colec<;iio "Comunicai;iio e Sociedade" do Centro de Estudos de Comunicai;iio e
Sociedade da Universidade do Minho (CECS) quer apresentar agora aos leitores
portugueses: Teun Adrianus van Dijk.
De facto, tirando um texto publicado pela Caminho em 1997 numa obra organizada
por Emilia Ribeiro Pedro para dar a conhecer a Analise Crftica do Discurso, Teun van
Dijk e um autor que n.io chega a existir para os leitores portugueses. No entanto, no
quadro de disciplinas varias como siio as Ciencias da Comunicai;iio, a Psicologia, a
Educai;iio e as Ciencias da Linguagem, trata-se sem duvida de um nome fundamental
e a  sua vastissima obra e reconhecidamente importante. E, como e natural, suscita
polemicas (as vezes mesmo 6dios) na propori;iio da sua crescente influencia. Publi
cando a um ritmo acelerado, tern hoje mais de trinta livros importances editados. Esta
traduzido em espanhol, alemiio, no Brasil e (sobretudo) em ingles - Teun Adrianus
van Dijk nasceu na Holanda -, mas nao em Frani;a e niio em Portugal.
Curiosamente, foi em Franc;a -coma os leitores terao oportunidade de ler num texto
onde Teun van Dijk se apresenta aos seus amigos e colegas argentinos - que este
pensador viveu um dos momentos criticos do seu percurso te6rico. Estudante de
lfngua e de literatura francesas e jovem estruturalista na Fran,a dos anos 60, espe
cialmente interessado na poesia surrealista, tambCm ele fez parte dos muitos autores
fortemente influenciados pela poftica e semi6tica francesa (no seu caso particular,
pela Semantica Estrutural de Greimas). Mas este seu primeiro amor academico
niio resistiu a novidade vinda la do outro !ado do Atlii.ntico nos finais dos anos 60:
Noam Chomsky e a gramatica generativa transformacional. Como nos conta Teun
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van Dijk, a prop6sito dos acontecimentos envolvidos nesta viragem te6rica em 
direc,iio il gramatica do texto, esta ruptura implicou tambem novas colabora,oes 
com amigos e colegas alemiies, como por exemplo, Janes Petofi on Hannes Rieser. 
Mas niio ficou par aL Cedo deixou de encontrar na Linguistica respostas e apoio a 
sua vontade de compreender a natureza e o funcionamento da linguagem e se virou 
para a psicologia em busca de inspira,iio e apoio. Foi assim que conheceu Walter 
Kintsch, um psic6logo americano de origem austrfaca com quern colaborou cerca 
de dez anos, ao mesmo tempo que escrevia os livros Texto e Contexto ( 1971) e 
&tudos sabre a Pragmdtica do Discurso (1981). Juntamente com ele produziu um 
trabalho cognitivo sabre discurso, introduzindo a no,ao de modelo (da situa<;iio e 
contextual) que permitiu explicar muitas coisas que ate entiio ainda permaneciam 
obscuras ou ignoradas na gramatica do texto (Estrategias da Compreensiio do Dis
curso, van Dijk & Kintsch 1983). 
Quern teve o privilegio de ser seu aluno sabe que Teun van Dijk niio se caracteriza 
apenas par uma imensa curiosidade intelectual e um espirito inovador que o fazem 
preferir o risco ao conforto dos caminhos percorridos e que o leva, como ele mes

mo diz, a observar nos limites dos campos e das disciplinas novas fen6menos e a 
desenvolver novas projectos. Caracteriza-se tambem pela sua disponibilidade para 
objectivos sociais orientados para aqueles que mais precisam, nomeadamente estu
dantes, investigadores e universidades excluidos ou ii margem dos grandes centros 
de decisiio (par exemplo, da America Latina, do Brasil, da Palestina) e pela sua 
participa,ao activa em movimentos academicos e sociais de defesa dos interesses 
das minorias. Tenn van Dijk diz-nos neste livro que, a certa altura do seu percurso, 
precisamente depois de uma das suas experiencias de lecciona�iio prolongada no 
Colegio do Mexico nos anos 80, sentiu necessidade de mndar a sua pratica concreta 
e o seu lugar, orientando as suas reflexoes te6ricas de natureza interdisciplinar para 
a compreensiio dos problemas sociais e polfticos concretos das sociedades actuais. 
Foi assim que deu inlcio a uma serie de projectos de longa dura�iio a partir dos quais 
pretendeu estudar o modo como o racismo se expressa, reproduz e legitima atraves do 
texto e da fala. Um projecto maior centrou-se na Holanda e na California, na forma 
coma nas conversas de todos os dias as maiorias braru:as fa.lam acerca das minorias 
etnicas, imigrantes e refugiados e sobre as gentes do Sul em geral. Deste projecto 
saiu um livro que constitui referenda obrigat6ria nos estudos sabre discurso racista 
e preconceito etnico (Comunicando o Racismo Preconceito etnico no pensamento e 
na fala, 1987). Nos escudos seguintes centrou-se no texto e ua fala institucional e da 
elite, nomeadamente na imprensa ( um dos seus maiores projectos e tambem o mais 
conhecido, de que resultou a obra Ra,;ismo e Imprensa, 1991), nos manuais escolares, 
nos debates parlamentares e no discurso corporativo. Demonstrou que todos estes 
generos distintos do discurso da elite e das formas de discursos dominaotes apresen
tavam muitas semelhan<;as. Para alem dos estere6tipos e preconceitos ideol6gicos, 
tambem verificou muitos cstere6tipos textuais nos modos como aqueles generos 
tendem a descrever as rninorias e as relai;oes etnicas. A estrategia principal no texto 
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e na fala e a da auto-apresenta,;ao positiva e a da apresenta,;ao negativa do outro. 
Quer isto dizer que as elites se apresentam sempre a si mesmas como tolerantes e 
modernas negando, ou pelo menos mitigando, o "nosso" racismo, ao mesmo tempo 
que se focalizam nas caracterfsticas negativas dos outros. Se h:.i racismo na "nossa 
sociedade", entao e um fen6meno que se dever:.i procurar nos guetos urbanos, nos 
brancos pobres e nunca nas elites das salas das redaC\:6es, das salas de reuni6es ou 
dos Parlamentos. Portanto, ao mesmo tempo que as elites se apresentam a si mesmas 
de uma forma positiva, culpabilizam tambem as vitimas sociais. 
Van Dijk com estes estudos mostra que o racismo e, de facto, um problema nosso no 
sentido em que n6s somos parte do problema. E n6s nao significa apenas n6s, brancos, 
mas tambem, senao especialmente, n6s, membros da elite branca, ou n6s, academicos 
brancos. Claro que esta posic;iio de van Dijk, que nos torna a todos mais responsaveis 
pela existencia e perpetuac;iio do racismo, suscitou reacc;6es apaixonadas. Ja em 1966 
Howard Becker chamava a atenc;iio para o facto de que o soci6logo s6 e geralmente 
acusado de parcialidade e de distorc;iio quando mostra simpatia pelos subordinados. 
E Teun van Dijk, apesar de nao ser soci6logo, nao constitui excep,;ao. Por exemplo, 
no seu pals natal as crfticas que teceu ao discurso da imprensa traduziram-se em actos 
de censura e de obstruc;iio ao desenvolvimento da sua investigac;iio par parte de um 
conhecido e prestigiado titulo da imprensa holandesa (Volkskrant). Estas reacc;oes 
sao vistas pelo autor coma sendo simultaneamente um indicador da urgfncia e da 
necessidade de trabalhos que privilegiam pontos de vista diferentes, e tambem coma 
sendo um desafio intelectual, na medida em que exigem da parte do cientista um 
maior empenhamento e entrega e tambem, claro, uma conscifncia aguda dos seus 
limites. Como o autor sublinha num dos capitulos deste livro, essa conscifncia im
plica, por exemplo, nao ter receio de cometer erros. Esse pode ser o "pre,;o a pagar" 
ou, se quisermos, o risco inerente as explora,;5es originais em territ6rios virgens, a
experimenta,;ao criativa e a juventude <las disciplinas novas. 

Em meados dos anos 80 e infcios dos anos 90 Teun van Dijk lanc;ou-se, juntamente 
com mais alguns professores europeus not:.i.veis vindos da An:.i.lise do Discurso e 
disciplinas relacionadas, em mais um projecto: fazer da analise do discurso uma 
analise critica. 1 Ou seja, um tipo de analise de discurso que atraves de uma escolha 
especifica de t6picos, problemas, questoes e valores contribuisse para aprofundar o 
conhecimento das relac;6es entre discurso, poder e ideologia. Nao apenas para saber 
mais sabre o assunto, mas para produzir um conhecimento que valorize o ponto de 

1 0 desenvolvimento deste projecto foi estimulado por encontros com estu dantes e profes sores do Sul no campo da
comunica�ao e dos est udos do discurso e pelo sistema europeu da rede Erasmus. Uma dessas redes l igou linguistas 
criticos e analistas do discur so em Londres, Lanc aster, Linki:iping, Viena de Austria, Madrid, Duisburg, Lisboa, Atenas 
e Amester dao. Criada em 1993, esta redeeuropeia ja niio existe, mantendo-se ainda viva uma lisra na Internet (CRITTCS-L). 
No entanto, a semente que lam;ou foi frutifera. Destacamos o lan�amento de duas revistas: a primeira em 1997, pela 
Sage, Discourse & Society dirigida por Teun van Dijk; a segunda em 2003, pela Routledge, Critical Discourse Studies. 
Mai s recentemente, importa referir a organi zai;iio da primeira conferencia internacio nal de Analise Critica do Discurso 
que reuniu mais de trezentos analistas crfticos de to do o mundo em Valencia, Espanha, no anode 2004. 
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vista e as experiencias e opini6es das minorias sem poder (definidas pelo eixo do 
gfnero, etnias, classe, idade, nacionalidade, religiao, etc.) e que possa levar a uma 
mudarn;a emancipat6ria. Estamos portanto a falar da partilha de uma mesma atitude 
dissidente. Ou, usando as palavras de van Dijk, da partilha de uma perspectiva, de 
um modo diferente de teorizar e de aplicar em que os analistas tomam uma posi,iio 
explfcita e querem assim compreender, expor e, par Ultimo, resistir a desigualdade 
social. Esta dissidencia implica uma posi,iio epistemol6gica especifica da parte dos 

investigadores da Analise Critica do Discurso (ACD): em vez de negarem ou de 
ignorarem as rela,;Oes entre cifncia e sociedade, nao s6 as levam em conta como fazem 
dessa reflexao uma parte inerente das suas praticas de ancllise. 0 reconhecimento das 
bases sociais do conhecimento e a  reflexividade que ta! motiva implica duas toma
das de posi,iio fundamentais: por um !ado, o afastar da ideia classica do papel do 
crftico na posi,;ao externa de :irbitro do jogo, uma vez que todos, de uma forma ou 
de outra, estamos envolvidos naquilo que iremos julgar; e, por outro lado, acreditar 
que e socialmente possivel haver um conhecimento mais v.ilido, mais relevante e Util 
para as minorias, afastando assim simultaneamente os espectros do "rei-fil6sofo" e 
o do relativismo p6s-moderno. De uma forma mais Iara, poderemos considerar que
a ACD faz parte da autoconsciencia critica da linguagem amplamente difundida na
vida social contemporclnea e integra tambem a reflexividade que caracteriza a vida
quotidiana da sociedade actual.
Com filia,6es te6ricas variadas e pontos de vista diferentes, os analistas criticos do
discurso trabalham com textos e interac�6es reais (e tambem com imagens visuais)
focando-se na forma coma as linguagens s.io usadas em interacc;Oes concretas, social
e historicamente situadas. Trabalham de facto com qualquer tipo de material semi6-
tico, mas o seu ponto de partida sao, coma referi acima, assuntos sociais e problemas
que preocupam soci6logos, educadores e cientistas polfticos: por exemplo, o fosso
Norte-Sul, os efeitos negativos da nova ordem global neoliberal, o anti-semitismo,
o sexismo e o nacionalismo. Por isso se pode dizer que os problemas que formulam
siio de alguma forma problemas novos, cuja resolu�ao implica um dialogo entre
disciplinas preocupadas com a analise lingufstica e semi6tica e disciplinas centradas
na teorizac;.io e investigac;ao dos processos sociais.
O analista critico do discurso que agora introduzimos aos leitores portugueses, Teun
van Dijk, tern a particularidade de incluir na sua teoria de discurso tambem uma
dimensiio cognitiva. Como ele pr6prio afirma, embora seja incorrecto falarmos de
uma forma de fazer an:ilise crftica do discurso "a van Dijk", e verdade que podemos
distinguir o seu trabalho no quadro da Analise Critica do Discurso precisamente
pelo enfoque sociocognitivo na teorizac;iio sobre as relac;Oes intricadas entre texto e
contexto. Na sua perspectiva, uma ancilise de discurso adequada requer uma an.ilise
detalhada da organiza,iio verbal e paraverbal dos eventos comunicativos e uma
analise detalhada cognitiva e social; e apenas uma integra,ao destas duas abordagens
tern validade descritiva, explicativa e especialmente critica no estudo dos assuntos
e problemas sociais.
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Nos infcios dos anos 80, a abordagem mais lingufstica, formal e cognitiva que ca
racterizava o meu trabalho inicial sofreu uma reorienta\iio fundamental na direc\iio 
dos assuntos sociais. Desta forma, decidi colocar o enfoque num dos mais sfrios 
problemas na Holanda e Europa: o racismo. Claro que o racismo nao e inato: as 
pessoas aprendem o racismo e tambem o fazem a partir do discurso, como por 
exemplo a partir dos manuais escolares, da literatura para criani;as, dos filmes, dos 
programas televisivos, das conversas com os pais e amigos, e depois tambfm a partir 

dos jornais. Por outras palavras, uma anilise sistemcltica de todos estes discursos sera 
capaz de nos permitir conhecer a prodw;ao e a  reprodu,ao do racismo na sociedade. 
Embora tenha trabalhado tambem noutros projectos, o meu envolvimento nesta 
investigai;iio continua ate hoje - com outros estudos sabre racismo em Espanha e 

na America Latina. 
Outro dos projectos maiores em que me empenhei durante os anos 80 foi o estudo 
das notfcias. As noticias na imprensa ou na TV siio um tipo de discurso que lemos 
ou vemos todos os dias. Contudo, para minha surpresa, niio existiam praticamente 

estudos detalhados, extensivos, deste tipo de discurso fundamental - o discurso 
atraves do qual n6s adquirimos a maior parte do que sabemos sobre o mundo para 

alem <las nossas experiencias pessoais, e atraves do qual muitas das nossas opini6es 
sociais e atitudes siio formadas. Por conseguinte, as notfcias e os artigos de opiniao 

foram sempre um tipo importante de discurso nos estudos empfricos e exemplos 
de ancllise que realizei em projectos distintos, como e visfvel nesta colect3.nea. Em 
conjunto com o meu trabalho sobre racismo, por exemplo, este interesse originou 

muitos estudos sobre racismo na imprensa. Porque na Europa o que a maioria das 
pessoas sabe sobre imigrantes e imigra,ao deriva em grande parte dos media, e 6bvio 
que tambem as suas opini6es, e logo tambem os seus estere6tipos e preconceitos, 
devem basear-se no que leem no jornal ou veem na televisao. Um estudo detalhado 
sobre a forma como os media relatam a imigra\iio ou as minorias ftnicas di-nos 

um conhecimento fundamental sobre muitos aspectos da sociedade, institui\6es, 
rela,oes de poder, elites e processos sociais. 
Nos anos 90, este trabalho sobre discurso, cogni\iio, notfcias e racismo precisava 
de outra dimensiio. Primeiro, o estudo do racismo niio e obviamente o Unico modo 

atraves do qual n6s podemos analisar de forma crftica o modo como o poder e a 
domina,ao sao reproduzidos na sociedade. 0 mesmo se passa relativamente ao se

xismo, classismo e a outras formas de abuso de poder. Por esta raziio, eu e muitos 
outros acadfmicos juntamo-nos e propusemos uma abordagem 'crftica' global ao 
estudo do discurso, a que chamamos Analise Critica do Discurso (ACD), mas que 
genericamente falando deve ser designada de Estudos Criticos de Discurso (ECO), 
porque nao estamos apenas interessados na ancllise, mas tambem na teoria, aplica
,oes e outros aspectos da abordagem crftica ao discurso. Na decada passada, muitos 
acadfmicos contribufram para esta abordagem, e os estudantes foram ficando mais 
interessados num estudo de discurso centrado primordialmente em problemas sociais. 
A torre de marfim da linguistica e da analise de discurso formal foi entao destronada 
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conhecimento partilhado. Esta abordagem fundamental tambem se reveste de suma 
import.1ncia para o estudo das noticias, porque apenas podemos compreender as 
noticias com base numa grande quantidade de conhecimento do mundo que e dado 
como pressuposto. Na verdade, mesmo as nossas ideologias - aquelas que parti

lhamos com outros membros dos grupos sociais com os quais nos identificamos 
- sao baseadas em Ultima inst.1ncia no conhecimento que todos partilhamos na
mesma cultura, independentemente das nossas ideologias e pertern;as de grupo.

Evidentemente, n6s tambem podemos ter 'conhecimento' ideologicamente baseado,
mas frequentemente esse conhecimento sera tratado por pessoas de outros grupos
ou de outras comunidades coma 'mera crenc;a', preconceito ou superstic;ao, como
acontece com as crenc;as racistas na superioridade branca ou com as crenc;as sexistas

sobre a superioridade masculina. Para as gerai;6es futuras da mesma comunidade,
o que antes tinha sido vista coma conhecimento pode degenerar em 'mera crenc;a',
coma acontece com as cren�as religiosas e com muitas (pseudo)ci@ncias - tal como
foi e tern sido o caso de muito conhecimento 'cientffico' sob re as mulheres.
O que acima sumariamos e o resultado de quase 35 anos de reflexiio, investigai;iio

e escrita. Muito do que eu pensei que era 'verdade' tornou-se mais tarde 'falso', ou
apenas uma parte da verdade. A ci@ncia e a investigar;ao, como acabei de sugerir,

s6 tern verdades momentaneas, parciais, e n6s devemos continuamente ser criticos
e autocriticos, integrar novas ideias, explorar novos caminhos, estender os nossos
horizontes e integrar outras disciplinas. Ao mesmo tempo, devemos lembrar-nos de

que tambem na analise do discurso s6 seremos capazes de compreender o discurso e
as suas func;6es na sociedade quando estivermos conscientes de que como academicos
tambem somos parte da sociedade. Isto e, devemos exercitar o estudo do discurso
em geral e o estudo do discurso dos media em particular, num quadro amplo, crftico

e multidisciplinar que examine as estruturas e a aci;iio combinada das dimens6es

discursivas, cognitivas e sociais do texto e fala nos seus contextos societais.

Teun A. van Dijk 

E-mail: vandijk@discourse-in-society.org
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lntrodm;:ao: 0 que e a Analise Critica do Discurso? 

A Analise Critica do Discurso (ACD) e um tipo de investiga�ao de analise do discurso 
que estuda, em primeiro lugar, o modo como o abuso do poder social, a dominincia 
e a  desigualdade sao postos em pratica, e igualmente o modo como sao reproduzidos 
e o modo como se !hes resiste, pelo texto e pela fala, no contexto social e politico. 
Com esta investiga�ao dissidente, os analistas criticos do discurso tomam uma posi
�ao explicita e querem desta forma compreender, expor e, em Ultima an.ilise, resistir 
ii desigualdade social. 
Alguns dos postulados da ACD podem ser encontrados ja antes da Segunda Guerra 
Mundial na teoria critica da Escola de Francoforte (Agger 1992b; Rasmussen 1996). 
O seu foco actual na linguagem e no discurso foi iniciado pela "linguistica critica" 
que emergiu (sobretudo no Reino Unido e na Australia) no fim dos anos 70 (Fowler et

al. 1979; ver tambem Mey 1985). A ACD encontra tambem parceiros nos desenvolvi
mentos "crfticos" da sociolinguistica, da psicologia e das ciencias sociais, alguns dos 
quais remontam aos inicios dos anos 70 (Birnbaum 1971; Calhoun 1995; Fay 1987; 
Foxe Prilleltensky 1997; Hymes 1972; Ibaii.ez e lii.iguez 1997; Singh 1996; Thomas 
1993; Turkel 1996; Wodak 1996). Tai como se passa nestas disciplinas vizinhas, a 
ACD pode ser vista como uma reac�ao contra os paradigmas formais dominantes 
dos anos 60 e 70 (frequentemente "associais'' ou "n:'io-crfticos"). 
A ACD nao e tanto uma direc\ao, uma escola, ou uma especializa�ao pr6xima de mui
tas outras "abordagens" nos estudos do discurso. Em vez disso, tern como objec
tivo oferecer um "modo" ou uma "perspectiva" diferente de teoriza\ao, ancllise e 
aplica\ao atraves do campo completo. Podemos encontrar uma perspectiva mais ou 
menos crftica em areas tao diversas quanto a pragmitica, a an3lise da conversa\:'io, 
a an3lise da narrativa, a ret6rica, a estilfstica, a sociolingufstica, a etnografia ou a 
ancilise dos media, entre outras. 
Crucial para os analistas do discurso ea conscifncia explfcita do seu papel na socie
dade. Eles pretendem continuar uma tradi,ao que rejeita a possibilidade de uma 
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cifncia "sem valores", que argumenta que a cifncia, e especialmente o discurso cien
tffico, sao uma parte inerente de e sao influenciados pela estrutura social, e produzidos 
na interac<;ao social. Em vez de negar, ou de ignorar a rela<;ao entre conhecimento 
e sociedade, os analistas criticos do discurso defendem que essas rela,oes devem 
ser estudadas e explicadas em si mesmas e que as praticas de investiga<;ao e ensino 
devem ser baseadas nesses conhecimentos. Na analise do discurso, a forma,ao da 
teoria, a descri<;ao e a  explica<;ao tambem estao social e politicamente "situadas", 
quer nos agrade ou nao. A reflexao sobre o papel dos academicos na sociedade e na 
polis torna-se, assim, uma parte inerente do projecto de ac<;ao da ancllise do discurso. 
Isto pode significar, entre outras coisas, que os analistas do discurso conduzem a 
investiga,ao em solidariedade e coopera,ao com grupos dominados. 
A investiga<;ao crftica sabre discurso precisa de satisfazer um conjunto de requisitos 
para atingir os seus objectivos de forma efectiva. Tai como se verifica frequente
mente noutras tradi<;Oes de investiga<;ao marginais, a investiga\ao na ACD, para ser 
aceite, tern de ser "melhor" do que a outra investiga<;ao. Lida primordialmente com 
problemas sociais e assuntos politicos, em vez de paradigmas actuais ou modas. Em 
termos empiricos, uma analise critica adequada de problemas sociais e usualmente 
multidisciplinar. Em vez de meramente descrever estruturas do discurso, tenta ex
plicar as mesmas em termos das caracteristicas da interacc;ao social e especialmente 
da estrutura social. Mais especificamente, a ACD centra-se nos modos coma as 
estruturas do discurso p6em em pr.itica, con:firmam, legitimam, reproduzem ou 
desafiam rela,6es de poder e de dominiincia na sociedade. 

Fairclough e Wodak (1997:271-80) sumariam os postulados principais da ACD da 
seguinte maneira: 

• a ACD dedica-se a problemas sociais;
• as relac;Oes de poder sao discursivas;
• o discurso constitui a sociedade e a cultura;
• o discurso tern um funcionamento ideol6gico;
• o elo de liga,ao entre texto e sociedade e mediado;
• a analise do discurso e interpretativa e explicativa;
• o discurso e uma forma de ac<;iio social.

Apesar de termos discutido antes alguns destes postulados, precisamos agora de 
uma ancllise te6rica mais sistemcltica, da qual apresentarei alguns fragmentos que 
funcionam coma base mais ou menos genfrica para os principios fundamentais da 
ACD (para detalhes sobre estes objectivos da analise critica do discurso e estudos 
da linguagem, ver, e. g., Caldas-Coulthard e Coulthard 1996; Fairclough 1992a, 
1995a; Fairclough e Wodak 1997; Fowler et al. 1979; van Dijk 1993b). 
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1. Ouadros conceptuais e te6ricos

Dado que a ACD niio constitui uma diree<;iio especffica de investigai;iio, niio tern 
um quadro te6rico unit:irio. Dentro dos objectivos acima mencionados, h:i muitos 
tipos de ACD, e estes podem ser teoricamente e analiticamente muito diferentes. 
A an:ilise crftica das conversac;Oes e rnuito diferente de uma anc:llise dos relatos 
noticiosos na imprensa, ou das lic;Oes e do ensino na escola. Mesmo assim, dada 
a perspectiva comum e os objectivos gerais da ACD, podemos tambem encontrar 
quadros globais conceptuais e analiticos que estiio intimamente relacionados. Tai 
como foi sugerido, a maioria dos tipos de ACD faz perguntas sobre o modo coma 
determinadas estruturas do discurso siio utilizadas na reprodu<;:io da dominclncia 
social, quer fai;am parte de uma conversai;iio quer fai;am parte de um relato noti
cioso ou de outros gfneros e contextos. Por conseguinte, o vocabul:irio tipico de 
muitos acadfmicos na ACD apresentara no�5es coma as de "poder", "dominincia", 
"hegemonia", "ideologia ", "classe", "gfnero'', "rac;a", "discriminai;ao", "interesses", 
"reprodui;3o", "instituii;5es", estrutura social" e "ordem social", para alem das 
noi;5es mais familiares da analise do discurso. 1 

Nesta seci;ao destaco um conjunto de conceitos b:isicos e crio, desta forma, um 
quadro te6rico que relaciona criticamente discurso, cognii;ao e sociedade. 

Macro vs micro 

O uso da linguagem, do discurso, da interaci;iio verbal e da comunicai;iio pertence 
ao nivel micro da ordem social. Poder, dominancia e desigualdade entre grupos so
ciais s3o termos que tipicamente pertencem ao nfvel macro da analise. Isto significa 
que a ACD tern de ligar teoricamente o bem conhecido "fosso" entre abordagens 
micro e macro, o que e, com certeza, uma distini;ao que e um constructo (construct) 

sociol6gico em si mesmo (Alexander et al. 1987; Knorr-Cetina e Cicourel 1981). Na 
interaci;ao quotidiana e experiencia, os nfveis macro e micro (e mesonfveis interme-

1 Niio e surpreendente, entiio, que a investiga�llo na ACD se refira frequentemente a fil6sofos sociais de renome e a 
cientistas sociais do nosso tempo quando teoriza esras e outras noi;Oes fundamentais. Desre modo, a referencia a lideres 
intelectuais da Escola de Francoforte e ao trabalho contemporiineo de Habermas (por exemplo, sobre !egitima�iio ea 
sua Ultima abordagem "discursiva") e com certeza comum na an,i.lise crfrica. De forma similar, muitos estudos crlticos 
fariio referencia a Foucault quando lidam com no�Oes coma poder, domina�ao e disciplina, ou com a noi;ao mais filo
s6fica de "ordem de discurso". Mais recentemente, os muitos estudos de Bourdieu sobre linguagem, cultura e sociedade 
tornaram-se muito influentes: por exemplo, a sua noi;iio de habit11s. Entre outras perspectivas sociol6gicas, a teoria 
da estruturai;ao de Giddens e agora mencionada ocasionalmente. Devemos lembrar-nos que, apesar de muitos destes 
fil6sofos sociais e soci6logos usarem extensivamente noi;Oes de linguagem e discurso, raramente p6em em pratica uma 
analise do discurso explfcita e sistemlltica. De facto, a Ultima coisa que os academicos da anatise crftica do discurso 
devem fazer e adoptar de uma forma niio crftica as ideias fi!os6ficas e sociol6gicas sobre linguagem e discurso que 
niio sao obviamente enformadas pelos avani;os na lingufstica conremporanea e anaHse do discurso. Em vez disso, o 
trabalho referido aqui i: relevance sobretudo para o uso de conceiros fundamentais sabre a ordem social e assim para 
uma metateoria da ACD. 
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1.2.1 Controlo do discurso publico 

Vimos que, entre os muitos recursos que definem a base do poder de um grupo 
ou de uma instituic;iio, o acesso ao ou o controlo sabre o discurso piiblico e a co
municac;iio constituem um recurso "simb6lico" importante, coma siio os casos do 
conhecimento e da informa,ao (van Dijk 1996). A maioria das pessoas tern controlo 
activo apenas sabre a conversa diclria com membros da famflia e amigos e colegas, 
e controlo passivo sabre, e. g., o uso dos media. Em muitas situac;Oes, as pessoas 
comuns siio alvos mais ou menos passivos do texto ou fala, e. g., dos seus chefes 
ou professores, ou das autoridades, coma, por exemplo, agentes policiais, juizes, 
burocratas da seguran<;a social ou inspectores de finan<;as, que !hes podem dizer 
simplesmente aquilo em que (nao) devem acreditar ou o que devem fazer. 
Por outro lado, os membros dos grupos sociais mais poderosos e as instituic;Oes, 
e especialmente os seus lideres (as elites), rem um acesso mais ou menos exclusivo 
e um controlo sobre um ou mais tipos de discurso pllblico. Assim, os professores 
universit.irios controlam o discurso acadfmico, os professores o discurso educativo, 
os jornalistas o discurso dos media, os advogados o discurso legal, e os politicos o 
discurso das politicas governamentais e outros tipos de discursos publicos politicos. 
Aqueles que tern maior controlo sabre mais - e mais influente - discurso (e mais 
caracterfsticas do discurso) sao por definii;ao tambem mais poderosos. Por outras 
palavras, propomos aqui uma definii;ao discursiva (bem como um diagn6stico pra
tico) de um dos constituintes cruciais do poder social. 
Estas no<;6es de acesso ao discurso e ao controlo siio muito gerais, e e uma das tarefas 
da ACD explicitar estas formas de poder. Assim, se o discurso e definido na forma de 

um complexo de eventos comunicativos, o acesso e o controlo podem ser definidos 
tanto para o contexto, como para as estruturas do texto e fala em si mesmas. 
Contexto e aqui definido como sendo a estrutura mentalmente representada das 
propriedades da situa,ao social que sao relevantes para a produ,ao e compreensao 
do discurso (Duranti e Goodwin 1992; van Dijk 1998b). Consiste em categorias 
como a defini<;ao global da situai;ao, a localizai;ao (tempo e espa<;o), as ac,oes em 

curso (incluindo discursos e gfneros de discurso), os participantes em v.irios papfis 
comunicativo, social, ou institucional, bem como as suas representa<;6es mentais: 
finalidades, conhecimento, opini6es, atitudes e ideologias. Controlar o contexto 
implica controlar uma ou mais destas categorias, e. g., determinar a defini<;iio da 
situac;iio comunicativa, decidir o tempo e espa<;o do evento comunicativo ou onde 
os participantes podem ou devem estar presentes, e em que papfis, ou decidir que 
conhecimento ou opini6es eles devem (nao) ter e que tipo de ac<;6es sociais podem 
ou devem ser realizadas pelo discurso. 
Crucial no accionamento ou no exercfcio do poder de grupo e tambfm o controlo, 
niio s6 sabre o contelldo, mas tambfm sabre as estruturas do texto e fala. Assim, 
relacionando texto e contexto, vimos ji que os (membros dos) grupos poderosos 
podem decidir sabre os (poss[veis) generos de discursos ou actos de fala de uma oca-
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2. lnvestiga�iio na Analise Critica do Discurso

Muitos dos estudos do discurso que abordam algum aspecto do poder, da dominai;ao 
e da desigualdade social nao foram conduzidos explicitamente sob a etiqueta ACD. 
No entanto, faremos referencia a esses trabalhos nas pr6ximas secc;6es. 

2.1 Desigualdade de giinero 

Um vasto campo da investigai;ao critica sabre discurso e linguagem que niio tern sido 
realizado no ambito <las perspectivas da ACD e o de genera. De muitas formas, o 
trabalho feminista tornou-se paradigmatico para muita da analise do discurso, espe
cialmente porque a maioria deste trabalho Iida explicitamente com a desigualdade 

social e a dominac;ao. N6s nao o iremos rever aqui (ver os livros escritos e editados 
por, e.g., Cameron (1990, 1992); Kotthoff e Wodak (1997); Seidel (1988); Thorne 
et al. (1983); Wodak (1997); para discussiio e comparai;iio com uma abordagem que 
sublinba difereni;as culturais em vez de difereni;as de poder e desigualdade, ver, e. g.,

Tannen (1994a); ver tambem Tannen (1994) para uma analise <las difereni;as de genera, 
onde sao abordadas muitas caracterfsticas discursivas da dominclncia). 

2.2 Discurso dos media 

O poder inegavel dos media tern inspirado muitos estudos criticos em muitas dis
ciplinas: linguistica, semi6tica, pragmatica e estudos do discurso. As abordagens 
tradicionais dos estudos criticos dos media, frequentemente baseadas na analise do 
conteUdo, rem revelado imagens tendenciosas, estereotipadas, sexistas ou racistas 
em textos, ilustrai;6es e fotos. Os estudos mais antigos da linguagem dos media 

tambem se centravam nas estruturas de superficie facilmente observ.iveis, coma 
seja o uso enviesado de palavras na descrii;ao de N6s e Eles (e <las Nossas aci;oes 
e caracterfsticas e das Deles), especialmente na representac;ao dos comunistas que 
seguia linhas sociopoliticas. 0 tom critico foi dado por um conjunto de series de 
estudos de "Bad News" produzidos pelo Glasgow University Media Group (1976, 
1980, 1982, 1985, 1993) sabre trai;os do relato televisivo, coma a cobertura de va
rios assuntos (e.g., disputas industriais (greves), a guerra <las Malvinas, a cobertura 
da sida nos media). 

institui<;8o) oprimindo um outro e controlando todo o discurso pUblico, nem um discurso espedfico que controla a 
mente dos dominados. Hll muitas formas de colisiio, consenso, legitima<;fio e mesmo de "produi;-ii.o con junta" de formas 
de desigualdade. Os membros dos grupos dominados podem tornar-se dissidentes e a!iarem-se a grupos dominados, e 
vice-versa. Os discursos oponentes podem ser adoptados por grupos dominantes, quer estrategicamente para os neu
rralizar, quer simplesmente porque o poder dominante e as ideologias podem mudar, como e o caso 6bvio do discurso 
ecol6gico e da ideologia. 
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de discurso (Nimmo e Sanders 1981). Ainda mais pr6ximo da analise do discurso 
esta a abordagem actual aos quadros (frames) (estruturas conceptuais ou conjuntos 
de cren�as que organizam pensarnentos politicos, politicas governamentais, e discurso) 

na analise do texto politico e fala (Gamson 1992). 
Na lingufstica, na pragm.itica e nos estudos do discurso, o discurso politico tern 
sido estudado fora dos estudos centrais de natureza mais te6rica. Um trabalho se
minal vem de Paul Chilton; ver, e. g., a sua colectanea sobre a linguagem do debate 
das armas nucleares (Chilton 1985), bem coma o seu trabalho posterior sobre o 
nukespeak contemporaneo (Chilton 1988) e a  metafora (Chilton 1996; Chilton e 
Lakoff 1995). 
Embora os estudos do discurso politico em ingles sejam internacionalmente mais 
conhecidos por causa da hegemonia do ingles, tern sido feito muito trabalho (fre
quentemente mais cedo e frequentemente mais explfcito e sistem.itico) em Alemao, 

Espanhol e Frances. Este trabalho e tao extenso que iremos aqui apenas nomear 
alguns dos estudos influentes. 
A Alemanha tern uma longa tradii;ao na analise do discurso politico, quer na (entao) 
Alemanha ocidental (e.g., sabre os politicos de Bonn, ver Zimmermann 1969.), coma 

no (entao) Leste (e.g., a teoria semi6tica-materialista de Klaus 1971; ver tambem a 
introdui;iio de Bachem 1979). Esta tradii;ao na Alemanha integrou um estudo sobre 
a linguagem da guerra e da paz (Pasierbsky 1983) e sobre actos de fala no discurso 
politico (Holly 1990). Tambem ha uma tradii;ao consolidada e forte de estudo da 
linguagem fascista e do discurso (e. g., lexico, propaganda, media e politica da 
linguagem (Ehlich 1989)). 
Em Frani;a, o estudo da linguagem politica tern uma respeitavel tradii;ao na linguis
tica e na an.ilise do discurso, tarnbem porque o fosso entre a teoria lingufstica (na 

sua maior parte estruturalista) ea an3.lise do texto nunca foi muito pronunciado. 
Os estudos do discurso siio baseados frequentemente em corpus e ha uma tendencia 
forte para uma analise ( de conteudo) formal, quantitativa e automatica de grandes 
conjuntos de dados, frequentemente combinada com uma analise critica ideol6gi
ca (Pecheux 1969; Guespin 1976). A enfase na analise do discurso automatizada 
implica usualmente que a ateni;ao recaia sobre as analises lexicais (facilmente 
quantificaveis). 
Os estudos criticos do discurso politico em Espanha e especialmente na America 
Latina rem sido muito produtivos. E famoso o pioneiro estudo semi6tico critico 
(anticolonialismo) de Donald Duck de Dorfman e Mattelart (1972) no Chile. Na 
Argentina, Lavandera et al. (1986, 1987) desenvolveu uma abordagem sociolin
guistica influente ao discurso politico, e. g., a sua tipologia do discurso auto
ritario. 0 trabalho deste grupo tern sido continuado e organizado num quadro 
mais explicitamente da ACD especialmente por Pardo (ver, e. g., o seu trabalho 
sobre discurso legal; Pardo 1996). No Mexico, Sierra (1992) realizou uma analise 
de discurso etnografica detalhada sobre a autoridade local e a tomada de decisiio. 
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do discurso que podem variar em funi;.io de estruturas sociais especificas. Assim, 
se queremos estudar - como seria tipico na ACD - os modos como os falantes ou 
escritores exercem poder no ou atravfs do seu discurso, s6 faz sentido estudar as 
caracteristicas que podem variar em fun\a'.o do poder social. Assim, a fnfase e a 
entoa\a'.o, a ordem das palavras, o estilo lexical, a coerfncia, os lances semi3.nticos 
locais (coma os desmentidos), a escolha dos t6picos, os actos de fala, a organiza
\.io esquematica, as figuras ret6ricas e a maior parte das formas de interac\a'.o sao, 
em principio, susceptiveis de ser controladas pelo falante. Mas outras estruturas, 
coma a forma das palavras, e muitas estruturas das ora\6es sa'.o gramaticalmente 
obrigat6rias e contextualmente invariantes, e por esta razao niio estao sujeitas usu
almente ao controlo do falante; daqui se conclui a sua irrelevi3.ncia para o estudo 
do poder social. 
Mas, mesmo entre as estruturas contextualmente vari:iveis e por este motivo pos
sivelmente relevantes num estudo critico do discurso, algumas siio marginalmente 
relevantes e outras siio-no muito mais significativamente, dependendo claro das 
perguntas tra,adas para a investiga,ao. Par exemplo, um estudo perfeitamente 
legitimo e interessante da conversa\iiO institucional ou informal entre homens e 
mulheres pode querer examinar de que modo a domini3.ncia interaccional e tambfm 
posta em pr:itica pela entoa\a'.o masculina ou volume de voz, incluindo o grito e 
outras formas de intimida,iio. 
No entanto, se estivfssemos interessados num estudo critico do papel do discurso na 
reprodu\iio social do sexismo ou do machismo, nao nos limitariamos tipicamente as 
estruturas bastantes especificas da entoai;ao e do volume, mas come\ariamos prova
velmente com um estudo do controlo da interac\.io por um lado, e com uma analise 
do 'conteudo', coma sejam a escolha dos t6picos, <las proposi,oes e <las unidades 
lexicais, par outro. A raziio disto reside no facto de que essas formas de significado 
parecem estar mais directamente relacionadas com as crenc;as e, par este motivo, 
com as atitudes e ideologias sexistas que os homens accionam ou expressam quando 
falam com (ou sabre) mulheres. De notar porem que este caso niio e 6bvio, mas sim 
uma conclusiio de uma teoria sabre as rela\6es texto-contexto, em que determinadas 
estruturas do discurso estao relacionadas com determinadas estruturas do contexto, 
coma e o caso <las cren,as socialmente partilhadas dos falantes. 

Niveis e dimensiies da ACD - um exemplo 

Como exemplo, irei ilustrar o nosso quadro te6rico e as categorias analiticas numa 
descri,ao breve de um texto do Center for the Moral Defence of Capitalism, 'uma 
peti,ao contra a persegui,ao da Microsoft', descarregada da Internet (www.moral 
defence.com). Esta peti,ao critica o governo dos Estados Unidos pela sua batalha 
legal contra a Microsoft e pede aos leitores que a subscrevam: 
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UMA PETI<;:Ao CONTRA A PERSEGUI<;:Ao DA MICROSOFf 

Assinem a peti<;.lo - versiio internacional (para os residentes fora dos Estados Unidos) 

Para: Membros do Congresso, ProcuradoraMGeral Janet Reno e Presidente Bill 
Clinton 

Companheiros Americanos: 

A Declara<;ao da Independencia proclama que o prop6sito fundamental do governo 
e proteger os direitos do individuo e que cada individuo tern um direito inalien.ivel a
busca da felicidade. Ao longo da hist6ria da America, esta ideia nobre tern protegido 

o direito do individuo a procurar a sua pr6pria felicidade atraves da aplicai;.io da sua
energia ao trabalho produtivo, vendendo os produtos do seu esfon;o num mercado
livre e ascendendo socialmente tao alto quanta as suas capacidades o permitem.
Durante o seculo passado, no entanto, esta liberdade esteve sob ataque, e uma das vias
evidentes deste ataque foram as leis antitrust. Sob o pretexto de 'proteger o pUblico',
estas leis rem permitido que competidores invejosos e agentes oficiais sequiosos-de
-poder ataquem homens de neg6cios de sucesso pelo crime de ser bem sucedido. Levaram
ao feio espectcl.culo de se chamar aos gt!nios criativos do mundo dos neg6cios tiranos
opressivos e de exigir que os seus impt!rios de neg6cios que tanto lhes custaram a erguer
fossem desmembrados e sujeitos ao controlo dos reguladores governamentais.
O processo actual do Departamento de Justir;a contra a Microsoft constitui o Ultimo
exemplo desta corrente. Estel. baseado na inveja da capacidade produtiva da Microsoft
e do seu fundador, Bill Gates. 0 resultado deste processo, se bem sucedido, ser.i retirar
ao Sr. Gates o seu direito de controlar a sua pr6pria companhia e retirar a companhia
a sua propriedade e controlo dos seus produtos.
O caso do Departamento de Justir;a - e de facto o corpo inteiro da lei antitrust - est.i
baseado na nor;ao bizarramente invertida de que as ac·r;Oes produtivas dos indivfduos no
livre mercado podem de alguma forma constituir "forr;a ", enquanto que as acr;Oes coer
civas dos reguladores do governo podem assegurar de alguma forma a "liberdade".
A verdade e que o Unico tipo de monop6lio que se pode formar num mercado livre
e um monop6lio baseado na oferta de melhores produtos a prer;os mais baixos, j.i
que sob um mercado livre mesmo os monop6lios rem de obedecer a lei da oferta e
da procura. Monop6lios prejudiciais, coercivos, sao o resultado, nao da operar;ao do
mercado livre, mas das regulamentar;Oes governamentais, dos subsidios e privilegios
que impedem a entrada de competidores. Nenhum neg6cio pode banir os seus com
petidores - apenas o governo o pode fazer.
N6s mantemos que a Microsoft tern o direito a sua pr6pria propriedade; que tern
a autoridade, por isso, de agrupar ( bundling) as suas propriedades - incluindo o
Windows 95 e o Internet Explorer - em qualquer combinar;ao que escolha, nao por
permissao de ninguCm, mas par direito absolute. N6s mantemos que infringir este
direito e atacar o direito de cada inovador aos produtos do seu esfon;:o e C subverter
os fundamentos de um livre mercado e de uma sociedade livre.
N.io queremos viver num pais onde o empreendimento de sucesso C ressentido e
atacado, onde cada inovador e empreendedor tern de temer acusar;Oes de reguladores
ditatoriais e juizes, que fazem cumprir leis indefinidas em pro! de competidores in-



vejosos. Percebemos que as nossas vidas e bem-estar dependem da existencia de um 
mercado livre, em que inovadores e empreendedores s.lo livres para ascender tanto 

quanto lhes permitem as suas capacidades, sem serem oprimidos por regulac;6es go

vernamentais arbitr.irias e injustas. 

Como cidad.los preocupados, n6s pedimos que seja anulado o processo do Depar
tamento de Justic;a contra a Microsoft. Apelamos a um debate nacional sobre as 

provis6es arbitririas e injustas das leis antitrust e ao fim da pr.itica da perseguic;.lo a 

homens de neg6cios pelo seu sucesso. 

(Seguem espafos para escrever enderefos) 

J.i que um Unico texto pequeno nao exemplifica as centenas de estruturas do discurso 
possfveis, e dado que, por outro lado, mesmo uma an.ilise mais ou menos completa 
deste pequeno texto requeriria dU.zias senao centenas de p.iginas, quase nao preciso 
de sublinhar que apenas posso oferecer uma analise muito parcial. Fac;o isto atraves 
de uma breve discussao sobre algumas das estruturas discursivas que parecem ser 
relevantes em muita da minha (e de outra) investigac;iio na ACD. Para alem de mostrar 
a utilidade pr.itica que estas categorias parecem ter na ancllise, tambem explicarei 
brevemente a razao disto, descrevendo o quadro te6rico em que essas categorias 
estruturais estao relacionadas com estruturas sociais. Dito de outra forma, a escolha 
<las categorias discursivas na ACD e guiada pela teoria, bem como pelos principais 
objectivos da ACD, nomeadamente o estudo crftico da reproduc;iio discursiva da 
dominac;iio na sociedade. 

T6picos: macro-estruturas semanticas 

Por raz6es discursivas, cognitivas e sociais, os t6picos do discurso desempenham 
um papel fundamental na comunica<;ao e na interac<;ao. Definidos como 'macro

-estruturas semclnticas' derivadas de estruturas locais (micro), os t6picos representam 
aquilo 'sobre que versa' o discurso, globalmente falando, e explicam a coerencia 
global do texto e da fala (van Dijk 1980). Eles siio o significado global que os 
utentes da linguagem formam na produ<;ao e compreensao do discurso e o 'clmago' 
que melhor e recordado por eles. Os utilizadores da linguagem siio incapazes de 
memorizar e de controlar todos as detalhes significativos de um discurso, e par esta 
raziio organizam mentalmente estes significados atraves de significados globais ou 
t6picos. Daf tambem a relevclncia social dos t6picos no discurso, na interac<;ao e na 
estrutura social: sao eles que definem o rumo a seguir pelos falantes, organiza<;6es 
e grupos, e isso tern o maior impacto no discurso posterior e na ac<;ao. 
Os t6picos, definidos como significados globais, niio podem ser observados direc
tamente como tal, mas sao inferidos ou atribufdos ao discurso pelos utilizadores da 
linguagem. No entanto, sao expressos frequentemente no discurso, par exemplo, 
em tftulos, tftulos da imprensa, sum:irios, resumos, ora<;6es temclticas au conclus6es. 
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Estes podem ser usados pelos utilizadores da linguagem coma procedimentos estra
tegicos para a inferencia ou a atribuir;ao de t6picos - tal como foram intencionados 

pelo falante au escritor (van Dijk e Kintsch 1983). 0 mesmo tambem se aplica i, 
influencia ea manipulai;iio. Os falantes e escritores podem reali;ar assim o significado, 
controlar a compreens:io e influenciar a formar;ao dos chamados "modelos mentais" 
do acontecimento abordado no discurso. Estes papeis cognitivos e sociais dos t6-
picos seriio mais bem explicados em seguida. Porque os t6picos desempenham este 

importance papel, e porque a analise dos t6picos (macro-estrutural) pode ser aplicada 
tambfm a corpora mais vastos, eu recomendo usualmente que se comece com este 

tipo de analise. Da uma primeira ideia global daquilo sobre que fala o discurso au 
corpus de textos e controla muitos dos outros aspectos do discurso e da sua analise. 
Ji que, por definic;ao, os sumclrios expressam macro-estruturas, podemos- para fins 

pr:iticos - fazer simplesmente uma 'listagem' dos t6picos de um texto sumariando-o, 

um metodo que pode ser repetido para varios niveis de abstraci;iio. 
No nosso texto, o tftulo, "Uma petic;ao contra a perseguic;ao da Microsoft", expressa 

niio s6 parte do t6pico ('a perseguii;iio da Microsoft'), mas tambem a autocate
gorizac;ao do gfnero do texto ('petic;3o'). Assim, podemos sumariar este texto atraves 
de, par exemplo, as seguintes "macroproposii;:5es": 

Ml As leis antitrust ameai;am a livre iniciativa. 
M2 Os homens de neg6cios de sucesso estiio a ser representados coma 

tiranos. 
M3 0 processo contra a Microsoft e um exemplo dessa corrente. 
M4 0 governo niio devia limitar a liberdade do mercado. 
MS A Microsoft tern o direito de fazer o que quiser com as seus produtos. 
M6 Os inovadores niio deviam ser punidos 
M7 Apelamos para que o caso contra a Microsoft seja desconsiderado. 

Numa redur;ao ainda maior podemos sumariar estas macroproposir;Oes com a se

guinte macroproposii;iio global, de nivel mais alto (t6pico): 

Requeremos que o governo dos Estados Unidos pare com a sua perseguii;iio 
judicial contra a inovadora Microsoft. 

Vemos que estes v.irios t6picos/macroproposii;:5es representam, de facto, ptincfpios 

de nfvel elevado, algumas vezes abstractos. Neste caso, estas proposii;:5es siio uma 
expressiio mais au menos directa de alguns prindpios de uma ideologia capitalista 
cl.issica sabre a livre iniciativa. Por outras palavras, as macroproposii;:5es expressam 
as prindpios gerais neoliberais da liberdade do mercado e depois aplicam estes ao 
caso especial da Microsoft. Veremos mais abaixo que esta distini;iio reflecte a dife
reni;a entre representai;6es socialmente partilhadas, par um ]ado, e modelos mentais 
mais pessoais, por outro. 
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A enfase nos direitos tern v.irias outras fun<;Oes, tais como a de nos associar 
a n6s e a nossa posi,ao a algo de born e de legitimo e preparar assim a ava
lia,ao negativa do governo dos Estados Unidos quando alegadamente viola 
estes direitos. Para alem de polarizar o modelo mental aqui construido, este 
par.igrafo funciona ao mesmo tempo como uma importante premissa na 
argumenta,ao global deste texto. 

Especialmente interessante na investiga,ao em ACD e o estudo <las muitas formas 
de significados implicitos ou indirectos, tais como implica\6es, pressuposi\6es, im
precisao e por ai em diante. Falamos em informa,ao implicita quando ela pode ser 
inferida a partir do (significado) de um texto, sem ser expressa de maneira explicita 
no mesmo. Em termos te6ricos (ver abaixo), isto significa que a informa\iio implfcita 
faz parte de um modelo mental dos (utilizadores de) um texto, mas nao do texto 
em si. Isto e, os significados implicitos estao relacionados com creni;as subjacentes, 
mas nao sao aberta, directa, completa ou precisamente afirmados por v.irias raz6es 
contextuais, incluindo a referente ao objectivo ideol6gico bem conhecido de secun
darizar as nossas coisas mcls e as coisas boas deles. 
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No nosso texto encontrarnos muitas proposi\6es que estiio implicadas ou 
pressupostas, mas que nao sao explicitamente afirmadas. Quando os autores 
dizem que a legisla,ao antitrust tern como pretexto 'proteger o publico', a 
expressao 'pretexto' e as cita\6es implicam que nao e verdade que as leis 
antitrust protegem o publico. Note-se tambem que aqui no segundo para
grafo, bem como ao longo do texto, muitas express6es tern pressuposiy6es 
ideol6gicas, entre elas: 
- os competidores invejam os homens de neg6cios com sucesso;
- os agentes oficiais sao sedentos de poder;
- o mundo dos neg6cios tern genios criativos;
- os imperios dos neg6cios custam a erguer.

Para alem de reali;ar mais a polariza\iio entre governo e neg6cios, os signi
ficados locais do texto criarn assim outra polariza\iio no mundo dos neg6cios 
entre competidores invejosos e criadores brilhantes. De notar tambem que a 
escolha lexical e as metclforas acentuam ainda mais estas polariza\6es: inve
josos, sedentos de poder (erguido com muito custo), controlo, reguladores, 
desmembramento e outras escolhas formam os conceitos negativos associados 
com 'eles', o governo (e algumas pessoas dos neg6cios), enquanto que n6s 
e aqueles que protegemos sao associados com sucesso, genios criativos e por 
nega\iio (litotes) com 'crime' e 'tirano'. Mais uma vez, estas palavras nao s6 
contribuem para a polariza,ao global da estrutura conceptual do texto, como 
tambem para a forma,ao de um modelo de acontecimento tendencioso, pola
rizado, onde os actores sao claramente diferenciados entre hons e maus. 



Os primeiros dois paragrafos estiio formulados em termos gerais e aplicam-se 
aos direitos e a sua viola\ao, hem como as leis antitrust. 0 terceiro parigrafo 
come<;a com um lance funcional de especifica,ao ou de exemplo: o que foi dito 
ate aqui aplica-se especificamente ao caso da Microsoft. Teoricamente, isto 
significa que os primeiros par.igrafos constituem mais propriamente express6es 

de representa\6es sociais (gerais), coma atitudes e ideologias, enquanto que o 
terceiro par:igrafo descreve o caso concrete em causa, Microsoft, e formata 
deste modo o modelo mental mais especifico baseado nestas representa,6es 
sociais gerais (ver abaixo). Dada a orienta<;ao ideol6gica dos primeiros pa
ragrafos, restam poucas dtividas sobre o facto de este modelo, tal como e 
expresso pelo Centro, tambem ser ideologicamente enviesado, e podemos 
esperar que a polariza<;ao geral antes construida seja aplicada aqui, como 
realmente acontece. Chamamos tambem a aten,ao para o facto de polariza<;iio 
conceptual ser implementada no texto frequentemente atravfs de vclrias for
mas de hipfrboles, como j:i vimos na escolha lexical de 'crime', 'tiranos' e 
'genios'. Essas hiperboles podem rnesmo aproxirnar-se de mentiras abertas, 
por exemplo quando se afirma que foi retirado a Bill Gates o seu direito de 
controlar a sua companhia. 
O uso de 'seu', 'homens de neg6cios' e 'os homens que fizeram deste pais 
um grande pais' sugere que sao especial ou exclusivamente homens, e nao 
mulheres, que estao envolvidos nos neg6cios e no seu sucesso. Assim, para 
alem de expressar de forma evidente uma ideologia conservadora neoliberal, 
o Centro tambem professa uma ideologia sexista ao excluir verbalmente as
mulheres, contribuindo assim para uma meta-ideologia mais global de natu
reza conservadora que tambem controla a ideologia nacionalista expressa na
forma caracteristica de autoglorifica,ao dos Estados Unidos (a 'grandiosidade'
deste pais).
Por fim, entre muitas outras propriedade semanticas deste texto, devemos tam

bem mencionar a importancia do que e excluido do mesmo. Assim, sugere-se
que o sucesso da Microsoft esta baseado no prindpio de melhores produtos

por um pre'ro mais baixo, mas com certeza que tal nao se aplica a pr8tica
sobejamente conhecida de bundling (tal como o Windows e o seu browser na
Internet). Quase de forma trivial, podemos formular a regra geral segundo a
qua! as nossas propriedades negativas (ou as daqueles que defendemos) sao ou

omitidas ou postas em segundo plano num texto. Sublinhamos que, teoricamen
te, a omissao s6 e uma propriedade relevante de um discurso quando podemos
mostrar que a informa,ao omitida faz parte do modelo mental (o Centro sabe
com certeza das praticas ilegais da Microsoft), ou do conhecimento partilhado
mais geral, de que e preciso ou pode ser usado para produzir ou perceber um
texto. Neste caso, o modelo mental de um leitor critico pode com certeza ser
diferente daquele que e persuasivamente expresso pelo Centro.
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Temos agora uma primeira impressao sabre algumas das linhas de an:ilise teoric

amente baseadas que podem ser usadas para decidir que estruturas do discurso 

estudar entre muitas centenas de outras. Claro que isto niio passa de um exemplo. 
O importante e perceber que tal escolha esta duplamente ligada ao contexto: primei

ramente, pelos nossos pr6prios objectivos cientificos, os problemas de investiga<;ao, 

as expectativas dos leitores, bem coma pela relevancia social do nosso projecto de 

investiga<;iio; em segundo lugar, pela relev8ncia das estruturas discursivas estudadas 

no seu pr6prio contexto, tais como objectivos e cren<;as do falante ou dos receptores, 

papeis sociais, posic;Oes e relac;Oes entre participantes, constrangimentos institucio

nais, entre outros. 

A relevancia das estruturas "formais" subtis 

Para alem ou em vez das estruturas sem.1nticas acabadas de mencionar, os analistas 

crfticos do discurso podem estar mais interessados nas estruturas do texto ou da fala 
controladas ou control:iveis de forma menos consciente pelos falantes, tais coma 

entoa<;iio, estruturas sintclcticas, estruturas proposicionais, figuras ret6ricas, e ainda 

muitas propriedades da fala espont.1nea, como mudanc;a de voz, correc�Oes, pausas, 

hesitac;Oes e outras. Em geral, estas v.irias 'formas' niio expressam directamente sig

nificados subjacentes e consequentemente crenc;as, mas sinalizam sim propriedades 

'pragm:iticas' de um evento comunicativo, como sejam a intenc;iio, a disposic;iio actual 

ou as emoc;Oes dos falantes, a sua perspectiva sabre os acontecimentos de que falam, 

as opini6es sabre co-participantes e especialmente as preocupac;Oes interaccionais 

como a auto-presentac;ao positiva e a formac;iio das impress6es. Assim, os homens 

podem ser bem capazes de esconder opinioes negativas sobre as mulheres, ou as 

pessoas brancas sabre as pessoas negras, mas indirectamente as suas avaliac;Oes, 

posi<;iio ou face e, assim, a sua identidade, podem ser sinalizadas por caracteristicas 

estruturais da fala de natureza subtil. 

Do mesmo modo que fiz uma distin,ao entre significados locais e globais, distingo 

entre formas de discurso globais e locais ou formatos. As formas globais ou superstru
turas siio esquemas globais, can6nicos e convencionais que consistem em categorias 

tipicas de genera, coma sao os casos dos argumentos, <las hist6rias ou dos artigos de 

noticias. As formas locais siio as (da sintaxe) <las frases e as rela,oes formais entre 

orac;Oes ou frases em sequencias: ordenac;.io, primazia, relac;Oes pronominais, voz 

activa-passiva, nominalizac;Oes e um conjunto de outras caracteristicas formais <las 

frases e sequencias. 
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Das muitas propriedades formais do nosso texto, podemos entiio observar o 

uso repetido de construc;6es passivas que tipicamente ocultam agentes, tais 

coma 'esta liberdade esteve sob ataque' e 'genios criativos do mundo dos neg6-



cios ... serem chamados de tiranos opressivos'. A fun,c;ao 6bvia e que o Centro 
pode ser vago nas suas acusac;Oes omitindo os agentes <las ac,;Oes negativas, 
ou identificando-os vagamente em termos de leis. Para alem destes e de outros 
aspectos sint.icticos que realizam representac;Oes seminticas subjacentes, a 
estrutura formal mais evidente numa abordagem da ACD seria provavelmente 
o quadro argumentativo complexo, composto por normas gerais, valores e
principios ideol6gicos que funcionam como argumentos gerais, e a sua apli
cac;ao ao caso da Microsoft, com as conclus6es: A Microsoft deve ser capaz
de fazer o que quer com os seus produtos. Claro que este argumento contem
v.irias falacias e omite informac;ao vital, nomeadamente que a Microsoft
abusou do seu poder ao impor os seus produtos, violando assim o principio
basico da 'liberdade' que forma a ideologia deste texto.
Ha muitas outras falacias, tais como o uso 'autoritativo' (do valor partilhado)

da Constitui<;iio dos Estados Unidos para argumentar a favor de um assunto
econ6mico. Do mesmo modo que a polarizac;iio semintica e ret6rica deste
texto expressa e ajuda a construir modelos tendenciosos do caso contra a
Microsoft, o seu estilo formal constitui um marcador do seu gfnero: a pe
ti<;iio oficial. Este estilo formal come,a com a parafrase da Declara<;iio da

Independencia, mas tambem e lexicalmente expresso na pr6pria peti<;iio do
Centro, tal como nos repetidos 'N6s mantemos que ... ', 'nao por permissiio
de ningufm, mas por direito absoluto' e outros, que sinalizam algo parecido
com uma declara<;iio em pro! do mercado livre.

O estudo do significado global e local do discurso e da forma, brevemente ilustrado 
antes, pode ser mais detalhado e sofisticado, e s6 limita<;6es de espa<;o me impedem 

de o fazer neste capitulo. No entanto, a relevancia desse tipo de estudo (tambem) em 
projectos da ACD deve agora estar clara, especialmente enquanto parte integrante 

de uma explicac;:io sistemcltica de como o discurso ideol6gico nos representa a 'n6s' 
versus 'eles'. Assim, os falantes ou escritores podem realc;ar as nossas coisas boas 
ao topicalizarem significados positivos, ao usarem elementos lexicais positivos em 
autodescri<;6es e ao fornecerem mais detalhes sobre ac,oes boas e poucos detalhes 

sobre ac,oes mas (atraves da hiperbole e das metaforas positivas), deixando implfcitas 
as nossas propriedades negativas ou pondo em segundo piano a nossa agenda em 

actos negativos atravfs de frases passivas ou nominalizac;Oes. Como veremos abaixo, 
estes aspectos formais ou do significado do discurso dominante niio s6 expressam e 
aplicam poder, mas estiio tambem orientados para a constru<;iio de modelos mentais 

desejados e representac;Oes sociais, isto e, para influenciar, manipular ou controlar 
a mente. 
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Os modelos contextuais podem ser vistas tambem coma casos especfficos do tipo 
de modelos mentais pessoais, subjectivos, que as pessoas constroem das suas mui
tas experiencias di::irias, desde levantar-se de manha a ir para a cama a noite. Os 
eventos comunicativos sao simplesmente um tipo proeminente de tais 'modelos da 
experifncia, di::iria'. 
Os modelos contextuais tern o mesmo estatuto cognitivo e estruturas esquem:iti
cas de outros modelos mentais, dos quais falaremos abaixo. Neste ponto importa 
apenas sublinhar que os modelos contextuais sao as representac;5es mentais que 
controlam muitas <las caracteristicas da produc;ao do discurso e da sua com
preensao, tais coma gfnero, escolha de t6picos, significados locais e coerfncia, 
por um lado, mas tambfm actos de fala, estilo e ret6rica, par outro. De facto, o 
estilo pode ser definido como o conjunto <las propriedades formais do discurso 
condicionadas pelos modelos contextuais, entre elas, a lexicaliza�iio, a ordem das 
palavras e a entoa�iio. 

No nosso exemplo da peti�ao, o contexto que define o evento comunicativo 
e bastante 6bvio. 0 domfnio societal global para este texto e o domfnio dos 
neg6cios ou do mercado, as ae<;oes globais, as de defesa da livre iniciativa e 
as de protec,;ao do neg6cio contra a interferencia do governo. A localiza,;ao 
espacial local do evento comunicativo e a  Internet. 0 papel comunicativo do 
participante e o de falante/escritor, autor e originador; o papel interaccional e 
o de defensor da Microsoft e de oponente do governo, enquanto que o papel
societal-econ6mico e o de uma organiza,;ao que defende o mercado livre. 0
outro participante, aquele a quern se dirige o texto, estcl explicitamente referido
no princfpio do mesmo como 'Companheiros Americanos', procurando-se
assim real�ar pragmaticamente a unidade do 'nosso' grupo em nome do qual
o Centro (supostamente) fala. E interessante que, embora a proposta para a
peti�iio seja dirigida aos 'Companheiros Americanos', a peti�iio proposta e, em
si mesma, dirigida aos destinat::irios finais relevantes: o juiz, o Comite Judici::irio
do Senado, a Procuradora Geral e o Presidente dos Estados Unidos.
A ac�iio comunicativa em curso consiste na ac�iio de publicar um texto na
Internet persuadindo os leitores a assinar a peti\iio. Esta ac�iio est.i a ser realiza
da atraves dos actos de fala de acusa,;ao do governo e de defesa da Microsoft. As
estruturas mentais (complexas) que definem a dimensao cognitiva do contexto
consistem nas v::irias ideologias analisadas antes, bem como nas atitudes mais
especfficas e opini6es (sobre a ac,;ao legal do governo contra a Microsoft)
que vimos expressas atravfs do texto. Embora expressando co-perten�a ao
dirigir-se aos 'Companheiros Americanos', a estrutura persuasiva do texto
pressupOe que nem todos os americanos partilham da mesma opiniao sobre
as prclticas da Microsoft. Por fim, o texto e significativo para os seus leitores
s6 porque pressup6e uma vasta quantidade de common ground e de conheci
mento de senso comum, par exemplo, sobre a Declara\iio da Independencia,
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a Microsoft, as leis antitrust, entre outros, bem como conhecimento especifico 
(baseado em modelos) sobre o caso actual do tribunal contra a Microsoft. 
O ponto importante e que, do principio ao fim, este texto se adapta a este 
modelo contextual subjectivamente construido da situai;iio comunicativa em 
curso, por exemplo da seguinte forma: 

- os significados do texto silo todos compreensiveis dentro do quadro mais
vasto dos trfs dominios do neg6cio, justi,;a e governo;
- o genero e os actos de fala da peti,;iio constituem uma forma de imple
mentar uma defesa global do livre mercado, que e o objectivo global do

Centro;
- o t6pico global realiza semanticamente a raziio para o acto de fala e
genero desta peti,;ao: os direitos da Microsoft foram violados;
- a estrutura argumentativa estci organizada de modo a sustentar opti
mamente a funi;iio comunicativa deste texto coma uma forma de persua

siio;
-a polariza,;ao das opini6es a todos os niveis do texto expressa as atitudes
e a ideologia do Centro e tenta influenciar as dos leitores - e destinatarios
finais;
- a escolha lexical esta apropriada ao genero de uma peti,;iio publica,
formal;
- o texto pressup6e conhecimento geral existente sobre neg6cios, leis,
governos e outros, bem como conhecimento especifico sobre o caso contra
a Microsoft. No entanto, niio expressa ou pressup6e conhecimento que de
bilita a sua defesa (par exemplo, sabre as praticas ilegais da Microsoft).

Por que raziio siio tiio importantes os modelos contextuais? Os modelos contextuais 
siio cruciais porque constituem a interface entre a informai;iio mental (conhecimento, 
e outra) sabre um acontecimento e os significados concretos que estiio a ser cons
truidos num discurso. 0 que sabemos ou aquilo em que acreditamos, seja sabre um 
acontecimento especifico, coisa ou pessoa, ou seja mais globalmente, niio precisa de 
ser totalmente expresso no discurso, quer porque e irrelevante quer porque e redun
dante. Os modelos contextuais fornecem assim os constrangimentos que permitem 
aos utilizadores da linguagem fazer selec,;6es contextualmente relevantes de infor
ma,;iio e construir as mesmas coma significados a ser expressos na fala. Tal coma 
vimos, estes constrangimentos 'pragmflticos' da comunicai;iio niio siio expressos tanto 
assim nos significados, mas antes em estruturas vcirias. Por exemplo, a diferen,;a de 
estatuto ou de posi,;6es entre os falantes, se representada no modelo contextual, pode 
controlar a selec<;iio dos pronomes e um conjunto de outros mecanismos estilisticos. 
Assim, os modelos contextuais siio aquelas representai;:6es na mem6ria epis6dica 
que actuam coma o controlo global de um evento comunicativo. 
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Conhecimento Faz sentido distinguir entre diferentes tipos de conhecimento, nomea
damente conhecimento pessoal, conhecimento de grupo e conhecimento cultural. 
O conhecimento pessoal e representado em modelos mentais sobre acontecimentos 

pessoais, especfficos, tal como explicamos antes. 0 conhecimento dos grupos e 
partilhado por grupos sociais especificos, coma sejam profissionais, movimentos 

sociais ou companhias de neg6cios. Esse conhecimento pode ser tendencioso e 
ideol6gico e nem ser reconhecido como 'conhecimento' por outros grupos, mas 
sim caracterizado como 'mera' crenr;a. Evidentemente, as cren<;as de alguns grupos 

tern mais influencia, poder e legitimidade do que as de outros, tal como no caso do 
discurso cientifico. 0 conhecimento cultural e partilhado por todos os membros 

competentes de uma sociedade ou cultura e forma a base ou common ground de 
todas as praticas sociais e discursos. De facto, em principio, todo o conhecimento 
culturalmente partilhado pode por isso ser pressuposto no discurso publico. Evi
dentemente que este conhecimento de common ground muda constantemente, e o 
que e common ground ontem pode ser cren,a ideol6gica de grupo hoje (como e 
o caso da religiiio cristii), ou vice-versa, como e o caso de muito do conhecimento
cientifico. Os discursos siio coma icebergues dos quais siio expressos apenas partes
especificas de conhecimento (contextualmente relevantes), mas onde uma vasta parte
do conhecimento pressuposto faz parte do common ground sociocultural. Muitas das
propriedades do discurso, como t6picos globais, coerencia local, pronomes, meta
foras e muitas mais, requerem uma definir;3o em termos deste tipo de conhecimento
cultural socialmente partilhado. Um dos maiores desafios tern sido a organiza,ao
desse conhecimento na mem6ria, havendo jcl vclrias propostas, por exemplo, em
termos de gui6es (scripts), esquemas, cenclrios e muitos mais. Estas propostas niio
siio apenas relevantes para a ciencia cognitiva, mas tambfm para a ACD, porque

essas estruturas de conhecimento (directamente ou atraves de modelos) tambem
organizam as estruturas do discurso.

Atitudes As atitudes siio opini6es socialmente partilhadas, tais como opini6es que os 

individuos partilham sobre emigra,ao, aborto ou energia nuclear. Sao usualmente 
complexas, isto e, consistem num feixe de proposi<;Oes avaliativas. Do mesmo modo 
que o conhecimento geral pode influenciar os modelos mentais, as proposir;Oes gerais 
das atitudes podem tambem ser 'particularizadas' como especificas, como opini6es 
pessoais em modelos mentais, a semelhanr;a do que sucede no caso das opini6es do 
Centro sobre o caso Microsoft. 

Ideologias Por fim, defino as ideologias como sendo as representa,6es sociais basicas 
de grupos sociais. Constituem a base do conhecimento e das atitudes dos grupos 
como socialistas, neoliberais, ecologistas, feministas e tambfm antifeministas. Pro

vavelmente tern uma estrutura esquem:itica que representa a auto-imagem de cada 
grupo, contendo categorias de pertenr;a, objectivos, actividades, normas e recursos 
de cada grupo. As ideologias contem os prindpios basicos que organizam as atitudes 
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AcfiiO A ACD nao esta apenas interessada em actos de fala, mas tambem em mui
tas outras acc;5es, interacc;Oes e prclticas sociais que sao realizadas pelo discurso, 
ou que formam as condic;Oes ou consequfncias do texto e da fala e que constituem 
uma parte relevante daquilo que acima defini como contexto. Assim, um discurso 
no Parlamento pode consistir em assen;5es ou acusac;5es contra as politicas do 
governo, mas tambfm a muitos nfveis muitas outras acc;Oes sociais e polfticas est;io 
envolvidas, como criticar o governo, estar na oposic;ao, representar os eleitores e 
a legislac;ao. Par outras palavras, para compreender o que se passa num discurso, 
precisamos de o construir coma uma instilncia de, ou coma parte de muitas outras 
formas de ac<;iio a diferentes niveis de analise social e politica. 

Assim, no texto da peti<;iio, uma organiza<;iio pede aos utilizadores da Inter
net que assinem uma peti�ao, mas o Centro _estcl a fazer muito mais do que 
isso - defender a Microsoft, atacar o governo dos Estados Uuidos, persuadir 
os cibernautas e por ultimo defender os principios neoliberais de neg6cio. 
Compreender este texto, quer como utilizador, quer como analista, significa 
compreender estas ac�5es e a  forma como estao relacionadas com as estrutu
ras do discurso. Obviamente, como foi sugerido acima, estas interpretac;5es 
sociopoliticas requerem cren<;as socialmente partilhadas que niio estao expli
citamente expressas mas estao pressupostas neste texto. 

Actores Observa,;6es similares as que fizemos para as ac,;6es podem ser feitas para 
os actores. Sao categorias constituintes das situac;5es sociais e, como parte das si
tuac;5es comunicativas, desempenham v.irios papeis comunicativos, tais como vc:1.rios 
tipos de falantes, escritores ou produtores e vclrios tipos de receptores. Podem ser 
localmente definidos como individuos ou globalmente em termos de grupos, orga
nizac;5es ou instituic;6es. 
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No nosso texto, por exemplo, o escritor global ou produtor do texto da Internet 
e o Centro, embora localmente o texto tivesse sido escrito provavelmente por 
um empregado do Centro. De igual modo, o texto e dirigido a um (qualquer) 
cibernauta, ou seja, a um indivfduo nao identificado, e indirectamente a toda 
a comunidade da Internet e a  qualquer pessoa que tern acesso ao texto. Estes 
e outros papeis organizam muitos aspectos do texto, tais coma formas de 
tratamento e o pedido ('Assinem a peti<;iio'). Note-se niio s6 que este actores 
definem a situa�ao comunicativa, mas que tambem o discurso 'citado' (a pe
ti<;iio) tern os seus pr6prios destinatarios (o Presidente e outros e por ultimo 
o povo americano). De novo, uma ACD interessante deste texto precisaria de
analisar as estruturas complexas dos actores sociais participantes e dos polfticos
envolvidos (tanto ao nivel individual como ao nivel colectivo ), bem como a
forma coma esses actores representados situacional ou semanticamente sao
descritos au de outra modo relacionados com a estrutura do discurso.





Notas conclusivas 

Este exercfcio permanente de relac;ao de 'baixo para cima' e de 'cima para baixo' 
entre discurso e interacc;ao e estruturas societais constitui uma <las caracterfsticas 
mais tipicas da ACD. A an.ilise do discurso e assim simultaneamente uma an<llise 
cognitiva, social e politica, mas incide sabre o papel do discurso na sociedade e nas 
suas estruturas, tanto local coma globalmente. 
As relac;6es relevantes efectivam-se nos dois sentidos. As estruturas societais (coma 
grupos e institui<;6es), bem coma as relai;6es globais (coma sejam o poder ou os actos 
societais globais- par exemplo, legisla,ao e educai;ao) fornecem os constrangimentos 
globais <las aci;6es locais e do discurso. Estes constrangimentos podem ser mais ou 
menos fortes e ir de normas estritas e obrigac;6es (por exemplo, as que s:io formu
ladas na lei, coma sucede com os actos dos jufzes ou dos membros do Parlamento) 
a normas mais flexfveis ou soft, comae o caso das normas de delicadeza. E os cons
trangimentos podem afectar propriedades do discurso tao diversas quanta os lances 
interaccionais, querri controla a mudanc;a de vez ou quern abre uma sessao, os actos 
de fala, a escolha de t6picos, a coerencia local, o estilo lexical ou as figuras ret6ricas. 
E, inversamente, estas estruturas do discurso podem ser interpretadas (e contarem) 
como acr;5es que sao instincias ou componentes desses actos societais ou politicos 
mais globais, tais como a politica de imigra<;ao ou as reformas educativas. 
E precisamente nestes elos de liga,ao que reside o ponto capital de uma analise 
crftica do discurso. Um exercfcio de mera observa<;iio e de analise da desigualdade 
social a v3rios nlveis de abstrac<;ao constitui um exercicio para as ciencias sociais, e 
um mero estudo da gram.itica discursiva, semfrntica, dos actos de fala ou dos lances 
conversacionais e a tarefa geral dos linguistas e dos analistas da conversar;ao e do 
discurso. As an.ilises sociais e politicas do discurso estao especificamente orientadas 
para uma explicai;iio detalhada da relai;iio entre as duas linhas acima tra,adas. 
Como vimos na an3lise parcial do nosso exemplo, o cariz critico crucial desta di
mensao sociopolitica e fornecido, em Ultima instfrncia, pelos objectivos especificos 
desta investigar;ao, coma o enfoque no modo como o discurso est.i envolvido na 
reprodu,iio da dominancia. Isto significa tambem que a ACD precisa de uma etica 
explicita. A dominancia, definida coma abuso de poder, pressup6e uma definii;iio 
de abuso, par exemplo, em termos de violar;ao e normas e de direitos humanos e 
sociais. Estas sao formuladas ao nlvel macro dos grupos, movimentos, institui
i;6es, e estados-na,iio, frequentemente em rela�ao aos seus membros. A ACD esta 
especialmente interessada nas dimens5es discursivas destes abusos, e por isso deve 
explicitar as condi<;oes detalhadas <las viola�6es discursivas dos direitos humanos: 
por exemplo, quando os jornais publicam hist6rias tendenciosas sobre minorias, 
quando os gestores se engajam ou toleram o sexismo na companhia ou organizar;ao, 
ou quando os legisladores poem em pratica politicas neoliberais que fazem dos ricos 
mais ricos e dos pobres mais pobres. 
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O estudo interdisciplinar das noticias como discurso 

lntrodu1,iio 

Este capitulo apresenta uma forma de abordar os media partindo da analise do 
discurso. A analise do discurso enfatiza o facto 6bvio, mas ainda nao completa
mente explorado, de as "mensagens" dos media serem tipos especificos de texto e 
fala. As teorias e metodos do novo campo interdisciplinar da analise do discurso 

podem contribuir para uma descri,ao e explica,ao mais sistematica e explfcita 
<las estruturas das "mensagens" dos media. Dado que a Analise do Discurso e um 
empreendimento multidisciplinar, tambem permite relacionar esta compreensao 
estrutural com v:irias caracteristicas do contexto cognitivo e sociocultural. Este 
capftulo aborda de forma sucinta o estudo mais vasto dos aspectos da comunica,ao 

de massa ligados a produ,ao, recep,ao, usos e fun,oes socioculturais do discurso 

dos media.

A analise do discurso emergiu como um novo campo de estudo transdisciplinar entre 

os meados dos anos 60 e meados dos anos 70 em disciplinas como antropologia, 
etnografia, micro-sociologia, psicologia cognitiva e social, poftica, ret6rica, esti
listica, linguistica, semi6tica e outras disciplinas nas humanidades e nas cifncias 
sociais interessadas no estudo sistemcltico das estruturas, fun�Oes e processamento 
do texto e da fala (para detalhes, ver as contribui,oes em van Dijk 1985b). Para 
delimitar a discussao sabre o vasto dominio da investiga,ao sabre os media que 

usa a an.ilise do discurso, irei centrar-me no estudo das notfcias na imprensa. Para 

mais detalhes te6ricos e para aplica�5es mais extensas no estudo de v::irios casos da 

cobertura da imprensa, o leitor pode ver van Dijk (1985b; 1988a; 1988b). 
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A abordagem discursiva na investiga1riio dos media: uma breve revisiio 

Embora a abordagem discursiva na investigai.;ao sobre os mass media seja agora 

mais ou menos aceite como uma alternativa ou como uma forma de suplementar a 
analise de conteudo classica (Krippendorff 1980), o numero de estudos sistematicos 
do discurso das mensagens dos mass media e ainda muito limitado. As aplicac;6es 
da ancilise do discurso na investiga�ao dos media sao tao variadas quanta sao os 

campos dos estudos de discurso e a pr6pria comunicac;ao de massas. Muito dos 
trabalhos realizados tern uma orientai.;ao lingufstica, coma os estudos mais antigos 

de Leech (1966) e Crystal e Davy (1969), e os estudos posteriores no quadro da 
abordagem da linguistica critica de Fowler et al. (1979), Fowler (1991), Kress (1985), 
e Chilton (1985; 1988), entre outros. Muito deste trabalho, bem coma o trabalho 
mais recente na semi6tica social (Hodge e Kress 1988) tern sido influenciado pela 
gramatica sistemica de Halliday (Halliday 1978; 1985). 
Mais conhecidos na investigac;iio da comunica�io de massas, e igualmente diversos 

na orientac;ao, temos os trabalhos criticos do Glasgow University Media Group 
(1976; 1980) sabre a representac;ao dos conflitos industriais nos media, as contri
buic;6es de Davis e Walton (1983), e a  abordagem dos estudos culturais do Center 
for Contemporary Cultural Studies (Hall et al. 1980). Embora !idem tambem com 
linguagem, discurso e imagens, estas abordagens nao fazem parte do dominio da 
linguistica, mas prestam atenc;ao especial as dimens6es politicas e ideol6gicas das 
mensagens dos media. Apesar da diversidade te6rica e ideol6gica destas e de outras 
abordagens actuais, n6s observamos uma integrac;ao crescente das abordagens lin
gufsticas, semi6ticas, e da analise do discurso (van Dijk 1985a; Hartley 1982). 
E espantoso que a maioria deste trabalho tenha sido feito no Reino Unido (e agora 
tambem na Australia). Ate muito recentemente, ha via pouco trabalho lingufstico ou 
de analise do discurso sabre os media nos Estados Unidos, onde muitos dos estudos 
eram ou aned6ticos ou centrados em assuntos sociopoliticos (ver, tambfm, Geis 
1987). 0 mesmo pode ser dito relativamente a Franc;a, apesar da antiguidade dos 
seus estudos semi6ticos de alguns generos do discurso dos media (Barthes 1973). A 
investigac;ao na Alemanha inspira-se de uma forma geral nas varias abordagens da 
linguistica textual (Luger 1983; Strassner 1975, 1982) e nos seus desenvolvimentos 
posteriores atravfs <las fronteiras com outras disciplinas, incluindo a semi6tica e a 

psicologia (Bentele 1981; Schmitz 1990). Na Austria, a investigac;ao crftica dos media 

feita a partir de uma perspectiva analftica discursiva interdisciplinar e desenvolvida 
sobretudo par Ruth Wodak e as suas associadas (ver o seu estudo sabre o discurso 
anti-semita, tambem na imprensa, que acompanhou a eleic;ao de Waldheim: Wodak 
et al. 1990). 
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A analise textual das noticias da imprensa 

O estudo dos relates noticiosos na imprensa e uma das tarefas maiores da inves
tiga<;iio sobre os media que se aplica a analise do discurso. De facto, como os tra
balhos acima evocados sugerem, provavelmente mais nenhum genera dos media, 

a excep,ao da publicidade, despertou tanto interesse escolar nos investigadores da 
comunica<;iio de massas, da semi6tica, da lingufstica e da an.ilise do discurso. Esta 
aten<;iio e justificada quando percebemos quanta siio importantes as noticias na 
nossa vida quotidiana. A maior parte do nosso conhecimento social e politico e das 
nossas cren<;as sabre o mundo deriva das dl.lzias de relates noticiosos que lemos ou 
vemos todos os dias. Talvez niio haja outra pr:itica discursiva, para alfm da conver
sa<;iio quotidiana, que seja tiio frequentemente exercida e por tantas pessoas como 
o siio as noticias da imprensa e da televisao. Iremos par conseguinte examinar as
estruturas deste genero mais em detalhe.
Para refor,ar a utilidade pratica deste capftulo, discuto os varios nfveis e as dimen
s6es do discurso noticioso atraves de uma analise parcial e informal de um exemplo
concreto tirado de um jornal britanico. Mais, indicarei de forma breve as estruturas
do discurso da noticia que tfm implicat;Oes especificas aos niveis social, politico ou

ideol6gico, para que possam ser usadas numa anilise mais critica das noticias.
Uma das caracterfsticas da analise do discurso e que descreve texto e fala em termos
das teorias desenvolvidas para as virias dimens5es do discurso. Assim, enquanto
que a lingufstica classica e a semi6tica fazem uma distin<;iio global entre forma
(signifiants) e significado (signifies) dos signos, a analise do discurso actual reconhece
que o texto e a fala sao muito mais complexos e requerem considerat;Oes separadas,
embora relacionadas, das estruturas e estrategias foneticas, grificas, fonol6gicas,
morfol6gicas, sinticticas, micro e macro-semanticas, estilisticas, superstruturais,
ret6ricas, pragm.iticas, conversacionais, interaccionais e outras estruturas e estra

tegias. Cada um destes niveis tern as suas estruturas caracteristicas, que podem ser
interpretadas ou funcionar a outros niveis, tanto dentro como fora das fronteiras
tradicionais da linguistica da frase, hem como no contexto mais vasto do uso e da
comunicat;ao.
De notar que esta complexa an.ilise do discurso nao est.i limitada a an.ilise "tex
tual", mas da tambem conta das relai;:6es entre estruturas do texto e da fala, por
um lado, e dos seus "contextos" cognitivos, sociais, culturais ou hist6ricos, par
outro. Tambem os processos de produr;ao textual e compreensiio, as interact;Oes
entre os utentes da linguagem e as funt;:6es societais ou culturais do discurso cons
tituem objectos importantes da investiga<;iio nesta abordagem transdisciplinar. No
entanto, na anilise que agora farei de um relato noticioso, incidirei apenas nas
estruturas textuais.
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Exemplo 

Como exemplo de ancllise, uso um relate noticioso que apareceu no jornal brit8ni
co Daily Mail, de 21 de Janeiro de 1989 (ver o apendice a este capitulo). Trata do 
ultimo acto de um epis6dio dramatico que enfureceu durante bastante tempo os 
conservadores, e assim a imprensa da ala direita: o asilo procurado por um refugiado 
do Sri Lanka, Viray Mendis, numa igreja de Manchester. Depois de ter vivido mais 
de dois anos na sacristia de uma igreja, Mendis acabou por ser preso durante uma 
carga policial maci<;a contra a igreja, o que provocou protestos n3o s6 dos repre
sentantes oficiais da igreja, mas tambfm de muitos anti-racistas e de outros grupos 

de defesa dos direitos dos emigrantes e refugiados. Quando falhou o ultimo recurso 
aos tribunais, Mendis foi posto num aviao para o Sri Lanka: e este o acontecimento 
de que fala o relato noticioso. 
Este item noticioso faz parte de um corpus de relatos noticiosos, artigos de fundo 
e editoriais sobre assuntos ftnicos na imprensa que eu estudei coma parte de um 
projecto sabre racismo na imprensa (van Dijk 1991). Este projecto sabre os media 

constitui em si uma parte de um programa mais vasto de investigac;iio sabre a re
produc;iio do racismo no discurso, que inclui niio s6 o discurso dos media, como 
tambem conversa,oes quotidianas e manuais escolares (van Dijk 1987a, 1987b). 
Como ficara claro com a minha an3lise deste relato noticioso especifico, a imprensa 
ocidental, e especialmente a imprensa da ala direita, (re)produz e enfatiza ainda mais 
uma imagem negativa das minorias, dos imigrantes e dos refugiados, e desse modo 

contribui para formas crescentes de intolerancia, preconceito e discriminac;iio contra 
os povos do Terceiro Mundo na Enropa e na America do Norte. 

Semantica textual 

Coerencia locale global 

Tanto os analistas do discurso como os utentes comuns da linguagem estiio inte
ressados primordialmente no significado: o texto fala sabre o que, o que significa e 
que implica,oes tern para os utentes da linguagem? Parte da resposta a essas quest6es 
e dada na semiintica textual que formula regras de interpreta<;iio para palavras, fra
ses, par3grafos ou discursos globais. Uma noc;3.o semclntica importante usada para 
descrever o significado ea de proposi,ao, que pode ser grosseiramente definida como 
a estrutura do significado conceptual de uma frase (van Dijk 1977). 
Uma das noc;6es importantes estudadas na semclntica do texto e a de coerencia lo
cal: como se relacionam as proposic;6es subsequentes do texto? Uma <las condic;6es 
maiores dessa coerencia local dos textos e que as suas proposic;6es se referem a 
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Atraves de aplica,oes repetidas de macro-regras (as macro-regras sao recursivas), 
chegamos a uma lista de t6picos principais como: 

Virja Mendis foi deportado para o Sri Lanka; 

uma tentativa de um padre para o libertar em Zurique falhou; 

no aeroporto de Gatwick muitos grupos protestaram contra a sua deporta'riio; 

Mendis foi preso depois de ter procurado asilo numa igreja de Manchester. 

Para derivar estes t6picos (macroproposi<;6es), precisamos de novo de muita quanti
dade de conhecimento do mundo: por exemplo, que uma deporta<;iio pode envolver 
transporte (aereo), bem como agentes policiais, e que pode levar a protestos, en
volvendo manifestantes e, algumas vezes, agentes da polfcia. Um enfoque especial 
em determinados t6picos pode ter implica,6es ideol6gicas. Assim, o Mail presta 
atenc;ao ao t6pico da manifestac;ao, o que nao acontece, por exemplo, no relato do 
Guardian (21 de Janeiro 1989) do mesmo acontecimento, que real,a a expulsao e 
as suas implica,oes politicas. 

lmplica\:iies 

Uma das noc;6es semanticas mais poderosas numa an.ilise critica das noticias e a 
de implicaroes. Vimos antes que muita da informa,ao de um texto niio esta expli
citamente expressa, mas e deixada implfcita. Palavras, frases e outras express6es 
textuais podem implicar conceitos ou proposi,oes que podem ser inferidas com base 
no conhecimento que a todos e comum. Este trac;o do discurso e da comunicac;ao 
tern importantes dimens6es ideol6gicas. A an.ilise do "nao dito" e por vezes mais 
reveladora do que o estudo daquilo que e realmente expresso num texto. 
Ha varios tipos de implica,oes: implica,oes l6gico-semanticas, pressuposi,oes e 
formas mais fracas, como sugest6es e associai;Oes. No nosso exemplo, hem como em 
geral no discurso sobre minorias e refugiados, especialmente nos relates noticiosos 
da ala direita sobre minorias, o uso da palavra "ilegal" significa que Mendis foi contra 
a lei, mas tambem o associa a ele e a outros emigrantes ou refugiados ao crime (van 
Dijk 1991). De igual modo, o uso da palavra "marxista" tem implica,oes negativas 
e torna Mendis um refugiado menos credivel. Duvidas sabre a credibilidade sao 
tambem levantadas pela descri<;ifo dos manifestantes "que chegaram em carros topo 
de gama". Assim, todo o artigo usa muitas descrii;Oes dos manifestantes e do Partido 
Trabalhista que implicam ou sugerem que eles estiio a desperdi,ar o dinheiro dos 
contribuintes e que os seus protestos niio sao serios ("eles vivem dos protestos"). 
Muitas das implica,oes ideol6gicas decorrem niio s6 do facto de se dizer pouco, mas 
tambem do facto de serem ditas demasiadas coisas irrelevantes sobre os actores das 
notfcias. 0 exemplo hem conhecido dos relatos noticiosos sabre minorias e o uso 
de r6tulos ernicos ou raciais irrelevantes nas hist6rias de crime. Encontramos este 
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uso estrategico da irrelevdncia aqui quando designam Mendis como um marxista 
e quando os manifestantes sao associados com revolucionarios, negros, lesbicas e 
gays, associac;6es que dificilmente silo positivas para a maioria dos leitores do Mail. 

A menc;iio de um detalhe irrelevante coma o custo dos carros usados pelos manifes
tantes sugere ainda que eles e a esquerda delirante (loony left) estiio a desperdic;ar 
o dinheiro dos contribuintes, uma sugestao que provavelmente tera um impacto
persuasivo poderoso em muitos contribuintes/leitores.

Superstruturas: o esquema das notfcias 

Os t6picos siio usualmente organizados por um esquerna abstracto, formado a partir 

de categorias convencionais que especificam qua! a furn;iio global dos t6picos do 
texto. Esse esquema e designado coma superstrutura (van Dijk 1980). Tai coma as 
hist6rias ou argumentac;6es, os relates noticiosos seguem urn esquema hierarquico, 
cornposto por categorias convencionais como T1TULO, LEAD (formando em conjunto 
O SuMARIO ), AcoNTECIMENTOS PRINCIPAIS, CONTEXTO, HrsT6RIA ( que formam em con
j unto a categoria CoNDI<;OEs), REAC<;OES VERBAIS, e CoMENTARIOS. Tipico nas hist6rias 
<las noticias e que estas categorias, bern como o seu contelldo semantico global, sao 
expressas de forrna descontinua, como "prestac;Oes" atraves do texto: em cada ca
tegoria e expressa primeiro a informac;iio mais importante, uma estrategia de cima 
para baixo de que resulta a chamada estrutura de releviincia de um texto. 
A atribuic;iio da importiincia ou releviincia pode ter implicac;6es ideol6gicas. 0 ti
tulo, "Mendis foi posto no aviiio enquanto a policia enfrentava a fllria da "turba 
a soldo", expressa duas macroproposic;6es (t6picos): nomeadamente, que Mendis 
foi deportado (par aviiio) e que (ao mesmo tempo) a policia se confrontava com as 
reacc;6es furiosas dos manifestantes. Estas duas proposir;6es sumariam a informac;iio 
mais importante do texto e assinalam desta forma que os dois acontecimentos siio 
importantes para o Mail. Outros jornais podem realc;ar apenas o acontecimento da 
expulsiio. 0 lead e as frases subsequentes diio mais detalhes acerca destes t6picos, 
na Categoria Acontecimento Principal (dando informac;iio sabre a expulsiio e mani
festac;iio ), bem como nas outras categorias, como uma Hist6ria breve (Mendis esta 
na Grii-Bretanha ha trinta anos), e algum Contexto Geral (as politicas da lgreja 
relativamente ao asilo). 
E caracteristico dos tabl6ides da ala direita como o Mail prestarem pouca atenc;iio 
as condic;Oes sociais e politicas dos acontecimentos, mas fornecerem relativamente 
muitos detalhes sabre os manifestantes e os seus defensores trabalhistas. A informa
c;iio na categoria Reacc;6es Verbais esta limitada iis opini6es negativas de um policia 
sabre os "grandes porcos". Estas opini6es siio consistentes com as do Mail. Isto 
tambem mostra que a recolha de noticias e as citac;Oes nas noticias sao frequente-
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mente enviesadas atraves da escolha das fontes e dos usos dos textos fonte. Nao se 
d:i a voz nem aos manifestantes nem a Mendis, algo que eu tambem genericamente 
verifiquei na cobertura dos assuntos etnicos relativamente ao papel dos falantes das 
minorias (van Dijk 1991). Por fim, a categoria Comentario esta expressa de forma 

descontfnua em todo o texto atraves de v:irias descrit;6es negativas dos manifestan
tes e dos seus defensores trabalhistas. Por outras palavras, tambem a organiza<;iio 
da superstrutura esquemfltica deste relato noticioso e consistente com a posit;ao 

ideol6gica do Mail. 

Estilo e ret6rica 

O estilo e o resultado textual de escolhas entre modos alternativos de dizer mais 
ou menos a mesma coisa usando palavras diferentes ou uma estrutura sint.ictica 

diferente. Essas escolhas estilisticas tambem tern implica<;oes sociais e ideol6gicas 
claras, porque elas assinalam frequentemente as opini5es do rep6rter sobre os ac
tores <las notfcias e os acontecimentos das notfcias, hem como as caracterfsticas da 
situa<;iio social e comunicativa (o s'eu uso num tabl6ide) e as perten<;as de grupo dos 
falantes: por exemplo, um jornalista especifico e branco, homem ou da classe media. 
Assim, o uso de "turba" e "turba a soldo'' em vez de "multidao" e de "manifestantes" 

pode ser interpretado como assinalando a posi<;iio ideol6gica do reporter sabre 
os manifestantes da ala esquerda, enquanto que ao mesmo tempo os desacredita 
junta dos leitores. Para alem de expressar atitudes negativas e de manufacturar o 
consentimento dos leitores (Herman e Chomsky 1988), o uso dessas palavras tam
bem mostra a dimensiio cultural da linguagem das notfcias: o estilo da linguagem 
quotidiana e popular dos tabl6ides. 
Outro aspecto do estilo diz respeito a sintaxe das frases: por exemplo, quando os 
agentes de ac\6es negativas, tipicamente os agentes das autoridades, sao deixados 
de fora. Na ora\ao do titulo, "Mendis foi posto", nao se diz quern o p6s no aviao 
(para detalhes, ver Fowler et al. 1979). A ret6rica deste relato reside principalmente 
nas hi per boles, e nas alitera<;oes ti picas dos tabl6ides como "howling their hatred" 

servindo as duas para real\ar as caracteristicas negativas dos manifestantes. 
Resumindo, a varios niveis de analise, da semantica local e global, do esquema das 
noticias e do estilo , encontramos um padrao consistente de tra\os discursivos que 
implicam ou assinalam a posi<;ao ideol6gica do Mail na descri<;iio deste evento. 
Mais ainda, a estrutura de relevclncia deste relate presta aten\ao aos aspectos da 
situa\ao que sao importantes para o Mail, ao mesmo tempo que exclui informa\ao 
importante e avalia<;oes sabre as polfticas de imigra<;iio e refugiados do governo de 
Thatcher, os tribunais, a policia e outras autoridades brancas. 

68 



Cogni1,iio social e contextos socioculturais 

A analise do discurso das notfcias nao se limita as estruturas textuais. J3 vimos que 
estas estruturas expressam ou sinalizam v.irios significados "subjacentes", opini6es, 
e ideologias. Para mostrar coma estes significados subjacentes estao relacionados 
com o texto, precisamos de uma an.ilise do contexto cognitivo, social, polftico e 
cultural. A abordagem cognitiva assenta na premissa de que os textos nao "tfm" 
significado, mas que !hes siio atribuidos significados pelos utentes linguisticos, ou, 
para ser preciso, pelos processos mentais dos utentes da linguagem. De outra maneira, 
precisamos de explicitar as representai;Oes cognitivas e as estrategias dos jornalistas 
na prodw;iio do relato noticioso e as do leitor quando compreende e memoriza os 
significados (van Dijk 1988a; van Dijk e Kintsch 1983). 
Sao necess.irias algumas no�6es te6ricas para explicar as estruturas mentais e os 
processes que aqui estiio envolvidos. Primeiro, na compreensao textual, o significado 
de um texto e em si gradualmente e estrategicamente construfdo e representado na 
mem6ria como uma representa(ao do texto. Segundo, os utentes linguisticos, e assim 
os jornalistas e leitores, tern uma representa<;ao Unica, pessoal, dos acontecimentos 
da noticia referidos pelo texto, no nosso caso, a expulsao e a manifesta<;:io. Esta 
representac;iio do acontecimento na mem6ria e designada coma modelo (da situac;ao 
ou do acontecimento). Um modelo representa aquilo que um utente da linguagem 
compreendeu sobre o acontecimento que o texto refere, e n6s compreendemos um tex
to se formos capazes de construir um modelo mental do acontecimento referido. 
Este modelo niio integra apenas a informac;ao que e expressa atraves da representac;ao 
do texto; tambem contem muita outra informa<;io sabre o acontecimento, como 
detalhes sabre o voo, a expulsiio, as manifestac;oes e o Partido Trabalhista, incluindo 
possivelmente associa<;Oes pessoais e avalia<;Oes dos leitores. Esta informa<_;ao n:io 
est:i expressa no texto, porque se assume que os leitores a conhecem e porque o re
porter considera que e irrelevante. Alguma desta informac;iio pressuposta e derivada 
de scripts, coma antes mencionei, sabre expuls6es e manifesta<;Oes. Estes scripts 

siio culturalmente partilhados, representac;6es do conhecimento convencional sabre 
epis6dios bem conhecidos da vida social. Assim, enquanto que os modelos podem 
canter informac;iio pe�soal e unica de um ponto de vista biografico, os scripts sao 
gerais e sociais. 
De igual modo, as pessoas tern um modelo especifico do contexto comunicativo em 
curso, o chamado modelo contextual, que contem informac;iio sabre os objectivos do 
discurso, os seus actos comunicativos e as caracterfsticas da audiencia. E este modelo 
de contexto que controla a informa<;:io do modelo do acontecimento que sera vista 
como comunicativamente relevante para incluir no texto. Par exemplo, no discurso 
sobre minorias, tanto na imprensa coma nas conversa<;Oes di3.rias, os utentes da lingua
gem com preconceitos nao expressam usualmente opini6es negativas sabre minorias, 
coma elas estao representadas nos seus modelos de acontecimentos etnicos; alem disso, 
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"consciencia,, ou "produ<;iio de significados". No entanto, e precisamente atraves 
de uma explica,iio detalhada das cogni,oes sociais que somos capazes de relacionar 
discurso e falantes com estrutura social e cultura, quer dizer, atraves das repre
senta<;Oes que os utentes da linguagem fazem das estruturas sociais. Estas cogni<;Oes 
sociais permitem-nos relacionar micro-estruturas da ac<;iio discursiva e comunica<;iio 
com macro-estruturas societais de grupos (jornalistas, manifestantes, refugiados, 
minorias) e institui<;Oes (jornais, governos, tribunais). Num quadro te6rico bastante 
mais corttplexo do que o da investiga<;iio tradicional sobre os "efeitos", somos assim 
capazes de descrever e explicar em detalhe como este relato noticioso no Mail pode 
contribuir para a legitima,iio e reprodu,iio de ideologias anti-imigra,iio e racismo 
na sociedade britanica. 
Por outras palavras, os modelos e as cogni<;6es sociais constituem, por assim dizer, a 
interface entre texto e contexto. Esta e a forma como e onde os jornalistas homens e 
brancos representam o seu grupo e perten,a de classe, e e esta representa,iio geral dos 
endogrupos e dos exogrupos que e usada estrategicamente na forma,iio de modelos 
sobre um acontecimento especffico, modelos que por sua vez controlam as rotinas de 
recolha de noticias, a interpreta,iio pelo reporter das fontes e dos textos-fonte, bem 
como os modos como o acontecimento da noticia e descrito no relato noticioso. 

Apendice 

Confrontos nas ruas e nos aeroportos no momento da deporta�iio do rebelde 

Mendis foi posto no aviao enquanto a policia enfrentava a furia de urn a "turba a soldo" 

Par Bob Graham e Danny Bucland 

O emigrante ilegal Viraj Mendis voou ontem a noite para casa no Sri Lanka, depois 
de um esfor,o dramatico para a sua liberta,ao no Aeroporto de Zurique. 
Quando o seu aviiio se preparava para seguir para o Sri Lanka, alguem que apoiava 
e acompanhava Mendis exigiu que o deixassem permanecer. 
O apelo veio de um padre de uma igreja de Manchester, onde Mendis pediu asilo. 
Os dois policias britanicos sentados ao lado de Mendis voltaram a algema-lo ere
cusaram-se a sair e a polfcia suf<;a foi chamada. Depois de uma azeda discussao na 
pista, os suf<;os estavam prestes a concordar em deix.i-lo partir, mas o seu chefe de 
policia interveio e o aviiio partiu para Colombo. 
Mendis, um velho marxista de 32 anos e defensor dos Tamil, disse: "Eu volto para 
casa para uma morte quase certa". Foi como se o Secret.irio dos Assuntos Internos 
[Home Secretary] Douglas Hurd estivesse ele pr6prio a "apontar uma pistola a 
minha cabe,a e a puxar o gatilho", disse ele. 
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Mendis deixou Gatwick entre os protestos histfricos dos "grandes porcos". Os 
passageiros foram empurrados ao mesmo tempo que individuos da ala esquerda 
se intrometeram nas areas de inspeci;ao, gritando o seu 6dio ao governo. Quatro 
mulheres e um homem saltaram as barreiras que levavam a pista onde o aviiio do Sri 
Lanka o esperava. A policia, o pessoal da segurarn;a e uma tripula<;iio de bordo cor
reram para os parar, as rixas irromperam e os cinco manifestantes foram presos. 

Porcos 

Quando o aviiio deixou a Grii-Bretanha, a Embaixada da Alemanha Ocidental disse 
que o Estado de Bremen podia aceitar o emigrante Mendes e desenrolaram-se discus
soes com O governo federal. 
Tres carros topo de gama levaram muitos dos manifestantes para a Prisiio Pentonville, 

onde Mendis esteve detido, depois para Gatwick. Os manifestantes foram pagos 
com 1 700 libras do dinheiro dos contribuintes, fornecidos pelos lideres da ciimara 
trabalhista de Manchester. 
O lider do grupo tory da Camara, John Kershaw, protestou ontem a noite dizendo 
que o dinheiro, destinado a casos genuinos de dificuldades, tinha sido gasto sem 
qualquer autoriza<;iio do comite. 
Em Pentoville, os manifestantes da "turba a soldo" encontraram-se fora da prisao 
e na reuniao participaram elementos dos grupos Revolutionary Communist Group, 

Black Women for Wages for Housework Group, North West Campaign for Lesbian 
and Gay Equality e King's Cross Women's Centre. Ontem a noire, foram atiradas 
garrafas a policia depois de um comicio de apoio a M.endis em Manchester, onde 
falou o trabalhista MP Anthony Wedgwood. Quinhentos manifestantes marcharam 
atraves da cidade, gritando vingan<;a contra Margaret Thatcher e o secretario dos 
Assuntos lnternos e respondendo a slogans anti-policia gritados atraves de altifalantes 
colocados num camiiio fornecido pelo departamento de limpeza da Camara. 
A coluna incluia a Palestine Solidary Campaign, o Manchester University Students e 
sindicatos. 
Um chefe da policia que controla os grupos de protesto da ala esquerda disse: "Vemos 
sempre as mesmas caras". N6s chamamos-lhes os grandes porcos, porque eles parecem 
vestir-se todos da mesma maneira porca. Eles vivem dos protestos". 
Mendis, que passou treze anos ilegalmente na Grii-Bretanha, foi capturado pela policia 
na quarta-feira na lgreja de Ascensiio em Hulme, onde se refugiou durante mais de 
dois anos. 0 secretario dos Assuntos Internos avisou mais tarde os homens da igreja 
para serem cautelosos no que diz respeito ao asilo de pessoas a margem da lei e ontem 
o Arcebispo de Canterbury lembrou ao clero que o asilo foi abolido ha 350 anos atras
e que os seus membros devem obedecer a lei.

Daily Mail, sabado, 21 de Janeiro 1989 
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politicos e culturais3
• Aplicada ao estudo da comunica,ao de massa, esta abordagem 

defende que, para perceber o papel da imprensa e das suas "mensagens", precisamos 
de prestar uma aten<;ao detalhada as estruturas e estratfgias <lesses discursos e aos 
modos coma estes se relacionam com dispositivos institucionais, par um lado, e com 
a audiencia, par outro4. Par exemplo, as t6picos au padrOes de cita<;Oes nos relatos 
das notfcias podem reflectir as modos de acesso dos v:.irios actores <las noticias au 
das fontes aos media, enquanto que o conteudo e a forma de um tftulo num jornal 
di3.rio podem influenciar subtilmente a interpreta<;iio e assim as efeitos persuasivos 
dos relates noticiosos entre as leitores. lnversamente, se quisermos examinar o que 
exactamente se passa se assumirmos que as media "manipulam" as seus leitores ou 
telespectadores, precisamos de saber sob que condic;5es precisas, incluindo caracte
rfsticas estruturais dos relatos noticiosos, pode isso ocorrer. 

Pod er 

E necessario uma breve analise conceptual para especilicar as no,5es de poder que 
estiio envolvidas nesta abordagem ao papel da imprensa. Limito esta analise as carac
teristicas do poder social ou institucional e ignoro as dimens6es mais idiossincr::iticas 
da influencia pessoal: por exemplo, a exercida por determinados jornalistas. Assim, 
poder social sera aqui sumariamente delinido como uma rela,ao social entre grupos ou 
institui,5es, envolvendo o controlo por parte de um grupo (mais) poderoso ou insti
tui,iio (e dos seus membros) das ac,5es e mentes (dos membros) de um grupo menos 
poderoso5

• Esse poder pressup5e por via da regra um acesso privilegiado a recursos 
socialmente valorizados, como fori;a, riqueza, rendimento, conhecimento ou estatuto. 
O poder dos media e geralmente simb6lico e persuasivo, no sentido em que estes 
tCm principalmente o potencial de controlar, ate certo ponto, as mentes dos leitores 
ou telespectadores, mas nao o de controlar directamente as suas ac\6es6

• Excepto 
nos casos de for\a fisica, coerciva, o controlo da ac\ao, que usualmente constitui 

1 Para abordagens te6ricas, analiticas e metodol6gicas diferentes na arni!ise do discurso, ver as contribuir;Oes e referfncias 
em van Dijk (1985a). Embora haja varios estudos introdut6rios, nenhum deles cobre o campo global da amilise do 
discurso contemporanea. 
• Este argumento e desenvolvido de uma forma mais pormenorizada nos meus livros sabre a teoria anaHtica das notfcias 
(van Dijk 1988a, 1988b). Estes livros tambem fazem referencias a outras abordagens linguisticas ou textuais na analise 
das notlcias. Ver tambem o livro de Fowler (1991 ). 
5 A literatura filos6fica e cientifica social sabre poder e nrn;Oes relacionadas e muiro vasta. Para uma analise conceptual
que tambfm enforma a nossa abordagem (embora eu tome uma perspectiva de alguma forma diferente e me centre nas 
dimensOes do poder baseadas no discurso e na persuasiio) ver, por exemplo, Lukes (1986); ver rambem Clegg (1989)
e \Vrong (1979).
6 Para o poder dos media interpretado como influfncia sobre a audifncia, ver as referfncias na Nota 1. Para uma 
an;llise do poder dos media como organizar;iio, por exemplo, em relar;iio a outras instituir;Oes de elite, ver Altheide 
{1985), Altschull {1984), Bagdikian {1983), Lichter, Rothman e Lichter (1990), Paletz e Entman {1981), entre muitos 
outros estudos. 
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Acesso 

Outra no,ao importante na analise do poder (dos media) e a  nrn;ao de acesso. Tern 
sido mostrado que o poder se baseia geralmente no acesso especial a recursos sociais 
valorizados. Isto tambem ocorre no acesso ao discurso pllblico, por exemplo, ao 
discurso dos mass media. Assim, o controlo dos meios de comunica<;ao de massa 
constitui uma das condi,6es cruciais do poder social nas sociedades de informa,iio 
contemporaneas. De facto, para alfm das condi<;Oes econ6micas ou de outras con
dii;Oes sociais de poder, este pode ser atribufdo aos grupos sociais atraves do seu 
acesso activo ou passivo a varias formas de discurso publico, discurso influente ou 
consequente, bem coma discurso dos media, discurso escolar ou polftico e discurso 
corporativo de tomada de decisiio8

• 

Assim, as "pessoas comuns" usualmente tern acesso activo e controlado apenas as
conversa<;6es quotidianas com membros da famflia, amigos ou colegas. 0 seu acesso 
a di::ilogos com agentes oficiais ou profissionais, como advogados, medicos ou fun
cion::irios pllblicos, e usualmente constrangido de muitos modos. Embora as pessoas 
comuns possam usar a imprensa, nao tern regra geral influencia directa no contelldo 
das notfcias, nem siio usualmente os actores centrais nos relatos noticiosos. 
Os grupos de elite e institui,6es, por outro !ado, podem ser definidos pelo seu leque 
mais vasto e amplo de padrOes de acesso aos discursos pllblicos ou a outros discursos 
importantes e eventos comunicativos. Politicos de destaque, gestores, professores ou 
outros profissionais podem ter acesso mais ou menos controlado a muitas formas 
diferentes de texto e de fala, como reuni6es, relat6rios, conferencias de imprensa 
ou comunicados a imprensa (press releases). Isto e especialmente verdade para o 
acesso dos mesmos ao discurso dos media9

• Os jornalistas procurariio entrevist::i-los, 
perguntar a sua opini.lo e introduzi-los assim coma actores maiores das notfcias 
ou falantes nos relatos noticiosos. Se essas elites forem capazes de controlar esses 
padr6es de acesso aos media, seriio por defini,iio mais poderosas do que os media. 
Por outro !ado, os media que siio capazes de controlar o acesso do discurso da elite, 
de forma ta! que as elites se tornam dependentes deles para exercer o seu pr6prio 
poder, podem por sua vez desempenhar o seu pr6prio papel na estrutura de poder. 
Por outras palavras, os jornais mais importantes podem ser eles pr6prios institui
,oes de poder da elite e dominiincia, niio s6 relativamente ao publico em geral, mas 
tambem face a outras institui,6es da elite. 
O acesso ao discurso e aos eventos comunicativos pode assumir v::irias formas. Os 
actores sociais mais poderosos podem controlar o discurso determinando ou selec-

g Ha agora muitos estudos que examinam o papel do "acesso" de uma forma muico detalhada, ou dentro de uma teoria 
geral de poder, ou mais especificamente para a imprensa. Para detalhes sabre esra abordagem analitica de discurso sabre 
o "acesso", ver van Dijk (1988a, 1995). 
9 Muiros estudos mostram em deralhe, embora o fai;am usualmente de uma forma informal ou aned6tica, este poder 
das elites de aceder aos media (ver tambem referfncias na Nata 6). Para escudos dos mais sistematicos e teoricamente 
orientados sabre as rotinas da prodm;i'io das notfcias e o papel das fontes de elite e dos actores das noticias no processo 
de produi;ilo das notlcias, ver Gans (1979) e Tuchman (1978). 
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cionando o tempo e o espa,;o, os participantes, as audifncias, os actos de fala pos
sfveis (como comandos ou pedidos), as agendas, os t6picos, a escolha da linguagem, 
o estilo, asestrategias de delicadeza ou de deferencia e muitas outras propriedades
do texto e da fala. Desta forma, podem determinar basicamente quern pode dizer
(ou escrever) o quf, a quern, sobre o que, de que modo e em que circunstincias.
Portanto, assumimos aqui que o poder social de um grupo ou institui,ao (e dos seus
membros) e proporcional a quantidade de generos e de propriedades de discurso
que eles podem controlar.
O poder social dos grupos de elite e das institui,oes definido pelo seu acesso prefe
rencial ao discurso e a comunicar.;iio, s6 e efectivo se assumirmos que esses discursos
siio importantes ou influentes. Assim, controlar o acesso aos discursos <las sess6es
governamentais, <las reuni6es dos quadros ou dos julgamentos no tribunal e uma
manifesta,ao de poder da natureza consequente <lesses discursos e tomadas de de
cisiio, isto e, porque esses discursos podem afectar seriamente as vidas de muitos
individuos: quantos mais os indivfduos afectados, maior e o alcance do accionamento
do poder discursive. Mais especificamente, o discurso publico pode afectar as mentes
de muitos individuos. Logo, o grau ou os modos de acesso a imprensa constituem
usualmente tambem uma medida do grau do poder da elite.

lnfluencia e cogni1,iio social 

O acesso especial as mentes do publico niio implica controlo. Nao s6 o publico tern 
alguma liberdade em participar no uso das mensagens dos media, como tambem 
pode nao "mudar a sua mente" segundo as linhas desejadas pelos mais poderosos. 
Rejeir.;iio, descrenr.;a, critica ou outras formas de resistencia ou desafio podem estar 
envolvidas e sinalizarem desta forma modes de contra-poder. Por outras palavras, 
a influencia definida como uma forma de controlo da mente e quase sempre pro
blematica, como e o poder dos media e dos grupos de elite que tentam ter acesso ao 
publico atraves dos daqueles. 
Do mesmo modo que as formas de acesso ao discurso podem ser explicitadas, os 
modos como podemos "aceder" indirectamente as mentes dos outros atraves do 
texto e da fala devem tambem ser examinados. Essa explica,ao requer um olhar 
mais explicito sabre as representar.;6es e estratfgias da mente social. Embora niio seja 
capaz aqui de entrar nos detalhes tecnicos de uma teoria da mente como tern sido 
desenvolvida na psicologia social e cognitiva, os processes de influencia envolvem 
muitos passos diferentes e complexes e representar.;6es mentais (mem6ria), dos quais 
sumario apenas alguns10

• 

10 Para mais referencias e um suporte te6rico sob re a psicologia cognitiva da compreensiio do texto, ver van Dijk e Kintsch
(1983), que ilustram a sua teoria com um artigo da Newsweek. Para aplica<;Oes especfficas ao estudo das noticias, ver 
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Compreensiio 

Os leitores de um relato noticioso precisam, em primeiro lugar, de perceber as suas 
palavras, frases ou propriedades estruturais. lsto significa que na'.o devem apenas 
conhecer a linguagem e a sua gram3tica e Iexico, incluindo possivelmente palavras 
bastantes tecnicas, como conhecer tambem as palavras da polftica moderna, da 
gestao, da ciencia ou das profissoes. Os utilizadores dos media precisam de saber 
algo sobre a organiza<;ao especifica e as fun,oes dos relatos noticiosos na impren
sa, incluindo as fun,oes dos titulos, dos leads, da informa<;ao contextual ou das 

cita,oes. Para alem deste conhecimento gramatical e textual, os utilizadores dos 
media precisam de um elevado grau de "conhecimento do mundo" devidamente 
organizado. Um relato noticioso sobre a Guerra do Golfo, por exemplo, pressup6e 
pelo menos algum conhecimento sobre a geografia do Medio Oriente, bem como 
um conhecimento geral sobre guerras, polftica internacional, eventos hist6ricos 
anteriores e outros. lsto significa que a existencia de insuficiencias educativas pode 
limitar seriamente a compreensao das notfcias, como e mostrado pela investiga�ao 
empirica. Por outras palavras, a falta de poder dos leitores pode envolver o acesso 
limitado (passivo) ao discurso dos media e impedi-los de perceber (completamente) 
os pr6prios textos informativos ou os acontecimentos abordados nos textos. 

Modelos 

Uma no<;iio crucial no estudo da compreensao da noticia e a de modelo. Um modelo 

e uma representa�ao mental de uma experiencia - isto e, de um acontecimento que 
as pessoas observam, em que participam ou sob re o qual lfem 11• De cada vez que as 
pessoas leem um relato noticioso, por exemplo, sobre os disturbios de 1992 em Los 
Angeles, formam um novo modelo sobre esse acontecimento ( ou actualizam um jfl 
existente). Assim, "compreender um relato noticioso" significa que os leitores sao 

capazes de construir nas suas mentes um modelo dos acontecimentos abordados nos 
textos noticiosos. Esse modelo pode incluir as suas opini6es sobre o acontecimento. 
Embora esses modelos representem a cornpreensao subjectiva dos leitores sobre os 
acontecirnentos, por exemplo, de Los Angeles, os rnodelos integram instancias par
ticulares de conhecimento e de opini6es partilhadas socialmente, sobre coisas como 

por exemplo, Graber {1988), Gunter (1987), Ruhrmann (1989) e van Dijk {1988a). Para o papel do conheclmento na 
compreensao do discurso, ver Schank e Abelson (1977) e os muiros outros estudos que tern adoptado a noi;ii.o de guiao 
(script) coma uma organizai;ao mental do conhecimento. 
11 Para um a discuss.lo mais detalhada des ta nova noi;ao fundamental na teoria psicol6gica da linguagem e da compreensao 
do texto, ver, por exemplo, Johnson-Laird {1983), van Dijk (1985b,1987) e van Dijk e Kintsch (1983). 
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motins, bairros sociais, pobreza, negros ou racismo. Entao, o conhecimento e as 
atitudes do grupo social do leitor determinarao os modelos que ele ou ela constroem 
a prop6sito dos acontecimentos abordados no jornal. 
Estamos agora numa posi,ao mais confortavel para definir as fun,oes informativas 
e persuasivas das noticias. Faz parte dos objectivos de um relato noticioso e dos seus 
autores que os leitores formem um modelo do acontecimento noticiado. Essencial 
para esta discussao e o facto de as estruturas e conteUdos <lesses modelos poderem ser 
manipulados pelas estruturas e pelos conteudos dos relatos noticiosos. Os jornalistas 
podem eles pr6prios ter um modelo de cada acontecimento noticiado; assim, de uma 
forma geral, escreverao os seus relatos de forma a que os leitores formem um modelo 
pelo menos similar aos seus pr6prios modelos desse acontecimento. Nor;6es hem 
conhecidas na an::ilise critica das noticias coma sao as de "significado preferenciaF' 
ou "compreensao preferencial" podem ser explicadas em termos destes modelos. De 
facto, podemos doravante falar simplesmente de "modelos preferenciais". Esses mo
delos preferenciais formam o iimago dos processos de persuasao, de desinforma,ao e 
do controlo do publico pelos media, especialmente se eles forem inconsistentes com 
os melhores interesses dos leitores, mas consistentes com os interesses das elites. 
Um dos muitos modos de influenciar a estrutura de um modelo (e assim, a com
preensao de um acontecimento noticiado) e manipular a informar;ao importante, 
colocando-a mais ou menos de forma proeminente no relato noticioso, nos titulos, 
leads ou em fotografias. lnversamente, se os jornalistas ou as suas fontes de elite 
quiserem menos ou nenhuma atenr;ao para certos aspectos do acontecimento noti
ciado, tomarao as devidas precaur;6es para que essa informar;ao fique menos saliente 
ou ausente do relato noticioso, de forma a que tambem nao seja proeminente no 
modelo do acontecimento noticiado. Do mesmo modo, os textos noticiosos podem 
enfatizar ou menosprezar as causas ou consequencias dos acontecimentos ou as ca
racteristicas dos actores nos acontecimentos noticiados. Assim, as noticias sabre os 

acontecimentos em Los Angeles podem menosprezar as causas ou os motivos racistas 
dos acontecimentos e enfatizar a natureza criminosa ou as actividades dos homens 
jovens negros, de uma forma ta! que os modelos dos leitores seriio influenciados 
nessa direc�ao. 

Conhecimento 

Se a compreensao <las noticias ou a constru�ao dos modelos mentais e feita em funr;ao 
do conhecimento geral, socialmente partilhado, entiio o controlo desse conhecimento 
pode controlar indirectamente a compreensao. Assim, se a imprensa e as elites po
liticas ou as outras elites que rem acesso ao conhecimento nao derem informar;ao 
detalhada sobre os interesses dos Estados Unidos ou de outros paises ocidentais no 

79 



Medio Oriente, o conhecimento dos leitores, e logo a sua compreensao das noticias 
sobre a Guerra do Golfo, pode ser limitado. De facto, pode convir a estas elites que 
a compreensao do pllblico seja minima. De igual modo, servira tambem os interesses 
dos media se o pllblico nao tiver acesso a outros meios de comunicai;ao que fornei;am 
o background necessario; dai a marginalizai;ao sobejamente conhecida dos media

radicais ou dos peritos com posi,oes opostas, bem como a penetra<;ao profunda das
campanhas de desinforma,ao sobre a Guerra do Golfo e sobre outras guerras mais
ou menos abertas em que estao envolvidas as nai;5es-elite. Note-se, no entanto, que
a influencia dessas campanhas sobre o conhecimento do publico e complexa e esta
longe de ser simples: sao precisas estrategias de credibilidade efectivas, como o uso

de estatfsticas, fontes autoritativas, testemunhas credfveis, fotografias e outros meios

que sugerem persuasivamente a "verdade,, das afirmai;6es.

Atitudes e ideologies 

O controlo estrategico do conhecimento constitui um elemento crucial e ao controlo 
da compreens:io do discurso e, assim, no controlo do acesso ao discurso e ao con
trapoder critico da contra-interpretai;ao e compreensao. No entanto, para alem do 
conhecimento, ha outras farinas cruciais no que hoje em dia genericamente se designa 
coma cognii;:io social,12tais como esquemas (schematas) de opini6es socialmente 
partilhadas tradicionalmente conhecidas como atitudes.13 Enquanto o controlo do 
conhecimento influencia a compreens:io, o controlo das atitudes influencia a avalia
<;iio. A aceita<;ao da guerra contra o Iraque, hem como a aceita<;ao da Guerra Fria 
contra os comunistas, anterior iquela, dependem crucialmente da sua legitimidade 
e justificai;:io, que por sua vez depende dos modos como o inimigo e as suas aci;5es 
s:io retratados nas noticias. Tai explica as imagens penetrantes e perfeitamente claras 

12 Depois de um periodo mais comportamentalista na psicologia social, que se seguiu a abordagens cognitivas iniciais, 
os fins dos anos 70 puseram de novo a psicologia social numa orienta\3.o mais cognitiva, com o uso extensivo da teoria 
cognitiva de esquema. Para uma introdu\3.0 e detalhes, ver Fiske e Taylor ( 1991) e \X'yer e Srull (1984). Encontramos 
uma abordagem de algum modo diferente na psicologia social francesa, por exemplo, nos estudos das "representa�i'ies 
sociais" de Moscovici e seus seguidores. Para uma colectiinea deste trabalho, ver Farr e Moscovici (1984). Infelizmente, 
nao temos espa\O neste texto para mostrar em detalhe o papel vital da cogni\iio social na !nfluencia e poder do discurso 
em geral, e das notfdas em particular. Embora haja v.irios estudos sabre a psicologia cognitiva das notlcias, niio ha 
estudos recentes que abordem a compreensao das noticias e a  influencia do ponto de vista de uma teoria moderna da 
cogni\iio social (para uma discussao breve, ver van Dijk 1988a). 
JJ O estudo das atitudes, mudani;a de atitudes e persuasiio constitui um capftulo maior na psicologia social tradicional, 
que gerou uma investiga�l\o experimental maci\a; contudo, e dada pouca aten\l\O as estruturas internas actuais, a 
organiza�iio e aos usos estratfgicos ou 3.s mudan�as de atitudes. As abordagens contempor.ineas tern um toque mais 
cognitivo (Eiser e van Der Pligt 1988; Petty, Ostrom e Brock 1981a, 1981b; Zanna, Olson e Herman 1987). Devido 
ao facto da amilise de o discurso ter sido negligenciada na psicologia social, a maioria dos estudoS sabre mudan\a 
de atitude, mesmo os que versam sabre a persuasiio verbal, niio tern uma dimensl\o textual evidente on not6ria (para 
discussiio, ver van Dijk 1990). 
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de "Impfrios do Mal", terroristas, ditadores, agress.io arbitr:iria e outras formas 
percebidas de amea,a it seguran,a de cada um e aos seus interesses legitimos. 
H:i muitos meios diScursivos que sugerem fortemente essas avalia�6es negativas 
"deles", incluindo fnfases hiperb6licas no comportamento obviamente "mau" e 
outros lances ret6ricos, coma as metclforas ou as compara�Oes ("Saddam Hussein 
e Hitler") que "nos" definem como vitimas e os definem a "eles" coma agressores 
do mal. A informa�ao que nao se encaixa neste processo avaliativo e a  constru�ao 
de atitudes n.io ambiguas, como a morte de muitos milhares de iraquianos civis 
inocentes em consequencia <las bombas (niio tao inteligentes) dos Estados Unidos, 
serao colocadas em segundo piano, se nao forem completamente ocultadas. 14 

Em suma, o controlo <las atitudes pode ser o resultado do controlo dos discursos da 
comunicac;.io de massa, hem coma dos seus t6picos, significados, estilo e ret6rica; 
o controlo do, exercido pelos pr6prios jornalistas ou, indirectamente, por aqueles
que estes aceitam coma fontes credfveis. Obviamente, esses resultados dependem do
acesso a fontes de informac;.io alternativas, do conhecimento e crenc;as produzidos
pelas oposi,6es e de ideologias mais fundamentais. Estas ideologias sao definidas
como o mecanismo b::isico das cogni�6es sociais de um grupo, isto e, como sistemas
de normas e de valores que controlam a coerencia e o desenvolvimento de atitudes
sociais mais especificas. 15 As ideologias anti-clrabe, por exemplo, ser.io quase de
certeza mais propiciadoras do desenvolvimento de atitudes sabre a Guerra do Gol
fo, atitudes que por sua vez podem justificar essa guerra contra o agressor clrabe.
Sera mostrado como as ideologias sabre rac;:a, classe, gfnero ou regi.io do mundo
controlam a produi;ao e a compreens.io das noticias sabre minorias, mulheres, tra
balhadores ou sabre o Terceiro Mundo.
A partir do momenta em que esses padr6es fundamentais de conhecimento, de
atitudes e de ideologias estao devidamente enraizados devido it repeti,ao <las no
ticias e outras formas de discurso pll.blico, eles "actuar.io" mais por si s6s quando
as pessoas tfm de avaliar os acontecimentos noticiados. Depois de algum tempo
passado, ha pouca necessidade de manipular de forma visive! o conhecimento espe
cifico e as opini6es dos leitores em cada um dos casos. Uma vez dados os "factos"
(cuidadosamente escolhidos), ainda que apresentados de uma forma aparentemente

H Entretanto, apareceu uma literatura vasta sobre a cobertura da Guerra contra o Iraque. Ver, e.g., Greenberg & Gantz 
(1993), Hackett &Zhao (1994), Iyengar &Simon (1993), Kellner (1992), Media Development {1991), Rojo (1995). 
Para uma an<llise politica critica, ver tambem Chomsky (1992). 
u Esta defini�iio cognitiva de ideologia diverge das abordagens filos6ficas e sociopo!iticas mais vagas desta no�iio, 
por exemplo, numa perspectiva marxista ou neo-marxista. Billig (1982) e Rosenberg (1988) estiio entre os poucos 
psic6logos sociais que abordam a ideologia (ver tambfm Billig 1991; Billig et al. 1988), embora esta abordagem esreja 
centrada actualmente no papel da ret6rica e dlscnrso, e niio na cognii;iio social (para uma abordagem discursiva, ver 
tambfm Seidel 1988; Thompson 1984; \Vodak 1989). As razOes para restringir a ideologia a um quadro fundamental 
de cogni�Oes sociais do interesse de grupos reside no facto de querermos distinguir essas ideologias da aci;iio social e 
polftica (claro que estas siio ideologlcamente monitorlzadas), do discurso, dos objectivos econ6micos e dos lnteresses ou 
das v<lrias institui'r6es (estatals ou niio) em que, ou arraves das quais, as ideologias siio adquiridas ou reproduzidas (ver, 
e.g., Althusser 1971; Larrain 1979). Para estudos sobre ideologia e media, ver, por exemplo, Cohen e Young (1981 ),
Golding e Murdock (1979), Hall et al. (1980) e Kress (1983), entre outros estudos. Ver tambem van Dijk (1995b).

81 



objectiva, os leitores produzirao eles mesmos os modelos preferenciais das elites e 
podem mesmo agir de forma conforme: um consenso activo substituir::i um consen
timento passivo ou t::icito. Neste caso, o controlo ideol6gico e virtualmente total, 
ou "hegem6nico", precisamente porque o texto e a fala persuasivos passam a nao 
ser vistos como ideol6gicos, mas como verdades auto-evidentes, como e o caso do 
discurso dominante nos Estados Unidos. Por outro lado, nos paises ex-comunistas 
da Europa do Leste, o discurso oficial, por ser visto como obviamente ideol6gico, 
tinha um poder persuasivo muito limitado. 

Racismo e lmprensa 

Tendo como pano de fundo o quadro te6rico do poder da imprensa anteriormente 
delineado, irei centrar-me agora em dominios mais especificos da dominancia. Come�o 
com um sum::irio da investiga�ao critica sobre os modos coma os media estao envol
vidos na reprodui;iio e na manutenc;iio subsequentes e na legitima<;iio do poder do 
grupo dos brancos. 16 Esta analise serve entiio como um paradigma para uma expli
ca<;iio breve do papel dos media noutras formas de dominilncia de elite, como as de 
genero, classe e regiiio do mundo. 
O poder persuasivo da imprensa e particularmente efectivo se o seu relato for con
sistente com os interesses da maioria dos leitores. A cobertura da ra�a e dos assuntos 
ftnicos nos Estados Unidos, na Europa e noutros paises europeizados, constitui um 
caso evidente. Desde o Movimento dos Direitos Civis nos Estados Unidos, nos anos 
60 e dos 'motins' urbanos da Gra-Bretanha nos anos 80 ate its actuais guerras civis 
de origem ftnica na Europa do Leste e noutros lugares, os conflitos raciais e ftnicos 
tern sido um t6pico maior das noticias. A imigra�ao e a integra�ao estao entre os 
assuntos sociais mais alarmantes das politicas europeias actuais e das reportagens 
mediaticas. A rebeliao dos negros pobres que atearam o fogo a partes de Los Angeles 
em Abril de 1992 foi uma hist6ria que chegou aos titulos dos jornais em toda a parte 
do mundo. 
As an::ilises da cobertura dos assuntos ftnicos mostram um alinhamento evidente da 
imprensa com o poder das elites brancas dominantes, hem coma com o ressentimento 
popular entre a popula<;iio branca em geral, cujos protestos contra mais imigra<;iio 
ou politicas serias de direitos iguais siio mostrados de uma forma proeminente pelos 
media e assim mais exacerbados. 
E verdade que, desde os anos 60, com a mudan<;a geral de atitude sobre os assuntos 
de direitos civis, os media ocidentais tornaram-se menos abertamente racistas. Um 
apoio moderado aos direitos das minorias parece ter-se tornado o consenso domi-

16 Este sumario e em grande medida baseado no meu livro sobre racismo e imprensa (Van Dijk 1991), onde se encontram 
mais referencias sobre o papel dos media nos assuntos Ctnicos. 
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nante, nem que seja apenas em teoria, e podemos assumir que a imprensa liberal de 
qualidade teve um papel particular nesta rnudan,a ideol6gica global. 
Ao mesmo tempo, a discrimina<;ao ftnica e racial est.i longe de ser erradicada. As 
minorias permanecem genericamente em posii;5es socioecon6micas frequentemente 
caracterizadas coma sendo as de uma underclass. Os ataques contra as minorias e 
os emigrantes no Reino Unido, Alemanha, Fran<;a e It.ilia estao ainda, ou de nova, 
na ordem do dia e sao combatidos pelas autoridades de uma forma pouca energica. 
Em suma, o racismo e o etnicismo permanecem um dos maiores problemas das 
sociedades brancas. 17 

Este retrato complexo, cheio de contradiqoes que colocam valores humanitarios de 
direitos iguais contra a domin3ncia racial e etnica em virtualmente todos os dominios 
da sociedade, tambfm se reflecte na cobertura dos assuntos ftnicos na imprensa da 
Europa e dos Estados Unidos. Os media tern tido um papel crucial na reprodu,ao do 
statu quo ftnico, hem coma na perpetua<;:'io do racismo e do etnicismo.18 Hoje, isto 
e abertamente evidente, por exemplo, nos media sfrvios, cujo nacionalismo feroz e 
hist6rias de terror alimentam a agressao contra a Cro.icia e a  B6snia-Herzegovina, 
ou nos media romenos (e outros) que incitam o 6dio contra judeus, ciganos e mino
rias hllngaras. Pouco diferente e a  cobertura anti-emigrante nacionalista e xen6foba 
da imprensa da direita no Reino Unido, Alemanha e Fran,a. 0 poder da imprensa 
popular da ala direita deve-se especialrnente ao seu acesso a uma audiencia vasta, e 
nao ao seu prestfgio intelectual. A sua legitima,ao deriva do facto de reivindicar que 
fala "em name da gente comum", uma popula<;ao cujas opini6es ftnicas j.i foram 
formadas com a sua ajuda. 
A (muito mais pequena) imprensa liberal tern uma posi,ao mais complexa sobre 
assuntos ftnicos. Nao advoga abertamente a discriminai;ao, o preconceito e o racismo 
e usualmente mantfm uma dist3ncia critica relativamente a direita racista. Defende 
a tolerancia e a compreensao e pode ocasionalmente prestar aten,ao aos problemas 
dos emigrantes ou de outras minorias. No entanto, ao mesmo tempo, desempenha 
um papel mais subtil na reprodu,ao da desigualdade etnica, mostrando assim que e
parte do problema do racismo e nao da sua solu,ao. Fa-lo por partilhar e contribuir 
para o consenso dominante da elite branca sabre assuntos ftnicos, segundo o qual 
as sociedades ocidentais nao sao racistas. De facto, a nega<;3o do racismo constitui 
uma <las estratfgias maiores dos media e de outras elites brancas na sua auto-apre
senta,ao positiva como lfderes morais da sociedade. 

17 Dos muitos estudos contempor.ineos sobre racismo na Europa e na America do Norte, s6 menciono os de Barker 
{1981), Dovidio e Gaertner (1986), Essed (1991), Gilroy (1987) e Mlies (1989), cada um deles com o seu modo de 
abordagem especifico. 
18 Dos muitos volumosos livros que mos tram em detalhe este papel dos media na reprodm;ii.o do racismo, ver, por exem
plo, Bonnafous (1991), Ebel e Fiala (1983), Hartmann e Husband {1974), Indra {1979), Martindale (1986), Merten et
al. (1986) e Wilson e Gutierrez (1985). 0 sum3.rio da investigai;iio que faremos mais adiante inregra resultados destes 
e de outros estudos. 
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grupo minorit.irio e cuidadosamente evitado, senao censurado. As excep\6es aqui 
definem estruturalmente a regra, mostram que sao acidentais e nao amea\adoras 
para a dominiincia do grupo branco e ao mesmo tempo sinalizam que os outros e 
nao a maioria devem ser culpabilizados pelo insucesso. 
Conclus6es similares resultam das an.ilises de outros niveis e dimens6es dos relatos 
das noticias sabre assuntos Ctnicos. A forte derrogar;ao estilistica e ret6rica das mino
rias Ctnicas e especialmente dos anti-racistas e um tra\o normal di.irio dos tabl6ides 
britanicos. Os editoriais estao repletos de lances usuais de auto-apresenta<;ao posi
tiva dos brancos e de apresentar;ao negativa do outro, coma a sobejamente conhecida 
nega\80 aparente "n6s nao temos nada contra os negros (turcos, etc.), mas ... ", cujas 
vers5es tambem aparecem nas conversa\5es di.irias entre brancos. Da mesma forma, 
as concess6es aparentes ou elogios aparentes tambfm servem para a salvaguarda 
moral da face quando a mensagem global sobre minorias ou imigrantes se pretende 
negativa. Frases coma "a vida dos negros nos bairros sociais e muito dificil, mas ... " 
e uma manobra que organizou muitos dos editoriais dos media brancos e outros 
comentarios sobre a revolta de Los Angeles em 1992. 

Os leitores 

Nao e surpreendente que, em resultado dessa cobertura, os leitores brancos ad
quiram uma versao seriamente tendenciosa dos assuntos Ctnicos. Porque os leitores 
mfdios nao tern acesso a defini\6es alternativas da situa\80 Ctnica, e porque as 
defini\6es alternativas sao dificilmente consistentes com os seus melhores interesses, 
eles aceitam genericamente essas defini<;6es dominances e habituais (mainstream) 

como auto-evidentes. 
Inversamente, coma indic.imos antes, a imprensa usar.i mais uma vez esse ressen
timento popular para apoiar a sua pr6pria cobertura. Apesar <las normais gerais e 
oficiais contra a discrimina\80 e o racismo, poucas transgress6es populares dessas 
normas tern tanto acesso a imprensa coma as dos assuntos Ctnicos. Cartas ao editor 
que algumas vezes expressam abertamente preconceitos explicitamente racistas ou 
Ctnicos quase nao sao rejeitadas, e certamente nao o sao na imprensa da ala direita. As 
entrevistas a brancos dos bairros sociais com ressentimentos siio prfltica habitual no 
"relato sobre a ra\a". De facto, os mesmos brancos teriam pouco acesso a imprensa 
se a sua ira fosse dirigida a classes e niio a ra\as. Por outras palavras, o ressentimento 
popular contra a imigra\iio ou contra os direitos das minorias tern valor de notfcia 
e e bem-vindo, ao mesmo tempo que permite tambfm aos jornalistas publicarem 
opini6es que seriam inconsistentes com a sua auto-imagem mais liberal e moderada. 
O que seriam opini6es estritamente locais, pessoais ou de bairro tornam-se assim 
opini6es nacionais devido ao vasto alcance de ac\a'.o dos mass media.
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Quer seja de uma forma intencional, quer seja de uma forma nao premeditada, a 
imprensa desempenha assim um papel crucial na reprodU<;ao do racismo na sociedade. 
Fa-lo nao s6 por simplesmente dar voz a atitudes do publico branco, mas em primeiro 
lugar por definir a situac;ao ftnica de uma forma que influencia persuasivamente o 
publico para adoptar estes modelos das elites sobre acontecimentos etnicos. Em 
condic;6es especfficas de crise socioecon6mica, politica e sociocultural e de incerteza, 
esses modelos podem ser mais exacerbados por determinadas partes da popula�ao 
branca numa direcc;ao mais abertamente racista, contra a qual a imprensa respeit:ivel 
pode enta.o reagir demasiadamente tarde e com pouca energia. Uma vez evocado o 
ressentimento racial, e dificil repeli-lo ouconte-lo. E porque o anti-racismo explicito 
e consistente nao e a  politica da maioria dos jornais do Ocidente, niio ha um quadro 
alternativo para combater o consenso ernico dominante que a imprensa ajudou a 
pre-formular. 

Racismo, media e outras institui�iies de elite 

A imprensa nao ea Unica instituic;:io de elite envolvida na reproduc;iio do racismo.20 

No entanto, e o actor mais efectivo e com mais sucesso na gestiio do consenso ftnico 
e na manufactura do consentimento pllblico. Fa-lo, em primeiro lugar, apoiando 
ou legitimando as politicas etnicas de outros grupos de elite, como os politicos, a 
polfcia, o poder judicial, os acadfmicos ou os burocratas sociais. 
As analises das politicas governamentais e dos debates parlamentares mostram que, 
apesar de usualmente apresentadas em estilos de discurso cuidadosamente geridos 
com reivindica,oes usuais de tolerancia e de hospitalidade, as atitudes fundamentais 
das outras elites brancas siio pouco diferentes das defendidas pelos principais (mains

tream) media. Restri<;6es mais severas a imigra<;iio, medidas mais "duras" contra o 
crime ftnico, polfticas "pragmclticas" na recep<;iio ou no bem-estar dos refugiados 
e resistfncia aberta ou oculta contra a legisla<;iio efectiva de direitos civis e pr.iticas 
(e.g.� na ac<;iio afirmativa, ou no combate a discrimina<;iio) estiio entre as escolhas 
politicas dos governos e parlamentos ocidentais. A excep,ao de casos individuais 
especialmente complicados, cuja cobertura crftica pode persuasivamente assinalar 
os valores humanitclrios dos media, estas polfticas b.isicas siio, em grande medida, 
apoiadas pela imprensa mainstream, seniio legitimadas pelo seu relato tendencioso. 
E tambem largamente atraves dos media que o ressentimento popular chega aos 
politicos, que por sua vez usaram a ''vox populi" coma um argumento para polfticas 
de imigra,ao ou etnicas ainda mais duras veiculadas pela bem conhecida frase de 

20 Ver van Dijk (1993) para uma analise mais detalhada do papel das elites na reprodm;5.o do radsmo. Aqui, o papel 
dos media e das suas rela\Oes com outras institui\Oes da elite e tambem discurido. 
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que "eles" devem ser tratados de um modo "correcto, mas justo", se nao for de um 
modo que e "para o seu pr6prio bem". 
De igual forma, se a investiga�ao central nas ciSncias sociais, especialmente a feita 
por academicos escolares brancos, se centra nas propriedades dos grupos etnicos 
consistentes com estere6tipos prevalecentes (crime, desvio, drogas, cultura etnica, 
etc.), a imprensa seria tambem mostrara de modo proeminente esses "resultados". 
Relatos que confirmam estere6tipos negativos sao frequentemente noticias de pri
meira pagina, mesmo que a maioria do trabalho academico dificilmente atinja as 
pclginas interiores dos jornais. Por outro lado, a pouca investiga�ao critica sabre 
discrimina<;3o ou racismo sera ou completamente ignorada ou explicitamente atacada 
coma sendo exagerada, ridkula, metodologicamente debil au simplesmente coma 
sendo "politicamente" tendenciosa. 
Resumindo, a imprensa mainstream faz parte inerente de uma estrutura de poder 
dos grupos de elite e institui<;6es, cujos modelos da situac;ao etnica dao apoio (muitas 
vezes muito subtil e indirectamente) ao statu quo etnico de dominiincia do grupo 
branco. Enquanto que em muitos assuntos a imprensa pode, dentro de certos limites, 
ter um papel mais critico face a outros grupos de elite, isso raramente acontece no 
dominio dos assuntos etnicos. Politicos brancos ilustres, academicos, poHcia ou 
outros envolvidos na defini<;3o dos acontecimentos etnicos rem usualmente acesso 
imediato aos mass media. Por outro lado, as que siio capazes de dar definic;6es 
alternativas, como lideres <las minorias ou (outros) anti-racistas, os academicos 
mais criticos e os representantes dos (pequenos) partidos da oposi<;3o, nao s6 terilo 
pouco acesso, coma poderao ser explicitamente marginalizados e atacados quando 
vistas como uma amea<;a a hegemonia moral das elites dominantes, incluindo dos 
pr6prios media. Aas estudos criticos sabre o envolvimento dos media na reproduc;iio 
do racismo e negado de uma forma resoluta o acesso a estes; por isso raramente 
atingem o publico em geral. 
Para proteger a sua imagem positiva e a  sua face humanitflria, os media e outras elites 
nao banem completamente os protestos contra o racismo. Fazem-no, no entanto, 
ao identificar e criticar a extrema-direita como o Unico grupo que esta envolvido 
no racismo. As suas pr6prias posi<;6es nos assuntos etnicos, embora negativas, 
aparecerilo sempre nessa apresenta\3o coma sendo mais moderadas, tolerantes e 
humanas. A critica da direita racista implica assim uma nega\ilo do seu pr6prio 
racismo. Nao e surpreendente que os partidos racistas, mesmo quando engajados 
aberta e diariamente na discrimina<;ilo ou no incitamento ao 6dio racial, nao sejam 
proibidos coma organiza<;6es criminosas. Sao muito Uteis coma fronteiras sociais 
e politicas do consenso, coma bodes expiat6rios para o racismo geral, e coma 
ocasi6es para salvar a face. De igual modo, ao ignorarem as muitas formas de 
discrimina<;ilo quotidiana e de racismo, tambem nas institui<;6es de elite, os media 
podem levantar acusa\6es ocasionais contra individuos que romperam o consenso 
de uma forma muito clara, coma nos casos da discrimina<;ilo aberta levada a cabo 
pelas grandes empresas. As coberturas da imprensa <lesses casos podem ser extensas 
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agentes de mudani;a, a sua posii;ao ideol6gica e sociol6gica parece inconsistente com 

um papel de liderarn;a; os media raramente iniciam tal mudarn;a. 

Genero 

Exemplos e investigai;iio para apoiar os padr6es de genera abundam. A investigai;iio 

feminista tern mostrado amplamente a prevalencia do chauvinismo masculino nos 

mass media, mesmo hoje, apesar dos modestos ganhos no emprego de mulheres 

jornalistas e de produtoras de programas nos media e a  aceitai;iio lenta de algumas 

das grandes exigencias do movimento das mulheres. 21 Apesar dos progressos socio

econ6micos e das mudani;as ideol6gicas 6bvias, a maior parte do que dissemos para 

as minorias mantfm-se tambfm, embora de forma menos extrema, para a posii;a'.o 

das mulheres nos media e nas noticias. A maioria dos jornalistas sa'.o homens, e as 

mulheres rem menos acesso a posi�5es editoriais mais altas. Como fontes sa'.o menos 

credfveis, e logo menos citadas, e coma actores <las notfcias rem menos "noticia

bilidade". 

Virtualmente, todos os t6picos maiores s:io ta'.o orientados para os homens como o 

sao os domfnios sociais e politicos que eles definem. Os assuntos de genero rem pouca 

"noticiabilidade", a n:io ser que sejam modelados coma formas abertas de conflito 

ou como faits divers engrai;ados. 0 movimento das mulheres pode ser coberto, ate 

certo ponto, de uma forma benevolente, desde que na'.o seja "radical" e desde que as 

posii;oes dos homens niio sejam seriamente ameai;adas. 0 engajamento das mulheres 

no protesto polftico, por exemplo, contra armas nucleares, e relatado de uma forma 

c6mica desde que seja divertido, mas e ignorado, atacado ou marginalizado logo 

que aparei;a como demasiado serio, coma foi o caso das mulheres que sitiaram a 

base aerea dos Estados Uni dos em Greenham Common no Reino Unido. 22 0 sexismo 

como um problema estrutural da sociedade e negado ou atenuado, identificado com 

chauvinistas fora de moda. 0 assedio sexual pode ser coberto em casos espectaculares 

(como no caso das audii;6es de Hill-Thomas no Congresso dos Estados Unidos), 

mas e dificil ou relutantemente tornado como um problema diario serio. As contri

buii;5es especiais <las mulheres tendem a ser ignoradas, especialmente em campos 

dominados pelos homens coma a polftica ou a ciencia. A sua preseni;a pequena em 

domfnios sem prestigio, como o crime e a guerra, e raramente reconhecida. Assim, o 

conteUdo e o estilo <las notfcias continuam a contribuir para atitudes estereotipadas 

sobre mulheres. 0 feminismo em si e ignorado, problematizado ou marginalizado. 

De uma forma geral, o pressuposto e de que os leitores sao homens. 

11 Para mais detalhes sabre o papel do genera nos media, ver, por exernplo, Creedon (1989) e Tuchman, Daniels e Benet 
(1978). Embora haja vllrios estudos sabre mulheres jorna!istas, surpreendentemente existem poucos estudos extensos 
sabre a representac;:iio das mulheres nos media. Para um estudo recente e mais referencias, ver van Zoonnen (1994). 
n Ver Glinther (1988) e Hollingsworth (1986). 
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da situai;ao, nas entrevistas, nas citai;Oes, nos t6picos e no estilo da cobertura. Os 
trabalhadores nao sao definidos como fazendo parte da audiencia. Em suma, excepto 
em explicai;6es negativas dos conflitos ou em noticias sabre negociai;Oes com os seu 
lideres, os trabalhadores quase n3o sao visfveis. 

Norte vs Sul 

Na investigai;ao da comunicai;ao de massa tern sido dada muita ateni;ao critica ao 
fosso de informa<;ao e comunica,ao entre o Norte e o Sul.24 Dentro do quadro de 
assuntos como a descoloniza,ao, a independencia e o (sub)desenvolvimento, acade
micos, jornalistas e politicos do Terceiro Mundo, apoiados por academicos crfticos 
do Primeiro Mundo, tern sublinhado a inexistencia de um balan,o na informa,ao 
internacional e no fluxo das notfcias. Estas ancllises criticas tfm-se centrado na na
tureza tendenciosa das notfcias sabre o Terceiro Mundo, na dominiincia das agencias 
de notfcias ocidentais e das multinacionais de comunicai;ao, na hegemonia cultural 
do Ocidente (e especialmente dos Estados Unidos), nos programas televisivos, e por 
af em diante. Dada a ausencia de agencias de notfcias e a falta de correspondentes 
para os jornais no Terceiro Mundo, a maioria das notfcias sabre estes pafses, mesmo 
as que saem nos jornais nacionais, e canalizada atraves das agencias do Primeiro 
Mundo e apresenta inevitavelmente uma perspectiva ocidental. Como foi mostrado 
antes no caso da cobertura das minorias ftnicas nos Estados Unidos e na Europa, 
esta perspectiva branca, ocidental1 

prefere noticiar acontecimentos que confirmam 
estere6tipos talhados para as expectativas dos leitores ocidentais. 
Embora a cobertura mais recente tenha indubitavelmente ultrapassado a idade 
dos relates dos "golpes e tremores de terra" das dfcadas passadas, as suas carac
terfsticas globais sao marcadamente diferentes da cobertura dos pafses ocidentais. 
Guerra, guerra civil, golpes de Estado, opressao, ditadura e violencia sao ainda a 
materia-prima dos relatos noticiosos sobre o Sul, especialmente quando podem 
ser interpretados como uma ameai;a ao Primeiro Mundo. 0 mesmo se passa com 
a pobreza, fome, o subdesenvolvimento, a miseria e - mais recentemente - as 
catclstrofes ecol6gicas. Se os acontecimentos sao colocados no seu contexto e se 
sao dadas explica,oes, tendem a atribuir a culpa em primeiro lugar as polfticas 
"retr6gradas" e ao comportamento das nar;6es, <las organizai;6es e dos politicos 
do Terceiro Mundo. Ao mesmo tempo, estas explica,6es poem em segundo piano 
os efeitos directos e indirectos ou os legados do colonialismo ocidental, as praticas 
corporativas, a intervenr;ao militar1 o comercio internacional e a politica. Por outro 
!ado, a ajuda ocidental e outras contribui,oes sao enfatizadas e apresentadas como

24 Algumas das maiores monografias e volumes editados a prop6sito do debate sabre o papel dos media nas relai;Oes 
entre o Primeiro e o Terceiro Mundos, entre o Norte e o Sul siio Atwood, Bullion e Murphy (1982), Boyd-Barrett 
(1980), Hamelink (1983a), Richstad e Anderson (1981), Schramm e Atwood (1981), Smith {1980), Stevenson (1988) 
e UNESCO {1980). 
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beneficas e raramente como problem.iticas. Como no caso dos assuntos etnicos, o 
retrato global do Terceiro Mundo e organizado atraves de estrategias combinadas 
de auto-apresenta<;i'io positiva e de apresenta\i'i:O negativa do outro. 
Para esta an.ilise do papel da imprensa nas estruturas de domin:lncia, estas conclus6es 
globais dao ainda mais fon;a a tese de que a imprensa adopta regra geral a perspectiva 
das elites e legitima a sua domin:lncia, mesmo numa perspectiva internacional de 
rela,oes entre Estados e regi5es do mundo. A crftica da sua pr6pria dominiincia e 
perspectiva no dominio das noticias internacionais, que ocorreu dentro do quadro 
de varios debates e publica,oes da UNESCO, foi ignorada, ridicularizada, atacada 
ou marginalizada. As propostas para uma nova ordem de informa<;ao internacional 
e de comunica<;i'io foram resolutamente rejeitadas com o argumento de que essa 
nova ordem implicaria uma limita<;ao da "liberdade" da imprensa (ocidental) e das 
ag@ncias noticiosas. Nao e surpreendente que os mesmos media de uma forma ge
nerica apoiem tambem a resist@ncia ocidental a propostas.similares para uma nova 
ordem internacional nos dominios das finan<;as, do comercio e da economia e contra 
qualquer mudan,a do statu quo que implique um balan,o mais simetrico entre o 
Norte e o Sul. Exceptuando os casos de dissidencia marginal, os media ocidentais 
tern tambem apoiado a maioria das interven<;Oes militares dos paises ocidentais 
no Terceiro Mundo - por exemplo, nas Carafbas, em Africa, na Asia e no Medio 
Oriente-, interven<;Oes essas que ate muito recentemente foram legitimadas no qua
dro de uma ret6rica anticomunista. 25 Desde a queda do comunismo da Europa do 
Leste, esta ret6rica das noticias tem-se centrado noutros inimigos, coma terroristas 
e fundamentalistas mu,ulmanos, rellectindo assim a ret6rica prevalecente das elites 
polfticas. 
O poder persuasivo desta ret6rica reside na sua aparente plausibilidade e aparen
te superioridade moral. Liberdade, democracia e direitos humanos estao entre os 
termos-chave que organizam esta legitima,ao polftica e dos media na perspectiva 
da elite e respectivas ac,oes em rela,ao aos "outros". 0 problema e que para a 
maioria dos paises ocidentais, especialrnente para os Estados Unidos, estas e outras 
no,oes relacionadas foram selectivamente definidas e aplicadas aquelas situa,5es 
em que os seus interesses estavam a ser amea\ados: por exemplo, na America Cen
tral e em Africa. A liberdade implica sobretudo liberalismo de mercado e liberdade 
de investimentos (ocidentais), nao autonomia local ou ausencia de opressao ou 
de explora,ao. A democracia e defendida s6 para as na,5es em que os lfderes do 
momenta (quer sejam ditadores ou governos eleitos) si'io vistos como uma amea<;a 
aos interesses ocidentais. Os direitos humanos siio urn argumento estrategico que 
se centra sobretudo nas na\6es ou lideres "niio amigos", ao mesmo tempo que sao 
ignorados no caso dos clientes dos Estados ocidentais.26 

l5 Ver Chomsky (1987,1992) e Herman e Chomsky (1988). 
16 Ver as referencias dadas na nota 24 para mais literatura. 
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Se a imprensa niio actua como oponente principal relativamente a politicas gover

namentais ou corporativas e interesses, niio e por falta de poder, mas por causa <las 
similaridades fundamentais das suas posic;6es ideol6gicas. E verdade que, par mui
tos jornalistas tenderem a ser liberais, a oposic;iio na imprensa ocidental e comum 

no que diz respeito a politicas conservadoras especfficas e a acc;6es dos governos 
ou neg6cios. Essa critica sugere liberdade e independencia dos media. No entanto, 
esses desa:fios permanecem dentro <las fronteiras flexfveis mas claras de dissidencia, 
trac;adas pelas polfticas editoriais das organizai;6es dos jornais, cujas ideologias 
basicas estiio de acordo com as das elites de poder. 
Por outras palavras, e um facto que a imprensa niio esta a ser controlada por estas 

elites de poder. Em vez disso, podemos dizer que as suas ideologias comuns siio 
produzidas em conjunto, cada uma agindo dentro da sua esfera de influencia e 
controlo, mas cada uma dependendo tambem da outra. As polfticas internacionais 
sem apoio da imprensa quase niio podem ser legitimadas e sustidas e siio dificeis 
de implementar quando o lobby corporativo se op6e. 0 neg6cio internacional e 
seriamente posto em causa por uma ma publicidade ou por um antagonismo estatal 
:firme. E, inversamente, a imprensa mainstream niio pode operar sem a cooperac;iio 

das elites polfticas e corporativas. 
Assim, a partilha de interesses entre as elites favorece o desenvolvimento de posi
c;6es ideol6gicas relacionadas, como e tambem o caso do papel da socializac;ao, da 
educai;iio, da origem de classe, do genera, da etnia ou da orientai;ao polftica similar 
da maioria dos grupos de elite. Niio obstante conflitos ·ocasionais, contradic;6es, 
controvfrsias e direcc;6es de controlo variadas, a imprensa e parte inerente desta 

produc;iio conjunta de um consenso que sustfm o poder da elite, isto e, a domincln

cia de uma pequena minoria do Norte, branca, masculina, heterossexual, da classe 

media, politicamente "moderada" (isto e, mais ou menos conservadora) sabre uma 
larga maioria de niio ocidentais, niio brancos, mulheres, das classes desfavorecidas, 

pobres ou de alguma forma "outros" diferentes. Ea reproduc;ao desta dominancia de 
elite que explica tambem virtualmente todas as estruturas e estrategias da produc;ao 
das noticias e dos relatos noticiosos dos media.
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Cogni,;:ao social e discurso 

A psicologia social do discurso e um novo cam po de estudo que coincide em parte 
com o da psicologia social da linguagem. Isto significa que este capftulo aborda t6-
picos menos estudados na psicologia social da linguagem, como siio as estruturas e 
as estrategias especificas do discurso (excluindo caracteristicas gramaticais ou outras 
propriedades das frases) e os assuntos da psicologia social que podem ser estudados 
com mais proveito a partir de uma perspectiva analitica de discurso. 
Apesar de ter as suas raizes nos cerca de dais mil anos de ret6rica, a analise do 
discurso emergiu como disciplina transversal independente nas humanidades e nas 
cif:ncias sociais apenas nos meados dos anos 60. Desenvolvida em simult:lneo, e por 
vezes em rela�iio pr6xima, com outras disciplinas novas, como a semi6tica, a prag
matica e a sociolinguistica, as suas disciplinas-miie primordiais foram a etnografia, 
a linguistica, a micro-sociologia e a poetica. Nos anos 70, a psicologia cognitiva e a 
Inteligencia Artificial juntaram-se as disciplinas cujo interesse crescente no discurso 
constitufa um dos maiores novos desenvolvimentos da ultima decada (para detalhes, 
ver van Dijk 1985b). 
A extensiio da psicologia social do discurso s6 teve lugar em 1980 (para discuss6es 
recentes, ver, e.g., Potter e Wetherell 1987; Robinson 1985). Nao existem pratica
mente nenhuns livros na psicologia social que integrem conceitos como 'discurso' 
ou 'texto' no seu fndice de assuntos, e hi muitos poucos artigos de revistas no 
campo que tratam explicitamente as estruturas de discurso. Isto significa que neste 
capitulo niio teremos a possibilidade de rever um vasto corpo de investiga,ao em 
psicologia social que Iida explicitamente com estruturas de discurso, embora eu 
tome a liberdade de reinterpretar varios estudos num quadro analitico de discurso. 
Para contrabalan,ar uma tradi,iio de investiga,ao s6lida, parte deste capitulo sera 
por isso te6rica e programitica, com vista a levantar e a indicar futuras direcc;Oes e 
trabalhos neste novo campo. 
Apesar desta falta de interesse explicito no discurso, a psicologia social tern muitos 
subdomfnios que permitem ou exigem uma abordagem analftica discursiva. No final 
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de contas, ha muito poucas noc;6es fundamentais na psicologia social que niio tenham 
elos de ligar;ao 6bvios com o uso da linguagem em contextos comunicativos, isto e, com 
diferentes formas de texto ou fala. Percepc;iio social, gestiio da impressiio, mudanc;a de 
atitudes e persuasiio, atribuir;ao, categorizar;ao, relar;6es intergrupais, estere6tipos, re
presentar;6es sociais (RS) e interac<;iio constituem apenas alguns r6tulos para as maiores 
areas da psicologia social actual em que o discurso desempenha um papel importante, 
embora ainda bastante dissimulado. De facto, a linguagem e, especialmente, a comu
nicac;iio assurniram um papel proeminente na hist6ria da psicologia social (ver sobretudo 
Brown 1965), mas a natureza essencialmente discursiva do uso da linguagem tern sido 
reduzida a wn estudo mais ou menos intuitive das 'mensagens' e no momenta actual 

a psicologia social incide sobretudo nas caracteristicas da 'fala' (speech). Por outras 
palavras, depois da lingufstica e das disciplinas irmas da psico e da sociolingufstica, 
a an3lise do discurso tern alga a oferecer a maioria dos psic6logos sociais. 0 inverso 

tambem e verdadeiro: os conhecimentos produzidos na psicologia social tern uma 
importancia primordial para o desenvolvimento da analise do discurso. 
Embora niio possa dar uma 'definic;iio' da noc;iio de discurso (toda a disciplina, ou pelo 
menos uma teoria completa, da essa definir;ao), neste capftulo vejo 'discurso' coma 
uma forma de uso da linguagem e simultaneamente como uma forma especifica de 
interac<;iio social, interpretada coma um evento comunicativo completo numa situar;ao 
social. 0 que distingue esta analise de discurso das gramaticas das frases e que, na 
pr.itica, a an.ilise do discurso incide especificamente em fen6menos que ultrapassam 

o limite das frases. Obviamente, as palavras ou frases pronunciadas siio uma parte
integral do discurso. Uma vez que, em termos empiricos, o 'significado' do discurso e

uma estrutura cognitiva, faz sentido incluir no conceito de discurso niio apenas trar;os
verbais ou niio verbais observ.iveis, ou interacr;iio social e actos de fala, mas tambem
representar;Oes cognitivas e estrategias envolvidas na produr;iio e na compreensao do
discurso. Aqui ignoro os multiplos problemas relacionados com a delimitac;iio precisa
do discurso relativamente a outras (formas de) interacc;iio, a comunicac;iio niio verbal
ou em relac;iio a outras estruturas cognitivas e estrategias. A nor;iio de 'texto', algumas
vezes usada como compreendendo apenas o aspecto puramente verbal do discurso,

outras vezes usada para fazer referencia a forma linguistica abstracta que subjaz ao
discurso enquanto forma de uso da linguagem, e aqui empregue sobretudo no seu
sentido comum de 'discurso escrito'.

Cogni,;iio social e interac,;iio 

Para restringir a discussiio sobre o campo potencialmente vasto da psicologia social do 
discurso, centro-me num nllmero de conceitos b.isicos que, na minha opiniiio, podem 
ser Uteis no estabelecimento de um quadro te6rico s6lido. Primeiro, presto atenr;iio 
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especial a ac,ao combinada entre discurso e cogni,iio social (Fiske e Taylor 1984; Wyer 
e Srulrl985). A cogni<;iio social e aqui discutida sobretudo em termos de RS partilhadas 
por membros de grupos (Farr e Moscovici 1984); isto e, irei negligenciar os domfnios 
mais individuais da psicologia social. A investiga,iio em cogni,ao social conjuga-se 
com as orienta,oes te6ricas da investiga,ao cognitiva e da lnteligencia Artificial sobre 
o processamento de texto e o papel dos gui6es (scripts) de conhecimento (Schank e
Abelson 1977; van Dijk e Kintsch 1983). Assim, espero mostrar que as RS (como
estere6tipos ou os preconceitos ftnicos) e o conhecimento socialmente partilhado
sao reproduzidos na sociedade essencialmente atraves do discurso (ver tambem Kraut
e Higgins 1984; Roloff e Berger 1982; Rommetveit 1984). Esta no<;iio de 'reprodu,iio'
ten\ um papel fundamental no quadro apresentado neste capftulo.
Em segundo Ingar, a reprodu,ao discursiva das cogni,oes sociais tambem requer uma
dimensao social (sociol6gica) adequada que, no entanto, tern sido frequentemente
negligenciada na psicologia social (Forgas 1983). Neste aspecto, as no,oes basicas
siio as de interac,ao e de situa,iio social (Argyle, Furnham e Graham 1981; Forgas
1979). Processos de percep<;iio social, comunica,iio, atribui,iio, atrac<;iio, gestiio da
impressao e contacto intergrupal, entre muitas outros, tambem devem ser definidos
nesse quadro conceptual.
A minha tese fundamental ser:i que estas representa�6es cognitivas e processos social
mente situados tern simultaneamente uma dimensao discursiva importante. As repre
senta,6es sociais sao em grande parte adquiridas, usadas e mudadas atraves do texto e
da fala. Por isso, a analise do discurso pode ser usada como um instrumento poderoso
para revelar os conteudos subjacentes, estruturas e estrategias das RS.
O meu maior criticismo, tanto do trabalho mais tradicional na psicologia social,
coma de abordagens mais recentes, e que, por um lado, as RS nao sao suficientemente

cognitivas, negligenciando a especifica<;ao de representa<;6es mentais e estratCgias,
por outro, nao sao tao sociais como se esperaria, negligenciando o contexto social

e as fun,oes. Assim, embora partilhe o reconhecimento do papel fundamental do
discurso na psicologia social com os autores do Unico livro sobre o assunto (Potter e
Wetherell 1987), diferencio-me desses autores na minha abordagem as RS cognitivas
ou atitudes, que eles tendem a subestimar reduzindo-as essencialmente a caracterfsticas
do discurso social. Na minha opiniiio, niio se pode tra,ar nenhum quadro te6rico ou
explicativo de valor para qualquer fen6meno tratado na psicologia social sem uma
explica,iio explfcita das representa<;6es cognitivas partilhadas socialmente. Embora
o discurso assuma, sem dllvida, uma importancia fulcral na expressao, comunica<;iio

e reprodu,iio de RS (que tambem e a  tese principal deste capftulo), isso niio significa
que o discurso e as suas estratCgias sejam idfnticos a tais representa<;6es.
Assim, para este capftulo, defino o papel do discurso na psicologia social essen
cialmente em termos do jogo entre cogni<;3o social e interac<;iio situada nos processos
de reprodu<;3o societal. Por conseguinte, as interac<;6es controladas cognitivamente

estao ligadas a outras dimens6es sociais importantes, como domin3.ncia de grupo e
estrutura social. Este elo de liga<;iio torna-se necessario numa explica,iio adequada
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das furn;oes dos preconceitos de grupo e ideologias, bem como na sua reprodm;ao 
discursiva na sociedade. Obviamente, o estudo destas rela,oes coincide parcialmente 
com a investigac;ao tanto na micro como na macro-sociologia, domfnios estes que 
negligenciaram as importantes dimens6es cognitivas da interacc;iio social (no entanto, 
ver Cicourel 1973). 

Estruturas das representa1,iies sociais 

Tenho de ser sucinto relativamente ao primeiro passo do quadro te6rico, isto e, as 
estruturas das RS. Na verdade, pouco se sabe sobre a organiza,ao precisa dessas 
representac;Oes, apesar de algumas tentativas anteriores para as modelar segundo a 
estrutura do conhecimento em termos de guioes (scripts) (Abelson 1976). 
Lembramos que a cogni,ao social e aqui definida como um sistema socialmente par

tilhado de RS, um sistema que, no entanto, tambem inclui um conjunto de estrategias 
para a sua manipulac;iio efectiva na interpretac;iio social, na interacc;iio e no discurso. 
Localizadas na mem6ria semantica ( ou melhor, social), as RS podem ser conceptua
lizadas como redes hierarquicas, organizadas por um conjunto limitado de categorias 
nucleares relevantes. As representac;Oes sociais de grupos, par exemplo, podem canter 
nllcleos coma Aparencia, a Origem, as Finalidades socioecon6micas, as dimens6es 

culturais e a Personalidade. Estas categorias organizam os conteiidos proposicionais 
das RS que integram nao s6 conhecimento social, mas tambem informa<;ao avaliativa, 
como as opini6es gerais sobre outras pessoas enquanto membros de grupos. A no<;ao 
tradicional da psicologia social de 'Atitude' e assim redefinida aqui em termos de RS 
generalizadas. A dimensao social das RS niio reside apenas no facto de estas cogni,oes 
versarem sobre grupos sociais, classes, estruturas ou assuntos sociais. As RS sao sociais 

tambem porque sao adquiridas, mudadas e usadas em situa<;Oes sociais; isto e, sao 
cogni,oes partilhadas por todos ou pela maioria dos membros de um grupo (Brown 
e Turner 1981; Moscovici 1982). Isso implica que siio abstraidas do conhecimento 

puramente pessoal, hem como das situa<;Oes Unicas, e que sofreram um processo de 
generaliza,ao, adapta,ao e normaliza,ao. Por fun, deve ser sublinhado que a no,ao de 
'representa<;iio social' tern sido desenvolvida sobretudo por Serge Moscovici e os seus 
associados (ver, e. g., Moscovici 1984, e outros artigos no volume editado por Farr 
e Moscovici 1984), que, por exemplo, conceptualizaram no,oes de senso comum de 
fen6menos complexos socioculturais ou cientfficos (como a 'psicanfllise'). 0 meu uso 
desta no,ao e de alguma forma diferente e inclui qualquer representa,ao cognitiva 
socialmente partilhada sobre fen6menos sociais, incluindo grupos sociais, rela<;Oes 
sociais, assuntos sociais ou problemas (e. g., energia nuclear, desarmamento). 
Para alem destas RS gerais, baseadas em grupos, introduzo a no,ao importante de 
'modelos (situacionais)' (Johnson-Laird 1983; van Dijk 1987c; van Dijk e Kintsch 
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1983). Recentemente, estes modelos mentais rem desempenhado um papel vital na 
psicolinguistica e na psicologia do processamento do texto. Enquanto que as RS 
socialmente partilhadas estiio localizadas na mem6ria social, os modelos, repre
senta,;oes cognitivas de experiencias pessoais e interpreta,oes, incluindo conhecimento 
pessoal e opinioes, estiio localizados na mem6ria epis6dica. Os modelos representam 
as interpreta96es que os indivlduos fazem de outras pessoas, de eventos espedficos e 
de ac,oes, e constituern essencialmente a contraparte cognitiva das situa,;iies. Quando 
as pessoas observam um.a cena ou acc;ao, ou 1fem ou ouvem sobre tais eventos, el.as 
constroem um modelo unico dessa situa910 ou actualizam um modelo antigo. Os 
modelos, entiio, constituem tambem a base referencial de categorias bem conhecidas 
como Localiza,;ao (tempo e local), Circunstancias, Partidpantes e Evento/Ac,;ao, cada 
uma das quais possivelmente acompanhada por um modificador avaliativo (Argyle et

al. 1981; Browne Fraser 1979). Nao e surpreendente que estas categorias tambem 
apam;am na semantica das frases e do discurso, simplesmente porque siio essas as 
expressiies que usualmente descrevem as situa�oes. Vemos que a teoria cognitiva do 
modelo oferece o elo de liga�iio que faltava entre estruturas cognitivas, estruturas 
situacionais e estruturas do discurso. 
Os modelos silo cruciais para o quadro te6rico deste capitulo. Eles formam a in" 
terface entre RS gerais, por um !ado, e os usos individuais dessas RS na percep.ilo 
social, na interac�ao e no discurso) por outro. A interpretac;Uo de cenas sociais, mas 
tambem o planeamento do discurso ou da inrerac,ao, siio baseados em modelos. 
Os modelos pessoais explicam a varia,;i!o individual na aplica,i!o do conhecimento 
geral e das aritudes. Os indivfduos podem ter opiniiies pessoais divergentes das opi
niiies gerais do seu grupo, por exemplo, por causa das suas experiencias pessoais. 
Por outro lado, os modelos constituem a base do conhecimento geral e de outras 
RS. Arraves de processos de generaliza,iio e de descontextualiza<;iio os (conjuntos 
de) modelos podem ser transformados em guiiies (scripts) e atitudes. Para a minha 
discussiio, torna-se especialmente relevante notar que os modelos desempenham 
um papel central, ao nivel comunkativo interpessoal, na reprodu,ao-baseada-no
-grupo das RS atraves do discurso. Para a psicologia social em geral, a imrodu,ao da 
no,ao de modelos resolve muitos problemas classicos da interface emre dimensiles 
individuais e sociais da cogni,ao e da inrerac,iio, como o do famoso elo de liga,;iio 
'atitude-comportamento' (Cushman e McPhee 1981). 
Um tipo especial de modelo da situa,;ao refere-se a representa,;iio epis6dica que os

participantes na fala (speech) fazem da situa,iio comunicativa em curso. Este 'mo
delo contextual' apresenta conhecimenro e opinioes sobre o ego (actual), o outro 
parricipante na fala, as finalidades da inreraci;iio e as dimensoes sociais importantes 
da situa,;ao em curso (e.g., 'ensinar na sala de aulas', 'falar com o cbefe', 'consultar 
o medico'). Assim, os modelos contextuais couduzem a fala, guiam estrategias de
forma,iio das impressoes e traduzcm, de uma forma global, as normas e regras sociais
gerais em constrangimentos especfficos do discurso. De novo, vemos como podemos
ligar as cogni,iles sociais i!s estruturas do discurso atraves de modelos.
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Enquadramento historico 

Vimos anteriormente que a psicologia social n3.o dedica muita atenc;ao a impor
tante natureza discursiva dos fen6menos que estuda. Um olhar mais atento sobre 
a hist6ria da psicologia social no nosso seculo nao parece mudar este retrato de 
negligencia benevolence do discurso. Nos tres livros publicados em 1980 que olham 
para a formac;ao da disciplina, a noc;ao de discurso quase nao aparece coma conceito 

relevance (Evans 1980; Festinger 1980; Gilmour e Duck 1980). No bem conhecido 

livro dos anos 60 de Jones e Gerard, os conceitos de discurso, texto e mensagem 
niio aparecem no fndice, e a linguagem e tratada s6 como um factor de socializa
<;iio (Jones e Gerard 1967). A comunica<;iio, no entanto, recebe mais atern;iio nesse 
livro, sobretudo em rela,;iio a persuasiio, a mudan<;a de atitude e aos processos de 
compara<;iio social. Ja que uma analise detalhada da hist6ria do discurso na psico
logia social niio pode ser dada aqui, irei sumariar de forma breve alguns dos pontos 
centrais dessa hist6ria que rem interesse para uma abordagem discursiva. 
O trabalho inicial de Bartlett (1932) pode ser reconhecido como um marco impor

tante, niio s6 para a teoria do esquema e para psicologia do processamento do texto, 
mas tambem para a psicologia social do discurso. 0 seu metodo da reprodu<;iio em 

serie, aplicado a hist6rias e rumores, constitui a primeira contribuic;ao importante 
para a teoria baseada no discurso da reprodu<;iio das cogni�6es sociais. Bartlett 

mostra que a evocac;ao do discurso nao e puramente pessoal, mas que os seus 
conteudos e formas podem tambem depender de constrangimentos socioculturais, 
a saber, se queremos fazer um sumclrio breve de um evento ou um relato longo e 
detalhado. 0 livro posterior de Allport e Postman (1947) sobre a reprodu,;ao dos 
rumores na sociedade, que mostra processos similares de 'afinac;ao' e 'gradac;ao' 
nesses discursos, permanece uma aplica<;iio posterior importance do quadro desen

volvido por Bartlett (ver tambem Shibutani 1966). 
Os pais fundadores (como em codas disciplinas academicas, quase niio se permitiu 

as mulheres o desempenho de cal papel) da psicologia social tern explicitamente 
pouco a dizer sobre discurso, mesmo quando este tern de facto um papel implicito 
no seu trabalho. Heider (1958) reconhece a relevancia das hist6rias na analise da 
acc;ao social e atribuic;ao, mas no resto do seu livro centra-se mais genericamente 
nas estruturas da acc;ao (ideias que sao, no entanto, relevantes para uma teoria da 
pragmatica ou uma semantica da narrativa). 0 trabalho inicial de Festinger sobre 

comunica<;iio social e influencia tambem aborda a analise e a explica<;iio dos ru
mores. 0 autor conclui que os rumores podem ser reproduzidos de forma tal que 
podem contribuir para as futuras acc;6es dos individuos hem como para a reduc;ao 

da sua dissonancia cognitiva (Festinger 1950 1957). Para a perspectiva da nossa 

discussao, e importante sublinhar que Festinger tambem pensava que o discurso 
persuasive e especialmente efectivo quando se assume que as suas opini6es sao 
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genericamente apoiadas por outros. Aparentemente, a partilha de grupo constitui 

uma condi<;iio fundamental para a aquisi,ao e reprodu,ao de cogni,oes sociais. 
Verificou-se tambem que, neste caso, as conversa�5es face a face podem ser mais 

efectivas do que o mon6logo ou texto (Festinger, Schachter e Back 1950; Lewin 
1947; Lewin 1947). De facto, parece que a fala informal com companheiros <la 
mesma idade, estatuto ou gfnero pode ter uma fun�ao importante na aquisic;ao de 

conhecimento e opinioes (Katz e Lazarsfeld 1955). Nestes varios estudos, encon
tramos algumas <las raizes para uma teoria moderna <la forma,ao do consenso e 
reproduc;ao social atraves do discurso. Importante para n6s e o reconhecimento 

inicial das dimens5es sociais das estruturas cognitivas, da aquisi�ao e reprodu�ao 

de RS. Infelizmente, a analise do papel do discurso neste processo permaneceu 
intuitiva neste trabalho inicial. 

Preconceitos e discursos: um exemplo da investiga1rao em curso 

Para tornar mais concreto o quadro geral acima trac;ado, e para desenvolver mais 

as ideias formuladas nos prim6rdios da psicologia social sobre as rela,oes entre 
discurso, comunicac;ao e cognic;Oes sociais, sumario alguns resultados recentes do 

meu pr6prio trabalho sobre a reprodu,iio do racismo no discurso e na comunica
c;ao. Esta investigac;ao analisa a forma como o preconceito ftnico e representado e 

manipulado na cognic;ao e expresso no discurso e na comunicac;:io, por membros 

do grupo branco <las sociedades multi-etnicas ocidentais. Os dados para esta 
investiga�ao foram reunidos a partir de diferentes fontes, a saber, conversa�5es 

informais, entrevistas informais conduzidas em Amesterdao e San Diego (van Dijk 
1984, 1987a), relates noticiosos na imprensa (van Dijk 1988a) e manua.is escolares 
(van Dijk 1987b). 

As estruturas e estrategias do preconceito 

O preconceito etnico, embora possa ser definido de uma forma superficial em 
termos de 'atitudes negativas' partilhadas por membros de um grupo sobre outros 
grupos (ver tambem Allport 1954 ), e primeiramente analisado em termos de RS 
organizadas, partilhadas por muitos ou pela maioria dos grupos dominantes 
sobre grupos dominados. Estas RS especificas apresentam conteudos, estruturas 
e estratfgias que organizam de forma Optima modelos concretes e acc;5es, de 
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modo a que a dominancia (par exemplo etnica e racial) possa ser efectivamente 
reproduzida. 
As categorias do esquema de atitudes preconceituosas incluem Origem, Aparfncia, 
Finalidades socioecon6micas, Normas socioculturais e valores e Personalidade; isto 
e, em experifncias com membros dos grupos minorit:irios ou de 'acontecimentos 
ftnicos' na sociedade, os membros dos grupos da maioria estabelecem, ou usam, conhe
cimento geral au opinioes sabre a proveniencia dos membros do exogrupo, definem qua! 
e o seu aspecto, porque estao aqui, que normas culturais e valores tern (e. g., que lin
guagem falam, que habitos tern) e que tipo de personalidade tern essa 'gente' (e.g., 

sao agressivos, criminosos, etc.?). A posi<;ao social, e assim a perten\'.a de grupo de 
membros sociais, podem influenciar varia<;Oes especfficas, contelldos 9u usos estra
tegicos <lesses preconceitos. Assim, as trabalhadores de colarinho azul tambem nas 
suas hist6rias quotidianas podem enfatizar a cren<;a de que os imigrantes ou minorias 
'nos tiram as nossas casas e empregos' por ser esta a no\'.:'iO mais relevante para a 
protec\'.:'iO dos seus pr6prios interesses e para a interpreta\0.o das suas frustra\'.6es 
sociais (Miles 1982; Miles e Phizacklea 1979; Wellman 1977). Os indivfduos com 
mais educa\iio e melhores empregos podem centrar-se nos estere6tipos ou precon
ceitos sobre a cultura 'deficiente', a educa�iio ou a conhecimento da linguagem, 
uma forma de preconceito frequentei:nente etiquetada como racismo 'moderno' ou 
'simb6lico' (Dovidio e Gaertner 1986). 
Dependendo da representa<;iio do contexto, estes esquemas gerais de atitudes pre
conceituadas influenciam os modelos concretos da situa\iiO ernica que os membros 
de grupos dominantes constroem e expressam na fala ou interac\iiO. Par exemplo, 
nesses modelos, as causas das suas pr6prias experifncias negativas ou problemas 
sociais podem ser atribufdas a grupos minorit8.rios au aos seus membros (e niio, por 
exemplo, ao declfnio econ6mico au urbano); isto e, ha transforma\6es 'enviesadas' 
<las rela,oes de causalidade au dos papeis de agencia no modelo. De igual modo, 
as membros de grupos dominantes, especialmente os que ocupam posi�6es socio
econ6micas inferiores, podem inverter o papel de vftima em tais modelos. Tender:'io a 
dizer que siio eles e niio as grupos <las minorias que estiio a ser discriminados. Essas 
atribui,;6es tendenciosas estiio relacionadas com a conhecido 'erro fundamental da 
atribui,;iio' (Pettigrew 1979); Stephan 1977) e com as correla,;6es ilus6rias estabele
cidas entre a presen,;a observada de minorias e a experiencia da sua pr6pria pobreza 
(Hamilton, Dugan e Trolier 1985). Os modelos tendenciosos niio s6 instanciam es
quemas de preconceitos (e.g., coma prot6tipos, ver Cantor e Mischel 1977, 1979), 
coma tambem siio estrategicamente ideados de forma tal que parecem confirmar 
essas RS (Snyder 1981a, b). Assim, as modelos, e a  sua expressiio no texto e fala, 
mostram coma as membros de grupos interpretam e representam eventos etnicos 
em fun,;iio quer do contexto social, quer do esquema geral de grupo. 
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Outra investiga�iio sobre preconceito, estereotipos e discurso 

Embora a maioria da outra investigac;iio sobre relac;6es intergrupais, estere6tipos e 
preconceitos nao tenha estado particularmente interessada no discurso e na comu
nica,ao, os resultados de alguns destes trabalhos podem ser interpretados a luz do 
nosso quadro. Uns poucos exemplos podem ilustrar esta assunc;i'io (ver, e.g., Brewer 
e Kramer 1985, para uma revisiio). 
Bodenhausen e Wyer (1985) estudaram os efeitos dos estere6tipos etnicos nas es
trategias de tomada de decisiio e de processamento de informa,ao. Entre outras 
coisas, descobriram que, quando sujeitos (brancos?) lfem os processes imaginaries 
dos gestores de recurses humanos que tiveram de tomar uma decisi'io sabre uma 
transgressao relacionada com o trabalho cometida por pessoas com um name 
anglo-sax6nico on arabe, os protocolos de recorda,iio dos sujeitos tendem a focar-se 
em informac;i'io que confirma os estere6tipos sabre as pessoas-alvo. Embora este 
estudo, coma a outra investigac;iio que discutimos, mostre lindamente que as RS 
condicionam o processamento da informac;ao social, infelizmente nao oferece um 
quadro te6rico detalhado que explique a liga<;iio entre estruturas e conteudos dos 
processos, as estratfgias de interpretac;ao dos leitores, os seus modelos situacionais 
(e por esta razao os <las pessoas alvo), as representac;Oes etnicas gerais e os proces
sos de evoca<;iio resultantes e protocolos. Uma melhor reprodu,iio da informa,iio 
estereotipada pode e deve ser explicada em termos da interac,iio detalhada entre 
estas estruturas e estrategias, por exemplo, o papel <las RS etnicas na forma,iio de 
estruturas dos modelos durante a compreensiio do texto e tambem da sua produ,iio. 
Assim, os individuos tenderiio a basear-se em informa,iio geral <las RS logo que uma 
informa,iio mais detalhada (possivelmente relevante) de modelos concretos deixe 
de estar acessivel. Tenda os membros de grupos dominantes adquirido as RS pre
conceituosas, os processos cognitivos favorecerao, de uma forma geral, a aplicac;ao 
relativamente facil dessas RS e desta forma a sua confirma<;iio durante a reprodu,iio 
posterior ou outras tarefas, em vez da procura de informa<;ao possivelmente diver
gente em modelos da situa,iio. 
O resultado importante no estudo de Bodenhausen e Wyer (1985), bem como em 
vclrios outros estudos da Ultima decada, e que os preconceitos e estere6tipos influen
ciam o processamento da informa\80, incluindo a leitura, a compreensao e a memo
riza,iio do discurso, como sejam hist6rias ou conversa,oes (Hamilton 1981). Uma das 
estrategias cognitivas envolvidas neste processo diz respeito a informac;ao construfda 
consistente com um esquema de grupo 'tendencioso', ou inferida do mesmo, que 
pode ganhar uma importancia especifica e ser mais bem organizada em modelos 
situacionais "etnicos". Isto tambem acontece porque os modelos situacionais sao 
mais faceis de construir a partir de c6pias prefabricadas (instanciados) de estere6tipos 
do que partindo do nada, isto e, com base em informac;:'io nova, externa. Em oca
si6es futuras, a informac;:'io <lesses modelos bem organizados ser.i par sua vez mais 
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facilmente lembrada e aplicada na comunica�ao e na interac�ao, confirmando assim 
ainda mais quer a relev.incia cognitiva e social das RS estereotipadas ou preconcei
tuadas, quer a sua proeminencia (Duncan 1976; Rothbart, Fulero, Jensen, Howard 
e Birrell 1978). De facto, num artigo inicial, Cooper eJahoda (1947) mostram que 
a informai;ao que tern como objectivo combater o anti-semitismo, masque e incon
sistente com estere6tipos prevalecentes, pode ser n;'io apenas ignorada ou tornada 
irrelevante pelo leitor, mas tambem, a partida, estrategicamente mal interpretada. 
De forma similar, os esquemas estereotipados siio usados na formulai;iio de hip6-
teses sobre outras pessoas, embora as normas sociais possam tambem influenciar 
as decis6es concretas tomadas pelos sujeitos sabre a informa<;:'io estereotipada que 
recebem (Lord, Ross e Lepper 1979). Assume-se que um conhecimento menos ex
tenso sabre exogrupos levari provavelmente a estruturas mais polarizadas (N6s 
versus Eles) nas representai;6es dos modelos (Linville e Jones 1980), um fen6meno 
que tambem e confirmado na ret6rica de contrastes que caracteriza as entrevistas 
par mim analisadas ('N6s temos de trabalhar muito, enquanto Eles podem esbanjar 
em festas todas as semanas'). 
Embora estas tendencias verificadas na literatura experimental concordem com os 
principios bisicos do processamento da informai;iio social, hi algumas complicai;6es 
interessantes; por exemplo, a proeminencia da informa�ao durante o processamento 
pode ser definida, nao s6 em termos da sua relevancia ou acordo com esquemas 
de cren�a existentes, mas tambem pelo seu desvio relativamente a esses esquemas. 
Como acontece de forma geral na narra<;iio de hist6rias, os indivfduos tambem 
tendem a lembrar-se de excep�6es interessantes, isto e, de acontecimentos que sao 
notaveis (Taylor 1982; Taylor, Fiske, Etcoff e Ruderman 1978). Embora isto seja 
certamente correcto, tambem e claro que a desvio pressup6e a aplicai;iio de conhe
cimento sabre acontecimentos de rotina ou pessoas 'normais' (Black, Galambos e 
Read 1984 ). Podemos concluir que as modelos mentais e a  sua recuperai;ao siio tambem 
modelados por estrategias de distin�ao: quanto mais Unico o acontecimento, mais 
Unico o seu modelo, e menos esse modelo tendera a ser confundido com outros. E 
provavel que o processamento dessa informa\'.ao especifica demore mais tempo, e 
este processamento mais longo ou 'profundo' resultara tambem em modelos mais 
elaborados (ver tambem Brewer, Dull, e Lui 1981). Os epis6dios extraordinirios 
que nao silo sustidos por esquemas gerais s:io essencialmente baseados em modelos, 
·e podemos assumir que essa informai;iio seri facilmente esquecida ap6s perfodos
de tempo mais alongados. De igual modo, se a informai;iio for muito complexa, as
pessoas tenderao a aplicar esquemas 'prontos a usar', em vez de usarem os muitos
detalhes da situai;iio concreta (Rothbart, Evans e Fulero 1979). Par outras palavras,
uma teoria mais sofisticada do jogo entre RS, modelos e discurso pode explicar vi
rios resultados anteriores que tern sido vistos por vezes coma estando em conflito
(van Dijk 1985a).
Sugerimos que, ao contrario dos preconceitos tradicionais sobre minorias (ou mu
lheres, se for o caso), os preconceitos actuais, especialmente entre liberais, podem
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parecer mais subtis, indirectos, modernos e 'simb6licos' (Barker 1981; Dovidio e 
Gaertner 1986; Essed 1987). Podem ainda centrar-se na discriminac;iio positiva 
ou noutras formas de 'favorecer' o exogrupo. TambCm, tal como verifiquei nas 
entrevistas que conduzi, muitos dos preconceitos cl.issicos nao sao expressos. Por 
isso, pode ser necess.iria uma ancllise de discurso sofisticada, hem como an.ilises de 
trac;os nao verbais ou outros trac;os menos controlclveis da fala e da interacc;ao, como 
entoa<;iio ou tom, para estabelecer RS subjacentes (Crosby, Bromley e Saxe 1983; 
Weitz 1972; Word, Zanna e Cooper 1974). Os brancos podem ter interiorizado a 
norma da niio discrimina<;iio (Billig 1988), mas ainda niio interiorizaram um con
junto de sentimentos sem preconceitos (ver Kelman 1961). Ou antes, podem ainda 
nao ter desenvolvido uma RS anti-racista que lhes permita reconhecer, representar 
ou falar sobre situac;Oes (discriminat6rias) em si, ou ve-Ias a partir da perspectiva 
dos membros dos grupos minorit.irios. 
Concluindo esta secc;iio, verificamos que, embora a maioria do trabalho sobre este
re6tipos e preconceito nao estabelec;a uma ligac;ao com o discurso, as suas implicac;Oes 
para uma teoria da formac;iio e reproduc;iio de RS siio importantes. Os resultados 
predizem, por exemplo, que tanto os falantes com preconceitos como os ouvintes 
da fala sobre minorias tenderao a centrar-se nos t6picos sem8nticos, ou mesmo nos 
detalhes micro-estruturais que sao consistentes com as suas RS. De forma identica, 
ja que essas atitudes de grupo enfatizam diferenc;as entre grupos e similaridades no 
seio dos grupos, os usuclrios da linguagem com preconceitos focarao especialmente 
as propriedades e acc;Oes dos exogrupos que confirmarao a sua diferenc;a, senao o seu 
'desvio'. Estas e muitas outras caracterfsticas da fala eivada de preconceitos devem 
ser largamente explicadas em termos de modelos especificos que esses individuos 
usam ou constroem durante a comunicac;ao. No entanto, a especificac;ao destas 
estruturas de modelos e das estratCgias aplicadas na sua expressao e comunicac;ao 
est.i ausente na maior parte do trabalho sobre estere6tipos Ctnicos. 
Outro problema basico desta investigac;iio, especialmente da investiga<;iio feita nos 
EUA, e que os processos cognitivos estudados siio frequentemente isolados <las suas 
func;6es sociais essenciais na reproduc;ao do racismo e na manutenc;ao do poder 
do grupo branco (van Dijk 1988b). De facto, o preconceito e os estere6tipos niio 
sao universais da mente social, ou propriedades inerentes a processos complexos 
de informac;iio. Siio especificamente desenvolvidos, aprendidos e reproduzidos em 
contextos s6cio-hist6ricos especificos e entre grupos (dominantes) especificos. Por 
outras palavras, estas cognic;6es sociais e estes processos precisam sempre de ser rela
cionados com relac;6es de grupo concretas, como acontece em muita da investigac;ao 
europeia sobre relac;6es intergrupais (Tajfel 1981; Turner e Giles 1981). Como e 
que uma condic;io social como a pertenc;a de grupo se combina exactamente com 
RS detalhadas e estrategias e ainda vastamente desconhecido. 
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Outros dominios: persuasiio, gestiio da impressiio e atribui�iio 

Persuasiio 

Podemos dar uma explica,iio semelhante acerca do papel do discurso e das cogni,oes 
sociais para a investiga<;ao classica e tambem para a investiga<;iio actual noutros 
dominios da psicologia social, como siio a persuasao, a gestao da impressao e a 
atribui,iio. Por exemplo, a investiga,ao classica sobre persuasiio e mudan,a de 
atitudes de Hovland e dos seus associados (e. g., Hovland, Lumsdaine, e Sheffield 
1949) prestou, de facto, alguma aten,iio as caracteristicas do discurso, como sejam a 
natureza e a ordem dos argumentos e seus efeitos na persuasiio (para uma revisao, 
ver, e.g., Eagly e Himmelfarb 1978; Himmelfarb e Eagly 1974; McGuire 1969; Petty 
e Cacioppo 1981). 0 mesmo se passa no estudo do discurso persuasivo sobre os 
efeitos dos apelos de medo na propaganda (Janis e Feshbach 1953), da repeti,iio ou 
das perguntas ret6ricas (Cacioppo e Petty 1979) e suas rela,6es com a credibilidade 
geral dos falantes. Embora algum deste trabalho seja relevante numa teoria moderna 
da reprodu<;iio das RS, as suas maiores insuficiencias, pelo menos a partir do nosso 
ponto de vista actual <la analise do discurso, resultam de, por um !ado, nele se ter 
negligenciado uma teoria sistematica do discurso persuasivo que va para alem de 
algumas propriedades do discurso acabadas de mencionar e de alguma forma esco
lhidas ao acaso; por outro !ado, e tambem visive! a falta de uma teoria detalhada do 
processamento cognitive que relacione essas estruturas do discurso com as estruturas 
dos modelos, e estas por sua vez com 'atitudes'. Na maior parte desta investiga<;ao, 

as opini6es pessoais dos modelos tern sido confundidas usualmente com as opini6es 
mais gerais, socialmente partilhadas <las RS, muito mais dificeis de mudar quer por 
defini,iio, quer porque tambem a sua mudan,a requer sobretudo interac,iio social 
extensiva e atenr;3.o a representar;iio detalhada das atitudes em si; par isso, nao e 
surpreendente que muita desta investigac;ao inicial apresente provas contradit6rias 
sobre o papel de determinadas estruturas de discurso nas atitudes. 
A investiga,iio recente sobre persuasiio e mudan,a de atitudes sublinha correctamente 
a falta de uma liga,iio directa entre discurso persuasivo e mudan,a de opiniiio (ver 
Eagly e Chaiken 1984, para uma revisiio recente). Na perspectiva de uma enfase 
renovada na 'mediac;ao' cognitiva, ou nas 'respostas' cognitivas (uma no�ao que, 
no entanto, ainda evidencia trac;os do comportamentalismo), argumenta-se que os 
'pensamentos intervenientes', como argumentos a favor ou contra, sao essenciais 
na mudan,a de opiniiio (Petty, Ostrom e Brock 1981 ). Apesar de isto ser indubita
velmente verdadeiro, pensamos que o problema <la descri,iio e da explica,iio niio 
estcl resolvido com uma referfncia vaga a 'pensamentos' ou a argumentos cogniti
vos. Precisamos de saber o que sao exactamente estes pensamentos, como e onde 
sao representados, que estrategias cognitivas operam sobre eles e como as opini6es 
resultantes siio formadas e representadas. 0 problema tambem permanece relativa-
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mente ao modo coma o discurso persuasivo engendra pensamentos relevantes. Par 
exemplo, a repeti,ao no ( ou do) discurso pode afectar o processamento do texto e 
a forma,iio de modelos de diferentes modos. Pode dar ao leitor mais tempo para 
procurar modelos relevantes ou RS, construir modelos mais extensos (incluindo mais 
ou menos opinioes detalhadas) ou instanciar opinioes relevantes de RS nos mode
los; ao mesmo tempo, pode sinalizar importancia e relev.incia, as quais afectariio a 
estrutura�iio hier:irquica dos modelos; finalmente, a informa�iio macro-estrutural 
ou de t6picos, alta no modelo, e frequentemente sinalizada por uma informa,ao 
repetida no discurso. Estes v:irios processos precisariio de ser explicitados se qui
sermos explicar se e porque o discurso persuasivo repetitivo tern mais ou menos 
efeito na forma,iio de opiniiio nos modelos (Cacioppo e Petty 1979). Os processos 
envolvidos siio demasiadamente complexos para serem apreendidos simplesmente 
s6 por exercicios de evoca,ao do esquema da argumenta,ao (Schmidt e Sherman 
1984): ao passo que estes esquemas siio por defini,ao de uma natureza geral, e por 
isso partilhados e facilmente disponiveis, os conteudos de cada argumenta,iio siio 
Unicos, ou pelo menos largamente variaveis. 

Gestiio da impressiio 

Alguma investiga�iio sabre a gestiio da impressiio, que tern uma orienta�iio mais 
social do que a maior parte da investiga,iio em persuasiio (Tedeschi 1981), tambem 
aborda os antecedentes discursivos das transforma,oes dos modelos, como a pre
sen,a de autodescri,iio positiva ou a realiza,ao de actos de fala de delicadeza (por 
exemplo, sauda,oes ou auto-apresenta,ao) (Schneider 1981). Como se mostra em 
alguma da literatura sabre a persuasiio, a modera�iio, a reticencia, o evitamento ou 
a inflexiio na expressiio das atitudes, aqueles podem conduzir a avalia�6es positivas, 
partindo de uma base intuitiva de que a agressiio ou as posi,oes radicais podem 
levar a avalia,oes mais negativas pelos receptores (Arkin 1981; Hasse 1981). Este 
fen6meno tambem ocorre nas entrevistas sabre minorias; os individuos expressam 
frequentemente vis6es moderadas, usando, par exemplo, lances estrati:gicos de mi
tiga,ao ou evitando de outro modo assuntos delicados (por exemplo, retirando ou 
mudando o t6pico). No entanto, uma avalia,iio negativa do falante nem sempre leva 
a menos persuasiio. Isso depende tambem das caracteristicas sociais do falante; as 
pessoas mais crediveis ou poderosas, por exemplo, por causa do seu conhecimento 
ou estatuto, podem ser mais agressivas na defesa dos seus pontos de vista do que 
falantes menos reconhecidos (Burgoon e Miller 1985). 
As conclusoes importantes destes resultados e de outros semelhantes e que as estru
turas do discurso par si s6 niio perrnitem prever de forma cabal o que acontecer:i 
ao nivel cognitivo, coma e sobejamente conhecido na psicologia do processamento 
do texto (van Dijk e Kintsch 1983). As estruturas, os conteudos e a  disponibilidade 
dos modelos contextuais do falante concreto, hem coma do receptor, e as RS sabre 
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o grupo a que pertence o falante determinarao quase sempre mais fortemente o
processamento concreto do que o falante diz. Nao existe praticamente qualquer
investigar;ao que demonstre de forma consciente que a linguagem ou as estruturas
do discurso tern efeitos na formai;iio de opiniiio ou de gestos de impressiio, inde
pendentemente do t6pico ou assunto, do contexto comunicativo ou dos falantes e
ouvintes (Berger e Bradac 1982; Petty e Cacioppo 1985).

Atribui9iio 

Embora haja pouca investigai;iio sobre atribuii;iio interessada nas estruturas do 
discurso e nas suas relar;Oes com o processo da atribuir;ao, muitas experifncias rea
lizadas nesse dominio sao baseadas na 'informar;ao' sabre a acr;ao e os actores que 
e apresentada aos sujeitos-alvo da experifncia, na forma de discurso, por exemplo, 
em hist6rias (Hewstone 1983a). Lembremos que as hist6rias, que siio essencialmente 
sobre a acr;ao humana fora do comum, expressam modelos de situar;ao proemi
nentes na mem6ria epis6dica (claro que com muitas transformar;Oes, devido aos 
constrangimento do modelo contextual: por exemplo, a relev.1ncia pragm.itica ou 
conversacional). Deste modo, os processos da atribuir;ao consistem basicamente 

em estrategias para 'dar sentido', isto e, estrategias de construr;ao de um modelo 
coerente. As relar;Oes de causa e razao sao fundamentais no estabelecimento da 
coerencia (van Dijk 1977). Por isso, de uma forma mais global, a atribuii;iio pode 

ser mais hem analisada se for vista como um caso especial de compreensao, a saber, 
da aci;ao humana e do discurso (aci;ao), especialmente das suas causas, raz5es ou 
motivai;oes (ver tambem Kelley 1983). Compreender e explicar a aci;iio em termos 
dos atributos do actor, ou com base em caracteristicas do contexto, que sao os fe
n6menos centrais estudados pela teoria da atribuii;ao, constitui assim apenas uma 
<las muitas estrategias da compreensiio (<la aci;iio) (para detalhes, ver contribuii;iio 
no volume editado por Jaspars, Fincham e Hewstone 1983). 
Dado que a pr6pria noi;iio de aci;iio pressupoe o controlo do actor, e ja que os 
modelos apresentam categorias de actores proeminentes, haver.i uma tendfncia 
geral para explicar as aci;Oes em termos das caracteristicas dos actores, em vez das 
caracteristicas do contexto (Jones e Nisbett 1972). Em actos de fala como defesas, 
desculpas, acusai;oes ou justificai;6es da aci;iio, este foco pode divergir para o contexto 

habitualmente menos proeminente, por exemplo, ao explicar (e assim desculpar) as 
nossas acr;Oes negativas ou fracassos de outros membros do endogrupo numa situa
i;iio de conflito intergrupal. Por outro !ado, as aci;oes negativas dos membros do 
exogrupo tendem a ser explicadas em termos das caracteristicas dos seus grupos, e 
por isso sao vistas coma sendo da culpa dos mesmos, em vez de serem explicadas ou 
desculpadas em termos das condii;oes contextuais (Pettigrew 1979; Stephan 1977). 
A atribuii;iio como forma de desculpa faz tambem parte <las estrategias de auto
-apresentar;ao positiva, como vimos na an.ilise da conversar;ao sabre minorias (ver 
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ainda Tedeschi e Reiss 1981). De notar, no entanto, que estas diferenc;as na explicac;iio 
das acc;oes por/dos membros do endogrupo e do exogrupo niio siio simples 'erros' 
cognitivos. Pelo contrario, sao estrategias (claro que na sua maioria inconscientes) 
altamente efectivas que desempenham func;Oes sociais cruciais na reproduc;.io social 
da dominancia de grupo (ou na resistencia contra tal dominancia). 
Pode esperar-se que a anilise do discurso mostre mais explicitamente as diferenc;as 

e as func;6es das perspectivas envolvidas na compreensao, descri<;iio ou explicac;ao 

da acc;iio (Farr e Anderson 1983). A analise do discurso pode mostrar como os in
divfduos explicam de facto as suas pr6prias acc;6es ou as dos outros (Antaki 1981). 
As explicac;6es das acc;6es niio sao actividades cognitivas isoladas, mas integram um 
processo mais complexo de compreensiio, isto e, de construc;iio de um modelo. Estes 
modelos por sua vez sao expressos frequentemente nas hist6rias (pessoais) ou nas 
explicac;Oes, que tambem tern os seus constrangimentos interaccionais especificos. 

Par isso, estas explicac;Oes podem ser vistas coma dados importantes para a an3lise 
dos processes da atribuic;ao e da explicac;ao, mas devem ser vistas tamhem como 
uma pratica social aut6noma (Harre e Secord 1972). Os actores sociais usam as atri
buic;6es estrategicamente, dependendo da releviincia e do contexto, e podem aplicar 
procedimentos efectivos para expressar ou compreender explica<;:6es conformes as 
suas finalidades concretas ou aos seus interesses. Isto implica que as explicac;6es da 
ac<;:ao do senso comum, hem como a compreensao do discurso da ac<;:ao, sao haseadas 
em RS complexas, partilhadas por actores sociais ou usuarios da linguagem enquan
to memhros de grupos, e evidenciam vastos conjuntos de conhecimento, atitudes, 
normas socioculturais, valores e ideologias, hem coma as regras e estratCgias para 

trabalhar esta informac;iio (Hewstone 1983b; Moscovici e Hewstone 1983). 
Infelizmente, sabemos muito pouco sabre as estruturas detalhadas e as estrategias 
do uso da linguagem e do discurso que possam expressar ou influenciar processos 
atribucionais (Hewstone 1983a). 0 trabalho produzido pela lingufstica crftica mos
tra como as estruturas sint.icticas das frases, por exemplo, nos titulos dos jornais, 
podem reflectir uma atribuic;iio da agencia de base ideol6gica (Fowler, Hodge, Kress 
e Trew 1979; van Dijk 1988c; ver tambem Pryor e Kriss 1977). 0 mesmo se passa 
com o uso dos verbos de ac<;:ao, que podem sinalizar diferentes atribui<;:6es conforme 
sirvam para descrever realizac;6es, acc;oes, opini6es ou emoc;6es (McArthur 1972). Por 
exemplo, as descric;6es das ac<;:6es referentes a 'fllria' do actor favorecerao tipicamente 
atribuic;6es situacionais, enquanto que as descric;Oes de feitos tenderao a centrar-se nos 
atributos das pessoas em si. De forma similar, um leque completo de fen6menos 
estilfsticos, como sao a pronuncia, a escolha lexical e o estilo gramatical, dao indi
cadores sabre os falantes/actores, ou melhor, sabre o(s) grupo(s) a que pertencem, 
O que nao s6 determinara a formac;ao de opiniao, mas tamhem guiara O processo 
de atribuic;iio (por exemplo, na comunicac;iio inter-etnica) (Giles e Hewstone 1982; 
Giles e Powesland 1975; Giles, Scherer e Taylor 1979). Lind e O'Barr (1979), entre 
outros, mostraram que a atribuic;ao de poder no tribunal pode ser influenciada pelo 
uso de trac;os estilisticos especificos, como a presenc;a ou a ausencia de marcadores 
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de hesita,ao ou de fuga. Aqui tocamos numa das tarefas cruciais da investiga,ao 
em cognic;ao social, a saber, o estabelecimento de uma ligac;iio entre, por um lado, 
uma relac;ao social, nomeadamente o poder e, por outro, a sua representar;iio na 
cognic;.io social e a comunicac;iio atraves do discurso. No entanto, na maioria da 
investigac;ao que acab.imos de mencionar, e precisamente a interface cognitiva entre 
relac;Oes sociais e estilo de discurso que e discutida em termos bastantes vagos, se e
que chega a ser discutida (van Dijk 1988b). 

ldeologia 

Ha muitos conceitos e 8.reas de investigar;iio de natureza sociocognitiva negligencia
dos na psicologia social da corrente dominante, mas que tern um papel vital na 
explica,ao dos processos de cogni,ao social e da sua reprodu,ao social atraves 
do discurso. Um <lesses conceitos e o de ideologia, deixado usualmente para a so
ciologia e para a ciencia politica (contudo, ver Billig 1982). No entanto, desde os 
prim6rdios da investiga,ao sobre atitudes e da analise da consistencia da cren,a, 
tern sido frequentemente observado que as cren<;as sociais e as atitudes parecem ter 
algum tipo de consistencia. Embora as cognic;Oes sociais nao sejam consistentes no 
sentido 16gico do termo, assumo, no entanto, que elas mostram v:irias formas de 
coerfncia ou de consistfncia psicol6gica. As atitudes sobre assuntos sociais diversos 

podem apresentar as mesmas opini6es bclsicas, as mesmas explicac-;6es similares e, 
especialmente, a activac;ao das mesmas normas gerais ou valores. Apesar das va
ria\6es e contradi\6es, os indivfduos tfm a capacidade intuitiva de reconhecer essa 

coerencia e de a rotular em conformidade (por exemplo, como 'conservador'). 
Contra este background, proponho que a ideologia e o quadro partilhado, baseado 
no grupo que esta subjacente a esta coerencia. A ideologia fornece os blocos basicos 
constituintes, os princfpios de selec\ao de normas e valores relevantes, hem como 

a organiza,ao estrutural das RS. Em conformidade com a analise das ideologias 
nas cifncias sociais, tambem assumo que as ideologias sao destinadas, em parte, a 
servir os fins do pr6prio grupo, que sao desenvolvidas e aplicadas de um modo ta! 
que as cogni\6es sociais dos membros dos grupos e respectivas prclticas sao orien
tadas para a manuten,ao dos interesses globais de grupo (Center for Contemporary 
Cultural Studies 1978; Kinloch 1981). Assim, as ideologias de grupos dominantes 
controlam o desenvolvimento das RS, a forma<;iio de modelos, a produ,ao da ac,ao 
e o discurso dos membros dos grupos de ta! forma que o grupo mantera o poder 
e reproduzircl a sua hegemonia relativamente a grupos dominados, coma tern sido 
mais 6bvio nos casos de classismo, sexismo e racismo. Essa dominclncia pode ser 
exercida tambem pelo controlo dos meios de produ,ao ideol6gica, como os media 
e a  educa\ao, e por conseguinte indirectamente atraves do controlo do discurso pll
blico que expressa esses modelos que activam atitudes consistentes com a ideologia 
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dominante. Os quadros ideol6gicos explicam a raziio pela qual as atitudes niio siio 
formadas ou mudadas de um modo arbitrario. As estrategias basicas de processa
mento da informa<;iio social nao siio definidas simplesmente em termos de universais 
da cogni<;iio. De igual modo, a forma<;iio de normas e valores, e a sua aplica<;iio 
na forma<;iio de opini5es, deve ser controlada tambem por um quadro ideol6gico 
subjacente. 0 discurso desempenha um papel central na forma<;iio e mudan<;a de 
ideologias. Atraves do discurso, as ideologias podem ser explicitadas em parte, e 
assim transmitidas, normalizadas ou legitimadas. Uma das maiores tarefas comuns 
da psicologia social e da analise do discurso na pr6xima decada e a de analisar em 
detalhe estas estruturas, processos e praticas sociais do quadro ideol6gico. 

Conclusiies 

Esta revisiio de alguma da literatura na psicologia social mostra que o discurso parece 
ser relevante de muitos modos no estudo da cognic;3o social, a saber, coma material 
de experiencia, de dados e de respostas individuais, bem como objecto directo de 
estudo. Tambem vimos, no entanto, que os psic6logos sociais tern ignorado muito 
este papel do discurso, embora alguns (e mais recentemente muitos) estejam inte
ressados no papel da linguagem e da comunica,iio. As estruturas do discurso (por 
exemplo, das mensagens persuasivas), das estrategias de forma<;iio de impressiio 
ou das explicac;6es de atribuic;ao sao raramente explicitadas, assim como nao sao 
analisadas em detalhe as suas rela,5es com as estruturas da cogni<;iio social. 
Apesar deste papel marginal de uma teoria explicita do discurso na psicologia 
social, tambem verificclmos que a investigac;iio existente pode ser parcialmente re
-interpretada de forma tal que se podem produzir conhecimentos sobre as rela,5es 
sistem:iticas entre, por um lado, as estruturas e estratfgias de discurso e, par outro, 
as estruturas e estrategias da cognii;ao social. Do meu pr6prio trabalho sobre a ex
pressiio discursiva e comunicac;ao de preconceitos ftnicos na sociedade, concluf que 
as cognic;6es social�ente partilhadas tambfm aparecem sistematicamente no texto 
e na fala e que o discurso forma uma liga<;iio necessaria na reprodw;ao das cren,as 
ftnicas no seio do grupo. Outra investigar;ao sobre estere6tipos mostra como em geral 
as RS induzem um processamento de informa,ao 'enviesado' sobre os membros de 
grupos minoritflrios e em particular um uso do discurso que favorece o endogrupo ou 
uma evocar;ao dos exogrupos. No entanto, sublinhei que os contelldos concretes e as 
estratfgias envolvidas nao sao simples universais da din3.mica cognitiva da percepr;3o 
de grupo e da interacr;3o, como pode ser o caso para os processos de categorizar;3o 
ou polariza,;iio. Em vez disso, o poder do grupo e os interesses desempenham uma 
funr;ao muito especffica. Por conseguinte, e imperative especificar a forma como pode 
ser assinalado, nas estruturas e nas estrategias das RS um tipo especffico de rela,;iio 
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social, coma e a rela<;ao de poder, par exemplo, atraves de quadros ideol6gicos 
fundamentais da interpreta<;ao da realidade social. 
O papel do discurso, na forma de 'mensagens' ou 'comunicac;iio', e mais proeminente 
tanto na investigac;iio cl8ssica, coma na investigac;iio recente sabre mudanc;a de ati
tudes e persuasao. Para alCm das propriedades dos comunicadores, as caracterfsticas 
das mensagens podem ser tidas frequentemente coma variaveis independentes no 
trabalho experimental sabre os antecedentes da mudan<;a de atitudes. Na minha 

avalia<;ao critica desta investiga<;ao, reformulei primeiro as no,iies de atitude e de 
mudanc;a de atitude em termos de um quadro mais explicito de cognic;5es sociais, 
representac;6es e estratfgias. Poi enfatizado que a noc;iio de 'mudanc;a de atitude', 
implicada por toda a investigac;iio em persuasiio, deveria ser analisada em termos 
de transforma<;ao de cren,as avaliativas (epiniiies) em modelos situacionais; e que 

as atitudes siio esquemas complexos que consistem em opini5es generalizadas, in
feridas, dos modelos. Assim, o futuro trabalho nesta area deveria dar mais aten<;ao 
aos contelldos e estruturas precisos das RS, as suas relac;6es com os modelos, as 
relac;:6es dos modelos com estruturas persuasivas do discurso, bem como :ls dimen
s6es sociais das interacc;Oes persuasivas e situac;:6es. 0 mesmo tipo de observac;5es 
se aplica a gestao da impressao ea teoria da atribuic;ao, bem como a apresentac;ao, 
interpretac;ao e compreensao da acc;:ao humana. Para alem de uma aplicac;:ao mais 
explicita da teoria do modelo cognitive na analise das explica,6es, justifica<;iies ou 
desculpas coma formas de compreensao da ac,ao, sublinhei a necessidade de analisar 
o discurso quotidiano explicativo (par exemplo, hist6rias ou argumenta,iio), quer
coma fonte de informa<;iio sabre processes de atribui<;iie subjacentes, quer coma
pr8tica concreta, situada socialmente, das explicac;:6es da acc;:io.
Este capitulo esta limitado a uma breve discussiio de algum trabalho em apenas alguns
domfnios maiores da psicologia social. No entanto, e 6bvio que quase nao existe nenhum
dominio nesta disciplina que niio envolva de alguma forma o discurso, seja coma parte
do dominio ou objecto de investigac;:ao, comae o caso da persuasao, seja coma materiais
experimentais, formatos de respesta (e.g., protocolos de evoca<;iio) ou outros dados

(ver tambem Ericsson e Simon 1984). Todos os campos da psicologia social lidam
com o modo como as pessoas dao sentido ao mundo social e aos outros, nao s6 por
elas pensarem sabre cada um, olhando ou interagindo com cada um, mas tambem e
primordialmente por conversarem com e sobre cada um. Em conjunto com os pro
cessos sociocognitivos discutidos antes, a investigac;:3o deveria centrar-se em eventos
comunicativos especfficos ou generos de discurso, como o par cognic;3o-interacc;:3o
na sala do tribunal, na sala de aulas ou na redac,iio. Nestas interac,6es situadas,
ocorrem v8rios processes sociocognitivos em simultclneo. Nesse discurso, a persua
sao, a atribuic;:ao, a auto-apresentac;:3o ou a estereotipizac;:ao podem ser integradas.
Uma analise sofisticada das muitas propriedades do texto e da fala pode permitir

obter conhecimentos sabre as estruturas detalhadas dos modelos de situa<;iio e dos
modelas cantextuais subjacentes, sabre as RS ou ideologias e sabre as func;:6es sociais
desse discurso e interacc;:ia.
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Analise do discurso como analise da ideologia 

lntrodu�iio 

Este capftulo centra-se na "expressiio" das ideologias em v.irias estruturas do texto 
e da  fala. Inscreve-se num quadro mais vasto de um projecto de investiga,ao sabre 
discurso e ideologia conduzido na Universidade de Amesterdao desde 1993. A pre
missa te6rica deste estudo consiste na ideia de que as ideologias sao tipicamente, 
embora niio exclusivamente, expressas e reproduzidas no discurso e na comunicac;iio, 
incluindo em mensagens semi6ticas niio verbais, coma retratos, fotografias e filmes. 
Claro que as ideologias tambem siio "instanciadas" noutras formas de acc;iio e de inte
racc;iio e a sua reproduc;iio estcl frequentemente inserida em contextos organizacionais 
e institucionais. Assim, as ideologias racistas podem ser expressas e reproduzidas na 
fala racista e em comedias ou filmes no contexto dos media, mas tambem podem ser 
instanciadas em muitas formas de discrimina�ao e institucionalizadas por partidos 

racistas no contexto dos media ou <las democracias parlamentares ocidentais. No 
entanto, entre as muitas formas de produ�ao e interac\'.ao, o discurso desempenha um 
papel proeminente como espa,o preferencial para a formula,ao verbal explicita e a 
comunica,ao persuasiva de proposi,oes ideol6gicas. 

Teoria da ideologia 

A teoria da ideologia que enforma a abordagem analitica discursiva deste capitulo e 
multidisciplinar. Esta articulada em torno de um triangulo que relaciona sociedade, 
discurso e cogni,ao social no quadro de uma analise crftica do discurso (van Dijk 
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tempo a primazia do pr6prio grupo e o privilegio do acesso preferencial a recursos 
sociais valorizados. 
Os conteudos e a organiza,ao esquematica <las ideologias de grupos na mente so
cial partilhada pelos seus membros variam em fun<;ao <las caracteristicas do grupo 
dentro <las estruturas societais. A categoria identidade de uma ideologia de grupo 
organiza a informac;ao e tambem as ao;6es sociais e institucionais que definem a 
pertenc;a: quern pertence ao grupo, quern n;'io pertence; quern e admitido e quern 
nao o e. Para grupos que partilham uma ideologia racista, isto pode significar, entre 
outras coisas, ressentimento, ac<;Oes e polfticas contra a imigrac;ao e a integrac;a'.o 
na 'nossa' cultura, pals, cidade, bairro, familia au companhia. Do mesmo modo, 
a categoria finalidades dos grupos que partilham uma ideologia racista organiza 
a informa<;iio e as aci;oes que definem as metas globais do grupo, e. g., 'manter o 
nosso pais branco'. A categoria posi<;iio define as relai;6es entre o grupo com grupos 
externos, coma 'estrangeiros', 'imigrantes', 'refugiados' ou 'negros'. Resumindo, as 
func;5es sociais das ideologias s:io, entre outras, permitir aos membros de um grupo 
organizar (a admiss:io ao) o seu pr6prio grupo, coordenar as suas acc;6es sociais e 
finalidades, proteger os seus recursos (privilegiados) ou, inversamente, no caso de 
grupos dissidentes ou da oposi<;ao, aceder a esses recursos. 
No entanto, enquanto formas b:isicas de cogni<;6es sociais, as ideologias tambfm de
sempenham fun<;6es cognitivas. J:i sugerimos anteriormente que elas organizam, mo
nitorizam e controlam determinadas atitudes de grupo. Possivelmente, as ideologias 
tambfm controlam o desenvolvimento, a estrutura e a aplica<;3.o do conhecimento 
sociocultural. Por exemplo, as feministas rem um interesse especial em adquirir e usar 
conhecimento sabre a dominancia das mulheres pelos homens. Porem, regra geral, 
assumimos que as ideologias controlam mais especificamente cren<;as avaliativas, 

isto e, opini6es sociais partilhadas pelos membros de um grupo. 
Contudo, nesta interface mental do social e do individual, as ideologias, as atitudes 
e o conhecimento que elas controlam influenciam tambfm - indirectamente - as 
cogni<;Oes pessoais dos membros de grupos, e. g., o planeamento e a compreensao 
dos seus discursos e de outras formas de (inter)ac<;iio. Estas representa<;6es mentais 
pessoais das 'experiencias' pessoais de pr.iticas sociais sao denominadas de modelos 
(Johnson-Laird 1983; van Dijk 1987b; van Dijk e Kintsch 1983). Os modelos siio 
representa<;5es mentais de acontecimentos, ac<;Oes ou situai;Oes vividas pelas pes
soas, ou sabre os quais elas lfem. 0 conjunto destes modelos representa as cren<;as 
(conhecimento e opini6es) que as pessoas tern sabre as suas vidas quotidianas e define 
aquilo a que usualmente chamamos de 'experifncias' pessoais. Estes modelos sio 
Unicos e pessoais e controlados pelas experiencias biogr.ificas dos actores sociais. Par 
outro lado, tambfm sao socialmente controlados, isto e, influenciados pelas cogni
i;Oes sociais gerais que os membros partilham com outros membros do seu grupo. 
A presen<;a combinada de informa<;iio pessoal e social (activada, particularizada, 
'aplicada') nos modelos mentais permite-nos, nao s6 explicar o hem conhecido elo 
de ligai;ao que faltava entre o individual e o social, entre a an.ilise macro e micro 
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da sociedade, como tambem explicitar as rela�6es entre ideologias gerais de grupo 
e texto e fala concretos. Isto e, os modelos controlam o modo como as pessoas ac
tuam, falam, escrevem ou percebem as pr.iticas sociais dos outros. Temos, assim, os 
seguintes elementos altamente simplificados nas rela�6es entre ideologias e discurso 
a varios niveis de analise ( esquematizado no Quadro 1 ): 

QUADR01 

ldeologias e discurso: nfveis de analise 
1. Analise Social

Estruturas societais globais, e. g., democracia parlamentar, capitalismo

Estruturas institucionais/organizacionais, e.g., partidos politicos racistas 

Relai;6es de grupo, e. g., discriminai;iio, racismo, sexismo 

Estruturas de grupo: identidade, tarefas, finalidades, normas, posii;iio, recursos 

2. Analise Cognitiva

2.1 Cogni�ao social
Valores socioculturais, e. g., inteligencia, honestidade, solidariedade, igualdade 

Ideologias, e. g., racista, sexista, anti-racista, feminista, eco!Ogica ... 

Sistemas de atitudes, e.g., sobre ao;iio afirmativa, multiculturalismo ... 

Conhecimento sociocultural, e.g., sobre sociedade, grupos, linguagem ... 

2.2 Cogni�fto pessoal 

2.2.1 Geral fsem-contexto) 

Valores pessoais: selecr;Oes pessoais de valores sociais 

Ideologias pessoais: interpretar;6es pessoais de ideologias de grupo 

Atitudes pessoais: sistemas de opini6es pessoais 

Conhecimento pessoal: informar;iio biogr.ifica, experiCncias passadas 

2.2.2 P-artfcul'ares-(ligadas-ao-contexto) 

Modelos: representar;Oes ad hoc de acr;Oes espedficas em curso, ou eventos 

Modelos contextuais: representar;6es ad hoc do contexto da fala 

Pianos mentais e representar;Oes de actos (de fala), discurso 

Construr;ao mental do significado do texto a partir dos modelos: a 'base do texto' 

Selecr;ao mental (estrategica) de estruturas de discurso (estilo, etc.) 

3. Analise do discurso

As v:irias estruturas do texto e fala (ver abaixo)

Por outras palavras, as ideologias est8o localizadas entre as estruturas societais e 
as estruturas <las mentes dos membros sociais. Permitem aos actores sociais 'tra
duzir' as suas caracteristicas sociais (identidade, finalidades, posi,ao, etc.) para 
conhecimento e cren,;as que comp6em os modelos concretos <las suas experifncias 
do dia-a-dia, isto e, as representa,;6es mentais das suas ac,;Oes e discurso. Por 

conseguinte, as ideologias controlam indirectamente (atraves das atitudes e do 
conhecimento) o modo como as pessoas planificam e percebem as suas praticas 
sociais, e desta forma tambem as estruturas do texto e da fala. 
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As ideologias definem e explicam as semelharn;as entre as praticas sociais de 
membros sociais, mas o nosso quadro te6rico permite ao mesmo tempo explicar 
a varia<;ao individual. Cada actor social e mernbro de v.irios grupos sociais, cada 
um com a sua pr6pria, e por vezes conflituosa, ideologia. Simultaneamente, cada 
actor social tern a sua, por vezes Unica, experifncia biogrifica ('modelos velhos'), 
as suas atitudes, ideologias e valores; tudo isto interfere na construc;ao de modelos 
que, por sua vez, irao influenciar a produc;ao (e compreens3.o) do discurso. Logo, 
o esquema antes apresentado pode ser lido de cima para baixo ou de baixo para
cima. As relac;6es envolvidas s:'io din.imicas e 'dialCcticas': as ideologias controlam
em parte o que as pessoas fazem e dizem {via atitudes e modelos), mas as praticas
sociais concretas ou os discursos sao eles pr6prios precises para adquirir conhe
cimento social, atitudes e ideologias em primeiro lugar, viz., atraves dos modelos
que as pessoas constroem das pr:lticas sociais dos outros (incluindo dos discursos
dos outros) {van Dijk 1990).
A nossa abordagem te6rica a ideologia e diferente em muitos aspectos <las aborda
gens classicas e de outras abordagens contemporaneas {ver Eagleton 1991; Larrain
1979; Thompson 1984, 1990). Na nossa perspectiva, as ideologias niio siio mera
mente 'sistemas de ideias', nem sequer caracterfsticas das mentes individuais <las
pessoas. Nao sao vagamente definidas como formas de consciencia, nem sequer
de 'falsa consciencia'. Em vez disso, sao quadros b:lsicos da cogni�ao social, com
estruturas internas especfficas e fun�6es cognitivas e sociais especfficas. Como
ta!, precisam tambem) de ser analisadas em termos de teorias explicitas da psico
logia social {ver ainda Rosenberg 1988), o que obviamente nada tern a ver com
reducionismo mental. Ao mesmo tempo, sao sociais, j::1 que sao essencialmente
partilhadas pelos grupos e adquiridas, usadas e mudadas pelas pessoas enquanto
membros de grupos em situa�Oes sociais e institui�6es, frequentemente em situa�Oes
de conflitos de interesses entre formai;oes sociais {Eagleton 1991). No entanto, as
ideologias niio se restringem a grupos dominantes. Grupos da oposii;iio ou grupos
dominados tambem partilham ideologias. 0 grande problema da maior parte <las
abordagens crfticas a ideologia e o facto de se terem inspirado exclusivamente nas
ciencias sociais e em abordagens filos6ficas bastante confusas. Ignoram a an:llise
cognitiva detalhada e explfcita, e par isso sao incapazes de relacionar explicitamente
estruturas sociais coma praticas sociais e discursos de individuos enquanto mem
bros sociais. Na nossa abordagem, as ideologias ou outras cogni<;Oes sociais nao
estao reduzidas ou unicamente definidas em termos das 'prclticas' sociais que elas
controlam {Coulter 1989), nem dos discursos que as expressam, transmitem ou
ajudam a reproduzir {Billig et al. 1988; Billig 1991), nem mesmo <las instituii;oes
em que sao reproduzidas. (Para abordagens diferentes, mas relacionadas, ver, e.g.,

Fairclough 1989, 1992a; Kress e Hodge 1993.)
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Analise do discurso como analise da ideologia 

O esb0<;0 da teoria da ideologia apresentado anteriormente fornece um quadro con
ceptual que tambem nos permite engajar em 'an.ilises ideol6gicas', e, desse modo, na 
crftica das pr:iticas discursivas. Afinal de contas, vimos que as ideologias, embora de 
forma variada e indirecta, podem ser expressas no texto e na fala e que os discursos 
funcionam do mesmo modo para ajudar a construir, de forma persuasiva, ideologias 
novas e a confirmar ideologias j.i existentes. Em ambos os casos, isto significa que 
pode haver estruturas do discurso particularmente relevantes para a expressao efi
ciente ou a comunica�ao persuasiva de significados ideol6gicos. Par exemplo, as 
titulos nos jornais, vistas coma express5es proeminentes do significado global ou 
do :imago (macro-estrutura sem:1ntica) de um relato noticioso na imprensa, formam 
uma categoria do discurso especial que provavelmente expressar.i ou transmitir.i 
mais contelldo ideol6gico do que, par exemplo, o n6mero de virgulas num texto. 
Por outro lado, n;'io temos bases te6ricas a priori para excluir algum tipo de estru
tura textual da expressao de principios ideol6gicos subjacentes. De facto, todas as 
estruturas do discurso est3o virtualmente envolvidas na express3o funcional dos 
modelos mentais de acontecimentos ou dos contextos comunicativos, e, por isso, 
das opini6es que fazem parte <lesses modelos. De forma sucinta, uma opiniao ra
cista de um falante sobre o seu interlocutor negro pode ser subtilmente expressa 
(involuntariamente ou nao) por variar;6es minimas na entoar;ao, interpretadas pelo 
interlocutor coma sendo uma forma racista de ser interpelado, j.i que soam despro
positadamente como 'insolentes' ou 'indelicadas' (para muitos exemplos do racismo 
quotidiano, ver Essed 1991). Iremos agora examinar estes niveis e propriedades do 
discurso e os modos coma as ideologias podem ser expressas e transmitidas mais 
sistematicamente. 
No entanto, antes de apresentarmos um sum.irio das estruturas de discurso 'pre
ferenciais' para a express3o e comunicar;ao de significados ideol6gicos, devemos 
estar bem conscientes daquilo que estamos a procura. Dada a teoria da ideologia 
atras apresentada, precisamos de olhar primordialmente para as propriedades do 
discurso que expressam ou sinalizam opini6es, perspectiva, posir;3o, interesses ou 
outras propriedades de grupos. Isso e evidente quando ha um conflito de iuteresses, 
isto e, quando os acontecimentos podem ser vistas, interpretados ou avaliados de 
formas diferentes, possivelmente opostas. As estruturas das ideologias tambem 
sugerem que estas representar;6es sao frequentemente articuladas ao longo de uma 
dimensao n6s versus eles, em que os falantes de um grupo tender3o, regra geral, a 
apresentar-se, ou ao seu pr6prio grupo, em termos positivos, e outros grupos em 
termos negativos. Por conseguinte, qualquer propriedade do discurso que expressa, 
estabelece, confirma ou enfatiza uma opiniao, perspectiva ou posi<;iio que serve os 
interesses do grupo, especialmente num contexto sociopolitico mais vasto, candidata-se 
a uma atenr;3o especial neste tipo de an.ilise 'ideol6gica'. Essas estruturas do discurso 
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tern usualmente a fun,ao social de legitimar a dominancia ou de justificar ac,oes 
concretas de abuso de poder executadas pelas elites. 

Estruturas de superficie 

As estruturas de 'superffcie' do discurso referem-se as formas variaveis da expressao 
ao nfvel da 'realiza�ao' fonol6gica e grclfica de estruturas subjacentes sint.icticas, 
sem.inticas, pragm.iticas, ou de outras estruturas abstractas. Com algumas excepi;6es, 
estas estruturas de superficie do texto e da fala niio tern 'significados' explicitos por 
si s6s. Sao apenas as manifestar;Oes convencionais de 'significados' subjacentes. No 
entanto, essas estruturas de superffcie podem expressar e transmitir operar;Oes espe
ciais ou estrategias. Por exemplo, uma enfase especial no volume da voz ou um tipo 
de caracteres de maior dimensao podem ser usados estrategicamente para realr;ar 
au atrair a ateni;ao para significados especiais, como quando se berra a alguem ou 
se publicam tftulos 'gritantes' nos jornais. Do mesmo modo, variac;6es especiais na 
entoa,ao podem ajudar a expressar ironia, (falta de) delicadeza ou outros significados 
e func;6es semanticas e interaccionais. 
Estes exemplos sugerem ja que as estruturas de superficie podem expressar ou con
trolar os modos coma os acontecimentos sao interpretados pelos participantes na fala. 
Um tftulo de jornal com caracteres de maior dimensa'.o pode realc;ar o sumario ten
dencioso de um acontecimento noticiado sabre, por exemplo, um 'motim racial'; por 
sua vez, um volume 'insultuoso' ou determinada entoac;ao podem assinalar tambem a 
desigualdade social entre falante e ouvinte. Teoricamente, isto significa que os modelos 
de acontecimentos ideologir.:amente controlados ou os modelos dos contextos comu
nicativos podem representar as mulheres ou as minorias de um modo negativo; essas 
opini6es vao influenciar, nao s6 os significados do texto, mas tambem, indirectamente, 
as variac;6es muitas vezes subtis <las estruturas gr:ificas ou fonol6gicas. De facto, 
enquanto que os significados de um texto podem nao expressar explicitamente ou 

codificar preconceitos ou desigualdades sociais, as estruturas de superffcie podem de 
alguma forma deixar 'transparecer' tais significados 'escondidos'. 
Em geral isto significa que essas estruturas de superficie podem ser 'marcadas'. Elas 
devem ser fora do comum, invulgares e violar regras comunicativas ou princfpios, 
isto e, regras 'normais' para o tamanho dos tftulos, volume 'normal', entoac;a'.o 
numa fala delicada, e por ai fora. Entiio, dependendo do significado e do contexto, 
essas estruturas de superffcie 'desviantes' podem assinalar, expressar ou transmitir 
de igual modo caracterfsticas 'desviantes' de modelos, por exemplo, uma opiniao 
especialmente negativa sabre a competencia de uma mulher ou de um homem negro. 
Par outras palavras, as estruturas de superficie ideol6gicas funcionam em primeiro 
lugar coma pistas de significados 'especiais' ou estruturas de modelos, podendo, 
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assim, contribuir tambem para o processamento especial de tais interpretac;5es do 
texto e da fala. 
Uma enfase especial nos aspectos graficos e fonol6gico pode controlar tambem a 
import3.ncia da informac;ao ou <las crenc;as e, deste modo, a organizac;ao hier.irquica 
dos modelos onde a informa,ao importante esta localizada no topo. lnversamente, os 
significados e as cren,as podem ser secundarizados ou ocultados atraves de estruturas 
gr.ificas ou fonol6gicas nao proeminentes que expressam significados inconsistentes 
com as finalidades ou interesses do falante. A entoa,ao, como o tom dos insultos 
racistas, tambf:m pode assinalar convencionalmente relac;6es sociais especfficas, e 
desta forma assinalar tambem desigualdade a nivel ideol6gico. Isto e, as estruturas 
de superffcie tambem influenciam os modelos contextuais do contexto comunicati
vo. 0 mesmo se passa com outras formas de comunicac;ao nao verbal, como sejam 
gestos, expressiio facial, proximidade e outras, que tambem podem assinalar rela,i'ies 
sociais e interpessoais, e, por conseguinte, significados ideol6gicos. 
Por fim, e bem conhecido que a fala com 'sotaque' dos sociolectos ou dialectos ex
pressam ou transmitem a classe social, a etnicidade, o gfnero ou as relac;Oes sociais 
de familiaridade ou intimidade, como tern sido mostrado em muita investiga,ao 
sociolingufstica e sociopsicol6gica (Giles e Coupland 1991; Montgomery 1986). 
De novo, e 6bvio que essas relac;6es sociais podem tambem ser estruturadas em 
conflito e desigualdade, e assim pressuporem diferen,as ideol6gicas. Os sotaques 
podem entao assinalar ou expressar prest.lgio, acomodac;iio, domin3.ncia, resistencia 
ou outro tipo de rela,i'ies sociais ideologicamente controladas. 

Sintaxe 

As implica<;i'ies ideol6gicas <las estruturas sintacticas das ora,oes referidas na lite
ratura siio familiares. Por exemplo, tern sido frequentemente mostrado que a ordem 
das palavras e tambem as estruturas transaccionais das ora<;i'ies podem codificar 
a agenda subjacente semiintica (ou mesmo, cognitiva) (Fowler et al. 1979; Kress e 
Hodge 1993 ). Em geral, pelo menos em ingles, a agencia responsavel pelas ac<;i'ies 
est::i associada ao sujeito gramatical ea posic;ao inicial. Isto significa que as opini6es 

ideologicamente monitorizadas sobre a responsabilidade de actos socialmente ne
gativos ou positivos podem ser diversamente expressas em formas sint::icticas di
ferentes. As caracterfsticas negativas atribufdas a exogrupos (e. g., jovens negros) 
podem ser refor,adas atraves do enfoque na sua agencia responsive! (Hamilton e 
Trolier 1986). Nesse caso as minorias tenderiio a ser sujeito e t6pico da ora<;iio. 0 
mesmo acontece nas nossas ac,;i'ies positivas. lnversamente, a agencia de membros 
dos endogrupos sera sintacticamente desvalorizada pelo uso de frases passivas, e 
o seu papel pode ser completamente dissimulado por passivas sem sujeito ou por
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nominaliza<;6es. Uma localiza<;iio discursiva tipico deste tipo de gestiio sintactica 
<las opini6es siio os titulos <las noticias na imprensa (van Dijk 199la). 
De nova, a explica<;iio te6rica desta varia<;iio com base ideol6gica deve ser dada em 
termos das estruturas dos modelos. A proeminfncia sint<lctica expressa ou sugere pro
eminfncia semclntica, a qual, par sua vez, pode estar relacionada com a proeminfncia 

de actores e suas propriedades em modelos mentais. Se as caracteristicas negativas 
dos exogrupos siio proeminentes no modelo, isto pode afectar a ordem sintactica das 
palavras e a estrutura das ora<;i"ies de um modo ta! que a agencia e a responsabilidade 
dos actores do exogrupo siio sintacticamente real,adas (para detalhes sabre estas 
rela<;i"ies entre estruturas de discurso e modelos, ver van Dijk e Kintsch 1983). 
Outro elo de liga<;iio entre estruturas sintacticas e ideologia, bem conhecido da inves
tiga<;iio sociolinguistica, diz respeito a liga<;iio entre a complexidade da ora<;iio, par 
um !ado, e a educa<;iio ou posi<;iio social dos falantes, par outro. Os falantes da elite 
e as institui�Oes podem restringir a compreensao dos seus discursos deste modo, 

controlando assim o acesso ao discurso publico, e.g., ao texto e a fala politicos e dos 
media. 0 publico pode, por exemplo, ser excluido do debate das elites e da tomada 
de decis6es (Ghadessy 1988; Renkema 1981; Sandig 1986; Wodak 1987; Wodak, 
Menz e Lalouschek 1989). Os discursos medico e legal tambem restringem o acesso 
a intrusos (outsiders) atraves da complexidade das ora,6es (Halliday 1988; Edelman 
1977; Fisher e Todd 1986; Di Pietro 1982). Alternativamente, a condescendencia com 
base ideol6gica, relativa, por exemplo, aos imigrantes que niio falam bem a lingua, 
pode ser expressa par varias formas de 'fala estrangeirada' simplificada (Dittmar 
e van Stutterheim 1985). Assim, o poder social pode traduzir para a linguagem, 
de forma bastante directa, variclveis que sao instrumentais para conseguir o acesso 

simb6lico aos recursos do discurso publico. 

Lexi co 

A lexicaliza<;iio constitui um dominio maior e sobejamente conhecido da expressiio 
ideol6gica e persuasao, como sugere a dupla bem conhecida 'terrorista' versus 'liber
tador'. Para fazer referencia as mesmas pessoas, grupos, rela�Oes sociais ou assuntos 

sociais, os utilizadores da linguagem podem geralmente escolher entre varias palavras, 
dependendo do genera do discurso, do contexto pessoal (disposi<;iio, opiniiio, perspec
tiva), do contexto social (formalidade, familiaridade, perten<;a de grupo, rela<;i"ies 
de dominancia) e do contexto sociocultural (variantes da linguagem, sociolecto, 
normas e valores). Muitos destes contextos tern uma base ideol6gica, como sao os 
casos da representa<;iio dos participantes na fala ( e das suas rela<;6es mutuas nos 
modelos contextuais) e a  representa<;iio dos participantes e das ac<;6es nos modelos 
de acontecimentos. 
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Os exemplos abundam e niio precisam de ser aqui discutidos em detalhe. Insultos 
racistas ou sexistas dirigidos a, ou usados sabre, minorias e mulheres, expressam e 
accionam de uma forma directa rela�6es de poder baseadas em ideologias da desi
gualdade. (Essed 1993; Greenberg, Kirkland e Pyszczynski 1987, Hurtado e Arce 
1987; Schultz 1975). As ideologias politicas siio expressas numa lexicaliza�iio dife
renciada, sen:io polarizada, dos actores politicos (como no exemplo dos 'terroristas') 
(Edelman 1985; Wodak e Menz 1990). Outras ideologias sociais, sobre o aborto, por 
exemplo, podem fazer uso de palavras e slogans coma 'Pr6-Escolha'" ou 'Pr6-Vida' 
que enfatizam as implica�6es positivas das opini6es do endogrupo e os valores e as 
opini6es negativas dos Outros. 0 lexico do discurso militar e politico pode tambem 
distinguir entre a natureza 'pacffica' das nossas armas ou opera�Oes militares e a 
natureza catastr6fica e cruel das deles (Chilton 1985; Geis 1987a). Nestes domfnios 
siio sobejamente conhecidos como eufemismos, "ataques cirllrgicos" ou "bombas 
inteligentes", como se pode ver na propaganda militar e nos relatos noticiosos sobre 
a Guerra no Golfo (Chomsky 1992; Media Development 1991). Durante a Guerra 
Fria, a Uniiio Sovietica foi caracterizada como o 'lmperio do Mal'. De igual modo, 
no conflito no Media Oriente, os nossos oponentes sao frequentemente 'terroristas', 
enquanto que, em especial os mu\ulmanos e os nao crist3os, sao apelidados de 'fun
damentalistas', 'zelotes' ou 'fan.iticos'. No discurso da elite sobre relac;Oes ernicas 
ou de rac;a, faz-se um uso similar dos eufemismos, sendo o 'racismo' tipicamente 
negado e substitufdo por palavras 1nenos duras como 'xenofobia', 'precortceito', 
'discrimina,iio' ou 'ressentimento' (van Dijk 1993a). Por outro !ado, a credibilidade 
dos refugiados pode ser minada no discurso politico e dos media atraves do uso das 
designac;Oes refugiados 'econ6micos', ou 'estrangeiros ilegais' em vez de imigrantes 
'sem documentos'. Em todos estes exemplos, encontramos o mesmo quadro geral 
de controlo ideol6gico do discurso, a saber, uma auto-apresentac;3o positiva do 
endogrupo e uma hetero-apresenta,iio negativa do exogrupo. 

Semiintica local 

O que mostramos relativamente a lexicaliza,iio tambem se aplica de uma forma ge
nerica ao controlo do significado. A coerencia local depende dos modelos, isto e, de 
representa,6es ideol6gicas da situa,iio. Raz6es tendenciosas e causas que definem as 
relac;Oes no modelo podem, par conseguinte, aparecer em semanticas locais facciosas. 
O facto de os empregadores dos Pafses Baixos apontarem as diferen�as culturais, 
a falta de motiva,iio ou de conhecimento da lingua para justificar o alto grau de 

desemprego que se verifica entre as minorias desse pafs, constitui um exemplo desse 
tipo de atribui�iio (van Dijk 1993a). Processos sociocognitivos hem conhecidos, 
subjacentes a auto-apresenta,iio positiva dos endogrupos e a hetero-apresenta,iio 
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negativa dos exogrupos, coma o erro fundamental da atribui,;iio (Pettigrew 1979) 
e a culpabiliza,iio da vitima (Ryan 1976), podem ser traduzidos tambem por uma 
coerfncia local 'tendenciosa' na semantica do texto e da fala. Inversamente, essa 
semantica ideol6gica do discurso pode, por seu turno, afectar a constru�ao enviesada 
de modelos pelos receptores, caso estes n;'io tenham acesso a fontes alternativas de 
informa�ao. Nos dois casos, assume-se que as ideologias e as atitudes usadas na 
'explica,;iio' auto-interessada da desigualdade social controlam (ou resultam de) 

representa<;Oes auto-interessadas de acontecimentos sociais em modelos mentais 
(Schuman, Steeh e Bobo 1985). 
Outra propriedade importante da semantica do discurso, e da sua rela,iio com mo
delos mentais subjacentes (e assim com cogni,;iies sociais), e a implica,;iio. Ja que 
algumas partes dos modelos podem ser conhecidas dos receptores, os falantes podem 
pressupor essa informa�iio. Estes processos normais de conhecimento mUtuo podem 
tambem ser ideologicamente controlados quando se sugere que o conhecimento e 
partilhado mesmo quando niio o e, coma acontece quando os jornais falam sabre 
'o aumento do crime' ou sabre 'o defice lingufstico dos imigrantes' (Fowler 1991; 
van Dijk 1988a, 1991a). De uma forma mais global, vemos que, em principio, toda 
a informa,;iio prejudicial ao endogrupo tendera a permanecer implicita e que a in
forma�ao desfavoravel ao exogrupo sera tornada explicita, e vice-versa (os nossos 
pontos negativos e os pontos positivos deles permaneceriio implicitos). 
Mantfm-se o mesmo para a variac;ao nos nlveis de abstracc;ao e nos nfveis de especi
ficidade na descric;ao de acontecimentos. Os nossos erros ou crimes sao descritos nao 
s6 de um modo eufemfstico ( e atribufdos a circunst.incias fora do nosso control a, 
ou atribufdos as nossas vftimas), como o sao em termos mais gerais e abstractos. 
Por outro lado, quando descrevemos os erros 'deles', 'n6s' usamos um detalhe mi
nucioso, especffico de um nfvel baixo. Em ambos os casos, o objectivo ideol6gico 
controlado desse discurso e o controlo de modelos auto-interessados e preferenciais 
de situac;6es sociais. 
As ideologias subjacentes tambfm controlam os contextos comunicativos, e deste 
modo a auto-defini,;iio e gestiio da impressiio social dos falantes, que geralmente 
tentariio provocar uma boa impressiio ou evitar uma ma impressiio (Goffman 1967; 
Tedeschi 1981). Isto e particularmente evidente no uso estrategico de desmentidos. 
Os exemplos da nossa investiga,iio sabre reprodu,iio do racismo no discurso dessas 
estratfgias semclnticas sao sobejamente conhecidos e incluem lances cl3ssicos como 
os desmentidos de nega(iio aparente ('Nao tenho nada contra pretos, mas ... ', "Os 
refugiados poderiio contar sempre com a nossa hospitalidade, mas ... '), de concessiio 

aparente ('Claro que nos Pafses Baixos ha uns pequenos grupos racistas, mas no seu 
todo .. .') ou de transferi!ncia de acusa,iio ('Eu niio tenho qualquer problema com 
as minorias na loja, mas os meus clientes .. .') (van Dijk 1987a). Estes lances tern 
essencialmente dais efeitos. Contribuem, por um !ado, para a estrategia global de 
auto-apresentac;ao positiva (a saber, 'n6s somos cidadaos tolerantes'), ou para evitar 
uma impressiio negativa; e, por outro, para a hetero-apresentac;ao negativa, jcl que 
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a segunda parte destes movimentos, que vem a seguir ao 'mas', e sempre negativa 
acerca dos Outros. 
De uma forma mais geral, sabemos que as ideologias de elite diminuem a importancia 
da desigualdade social atraves de estrategias semanticas que visam legitimar, justificar, 
naturalizar, racionalizar, autorizar, universalizar ou negar a injustic;a, transferi-la 
para outros grupos (como quando as elites atribuem o racismo ao 'ressentimento 
popular') ou ainda acusar ou culpar a vitima (Eagleton 1991). 

Semantica global: topicos 

Os t6picos ou macroproposi,oes semanticas do discurso definem subjectivamente 
a informac;iio num discurso que os falantes consideram ser o mais relevante ou im
portante. lsto significa que a posi<;iio t6pica pode tambem estar sujeita ao controlo 
ideol6gico. Podemos pensar que os falantes do endogrupo niio atribuariio o papel 
de t6pico a uma informac;iio incompativel com as seus interesses ou auto-imagem 
positiva e que, inversamente, colocarao em posic;iio t6pica informac;iio que realc;a 
as propriedades negativas do endogrupo. Isto aconteceu, por exemplo, nos relatos 
dos media britanicos sabre os distiirbios urbanos desencadeados pela morte de uma 
mulher negra durante uma ronda policial em Brixton, em 1985. A agressiio da policia 
foi secundarizada a favor de uma explicac;iio dos 'motins raciais' em termos de desvio 
de jovens negros e crime (drogas, agressiio, etc.) (van Dijk 1991a). De igual modo, 
a fraude imigrante e os crimes das minorias siio t6picos proeminentes na imprensa, 
mas niio a (igualmente documentada e acessivel) discrimina<;iio diaria praticada pelos 
'nossos' polfticos, empregadores, jornalistas, policia ou professores. Esta diferenc;a niio 
pode ser atribuida simplesmente a preferencias da imprensa por informa<;iio 'negativa' 
ou crimes. Os dois t6picos siio negatives e representam crimes sociais. Do mesmo 
modo, a guerra civil na Bosnia sera prontamente topicalizada (por jornalistas homens) 
como um 'conflito ftnico' ou uma 'guerra tribal' e niio como uma forma proeminente 
de agressiio masculina ou de chauvinismo-macho nacionalista ou ainda como uma 
consequencia esperada do comfrcio mundial de armas. Em resumo, e duma maneira 
geral, as interpreta<;6es indesejadas (ou modelos) de acontecimentos politicos e sociais 
niio se encontrariio em posic;iio t6pica no discurso do endogrupo. 

Estruturas esquematicas 

Os significados globais, isto e, os t6picos ou as macro-estruturas, podem estar or
ganizados por esquemas convencionais (superstruturas), como aqueles que definem 
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um argumento, uma conversa ou um relato noticioso. Como acontece em todas as 
estruturas formais, as estruturas esquem3ticas nao sao directamente controladas 
pela varia,;ao ideol6gica. Uma hist6ria reaccionclria e uma progressista sao ambas 
hist6rias e devem as duas canter categorias especfficas da narrativa para poderem 
ser definidas como tal. De igual modo, um editorial 'Pr6-Escolha' ou 'Pro-Vida' ou 
outro discurso argumentativo ser3, formalmente falando, um editorial e uma argu
menta,;ao. Portanto, a questao e: como e que essas estruturas esquem3ticas globais 
do texto e da fala assinalam ideologias subjacentes? 
Ja que as categorias esquematicas tambem definem a ordem (can6nica) do discur
so, podem tambem assinalar a importfincia ou relevfi.ncia. Sumclrios iniciais, como 
cabe,alhos nas noticias da imprensa, por exemplo, podem ter a furn;iio crucial de 
expressar o t6pico mais alto na hierarquia da macro-estrutura, e, por conseguinte, 
a informa,iio (subjectivamente) mais importante de uma noticia (van Dijk 1988b). 
Isto significa que este elo entre macro-estruturas e superstruturas pode ser ideolog
icamente manipulado. T6picos semanticamente subordinados (isto e, t6picos que 
organizam a informa,;ao local menor no texto) pod em ser 'elevados' e postos no 
tftulo, atribuindo-se-lhes assim mais proeminfncia, e vice-versa: um t6pico principal 
pode ser 'subordinado' e colocado num nivel mais baixo do esquema, sendo concre
tizado na categoria das circunstdncias das noticias na imprensa. Numa hist6ria, um 
acontecimento pode ser apresentado como a categoria circunstdncias da localizarao, 

enquanto que noutra pode constituir a complica,iio crucial da hist6ria. E evidente 
que estas varia,;5es possfveis de relevfi.ncia e importfincia estao abertas ao controlo 
ideol6gico. A informa,iio que e incompativel com os interesses dos grupos pode
rosos pode ser posta em segundo piano, e a informa<;iio sobre exogrupos pode ser 
real,ada, colocando-a numa categoria mais proeminente. 0 discurso politico pode 
conter tambem categorias especificas do esquema do texto (tais como problema e 
solui;ao) que destacam opini6es ideol6gicas (Schaffner e Porsch 1993). 
A argumentai;ao e outro domfnio maier em que podem ser expresses pontos de vista 
ideol6gicos. 0 estudo de inumeras falacias argumentativas tern mostrado que os 
arguentes poderosos podem manipular as suas audiencias tornando mais explfcitos 
ou proeminentes os argumentos que servem os seus auto-interesses, enquanto que 
os outros argumentos permanecem implfcitos. A argumenta,;ao estratfgica cons
titui um meio maior de manipula<;iio <las mentes dos receptores. lsto pode envolver 
muitos dos trai;os que jcl estud3mos anteriormente: o uso de elementos lexicais es
pecificos, artificios ret6ricos e outros (Kahane 1971; Windisch 1990; van Eemeren 
e Grootendorst 1992). Uma analise da argumentai;iio dos editoriais na imprensa 
britfi.nica sabre os 'matins" de 1985 constitui um exemplo. Af se verifica como as 
ideologias racistas dos editores dos tabl6ides da ala da direita se revelaram no facto 
de terem atribufdo a violfncia a natureza criminosa dos homens jovens das Carafbas 
(van Dijk 1992). 
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Ret6rica 

Determinadas estruturas 'ret6ricas' do discurso, tais como a repeti�ao nas estruturas 
de superffcie (ritmo, alitera�6es) ou as 'figuras' semanticas como met.iforas, podem 
depender do controlo ideol6gico quando a informa,ao desfavoravel para n6s e tor
nada menos proeminente e a  informa<;ao negativa sabre eles e real,ada. Muitas das 
figuras que conhecemos da ret6rica classica tern este efeito especifico coma fun<;ao 
principal (e. g., ironia, hiperbole, eufemismo e mitiga,ao, litotes e repeti<;6es). 
As opera\6es semclnticas da ret6rica, coma a hiperbole, a ironia e a meta.fora, entre 
outras, podem ter uma rela,ao mais pr6xima dos modelos subjacentes e das cren,as 
sociais. Por exemplo, ideologias racistas, sexistas e outras ideologias da desigualdade, 
podem ser expressas tipicamente, nao s6 atraves de elementos lexicais pejorativos que 
se referem a minorias ou mulheres, mas tambfm atravfs de met.iforas humilhantes 
que inferiorizam, marginalizam ou desumanizam os 'outros'. Assim, a propaganda 
nazi associava judeus, comunistas ou outras minorias raciais e Ctnicas com animais 
sujos (ratos, baratas) (Ehlich 1989). Tendencias similares podem ser observadas 
tambfm na ret6rica contempor3nea da imprensa da ala direita quando escreve sabre 
imigrantes, minorias, refugiados ou anti-racistas brancos. Apresentamos em seguida 
alguns exemplos tipicos da imprensa conservadora britanica em 1985 (para mais 
analise, ver van Dijk 1991a): 

(1) Bisbilhoteiros intrometidos
(Daily Telegraph, 1 de Agosto, editorial)

(2) Observadores com cabe,as ocas
(Daily Telegraph, 30 de Setembro)

(3) 'Arcebispos' do conflito racial
(Daily Telegraph, 11 de Outubro)

( 4) A brigada sem sentido
(Daily Telegraph, 11 de Janeiro)

(5) Ele e o seu homem de confian,a ... este homem odioso, inquisidor da ala
esquerda
(Mail, 18 de Outubro)

( 6) Esquerdistas lunaticos
(Sun, 7 de Setembro)

(7) Bandos de bisbilhoteiros governamentais
(Sun, 16 de Ou tu bro)

De igual modo, o discurso politico esta repleto de metaforas pejorativas que der
rogam o 'inimigo', coma quando Bush se referiu a Saddam Hussein coma 'Hitler'. 
No entanto, as metciforas politicas podem tambem ter outras funi;5es ideol6gicas, 
como aconteceu quando Gorbachev se referiu a Europa como a nossa 'Casa Comum 
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Europeia' (Chilton e Ilyin 1993) ou quando a imprensa ocidental escreveu sobre a 
unifica,ao da Europa usando metaforas ligadas a arquitectura (Schaffner 1993). Que 
estas varia,oes possam ser ideologicamente constrangidas e tambem evidente pelo 
facto de grupos culturas ou paises diferentes, poderem usar diferentes metaforas para 
denotar 'a mesma coisa'. A Fran<;a e a  Gra-Bretanha, por exemplo, usam met.iforas 
diferentes para se referirem a 'seguran,a' (Thornborrow 1993). De igual modo, a 
cobertura jornalistica sabre refugiados usa sistematicamente met.iforas relativas 

a 'inunda,ao' (fluxo, cheias, dihivio, pantano, mare, etc.) para real,ar a natureza 
catastr6fica e amea,adora da imigra,ao de refugiados (van Dijk 1988c). Nos Paises 
Baixos, a resposta 'natural' a essas met.iforas consiste em proteger o pafs contra 
essas cheias atraves da constru,ao de cliques. 

Pragmatica 

De acordo com a nossa teoria de produ,ao do discurso ideol6gico, o controlo social 
dos actos da fala deve operar atraves dos modelos contextuais que representam 
a situac;ao comunicativa e seus participantes, finalidades e outras condic;Oes de 
adequa,ao relevantes. Por exemplo, se os falantes partilham atitudes sexistas ou 
racistas ou ideologias que contem proposi,oes que implicam a inferioridade das 
mulheres e <las minorias, essas opini6es gerais podem ser aplicadas tambem a mu
lheres e a minorias como participantes na fala. Essas avaliac;5es negativas e, regra 
geral, as rela,oes de desigualdade entre participantes na fala tambem controlam a 
produ,ao de actos da fala. Ordens e amea,as, por exemplo, pressupiiem rela,iies 
de dominancia e poder e podem ser proferidas contra mulheres ou membros das 
minorias s6 par causa da sua pertenc;a de grupo. De igual modo, os preconceitos 
sabre a inferioridade intelectual dos Outros podem propiciar actos de fala, como, 
por exemplo, dar conselhos ou proferir assen;iies completas (em situa,iies em que 
niio Sao feitas pergnntas, OU em que nfo e apropriado faze-]as), ja que ambas as 
situa�Oes pressupOem a ignorfrncia do receptor. 
Podemos fazer o mesmo tipo de observai;6es para outras estrategias interaccionais, 
e. g., de delicadeza, auto-apresentai;ao, gestao da impressao e por af fora, como
ja vimos acima. Obviamente, a inferiorizai;iio ideol6gica dos Outros pode levar a
inferioriza,ao dos parceiros da fala de ta! modo que as regras normais de respeito
e delicadeza niio siio cumpridas (Brown e Levinson 1987). Os dados referentes a
minorias confrontadas com acontecimentos racistas mostram que a falta de respeito,
a aspereza e outras formas de falta de delicadeza constituem formas rotineiras da
discrimina,ao diaria verbal (Essed 1991). De novo, o mesmo se aplica aos modos
coma muitos homens tratam as mulheres nas conversa,oes (Kramarae 1981; Kuhn 
1992; Tromel-Plotz 1984). 
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lnteraci;:iio dial6gica 

Estes exemplos levam-nos, por fim, as estruturas ideol6gicas da interacc;ao discursi

va. 0 que dissemos antes para actos de fala e delicadeza mantem-se genericamente 
para a interacc;ao e, assim, tambem para a conversac;ao. J:i vimos que as ideologias 

sexistas e racistas tendem genericamente a favorecer estrategias de auto-apresen

ta<;iio positiva e de hetero-apresenta<;iio negativa implementadas por estrategias 

semclnticas locais, como os desmentidos. Isto tambem acontece nos di:ilogos com e 

sobre mulheres e minorias. 

De igual modo, as ideologias definem rela<;6es de poder, que por sua vez tambem 
podem controlar a interacc;ao, isto e, quern tern mais ou menos acesso ao uso de 

tra<;os dial6gicos especificos, como marca<;iio da ordem de trabalhos para reuni6es, 

registo de marca<;6es, abertura e fecho de dialogos, controlo dos turnos (e. g.,

interrupc;6es), iniciac;ao, mudanc;a e encerramento dos t6picos, selecc;ao do estilo 

e variac;ao e caracteristicas mais gerais do discurso acima abordadas. Investigac;iio 
recente sabre as relac;6es entre conversac;ao, institui<;6es e poder social familiarizou

-nos com estas estrategias (ver, e.g., Boden e Zimmermann 1991; Drew e Heritage 

1992; R. Lakoff 1990; West 1984). 

A natureza interaccional mais especifica do dialogo pode reflectir o poder das estra

tegias de interac<;iio de base ideol6gica, atraves das quais os falantes que partilham 

ideologias da igualdade se podem sentir habilitados a tratar verbalmente como 

inferiores os seus interlocutores. Isto acontece geralmente quando as regras da con

versa<;ao 'normal' sao postas em causa por atitudes como: interromper de forma 

inconveniente, niio dar a vez ou falar durante demasiado tempo, evitar ou mudar 

de t6picos 'indesej.iveis', fazer metacoment.irios negativos sobre o estilo do outro 

(escolha de palavras) ou outras 'brechas' na etiqueta; por outras palavras, usar actos 

de fala nao igualit3rios, coma discutimos antes, e outros. 

Virtualmente todo o trabalho que tern sido feito sobre abuso de poder na fala pres

sup6e assun<;5es tacitas dos falantes sobre a sua pr6pria posi<;iio social e as suas 

rela<;6es com os outros. Obviamente, as atitudes de base ideol6gica sobre outros 

podem niio ser sempre conscientes, e por isso os detalhes subtis da interac<;iio dial6-

gica nao sao sempre completamente controlados e control3veis. Meios niio verbais, 

hem como meios subtis interaccionais, pragm.iticos e estilisticos para controlar o 

outro parceiro da fala, podem fornecer, por conseguinte, diagn6sticos v.ilidos para 

inferencias sobre ideologias subjacentes da desigualdade. 
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Conclusiio 

As ideologias precisam de ser analisadas como a interface sociocognitiva entre, por 
um lado, estruturas societais de grupos, rela<;6es de grupos e institui<;Oes; e, par 
outro, pensamento individual, act;ao e discurso. Nesta abordagem social e cognitiva 
combinada assumimos que as ideologias siio construidas por uma selec<;iio envie
sada de valores sociais basicos e organizadas por um auto-esquema de grupo em 
que categorias, como (identidade, tarefas, finalidades, normas, posifiio e recursos) 
desempenham um importante papel. Estas ideologias desempenham func;oes sociais. 
Influenciam a interac<;3.o social, a coordena<;iio, a coesiio do grupo e as actividades 
organizadas ou institucionalizadas que visam atingir finalidades comuns. 
De igual modo, descobrimos que as ideologias desempenham importantes func;6es 
cognitivas. Organizam conjuntos de atitudes sociais (de grupos) e monitorizam a 
sua aquisit;iio e mudan<;a, em funt;iio dos interesses dos grupos. Estas atitudes, por 
sua vez, fornecem as opini6es socialmente partilhadas que podem ser aplicadas 
pelos membros sociais na constru<;iio de modelos mentais de acontecimentos e con
textos comunicativos concretos. As interacc;:6es do conhecimento pessoal e social e as 
opini5es, tal como sao representadas nos modelos mentais, controlam a produc;ao 
ou compreensao do texto e da fala. Por outras palavras, as estruturas do discurso 
s6 indirectamente expressam ideologias, pois s6 atraves da sua �instanciac;ao' em 
modelos concretos e que constituem a base mental de natureza Unica e situada de 
cada ocasiiio de texto e fala. 
A nossa breve revisao das estruturas do discurso que sao controladas ideologicamente 
nos v.irios niveis do texto e da fala mostra, em primeiro lugar, que tanto nas estruturas 
de superficie gr:ificas e fonol6gicas, como nas estruturas sint:icticas e semanticas, 
existem padroes similares e estrategias de expressiio e controlo de modelos mentais 
tendenciosos. De uma forma global, vimos que a informac;iio preferida, compativel 
com ou que de alguma forma favorece interesses pr6prios, ser3 enfatizada, realc;ada, 
focada e tornada explfcita e proeminente, enquanto na informac;ao nao preferida 
sucede o inverso. Na comunicac;ao persuasiva, isto significa que estas estruturas do 
discurso tern func;Oes 6bvias no controlo das mentes dos receptores. Se nao estiver 
presente uma informac;iio alternativa, havrni uma alta probabilidade de os recep
tores activarem velhos modelos preferidos ou de construfrem novos modelos em 
conson.1ncia com os seus objectivos ou interesses. 
As estruturas de superffcie servem essencialmente para sublinhar crenc;as importantes 
ou proeminentes, enquanto que a organizac;ao sint3ctica pode expressar e transmitir a 
organizac;ao dos papfis dos actores sociais representados em modelos mentais envie
sados. Como acontece em virtualmente quase todas as escolhas estrategicas ao nfvel 
sem.1ntico, estas 'formas' assinalarao e realc;arao as nossas boas acc;:6es e as acc;:6es 
negativas de/es. 0 que e informac;iio preferida nos modelos mentais resulta, niio s6 
de objectivos pessoais e interesses, como tambem de atitudes baseadas-no-grupo e 
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ideologias. As cognic;Oes sociais, por sua vez, serao adquiridas e reproduzidas preci
samente pelas estruturas do discurso que permitem aos falantes controlar as mentes 

(modelos) dos receptores, viz., destacando informai;iio importante, relevante ou de 
alguma forma preferida e fazendo o oposto para informai;iio vista como secundaria. 
O conflito ideol6gico entre nos e eles pode ser assinalado no discurso de modos 
diversos: e. g., enfase e entoac;ao, ordem sint.ictica <las palavras e, especialmente, 
desmentidos semanticos como as negarOes aparentes ('N6s nao temos nada contra 
eles, mas ... '). 
Resumindo, as ideologias raramente sao expressas directamente no texto e na fala 

e fazem-no s6 por proposic;Oes ideol6gicas genfricas que, no entanto, podem ser 
menos eficientes na persuasao. Um controlo mais subtil e indirecto e a reproduc;ao 

siio efectuados atraves de atitudes gerais e modelos pessoais especfficos, que formam 
a base da produi;iio do discurso e siio o resultado da sua compreensiio. Assim, o 
controlo ideol6gico do discurso ocorre atraves do controlo dos modelos mentais, e 
o mesmo e verdade para a aquisii;iio, a mudani;a e a reprodui;iio das pr6prias ideo
logias. Elas envolvem opini6es gerais e valores que sao representados nos modelos

dos falantes e indirectamente inferidos <las opini6es expressas ou assinaladas nos
discursos. Uma analise ideol6gica adequada deve sempre levar em conta estes varios
passos ou interfaces entre as estruturas do discurso e as estruturas ideol6gicas, coma
se verifica de modo generico para as relai;6es entre discurso e sociedade.
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artigo tern por objectivo identificar e descrever essas estruturas, pretendendo ainda 
explicar as suas fun�6es ideol6gicas relativamente as condi�6es sociocognitivas e 
its consequencias do discurso. Os dados recolhidos para esta analise resultam de 
uma selec<;iio feita a partir de 5750 editoriais e artigos de opiniiio publicados nos 
jornais New York Times e Washington Post em 1993. 0 modelo conceptual mais 
abrangente que enquadra este estudo das rela,6es entre discurso e ideologia consiste 
numa ancl.lise critica do discurso que visa tornar mais explicitas as formas como 
o abuso de poder, o dominio e a desigualdade estiio a ser (re)produzidos por um
discurso determinado pela ideologia.

Conceitos basicos de ideologia 

A teoria da ideologia que serve de base a esta nossa ancllise difere, em muitos aspectos, 
das habituais abordagens filos6ficas e sociol6gicas que caracterizam as centenas 
de livros e os milhares de artigos sobre ideologia, publicados a partir do momento 
em que, no seculo XVIII, Destutt de Tracy apresentou pela primeira vez o conceito 
(ver estudos e analises anteriores: Centre for Contemporary Cultural Studies 1978; 
Eagleton 1991; Larrain 1979; Rosenberg 1988; Thompson 1984, 1990). 
Nao e necess:lrio (nem oportuno) que, no presente artigo, se proceda a reconstitui
<;iio desta evolu,iio hist6rica e da investiga<;iio do conceito de ideologia no decurso 
dos Ultimos dois sf:culos, nem a revisao das diversas abordagens contemporaneas 
daquela que e, talvez, a no�ao te6rica mais dllbia no campo das cifncias sociais e 
humanas. E embora seja, em termos de um projecto de investiga�ao, uma presun�ao 
pretender come�ar de raiz, face a um tao elevado nllmero de tentativas anteriores, o 
nosso projecto visa elaborar - sob uma perspectiva multidisciplinar, sociocognitiva 
e discursiva - o primeiro esbo,o de um modelo conceptual um pouco mais explicito 
e te6rico. 
A critica principal que nos merecem as anteriores defini�6es e abordagens nao ea de 
serem incorrectas ou de n:io estudarem dimens6es importantes das ideologias, mas 
o facto de, na sua maior parte, terem sido formuladas com base numa terminologia
filos6fica ou sociol6gica bastante imprecisa. Acresce que, raramente, foram clarifi
cadas quest6es importantes, como a das estruturas internas concretas das ideologias
ou as rela�6es pormenorizadas entre ideologia, discurso e outras pr:lticas sociais.
E 6bvio que este artigo n:io consegue, por si s6, abordar as iniimeras e complexas
quest6es associadas a uma teoria da ideologia. Concentrar-nos-emos, portanto, em
determinados aspectos cruciais, deixando outros para futura investiga�:io.
Podemos resumir a nossa abordagem espedfica da ideologia - em parte por oposi,iio
a outras abordagens - evidenciando as seguintes hip6teses:
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a) As ideologias sao cognitivas
Embora as ideologias sejam, evidentemente, sociais e politicas e estejam 
relacionadas com grupos e estruturas societais (ver mais adiante), possuem 
tambem uma dimensao cognitiva crucial. Em termos intuitivos, incorporam 
objectos mentais, tais coma ideias, pensamentos, cren,;as, apreciar;Oes e va
lores. Ou seja, um dos elementos da sua definic;ao leva a crer que se trata de 
sistemas de crenc;as (Iyengar e McGuire 1993, Lau e Sears 1986). Exige-se a 
uma teoria correcta da ideologia que produza resultados a partir da ciencia 
cognitiva, devendo deixar de lado conceitos tradicionais vagos coma "falsa 

consciencia". Por outro !ado, sublinhamos tambem que definir ideologias 
enquanto sistemas de cren,;as e demasiado inexacto: as ideologias deveriam, 
pelo contri:1.rio, ser concebidas coma a base abstracta, "axiom:itica", dos sis
temas de crenc;as que os grupos partilham em sociedade. Isto significa ainda 
que o facto de definirmos ideologias (tambem) em termos cognitivos nao quer 
dizer que estas sejam cognir;Oes individuais. Pelo contr.irio, embora os actores 
sociais individuais, na qualidade de membros de um grupo, as utilizem ou 
apliquem, siio representac;6es sociais por eles partilhadas. 

b) As ideologias sao sociais
Desde Marx e Engels, pelo menos, que as ideologias tern vindo a ser definidas 
simultaneamente em termos sociol6gicos, socioecon6micos sendo, frequente
mente, relacionadas com grupos, posi<;6es de grupo e conflitos ou interesses 
de grupo (tais coma lutas de classe, sexo ou "ra<;a") e, por conseguinte, com o 
poder e domina<;iio sociais, hem como com a sua dissimulac;ao e legitima<;iio. 
O facto de as ideologias se limitarem apenas a relac;oes de dominac;iio e uma 
hip6tese controversa, mas, na nossa opini:io, trata-se, em grande medida, de 
uma questao de escolha e de definic;ao e niio de uma propriedade essencial 
inerente a um conceito util de ideologia. Ou seja, ideologias dominantes - no 
sentido restrito de ideologias de um grupo dominante ou impostas por um 
grupo dominante - sao casos particulares, nao sendo pr6prios a todas as 
ideologias (cf. estudos de Abercrombie et al. 1980, 1990). Partimos, entao, 
do principio de que nao apenas os grupos dominantes mas tambem os grupos 
dominados possuem ideologias que controlam a sua auto-identificac;ao, os sens 
objectivos e as suas ac<;Oes. 0 mesmo se aplica a outros grupos sociais, coma 
o dos profissionais (jornalistas, professores universitclrios), activistas (contra
o racismo ou o aborto, ambientalistas, etc.) ou organiza<;Oes e institui<;5es
(burocraticas, policiais).

c) As ideologias sao sociocognitivas
A funcionar coma elo de liga<;ao entre o cognitivo e o social, temos a dimensao 
importante relativa aos sistemas de cren1ras sociais, tais coma conhecimentos, 
opiniOes e atitudes, o que equivale a dizer que as ideologias se caracterizam 
essencialmente pelo facto de serem partilhadas (ou contestadas) pelos mem-
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bros de grupos sociais. Tai como niio ha urna linguagem "privada", tambem niio 
ha, de acordo com a nossa defini<;iio, ideologias pessoais. A no<;iio de "senso 
comum " - que desde Gramsci tern vindo a ser associada a aceita,iio politica e 
social <las ideologias (Hal! et al. 1978b) e desenvolvida, teoricamente, atraves 
de aniilises etnometodol6gicas daquilo que os membros sociais tomam por 
adquirido e inquestionavel (Sharrocke Anderson 1991) e um exemplo tipico 
de uma nos:ao revestida, ao mesrno tempo, de dimensOes cognitivas e sociais. 
A semelhan<;a das (gramaticas, normas e regras das) linguas naturais, as ideo
logias siio simultaneamente cognitivas - pois implicam principios basicos de 
conhecimento social, aprecia,;iio, compreensiio e percep,;iio- e sociais- porque 
siio parrilhadas por membros de grupos ou institui,oes e estao relacionadas 
com os interesses socioecon6micos ou politicos Jestes grupos. Sao "mode)os 
conceptuais interpretativos" comuns a toda a sociedade que proporcionam, 
aos membros dos grupos, a compreensiio da realidade social, <las praticas 
quotidianas e das rela,;oes com outros grupos (Button 1991). Nesta medida, 
as ideologias controlam igualmente as nossas vivencias quotidianas (Althusser 
1971 ). Embora o que acabamos de afirmar se aplique ao couhecimento so· 
ciocultural e a outras cren,;as, as ideologias silo aqui, todavia, definidas, em 
termos menos abrangentes, como sistemas ma.is especfficos nos quais se ba
seiam essas representa�Oes s:ociais e os processos mentais partilhados. 

d) As ideologias nao siio "verdadeiras" ou "falsas"
Nao definimos as ideologias, como acontece por vezes nas abordagens tra
dicionais, em termos de verdade ou falsidade (cf. estudos de Eagleton 1991, 
Larrain 1979, Manheim 1976). lsto niio impede, par exemplo, a existencia 
de "falsas" crern;as por parte dos racistas em rela,iio aos negros ou dos ma· 
chistas em rela,;iio as mulheres. Tambem niio significa que niio haja cren,as 
"verdadeiras'� por parte das feministas relativamente ao dominio masculino, 
ou dos ambientalistas acerca da poluic;ao, se tivermos em conta padroes 
epistemol6gicos especificos (cientHicos ou outros) e criterios de conhecimento 
e de verdade (Kornblitb 1994). No entanto, estes mesmos exemplos apontam 
para o facto de as ideologias nao serem, em geral, especificamente "verda
deiras" ou "falsas". Representam, pelo contr8rio, a ''verdade", po�sivelmente 
preconceituosa, de um grupo social, uma verdade que serve as seus pr6prios 
fins. Nesse aspecto, siio modelos de interpretac;ao ( e de acc;ao) mais ou me nos 
relevances ou efica,.es para esses grupos conforme forem capazes de favorecer 
os seus interesses. 

e) As ideologias podem rer varios graus de complexidade

138 

As ideologias tal como aqui as definimos niio precisam de ser sistemas de 
crenc;as perfeitamente acabados e explidtos. Por outro lado, embora, de 
acordo com pesquisas levadas a cabo neste dominio, nem todas as pessoas 
tenham ideologias politicas muito explicitas, elas podem ter ideologias mais 



pormenorizadas acerca de outros assuntos sociais relevantes para o grupo. 
Estas ideologias viio do grau mais simples ao mais complexo e siio constituidas 
par algumas proposic;oes basicas au par modelos conceptuais abrangentes, 
como as ideologias da "democracia" ou do "socialismo". Na realidade, 
contrariamente ao uso corrente, oral e escrito, do termo "ideologia", as 
ideologias niio se limitam aos grandes "ismos" (Skidmore 1993). Deveriam, 
pelo contrc:lrio, ser encaradas coma (os axiomas bc:lsicos de) uma teoria so
cial, implfcita e simplista, formulada par um grupo acerca de si mesmo e da 
posic;iio que ocupa na sociedade. Modelos conceptuais ideol6gicos coma este 
nao necessitam de ser muito rigorosos, hem organizados ou coerentes. Podem 
ser diffceis de entender, vagos, confusos e contradit6rios, desde que se reve
lem operacionais (e razoavelmente eficientes) para orientar a interpretac;;ao 
e interacc;ao sociais. Esta variedade pode tambem estar relacionada com a 
estratificac;iio social e com as regras sociais, de tal forma que os Hderes - as 
elites ou os que possuem um mais elevado nfvel de estudos - e, em geral, os 
"ide6logos" de um grupo podem ser detentores de sistemas ideol6gicos mais 
complexos e sofisticados (cf. estudos de Billig 1991; Converse 1964; Laue 
Sears 1986; Seliger 1976, Tetlock 1984, 1989, 1991, 1993). 

f) As ideologias tern manifestac;oes que variam de acordo com o contexto
As expressoes ideol6gicas de membros de grupos parecem frequentemente 
inexistentes vagas, confusas, contradit6rias ou incoerentes, o que nao implica 
que as ideologias sejam, em si mesmas, contradit6rias, ou que nao existam. 
As variac;oes pessoais e contextuais do discurso e da acc;iio ideol6gicos podem 
dever-se, par exemplo: ( 1) ao facto de as pessoas pertencerem a varios grupos, 
ou com eles se identificarem, podendo assim partilhar ideologias e valores 
diversificados e contradit6rios entre si (Tetlock 1993); (2) a normas ou leis 
sociais gerais (por exemplo, contra a discrimina�ao) que refreiam acc;Oes "li
vres" com fundamentos ideol6gicos; (3) a restric;oes contextuais (finalidades, 
cortesia, gestao da aparencia, etc.); e (4) a experiencias pessoais, biografia, 
motivac;ao, emoc;oes, dilemas (Billig 1988) au prindpios de cada membro 
da sociedade. Em suma, antes que as ideologias bc:lsicas se "expressem" nas 
prc:lticas sociais, muitos outros factores sociais, sociocognitivos e pessoais 
podem intervir para influenciar essa express:io. Isto significa igualmente que 
as ideologias nao s:io deterministas: e possfvel que influenciem, orientem ou 
controlem o discurso e a acc;ao sociais, mas n:io os "provocam" nem "de
terminam" e tambem n:io sao os Unicos sistemas mentais que controlam a 
produc;iio e compreensiio do discurso. 

g) As ideologias siio gerais e abstractas
Sob uma perspectiva etnometodol6gica, a variabilidade contextual (<las ma
nifestac;oes) da ideologia pode contribuir para provar que as ideologias siio 
"produzidas localmente" e que a concep�:io de um sistema geral e abstracto 
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niio e pertinente nem necessaria {Button 1991). A nossa teoria propoe uma 
abordagem alternativa, i. e., que as ideologias, vistas desse modo (ou seja, 
como sistemas abstractos), nao dependem de qualquer situa<;ao e que apenas as 
suas expressoes susceptiveis de varia<;ii.o siio produzidas iocalmente e restritas 
em termos contextuais. A principal razao te6rica que justifica a nossa proposta 
ea seguinte: se nao partissemos do pressuposto de que os sistemas ideol6gicos 
silo relativamente est:iveis e continuos, seriamos incapazes de explicar por 
que e que os membros da sociedade siio tantas vezes constantes e similares 
nas suas expressiies ideol6gicas. Nao siio descri,6es estritamente locais, si
tuacionais ou contextuais que conseguem explicar que, entre o discurso e a 
ac,ao de muitos membros de grupos, haja semelham;as independentes de um 
contexto. 0 mesmo se aplica ao conhecimento sociocultural que define aquilo 
que e dado como adquirido no discurso e na interac,;iio. A aceita,ao deste 
conhecimento independente de um contexto comum a toda a sociedade implica 
a formula,;ao de um postulado semelhante no que diz respeito as ideologias 
que controlam opiniiies e aprecia,;oes. Por exemplo, os membros de grupos 
rninorit.irios sao, na sua maior parte, capazes de reconhecer procedimentos 
racistas quando com elcs siio confrontadosJ sendo, por conseguinte, capazes 
de inferir e comparar, independentemente dos contextos, ideologias racistas 
basicas que presidem a varias formas de discrimina,;iio. De igual modo, o seu 
pr6prio conhecimento do racismo basear-se-a em ideologias anti-raoistas, das 
qua is fazem pa rte integrante, por exemplo, axiomas gerais acerca da igualdade 
de diferentes grupos "raciais" (Essed 1991). 

Para uma teoria da ideologia 

No ii.mbito desta abordagem geral, uma teoria adequada da ideologia explica, entre 
outras coisas: 
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• qua! a "aparencia" de que se revestem efcctivamente as ideologias, definidas
enquanto sistemas basicos de cognic;ao social, ou seja:
• quais sao os elementos que as constituem;
• como se organizam internamente;
• como influenciam outras cogni�Oes sociais, tais como conhecimentos e

atitudes comuns aos grupos;
• as condi�iies societais que presidem a aquisic;iio ou modificac;ao das

ideologias;
• quais as func;6es sociais, culturais e politicas pr6prias a estas ideo

logias;
• e, por fim, a forma como as ideologias siio realmente "utili1.adas'", quer

dizer, a forma como s3.o:



• postas em pr.itica no discurso e noutras pr.iticas sociais;
• partilhadas pelos membros de um grupo;
• modificadas;
• e reproduzidas na qualidade de caracterfsticas sociocognitivas funda

mentais de um grupo social.

De entre estas inllmeras tarefas complexas - cada uma das quais reclama a sua 
pr6pria teoria - resumiremos apenas as que se revestem de um cariz sociocognitivo, 
analisando depois, com algum pormenor, as rela.;Oes existentes entre estas estru
turas cognitivas e as estruturas sem.inticas da escrita e da oralidade. Futuramente, 
e ainda na sequencia deste projecto, dedicar-nos-emos ao estudo dos elos que ligam 
as ideologias (definidas coma modelos conceptuais sociocognitivos) e as respectivas 
fun.;Oes, condi.;5es e consequencias sociais, politicas e culturais; examinaremos ainda 
as rela<;Oes entre ideologias e outras estruturas do discurso. 
O modelo te6rico que aqui desenvolveremos pode ser resumido da seguinte forma: 

As ideologias sao modelos conceptuais basicos de cognic;ao social, partilhados 
par membros de grupos sociais, constitufdos por selecc;oes relevantes de valores 
socioculturais e organizados segundo um esquema ideol6gico representativo da 
autodefinic;ao de um grupo. Para alem da func;ao social que desempenham ao 
defender os interesses dos grupos, as ideologias tern a func;ao cognitiva de orga
nizar as representa<;Oes sociais (atitudes, conhecimentos) do grupo, orientando 
assim, indirectamente, as pr:iticas sociais relativas 8quele e, consequentemente, 
tambf:m as produr;Oes escritas e orais dos seus membros. 

Antes de examinar as formas coma as ideologias controlam o significado do dis
curso, procederemos a uma breve an.ilise de alguns conceitos fundamentais deste 
modelo te6rico. 

Va lores 

Ao contr:irio do conhecimento, as ideologias - tal coma aqui as definimos -sao sistemas 
de cogni<;io social essencialmente avaliativos: fornecem, nao s6 as bases a partir das 
quais se formulam aprecia<;5es acerca do que e born ou mau, certo ou errado, mas, 
tambf:m, directrizes indispens.iveis para a percepr;ao e a interacr;ao sociais. Pressu
p5e-se, entio, que os constituintes basilares das ideologias sao valores socioculturais 
coma a lgualdade, a Justic;a, a Verdade ou a Eficiencia. Conforme seria de esperar, 
estes valores nao se limitam a grupos especificos, possuindo uma relev.incia cultural 
mais abrangente. Isto significa que os valores podem ser culturalmente especfficos e 
culturalmente variaveis, embora alguns deles sejam, talvez, universais (Hofstede 1980; 

141 



Rokeach 1973, 1979). Calcula-se que cada grupo, tendo em conta os seus pr6prios 
interesses, proceda a uma seleci;ao destes valores e os organize, hierarquicamente, 
de acordo com a import3ncia de que, para ele, se revestem, em funi;ao da posir;ao 
social que o grupo ocupa e dos objectivos que pretende alcarn;ar. Por exemplo, as 
feministas e os grupos anti-racistas podem reali;ar o valor da lgualdade, enquanto os 
empresarios sublinharao talvez o da Liberdade (de mercado) e os professores univer
sitarios ou jornalistas os valores da Verdade e Idoneidade, criterios ideol6gicos que 
consideram essenciais as suas finalidades e aci;oes (Eisenberg et al. 1989). Deste modo, 
e relativamente a cada grupo, e licito esperar que estes valores constituam os criterios 
avaliativos nos quais assentam as opini6es que definem sistemas ideol6gicos. 

Estruturas de ideologias 

A semelhanr;a da maior parte dos sistemas cognitivos, as ideologias n;'io siio, pro
vavelmente, um conjunto desordenado de proposii;oes avaliativas. Encontram-se, 
pelo contririo, organizadas de diversas maneiras. Assim, muitas ideologias - por 
exemplo, as que se encontram por detras de rela,oes sociais de conflito, domina,ao 
e resistencia - podem organizar-se atraves de uma polarizai;ao que defina grupo 
interno e grupo(s) externo(s) (Abrams e Hogg 1990). E, por exemplo, tipica <las 
ideologias racistas e nacionalistas a tendencia para categorizar as pessoas nos se
guintes termos: N6s contra Eles, i. e., grupos internos e externos, coma brancos 
contra negros, o "nosso" povo contra os estrangeiros ou os "residentes" contra os 
"forasteiros" (Elias e Scotson 1965). Dada a importancia da estrutura social- e, por 
conseguinte, da posic;ao e da competic;ao no acesso aos recursos sociais -, muitos 
grupos podem ver representados, nas suas pr6prias ideologias, um ou mais grupos 
de referencia ou grupos externos. 
Esta definii;ao ideol6gica <las relai;6es com outros grupos integra, provavelmente, um 
esquema mais complexo, que organiza ideologias e outras cogni<;6es sociais (Fiske 
e Taylor 1991, Iyengar e McGuire 1993, Lau e Sears 1986). Ou seja, se todos os 
membros da sociedade formam ideologias pelo facto de pertencerem a um grupo 
e se necessitam de o fazer de forma reiterada e eficaz, podemos, entao, partir do 
principio de que formam, igualmente, um esquema estrutural ao qual se ajustarao 
os axiomas ideol6gicos especificos e vari.iveis. Este esquema e composto par v.irias 
categorias bflsicas e um certo nllmero de regras ou estratfgias que definem ou exa
minam as relac;Oes entre cada categoria. 
De forma a representar o interesse essencial do (pr6prio) grupo, consideraremos, provi
soriamente, que as ideologias pod em ser concebidas como uma especie de auto-esquema 

do grupo. Tendo como pano de fundo uma teoria sociol6gica relativa a grupos e 
composic;6es sociais, este esquema e composto por um nllmero limitado de categorias 
basicas que organizam as proposii;6es avaliativas definidoras do (tipo de) grupo: 
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ldentidade/Perten9a 

Quern pertence ao grupo e quern nao pertence, quern e aceite e quern o nao e? 
A resposta e particularmente 6bvia no caso de ideologias racistas, etnocfntricas, 
xen6fobas ou nacionalistas, segundo as quais apenas "n6s, os europeus brancos,,, 
temos lugar na Europa, n3o sendo os outros aceites, pelo menos niio na qualidade 
de cidadaos (iguais) (Miles 1989; Van Djik 1984, 1987). 0 mesmo pode, todavia, 
aplicar-se as ideologias de resistencia de, por exemplo, grupos etnicos minoritarios 
ou feministas. Esta categoria engloba normalmente as propriedades fundamentais 
(isto e, inerentes ou mais ou menos permanentes) que o grupo autodefine, nomea
damente, a Origem, a Aparfncia, a "Etnicidade", o Sexo, a Lingua ou a Religiao. A 
discriminar;.io relativamente a outros grupos assenta geralmente nestas caracteristicas 
b.isicas, que siio atribuidas a estes outros grupos, mas constituem tambfm a base de 
ideologias de resistencia. Esta categoria e utilizada principalmente na defini,ao de 
categorias sociais enquanto grupos: mulheres e homens, brancos e negros, velhos e 
jovens, cidadaos e forasteiros ou imigrantes, etc. 

Tarefas/Actividades 

Que fazemos "n6s" normalmente? Que se espera de n6s? Qua! e o papel ou a tarefa 
do nosso grupo? Os jornalistas siio, obviamente, (auto-)representados a escrever 
noticias, os professores universitclrios a ensinar e a investigar e as feministas a lutar 
contra o machismo. Esta categoria define normalmente (ideologias de) grupos pro
fissionais e papfis sociais, tais como professores universitclrios e carpinteiros, maes 
e pais, grupos de activistas e sindicatos. 

Objectivos 

As aci;6es caracteristicas dos grupos sao normalmente realizadas visando uma ou 
mais finalidades sociais de ambito geral: os jornalistas (consideram que!) redigem 
noticias para informar o pllblico ou para funcionar como vigilantes da sociedade; os 
medicos contribuem para a sallde; os professores universitclrios ensinam para educar os 
jovens ou investigam para encontrar a verdade, e os ambientalistas protestam contra 
a polui,ao de forma a proteger a natureza e a contribuir para a saude. Os objectivos 
servem, em primeiro lugar, para definir os grupos que par elas sao movidos, coma

as anti-racistas e as feministas. Recordamos que nos referimos apenas a categorias 
ideol6gicas: nao se trata (for,osamente) daquilo que os membros de grupos realmente 
sao, fazem ou tentam conseguir, mas da concepi;iio que tern de si mesmos. 
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NormasNalores 

As tarefas e os objectivos de cada grupo dependem da selec<;ao espedfica que o 
grupo faz dos critt!rios ideol6gicos que presidem as apreciac;6es, isto e, das normas 
e valores, tais como a Objectividade <las notfcias (no caso dos jornalistas), a Justii;a 
na elaborac;ao e aplicac;iio das leis (politicos, jufzes) ou a Seguranc;a na proteci;iio do 
pais e dos seus habitantes (policia, militares). Sao as normas e valores que definem 
geralmente grupos politicos e religiosos como os liberais e os conservadores ou os 
cat6licos e os protestantes. 

Posit;:iio 

A autodefinic;ao de cada grupo nao se faz apenas a partir das caracteristicas, tarefas, 
objectivos e valores que lhes siio inerentes e que determinam as suas apreciac;Oes, 
mas tambem em relac;iio a outros grupos espedficos: os jornalistas definem-se 
relativamente ao seu publico (ou aos participantes nas notfcias), os professores 
universit3rios em relar;ao aos seus alunos, os medicos em rela<;iio aos doentes e as 
feministas em relac;iio a generalidade dos homens e mulheres (sexo) e particularmen
te em relac;ao aos homens machistas. Por outras palavras, a categoria da Posic;ao 
determina os amigos e os inimigos, os aliados e os advers:irios, os oponentes e os 
apoiantes, definindo tambem as relai;oes sociais de dominac;iio e as de conflito e com
peti<;iio entre os grupos. Como e evidente, e esta a categoria nuclear dos esquemas 
concebidos pelo pr6prio grupo e que apelidamos de ideologias. Grupos como as 
elites e as massas (o "povo") ou os patr6es e os subordinados, par exemplo, sao 
tipicamente definidos a partir da posii;ao que ocupam. 

Recursos 

Nenhum grupo e capaz de sobreviver ou de se reproduzir se nao river acesso a 
recurses sociais mfnimos. Determinados grupos podem obte-los, ou ser definidos 
atraves do acesso, que !hes e (preferencialmente) facultado, a materiais ou recursos 
simb6licos especfficos, como, por exemplo, a cidadania, o direito a residfncia, o 
estatuto, os direitos humanos, o respeito, o emprego, a saiide, a habita,;ao, a segu
ran,;a social, os rendimentos, o conhecimento ou o discurso piiblico. Por conseguinte, 
os jornalistas podem querer proteger o seu acesso privilegiado a informac;ao, os 
professores universit3rios ao conhecirnento, os empres3rios ao capital ou aos lucres 
e as feministas a igualdade de salarios. A possibilidade (ou impossibilidade) de ter 
acesso aos recursos define os rices e os pobres, os trabalhadores e os desempregados, 
OS sem-abrigo e, em termos gerais, OS que Tern e OS que Nao rem. 
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O conjunto destas categorias define aquilo que normalmente apelidamos de interesses 
de um grupo (embora niio sejam analisados como tal). Sublinhamos, mais uma vez, 
que estas categorias e respectivos contelldos proposicionais nao sao necessariamente 
um reflexo da realidade social, mas sim uma construr;3o ideol6gica da mesma, que 
visa servir os interesses do grupo; .sao uma imagem que o grupo tern de si mesmo e 
das suas rela,oes com outros grupos (Abrams e Hogg 1990; Turner e Giles 1981). 

Atitudes 

Uma <las principais furn;oes sociocognitivas das ideologias e a de organizar micleos 
mais especificos de esquemas de opiniiio partilhados pelos grupos e relativos a qi.Ies
t6es sociais, que designaremos atraves do tradicional termo atitudes. Assim, sob o 
controlo de uma ideologia racista, por exemplo, e possivel que encontremos atitudes 
mais concretas em relar;ao a outras "ra�as" ou etnias, no clmbito do trabalho, da 
educa,iio e de outros domfnios sociais. Essas atitudes podem, par exemplo, dizer 
respeito a posir;5es de forr;a, nlvel de escolaridade, transporte ou ao "politicamente 
correcto". Se, por detr::is destes nllcleos de atitudes, nao existisse um conj unto de 
proposic;Oes ideol6gicas axiom::iticas, niio seria possfvel organiz::i-los; todavia, e lfcito 
presumir que sejam mtiltiplas as rela,oes que entre eles se estabelecem. Preconceitos 
comuns a v::irias atitudes (tais como �1Eles foram injustamente favorecidos" no campo 
da educa,iio, da habita,iio ou do emprego) podem ser controlados directamente por 
principios ideol6gicos subjacentes. Par conseguinte, mesmo que o discurso ideol6gico 
(coma os discursos de socializac;iio, a propaganda, os serm6es ou os manuais esco
lares) nao transmita directamente as ideologias, podemos, a pouco e pouco, inferi-las 
a partir de atitudes , antes de serem utilizadas para permitir a construc;iio de novas 
atitudes, ou a organizac;ao e alterac;ao de atitudes j::i existentes. 
Observe-se que a nossa noc;iio de "atitude" difere das que siio tradicionalmente usadas 
e que niio estabelecem a distinc;iio entre, por um lado, opini6es gerais, comuns a nfvel 
social e, por outro !ado, opiniiies pessoais especificas (cf. estudo de Eagly e Chaiken 
1993). Ou seja, as atitudes, ta! coma aqui as definimos, siio formas esquematizadas 
de cognic;ao social avaliativa e, por conseguinte, representac;Oes sociais comuns aos 
membros de um grupo (Fiske e Taylor 1991; Resnick et al. 1991). 

Modelos 

Para podermos associar as ideologias e as atitudes sociais, referentes a um deter
minado domfnio por elas controlado, els produc;6es escritas e orais, ou a qualquer 
outra acc;ao social, necessitamos de uma interface cognitiva, capaz de transformar o 
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geral no especifico, as atitudes sociais em opini6es pessoais e o conhecimento geral 
em conhecimento pessoal relativamente a acontecimentos e situac;6es actuais. 
Esta interface e constituida por modelos, como os que se encontram armazenados 
na mem6ria epis6dica (pessoal). Os modelos siio representai;6es mentais de expe
riencias pessoais relativas a acc;6es, acontecimentos ou situac;6es particulares (razao 
por que recebem, tambfm, as denominac;Oes de "modelos situacionais", "modelos de 
acontecimentos" ou "modelos epis6dicos"). Assim, o facto de um grupo de pessoas 
partilhar <las mesmas atitudes sociais em relac;ao ao contexto situacional em geral, 
ou a construc;ao de implantac;6es nucleares em especial, nao significa, como e 6bvio, 
que membros isolados desse grupo nao possuam uma representac;ao especifica, isto 
e, um modelo, relativo a construi;iio de determinada implantai;iio nuclear. De igual 
modo, certas atitudes racistas serao especificamente "aplicadas" (instanciadas) a 
acontecimentos ftnicos particulares ea  membros de grupos de determinadas minorias 
em contextos concretos de interaci;iio e discurso (Van Djik 1985). 
Isto significa que os modelos formam a base mental do discurso oral e escrito loca
lizado: siio aquilo de que as pessoas falam, aquilo a que se referem; siio constituidos 
essencialmente pelas construc;6es subjectivas de acontecimentos passados, presentes 
ou futuros, e representam experiencias pessoais e planos de aci;iio (Johnson-Laird 
1983; Van Djik e Kintsch 1983; Van Oostendorp e Zwaan 1994). Porque siio cons
truc;Oes mentais subjectivas, os modelos explicarn ainda o que pode estar na origem 
<las representac;Oes tendenciosas, erradas, ficticias ou despropositadas, que as pes
soas rem da realidade e ilustram tambfm, por exemplo, as representac;Oes racistas 
de acontecimentos ftnicos. 
Chegou o momenta de associar as ideologias e outras representa<;Oes sociais ao sig
nificado do discurso. A planificai;iio de ( uma parte de) um texto e a  sua interpretai;iio 
implicam a construi;iio de um novo modelo ou a actualizai;iio de um modelo antigo, 
de um acontecimento. Uma vez que repetimos esta operac;ao centenas de vezes por 
dia, esses processos estratfgicos de construc;ao e actualizac;ao devem obedecer a um 
esquema eficaz. Este esquema pode consistir em categorias tao conhecidas coma a 
Localizac;ao (espacial, temporal), as Circunstiincias, os Actores, as Acc;6es, etc., cada 
um dos quais com as suas pr6prias qualificac;Oes. Essas categorias esquem:iticas 
tambem aparecem na (e explicam a) celebre estrutura funcional (papeis semanticos) 
de proposic;Oes, expressa _nos casos e na ordenac;ao de frases. Ou seja, as estruturas
-modelo podem ser aplicadas as estruturas semanticas das frases, estabelecendo, dessa 
forma, a ligac;ao necess:iria entre o conhecimento que temos dos acontecimentos e 
o significado dos nossos discursos acerca dos mesmos.
Os modelos nao representam apenas o conhecimento que temos das acc;Oes, de outros
acontecimentos e dos participantes nesses acontecimentos, mas tambfm as opiniOes
espedficas, pessoais, que acerca deles formamos. Daqui se conclui que os modelos siio
pessoais e avaliativos, subjectivos e unicos: cada pessoa possuira um modelo esped
fico (piano, interpretai;iio) de cada texto em cada situai;iio. Uma leitura posterior do
mesmo texto pode dar origem a um modelo diferente, actualizado ou modificado.
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A. semelhani;a da interface entre cognii;iio social e cognii;ao pessoal, os modelos sao
representai;6es mentais utilizadas para uma an,ilise (produi;ao discursiva ou com
preensao) nos dois sentidos. Porum lado, instanciam e aplicam cognic;6es sociais em

situai;6es especificas, pessoais. Por outro !ado, constituem a base experimental de
processos de generalizac;ao, abstracc;ao e descontextualizac;ao, inerentes a formac;:'io
do conhecimento e de atitudes, comuns a membros de grupos. Ou seja, as opini6es
inscritas em modelos siio a base da formai;iio de atitudes. Visto que a influencia de
atitudes ideol6gicas pode tornar os modelos tendenciosos, tambem as suas gene
ralizac;Oes podem ser tendenciosas, confirmando assim a existfncia de estere6tipos
e preconceitos racistas ou sexistas (Snyder 1981).
Os modelos oferecem uma explicai;iio te6rica aliciante para o familiar paradoxo
(atras analisado) entre, por um !ado, a variai;iio e a  singularidade pessoais e con
textuais e, por outro !ado, a continuidade e similitude do discurso e da aci;iio em
diferentes situai;6es. Quanto mais um modelo se assemelhar ao conhecimento geral
(instanciado) e as atitudes de um grupo, mais padronizado e estereotipado sera. E este
o caso de modelos eivados de preconceitos, nos quais se desprezam caracteristicas
pessoais Unicas de actores e circunstancias de acc;ao exteriores ao grupo, em favor
de cognii;6es sociais que !hes siio pr6prias (Van Djik 1984, 1987, 1991, 1993; cf.
tambem as contribuii;6es de, por exemplo, Hamilton 1981; Zanna e Olson 1993).

Modelos contextuais 

Os modelos contextuais pertencem a um tipo de modelo que desempenha um papel 
crucial no discurso e na comunicac;ao. Tal como outros modelos, siio tambem repre
sentac;6es de acontecimentos, situac;6es e actores, nomeadamente os do acontecimento 
e do contexto comunicativo em curso. Ou seja, ao ler o jornal, construo e actualizo 
constantemente um modelo do jornal (e das suas caracterfsticas), dos autores das 
reportagens ou editoriais, de mim mesmo enquanto leitor e ainda de outras particu
laridades contextuais, tais como a finalidade que preside a minha leitura do jornal. 
O mesmo se aplica as conversas quotidianas e outros tipos de comunicai;ao. 
Os modelos contextuais sao imprescindiveis na planificai;ao e compreensiio de 
int'imeras propriedades discursivas - normalmente resumidas em termos "prag
m8ticos" -, tais coma actos de fala, express5es de cortesia e auto-apresentai;:io. No 
entanto, tern tambem alguma importancia na orientai;ao e interpretai;ao de variai;5es 
de estilo, uma vez que as escolhas lexicais e a ordem das palavras podem depender 
do contexto comunicativo, ou melhor, da nossa representai;:io mental (possivelmente 
tendenciosa) da situai;:1.o comunicativa em modelos contextuais. Um contexto "in
formal", tal coma um modelo o representa, influenciar.i, par conseguinte, a escolha 
de variantes lexicais "informais" na express:io do significado. Por outras palavras, 
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a informac;ao (conhecimento e opinioes) que se encontra organizada em modelos 
contextuais influencia a forma como os modelos de acontecimentos e de acc;Oes seriio 
(coma atras referimos) "formulados" no discurso real. Os modelos contextuais defi
nem tambem o ponto de vista e a  perspectiva - bem coma as opini6es que lhes estiio 
associadas - a partir dos quais os acontecimentos de um modelo serao descritos a nfvel 
discursivo, o que explica as implicac;oes fundamentalmente ideol6gicas da posic;ao 
social. Este aspecto da linguagem e da produc;ao discursiva (e sua compreensiio) tern, 
ate ao momenta, sido objecto de pouca atenc;iio em investigac;Oes anteriores no 3mbito 
da psicologia da linguagem e do discurso (Levelt 1989; Van Djik e Kintsch 1983). 

CONTEXTO/INTERACCAO DISCURSO 

Pragmatica: actos de fala 

Express6es 
Ret6rica 

• Estruturas niio-verbais Estilo 
(operar;6es 

• Estruturas fonol6gicas (varia,;llo de formas) 
• Estruturas graficas

especiais) 

Forma fr.isica: Sintaxe 
• Ana.fora

Significado: Semclntica 
Estruturas esquem.iticas 

• Coer@ncia local, sequencial
(superstruturas) 

• Coerencia global: t6picos
• Narrativa
• Argumentativa

COGNI<;:AO 

Conhecimento sociocultural 
• Gram3tica

Modelo contextual • Lex.ico
Representai;ao textual • Regras discursivas

• Gui6es
• etc.

Modelo de 
situai;ao/e acontecimentos Atitudes de grupo 
Modelos de acontecimentos antigos Ideologias 
Modelos generalizados Valores 

Finalidades e princfpios pessoais 

MEM6RIA EPIS6DICA MEM6RIA 

(cognic;iio pessoal) SOCIAL 
(cognii;ao social) 

FIGURA 1. Representa�ao esquem:itica das rela�6es que se estabelecem entre ideologias (e outras cogni�6es) 

e v3.rias estruturas discursivas nos seus contextos interaccionais e societais. 
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Outras cogni1,iies sociais 

Da mesma forma que todas as nossas experiencias pessoais podem ser isoladas do 
tempo, do lugar e de outras vari.iveis situacionais, tambem os modelos de aconteci
mentos e os modelos contextuais podem ser generalizados. 0 nosso conhecimento 
pessoal e, normalmente, de tipo mais geral. Talvez o mesmo se aplique :ls nossas 
opini5es pessoais: nao necessitamos de as "inventar" para aplic.i-las a cada situa�ao; 
podemos activa-las a partir de modelos gerais que formulimos acerca dos mesrnos 
actores ou tipos de acontecimento. Parte daquilo que costuma definir-se em termos 
de "eu" e de "personalidade" pode, pois, ser definido em fun<;iio destes modelos 
pessoais generalizados e das propriedades que possuem, incluindo as estrategias 
tfpicas para actuar ou interagir ("particularidades", como o facto de se ser extro
vertido ou dinimico). Nao procederemos, no presente artigo, a uma ancllise mais 
aprofundada destes modelos. No entanto, nao deve esquecer-se que, para alem 
dos conhecimentos e atitudes comuns aos membros sociais, estas cogni<;Oes sociais 
podem tambem afectar as estruturas de modelos especfficos. lgnoraremos ainda as 
paix6es e a  emor;Clo, que, consoante o contexto e os estados ffsicos ("excita<;io"), 
podem ou niio aparecer associados a opini6es e, desse modo, influenciar modelos 
(Bower 1989; Tan 1994; Zajone 1980). 

Modelos "tendenciosos" 

Observamos ja que, devido a instancia<;iio de atitudes gerais de grupos em opinioes 
especlficas e pessoais, as atitudes ideol6gicas influenciam tambem a forma<;io ou 
actualiza<;iio de modelos de acontecimentos e de modelos contextuais. lsto significa 
que, de forma indirecta, os pr6prios modelos podem ser ideol6gicos. Deste modo, 
se nos referimos a interpreta<;iio "tendenciosa" de uma situa<;iio ou de um texto, que
remos dizer que os falantes aplicaram atitudes preconceituosas - ou outras atitudes 
ideol6gicas - a constru<;iio dos seus modelos desses acontecimentos e ao contexto 
de comunica<;ao. E, uma vez que os modelos sao a base mental do discurso, e atra ves 
de modelos ideol6gicos que os pr6prios discursos podem tornar-se "ideol6gicos", 
ou ser interpretados como tal. Em resumo, uma teoria do modelo mental fornece o 
(ate agora inexistente) elo de liga<;iio entre ideologias e discurso. 
E, no entanto, importante assinalar que este elo e indirecto, dado que, entre o dis
curso e as ideologias, pressupusemos a exist€ncia, niio s6 de cogni<;Oes sociais (tais 
coma atitudes e conhecimento) mas tambem de cogni,oes pessoais (como os mo
delos). Isto explica tambem a raziio pela qua! o discurso nem sempre apresenta, de 
forma explicita e directa, estruturas ideol6gicas, podendo mesmo pOr em evid€ncia 
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opini6es contradit6rias ou a ausencia de qualquer posii;ao ideol6gica. Par outras 
pa/avras, e imprescindivel, em termos metodol6gicos, compreendermos que nem 
sempre podemos, simplesmente, a partir de estruturas discursivas, "/er" ideologias, 
sem tomar em considera,;iio as transforma,;8es possiveis provocadas por factores 
intervenientes no processo - factores relativos a acontecimentos pessoais, mode/as 

contextuais e atitudes contradit6rias, controladas pelas ideologias de vdrios grupos, 
com os quais as fa/antes se identificam. 

Controlo do discurso ideologico 

O modelo te6rico esboc;ado permite-nos formar uma ideia aproximada das relac;5es 
entre as ideologias e as estruturas da escrita e da oralidade. A figura 1 atras apre
sentada mostra um resumo dessas relac;Oes. 
Encontramo-nos agora preparados a nivel te6rico para dar inicio a uma ancllise mais 
especifica do controlo ideol6gico do discurso. Podemos utilizar varios processos para 
tornar esta analise explicita. Uma das hip6teses consiste em comec;ar pelas ideologias 
e outras cogni�Oes - e modelos sociais que estas controlam - para, posteriormente, 
examinar os possfveis efeitos exercidos por este controlo sabre as estruturas da lfngua 
escrita e falada. Semelhante abordagem poderia ser encarada como uma simulac;iio de 
uma teoria do discurso ideol6gico sob o ponto de vista da produ,;iio ou do fa/ante: 
explicar a forma coma, no discurso oral e escrito que produzem, os membros de 
grupos espedficos tendem a expor as ideologias pr6prias ao grupo. Outra hip6tese 
e come�ar com uma ancllise sistem.itica <las estruturas discursivas e examinar o seu 
potencial na expressiio da ideologia. Uma abordagem destas seria uma imita<;iio 
de uma teoria da ideologia sob o ponto de vista da interpreta,;iio ou do receptor, 
podendo ser dadas indica�Oes acerca da forma como os receptores ouvem ou leem 
o discurso considerado ideol6gico.

Semelhante analogia apresenta, todavia, uma complicai;ao te6rica: os receptores n:'io
rem apenas um input de estruturas discursivas durante a interpretai;ao, mas accio
nam tambem grandes quantidades de conhecimentos e outras cognii;Oes sociais. Ou
seja, mesmo ao interpretar, os receptores tentam continuamente associar, em ambos
os sentidos, estruturas discursivas a representai;Oes cognitivas.

Semantica do discurso 

Entre os vclrios nfveis de discurso, nos quais as ideologias podem manifestar-se, o 
nivel do significado e da referencia desempenha um papel central. Representa<;6es 
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cognitivas de atitudes e modelos podem aplicar-se directamente a representa�iies 
semanticas, sendo, em larga medida, atraves do significado que os outros niveis do 
discurso- os nfveis superficiais, como a sintaxe, a fonologia ou as estruturas gr3.ficas 
- siio afecrados pela ideologia (Kress & Hodge 1993).
Apenas as esrruturas pragmatica (i.e., ilocut6ria) e interactiva da escrita e da oralida
de (bem como determinados aspectos estiHsticos e ret6ricos) podem encontrar-se sob
a orienta(iio directa das estruturas ideologicas, nomeadamente atraves de modelos
contextuais e nao por meio de modelos de acontecimentos ou de significado. Um
conhecido exemplo desta ultima forma de controlo nao-semantico das estruturas
superficiais e a selec�ao de pronomes pessoais e outras formas de traramento, em
fun<;iio de factores limitativos (possivelmente com base em fuudamentos ideol6gicos)
<las express6es de cortesia representadas em modelos conrextuais.
Embora a maior parte das no«>es semllnticas (tais como "significado'', "proposi�ao",
"ilnplica�iio" ou ''coerencia"), que e1n seguida utilizaremos, exigisse um estudo
e uma analise mais aprofundados, o presente artigo tern por objective centrar-se,
niio na teoria da semantica do discurso, mas nas formas eomo as ideologias podem
afectar o significado do discurso. Contudo, dada a variedade de teorias semilnticas
(tambem no campo da aualise do discurso), resumiremos do seguinte modo a nossa
abordagem a semiintica do discurso antes de examinarmos as formas como as ideo
logias podem afecta-las (para mais pormenores, cf. Van Djik 1977, 1980):
A semiintica lingulstica e uma abstrac,ao elaborada a partir do iimbito cognitivo
mais alargado da semantica do discurso que explica, niio apenas estruturas com
significado abstracto, mas tambem os processes e representa<;iies reais implicadas
na produ�iio e compreensiio do significado. Ha muitas propriedades do discurso
- como a coerencia local e global - que necessitam de uma abordagem cognitiva
como esta, mais alargada, nem que seja apenas para explicar o papel desempe
nhado pelo conhecimento na descri�iio da "expressividade" do discurso (Van Djik
e Kintsch 1983).
A nossa semantica e, obviamente, mentalista, como sucede corn a maioria dos psic6-
logos. De forma a poder explicar aquilo que os seres humanos fazem (ea forma como
produzem e compreendem um discurso significarivo), consideramos util trabalhar, a
nfvel te6rico, com conceitos como ''mente,., e "n1em6ria" e os sens "processos"' e "re�
presenta�6es" (mas nada dizemos acerca <las possiveis rela,oes que estes estabelecem
com as esrruturas neurofisiol6gicas do cerebro). Contudo, isto nao significa para nos
que as mentes e os seus significados sejam (apenas) individualistas. Pelo contrario,
tal como ja salientamos, objectos mentais como os significados, o conhecimento, as
atitudes e as ideologias podem ser comuns a membros de grupos, comunidades ou
culturas, sendo, por conseguinte, tambem sociais. Na realidade, o discurso e, antes
de mais } um dos principais meios, uma das principais condi�Oes das "mentes"que
os membros sociais tern em comum. De igual modo, podem construir-se significados
discursivos especificos, localizados na (e atraves da) interac<;ao com participantes
sociais (Coulter 1989). Por outras palavras, uma teoria cogniriva do significado
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do discurso, como a que aqui propomos, necessita de uma teoria sociocultural e 
interactiva do significado, e vice-versa. Estiio aqui envolvidos problemas te6ricos e 
filos6ficos fundamentais que, no entanto, este artigo e obrigado a ignorar. 
Numa abordagem cognitiva como esta, a distin,ao entre cogni,ao social e cogni
<;ao pessoal permite tambem explicar a diferern;a entre, por um lado, significados 
pessoais ou conrextuais e, por outro, significados partilhados a nivel sociocultural. 
E evidente que estes ultimos (por exemplo, os que se encontram codificados no le
xico) siio utilizados na constru,ao de significados espedficos, localizados, inerentes 
a determinados discursos. 
Embora as estruturas semanticas possam revestir-se de graus variaveis de comple
xidade, nao ha frontdras previamente estabelecidas entre os significados de palavras, 
sintagmas, ora,oes, frases, sequencias de frases, paragrafos ou textos integrais. E 
frequente que os Hmesmos" significados encontrem expressiio em diferentes cate
gorias sintacticas, de iimbito variavel, dependendo de limita<;iies contextuais, como, 
por exemplo, as que definem condi,oes estilfsticas ou pragmiiticas. Ao contrario da 
semantica da frase, a semantica do discurso explica todos os tipos de siguificado 
dos enunciados escritos e orais. 
A semantica do discurso niio Iida apenas com significados ou intern;6es conceptuais 
mas tambem com referentes ou extensoes, como sucede com a semantica formal e fi
los6fica (Seuren 1.985). Assim, a coerencia local implica, frequentemente, a existencia 
de expressoes co-referenciais, cuja interpretaciio se baseia em "coisas"' pertencentes 
ao mundo real ou imaginiirio. 0 mesmo se aplica as condi<;oes de coerencia local 
com base referencial, em termos, por exemplo, de rehv;Oes condicionais, causais 
ou temporais entre "factos" (van Djik 1977). Tai coma ja explicamos, a teoria do 
modelo cognitivo fornece a base interpretativa relevante para uma semantica refe· 
rencial como csta, ou seja: os discursos sao interpretados com base na nossa repre
senta,iio (subjectiva) dos acontecimentos e nao em rela<;iio a realidade (objectiva). 
A coerencia discursiva e, portanto, relativa, (inter)subjectiva e define-se atraves de 
modelos mentais (Garnham 1987). 
Observemos agora superficialmente algumas <las dimens6es principais desta seman
tica do discurso e examinemos as formas como supomos que as ideologias controlam 
(parcialmente) a constrw;ao de significado e referencia no discurso. 
Sugerimos que a semantica do discurso deveria explicar, nao apenas o significado 
de estruturas "exteriores" as fronteiras fr.isicas, mas tambf-n1 os significados de 
palavras, sintagmas, ora,oes e frases - possivelmente dependentes do discurso - e 
as suas rela,oes redproeas. No entanto, porque o espa,o de que dispomos e limi
tado, somos for,ados a concentrar-nos em significados espcdficos do discurso. Nao 
deixaremos, contudo, de resumir brevemente algumas implica,6es ideol6gicas das 
outras propriedades da semiintica: 
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Verdade e falsidade 

Observ.imos j.i que as noc;Oes semanticas fundamentais (referenciais) de "verdade" e 
"falsidade" foram frequentemente associadas a ideologias (Larrain 1979). Em termos 
mais especfficos, as ideologias foram muitas vezes identificadas como "falsas" crenc;as 
ou "falsa consciencia" e vistas como sendo inculcadas por grupos dominantes, com 
o objective de legitimar ou dissimular a sua domina,ao. Optamos, contudo, par
uma concep<;ao mais geral de ideologia, na qua! a verdade ou a falsidade podem ter
um papel determinante, embora isso nao seja obrigat6rio. Tai coma atr:ls dissemos,
e 6bvio que determinadas ideologias (como as racistas, as sexistas e, para os ateus,
tambem as religiosas) podem basear-se em falsas cren<;as quando julgadas de acordo
com crittrios de verdade comummente aceites, mas isso nao acontece com todas as
ideologias. 0 que e, todavia, crucial para a defini<;ao e o facto de as ideologias defini
rem a forma como os grupos e os seus membros entendem, interpretam ou constroem
a realidade social. Constru<;iies coma esta, destinadas a servir os fins do pr6prio
grupo, podem incorporar falsas crenc;as, a partir do momento em que admitimos a
validade de uma epistemologia independente do grupo, niio-tendenciosa (Kornblith
1994 ). De igual modo, as ideologias de resistencia podem, par outro !ado, exigir
convic�Oes "verdadeiras,,, para poderem funcionar efectivamente como instrumentos
de mudan�a. Em suma, aquilo que para n6s sao "conhecimentos" pode nao passar,
para outros, de "meras cren�a", e vice-versa. Por conseguinte, na sequfncia do nosso
artigo, nao atribuiremos uma grande importancia as caracterfsticas de verdade e
falsidade do discurso que se encontram sob controlo ideol6gico.

Proposi�oes 

Os significados de frases e de discursos representam-se normalmente em termos de 
proposi<;iies, cujas estruturas (par exemplo, um Predicado, varies Argumentos a de
sempenhar v.irios ''papeis" e uma ou mais modalidades) eram, segundo se supunha, 
controladas par esquemas de modelos mentais. Tai coma sucede com os modelos, 
tambem as estruturas proposicionais podem ser controladas por ideologias, por 
exempla, da seguinte maneira: 

• as Moda/idades de "necessidade" e "probabilidade" podem depender da
farma como um determinada grupa "define a situa�ao,,;
• os Predicados, seleccionados enquanto significados para descrever (ac
tares saciais de) grupas externos, podem incorporar opini6es controladas
par ideologias, coma se verifica no uso de "terroristas" e "combatentes da
liberdade". A lexicaliza<;ao-que mais adiante desenvolveremos -pode servir
para ilustrar este panta.
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Os papfis semanticos de argumentos proposicionais (Agente, Paciente, Objecto, 
etc.) podem estar dependentes dos papeis que, num modelo, siio atribuidos por mo
tivos ideol6gicos. Assim, num conflito social, podem atribuir-se a diferentes grupos 
diferentes tipos ou graus de responsabilidade ou envolvimento em acc;Oes positivas 
ou negativas. Tal como depois veremos em maior pormenor, os actores dos grupos 
internos sao quase sempre considerados Agentes respons:iveis por actos positivos e 
Pacientes nao-respons:iveis pelos actos negativos de Outros, e vice-versa, em relac;ao 
aos actores de grupos externos. 
Estas e outras propriedades "tendenciosas" <las proposic;Oes tambfm podem ser 
resumidas pelas no,6es de perspectiva, ponto de vista ou posi,ao. As proposi,6es 
sao continuamente construfdas a partir de modelos mentais em func;ao da posic;ao 
(contextualizada) do falante e, portanto, possivelmente em fun,iio de cren,as contro
ladas por ideologias. Uma perspectiva coma esta controlara tambem a representa,ao 
proposicional do espa,o e do movimento, da dirm;ao, da proeminencia, do realce 
e de outros aspectos do significado. 

Lexicaliza1,iio 

Embora nos concentremos numa semantica discursiva especffica, e importante re
al,ar que a selec,iio dos significados das palavras-feita atraves da lexicaliza,ao- e, 
provavelmente, a dimensiio primordial de um discurso controlado por ideologias. 
Podemos, deste modo, partir do principio de que uma ideologia de teor ecol6gico 
controla um elemento lexical como ''perigosos 1

' em frases de iimbito geral como "As 
centrais nucleares produzem detritos perigosos" e em frase rnais especfficas coma 
"A central nuclear X produz detritos perigosos". A primeira frase deriva prova
velmente de uma atitude em rela,ao a energia nuclear, e a segunda de um modelo 
esclarecido por essa ideologia (Van der Pligt 1992). Note-se que a segunda pode 
nao ser ideol6gica. Desta forma, se a frase se apresentar coma uma descric;ao de 
um acontecimento excepcional e se o seu autor nao acreditar que todas as centrais 
nucleares produzem detritos perigosos, trata-se da afirmac;ao de uma opiniao que se 
baseia numa conclusiio tirada a partir das propriedades locais de uma central, niio 
sendo uma "instanciac;ao" de uma atitude mais geral acerca de centrais nucleares. 
Em sfntese, e segundo esta teoria, os elementos lexicais que codificam opini6es 
representadas apenas em modelos, e nao na cognic;ao social, nao sao ideol6gicos. 
Podemos afirmar que o nosso vizinho e um canalha, mas semelhante expressao s6 
ser:i ideol6gica se, par exemplo, o nosso vizinho for negro e se n6s pensarmos que 
ele e um canalha porque, coma outros racistas, acreditamos que todos os negros, 
ou a sua maioria, sao canalhas. 
Como demonstram exemplos conhecidos da utiliza,ao da linguagem ideol6gica -e 
tal coma atr:is sugerimos -, apelidar um grupo de "terroristas" em vez de "com
batentes da liberdade" (ou vice-versa) niio e apenas o resultado nominal de uma 
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categoriza\ao e de uma identifica\ao de car.icter avaliativo, mas igualmente uma 
decisiio ideol6gica, devido a posic;iio polftica do falante e do grupo a que (ele ou ela) 

pertence. Ilustraremos esta ideia com os seguintes exemplos retirados de editoriais 
do New York Times (sempre que for necess.irio, apresentar-se-.i um breve resumo 

do texto precedente): 

(1) A expulsiio de membros do Hamas.
Os defensores de Israel afirmam, com toda a legitimidade, que o mundo presta muito
pouca atenr;ao aos crimes terroristas cometidos por extremistas isl3.micos e a deter
minar;ao fan.itica destes Ultimos de bloquear qualquer solur;ao de compromisso entre
3.rabes e israelitas. Mas a expulsao desvia os olhares da denllncia feita por Israel. Itzhak
Rabin considera acertada a decisao de reduzir os prejuizos rectificando a ordem de

expulsao. (NYT, edic;ao de 29 de Janeiro de 1993)

(2) 0 ataque bombista ao World Trade Center. Tres dias ap6s a explosao mortifera que
transformou os edificios-simbolo de Nova Iorque em simbolos nacionais de vulne

rabilidade urbana, duas quest6es persistem:
Poderao as autoridades fazer algo mais para evitar que os terroristas e outros socio
patas tenham acesso a explosivos?
Havera formas de detectar uma arma gigantesca como aquela antes que expluda?
(NYT, edic;ao de 2 de Marc;o de 1993)

(3) Ap6s o terramoto que o Cairo sofreu no ano passado, por exemplo, o Governo mos
trou-se praticamente incapaz de uma ajuda efectiva. Grupos isl3.micos independentes
intervieram rapidamente, oferecendo alimentar;.io e abrigo. A cidade do Cairo ve-se
obrigada a reagir a pulso face aos terroristas que agora atacam os turistas, a policia
e as igrejas copras em nome de um regime isl3.mico. No entanto, a nao ser que a sua
capacidade de reacr;ao aumente muitfssimo, o Governo estara, na melhor das hip6teses,
a exercer um controlo provis6rio da situar;.lo. (NYT, edir;ao de 7 de Abril de 1993)

(4) Pois bem, esquer;am as suposir;Oes. Quer seja ou n.lo um direito constitucional, as 
mulheres n.io podem recorrer ao aborto se n.io houver ninguCm que dele se ocupe.
E e cada vez mais o que acontece, gra<.;as a uma unidade de terroristas domesticos,

que assediam os clinicos, e as autoridades mCdicas, aparentemente pouco dispostas
a instruir os futuros medicos acerca de todos os aspectos relatives a sallde de uma

mulher. (NYT, edic;ao de 12 de Maio de 1993)

No exemplo (1), o termo '1 terroristas" est.i, conforme e hclbito no mundo ocidental, 
associado aos fundamentalistas .irabes ou mu\ulmanos, tal coma as palavras "ex
tremista" e "fan.itico, aplicadas em especial a pessoas que fazem uso da violencia 
ao resistir contra a ocupac;iio israelita da Palestina (Chomsky 1984, 1986, 1989; 
Herman 1992; Herman e Chomsky 1988; Said 1981). Dadas as lexicalizac;oes desta 

opiniao acerca dos palestinianos ou outros .irabes, a posi�ao ideol6gica do enunciador 
levanta muito poucas duvidas. Uma analise feita sob o ponto de vista palestiniano 
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teria recorrido a outros termos. Contudo, o editorial n;'io estci incondicionalmente do 
!ado de Israel e condena a expulsiio dos membros do Hamas. No entanto, a forma
como e feita esta condenac;iio faz lembrar a crftica moderada que dirigimos a um
amigo ou a um aliado ideol6gico: pelo menos neste excerto, os actos do governo
israelita niio sao apelidados de "fan.iticos', ou "terroristas", nem se sugere uma
violac;iio do direito internacional enquanto crime perpetrado por um Estado (cf.
outros estudos sabre a representa�iio dos .irabes e palestinianos e sabre o conflito no
Medio Oriente nos meios de comunicac;ao social: Alexander e Picard 1991; Barranco
e Shyles 1988; Ghareeb 1983; Harsent 1993; Kresse! 1987; Lederman 1992; Schmid
1982; Shadeen1984; Simmons e Lowry 1990; Wilson 1991).
Encontramos expressas nos outros exemplos posic;oes ideol6gicas semelhantes a
esta. Tambem no extracto (2) se reservam os termos "terroristas" e "sociopatas"
para aqueles (supostamente muc;ulmanos) que atacaram o World Trade Center em
Nova Iorque; e no extracto (3) categorizam-se da mesma forma os fundamentalistas

islamicos no Egipto. Apenas no extracto (4) encontramos uma aplicac;iio menos
estereotipada deste termo: "terroristas" sao aqueles que atacam violentamente as
clinicas de aborto.
Vemos que os significados de frases, ora�Oes, substantivos, nominaliza�Oes e adjec
tivos sao alvos possiveis para a expressao de contelldos que normalmente tomam
a forma de conceitos avaliativos. No entanto, em qualquer dos casos, semelhante
representa<;:'io semintica de opini6es em atitudes ou modelos carece de uma an.ilise
contextualizada: a mera utiliza�ao ou aplica<;iio de uma palavra como "terrorista"
nao leva a crer, por si s6, que o enunciador acredite que a palavra deva ser aplicada
dessa forma, ou que um grupo social seja digno de tal tratamento. Isto significa

que em codas as formas do uso da linguagem que sejam indirectas, citadas ou sub
metidas a qualquer outro tipo de "codificar;:'io", a utiliza�ao de termos avaliativos
enquanto tais niio e indicio de uma posic;ao ideol6gica: quern escreve pode mesmo
rejeitar a relevancia da aplicac;iio de tais palavras. Nos exemplos (1) a (4) niio se

verifica nenhuma "codificar;:'io" do uso de "terrorista". Todos os usos sao literais,
intencionais, deliberados, embora a expressiio "terrorista domestico" possa ser
interpretada como uma hiperbole, quando se refere a actividades contra o aborto:
raramente se apelidam de "terroristas" os criminosos, homicidas ou adverscirios
politicos violentos norte-americanos.
Podemos entender que o exemplo (4) exprime uma opiniiio a favor da "Liberdade
de Esco Iha" no ambito da controversia gerada pela questiio do aborto: as mulheres

devem ter a possibilidade de fazer um aborto sem serem assediadas (Nice 1988).

Para alem da palavra "terroristas", esta atitude controla tambem o elemento lexi
cal "assedio", que um discurso controlado por uma atitude de "Defesa da Vida"
provavelmente evitaria, devido a forma negativa coma sao qualificadas as acr;Oes
anti-aborto (Colker 1992; Vanderford 1989). Por fim, este exemplo exprimia tam
bem uma opiniao negativa relativamente as "autoridades medicas": o facto de serem
incapazes de prestar atenc;iio a este aspecto da saiide de uma mulher. 0 uso do termo
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"autoridades" exprime uma opiniao ideol6gica, se partirmos do pressuposto de 
que o autor se identifica com um grupo (clientes, doentes, cidadaos) que se opiie ao 
poder dos medicos e dos profissionais da saude. 

Estruturas proposicionais 

Observ.imos j.i que os actores sociais - tal como se encontram representados nos 
modelos - podem desempenhar, nas proposi,iies, diferentes papeis consoante as ati
tudes e as ideologias subjacentes. Assim sendo, se um grupo social e invariavelmente 
considerado o agente respons.ivel par acc;6es negativas (criminosas ou violentas), 
ou se e acusado de "participac;ao" nessas acc;Oes - como acontece, frequentemente, 
com rapazes negros em relat6rios sobre crime, drogas ou "matins" -, podemos 

concluir que semelhante "incriminac;ao" proposicional contribui para a imagem 
negativa desse grupo, tendo, portanto, uma base ideol6gica (Fowler 1991; Fowler 
et al. 1979; Van Djik 1988b, 1991). Se, pelo contrario, se atribuir continuamente 
a esse mesmo grupo um papel de nao-agente ou nao-responsavel, sempre que seja 
agente de acc;Oes positivas (o que, de facto, se verifica nas referencias medi.iticas 
aos rapazes negros), a estrutura semantica torna-se marcadamente ideol6gica (Sykes 
1985). 0 oposto pode aplicar-se a Nos (e a outros grupos que nos rodeiam) quando 
as nossas acc;Oes positivas estao relacionadas com o facto de desempenharmos um 
papel de responsabilidade, de Agentes, e quando se procura desviar a aten,ao das 
nossas acc;6es negativas atribuindo-nos um papel mais passivo, menos respons.ivel 
- como se se tratasse de alga que nos acontece, ou que os outros, ou as circunstan
cias, nos obrigam a fazer.
No exemplo (3), atras analisado, descrevem-se as autoridades egipcias da seguinte
maneira:

"A cidade do Cairo ve-se obrigada a reagir a pulso face aos terroristas que agora 

atacam os turistas, a policia e as igrejas coptas em nome de um regime isl:1mico." 

A formula,ao desta frase sugere que, embora se descrevam as autoridades egipcias 
coma os agentes que vao "reagir a pulso" (um eufemismo conhecido para o terror 
estatal), a escolha dos termos "obrigada" e "reagir" aponta para uma forma de 
intervenc;ao simultaneamente reactiva e inevit.ivel, e por conseguinte menos respon
savel (tambem pelas suas consequencias). Faz parte do estilo corrente dos meios de 
comunicac;:'io social representar a policia como sen do "obrigada" a agir "com firmeza" 
quando confrontada com "motins" ou qualquer outro tipo de distllrbios sociais, o 
que sugere que a perspectiva da policia (e as desculpas que apresenta para a violencia 
policial) e adoptada pelos meios de comunica,ao social (Van Djik l988b, 1991). 
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Tanto a estrutura proposicional como a utiliza,ao de palavras que dizem algo acerca 
da natureza do envolvimento, ou acerca daquilo que provocou ou condicionou a ac
i;ao (como, no exemplo anterior: "face aos terroristas que agora atacam os turistas"), 
elucidam-nos, de alguma forma, relativamente ii perspectiva que preside ii descri<;ao 
desse envolvimento. Os eufemismos que minimizam a ac<;3o negativa (a violencia, 
por exemplo) por parte <las autoridades completam esta constru<;ao tendenciosa do 
significado. Isto demonstra, mais uma vez, que e precise analisar toda a frase - ou 
ate mesmo todo o texto (e contexto) - para que seja possfvel chegar a conclusao 
de que os significados incorporam posit;Oes ideol6gicas. A atribui<;3o sem3.ntica de 
papfis tem3ticos nao e, por si s6, ideol6gica; e, contudo, um elemento estrutural que, 
ao conferir determinados tipos de envolvimento e responsabilidade relativamente a 
boas ou mas aci;Oes, pode ser usado para exprimir posi,;Oes ideol6gicas. Estes "erros 
de atribuir;ao", com fundamentos ideol6gicos, sao uma conhecida caracterlstica da 
cogni<;ao social tendenciosa (Pettigrew 1979; Stephan 1977). 
O que se verifica ao nivel da produ<;ao do significado aplica-se tambem ii sua com
preensao e influencia: um discurso invariavelmente tendencioso pode, do mesmo 
modo, fomentar a construr;ao de modelos do recipiente correspondentes as estruturas 
do significado, a nao ser que se apresentem atitudes alternativas que ponham em 
causa essas sugest6es estruturais com vista a construr;ao de "modelos preferenciais". 
Isto demonstra, igualmente, que a distribui,ao dos papeis de agente (ou outrqs), 
bem como a enfase que !hes e dada em modelos mentais, pode basear-se em papeis 
de agente, patentes nas atitudes sociais de que os grupos partilham, e, por conseguinte, 
na ideologia. Face a exemplos desse genera, podemos falar de transparencia estru

tural <las proposi�6es ideol6gicas: se, nas suas atitudes e ideologias, um grupo for 
representado como um Agente respons8vel por acr;Oes sociais negativas, ser-lhe-8 
atribuldo o mesmo papel participativo, tanto nos modelos como nas estruturas 
semanticas construidas a partir <lesses modelos. E evidente que as estruturas de texto 
e de contexto podem, ocasionalmente, intervir nessas instanciar;Oes de proposir;Oes 
ideol6gicas, tal como o demonstram tambem as estruturas sintclcticas vari.iveis: nem 
todos os Agentes responsaveis desempenham a fun,ao sintactica de Sujeito. 

T6pico, comentario, foco, fundamento, importancia, relevancia, etc. 

O conjunto de conceitos que explicam a distribui,ao e a enfase da informa<;iio e, em 
termos mais genfricos, as relar;Oes funcionais que se estabelecem entre os elementos 
proposicionais, constitui uma abordagem diferente do significado proposicional. 
Embora tenham sido alvo de frequentes estudos, muitas destas no<;6es carecem ainda 
de precisao te6rica e continuam a revestir-se de uma ambiguidade inc6moda, no 
que diz respeito a sua estrutura superficial (sinti:lctica) e ao seu estatuto semintico 
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e pragmitico; por isso, e necessirio definir a significado de alguns destes termos. 
A distinr;ao entre "t6pico" e "coment8.rio" costumava estar associada a nor;ao de 
informar;ao "nova" e "antiga", transformando-se assim num conceito sintictico e 
nao cognitivo-semiintico, a nao ser quando aplicado a partes da frase que contivessem 
essa informar;ao nova e antiga. Estas nor;6es funcionais exigem obviamente a utili
zai;ao de uma abordagem discursiva, visto que o facto de a informai;ao contida numa 
proposir;ao ser "nova" ou "antiga" depende <las informar;6es expressas, ou sugeridas 
por frases anteriores, no discurso escrito ou oral (Giv6n 1979, 1989; Tomlin 1987). 
Estas noi;6es sao tambem reveladoras das estreitas relai;oes (que atras sublinhamos) 
existentes entre o significado e a  informai;ao ou o conhecimento (cognitivos). Deste 
modo, as informar;6es, proposir;6es ou partes de proposic;6es podem, ou n:io, ser ob
jecto de foco ou atenr;ao; alem disso, podem encontrar-se realf(ldas ou secundarizadas 

nor;6es que se revestem igualmente de uma importante dimensiio cognitiva. Todas 
estas nor;6es funcionais sao caracterizadas pelo facto de se encontrarem estruturadas 
em termos de oposii;ao gradual ou absoluta relativamente as suas correspondentes: 
o comentirio de uma frase ou proposir;iio e a parte que nao constitui o t6pico; uma
informai;ao e reali;ada relativamente a uma informai;ao secundaria, ou e alvo de
maior ou menor focalizar;ao.
Nor;6es semi3.nticas, pragm:iticas ou cognitivas, coma os graus proeminencia, impor

tdncia ou relevdncia, encontram-se intimamente associadas a v:irios destes conceitos
te6ricos. Assim, num determinado texto, pode exprimir-se com maior ou menor
proeminfncia uma informar;clo: num titulo de jornal (por exemplo, com caracteres
de maior dimensao), no infcio ou no fim, ou atraves de repetic;6es; estas silo as di
versas marcas de proeminfncia susceptiveis de assinalar a importiincia relativa ou a
releviincia da informar;ao, de acordo com o ponto de vista de quern escreve. E isto
que normalmente acontece na organizai;ao do discurso noticioso (van Dijk ]988b).
A proeminfncia e, portanto, uma nor;:io formal relativa a superffcie estrutural, e a
sua definii;ao faz-se em termos do conjunto de dispositivos textuais que exprimem
a import3.ncia ou releviincia da informar;ao. Embora a importiincia da informar;:io
(que se distingue, por exemplo, da importiincia social de acontecimentos ou acr;6es)
seja um conceito bastante impreciso, podemos defini-lo com base no conjunto das
suas consequencias cognitivas, tais coma a sfrie de inferencias a que pode dar ori
gem essa informac;iio. De acordo com este criteria, informac;6es relativas ao sistema
sociopolftico de determinado pais ( quer se tr ate de uma democracia ou de uma
ditadura) seriam, na generalidade, mais importantes do que informai;oes acerca
do nllmero dos seus rios. Por outro lado, a relev3ncia da informar;:io e um critfrio
mais pragmatico, mais interactivo, podendo ser definido em termos da utilidade da
informai;ao para receptores especificos.
Mesmo que, neste artigo, nao analisemos em maior detalhe estas nor;6es funcionais,
examinaremos brevemente as suas dimens6es ideol6gicas. Escusado sera dizer que a
importancia e a relevancia da informai;iio sao afectadas pela ideologia. Aquilo que,
para um grupo social, e uma informac;iio importante, pode niio o ser para um outro
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grupo, e o mesmo se aplica as formas atraves das quais essa informai;ao e reprodu
zida na sem:lntica do discurso. Tanto os racistas coma os anti-racistas se interessam 
pelas minorias e pelos imigrantes; portanto, as informai;5es relacionadas com esses 
temas sao normalmente importantes para ambos os grupos porque vao dar origem 
a (ou pressupor) uma serie de inferencias baseadas em conhecimentos e atitudes. No 
entanto, para os racistas, sera, em termos gerais, mais importante ter conhecimento 
das caracterfsticas e aci;6es negativas - e nao das positivas -respeitantes as minorias 
ou obter informai;6es acerca <las suas reivindicai;6es sociais e econ6micas, em vez 
de estar a par da contribuii;ao que dao a economia, ou <las discriminai;6es de que 
sao alvo. Ou seja, os enquadramentos ideol6gicos e as atitudes que em torno deles 
se organizam definem tambt!m a import.incia relativa dos acontecimentos e <las 
informai;6es acerca destes, determinando ainda, normalmente, o nfvel de interesse 
que os membros de grupos tern por determinados t6picos ou tipos de informa,ao. 
Em resumo, a import3.ncia das informa<;6es define-se relativamente as cogni<;6es 
sociais (conhecimentos, atitudes ou ideologias) de um grupo social, incluindo (a 
representa<;ao de) as suas finalidades, normas e interesses. 
A noi;ao de relevancia - que tern, tambem, muito em comum com a de impor
t3.ncia, especialmente no que diz respeito aos interesses pr3ticos dos grupos - pode 
ser definida de forma mais especffica em termos contextuais: a informa<;ao e mais 
ou menos relevante para o discurso oral ou escrito em curso (por exemplo, porque 
condiciona a interpreta<;8o de express6es posteriores), para o contexto de interact;ao 
(por exemplo, porque esse conhecimento e indispensavel a ac,oes subsequentes) ou, 
mais genericamente, para as necessidades que dela tern, no momenta, determinados 
receptores. A partir do momenta em que tomamos esta not;ao mais extensiva e nos 
referimos a ''utilidade" que a informa<;ao tern para um grupo - por exemplo, coma 
condi,ao que preside a sua identidade, finalidades, organiza,ao ou sobrevivencia -, 
a sua import3.ncia assume propori;6es gigantescas. E, contudo, possfvel restringir a 
no<;ao de "import3.ncia", enquanto medida abstracta da informat;8o, em termos da 
amplitude das suas implica,oes ao nivel do conhecimento (nomeadamente, o numero 
de inferencias) e agir da mesma forma em rela,ao a "relevincia" enquanto medida da 
utilidade - dependente de um contexto e relacionada com o grupo - da informa,ao, 
como condi,ao indispensavel a ac,ao em curso ou a vida quotidiana. E possivel che' 
gar a conclusao de que, em termos conceptuais, se trata de duas no<;6es distintas, se 
tivermos em considera,ao o seguinte facto (sobejamente conhecido): ha informa,oes 
relativamente dispens3veis que podem muito hem ser relevantes e vice-versa. 
Como e evidente, tanto a importincia coma a relevincia sao controladas por 
ideologias. Numa perspectiva feminista, as informat;Oes relativas ao aborto e aos 
infant3rios podem ser consideradas mais importantes (embora, na sociedade con
tempor:lnea, sejam, normalmente, mais relevantes para as mulheres do que para os 
homens, tendo em conta a forma como na sociedade se procede a atribui,ao das 
responsabilidades domesticas) do que informa,oes acerca da bolsa de valores ou da 
cria,ao de cavalos. Tanto para os que defendem o "Direito a Escolha" como para 
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os que lutam pelo "Direito a Vida", qualquer informa<;ao acerca do aborto ter.i 
uma import8ncia primordial, quer essa informa<;ao possa, ou nao, definir-se (exclu
sivamente) pelo papel relevante que desempenha na vida quotidiana dessas pessoas 
(por exemplo, ao decidir ter ou niio um filho, ou ao optar por manifestar-se contra 
ou a favor de uma clinica de abortos). Segundo a nossa defini<;iio experimental, a 
import8ncia baseada em ideologias deriva, nesses casos, do facto de certos tipos de 
informa<;iio poderem ter mais implica,;6es cognitivas para determinados grupos do 

que para outros. Quando essa informa,;ao tern tambem mais implica<;oes sociais para 
determinado grupo, e mais, ou menos, relevante. Uma vez que, na maior parte dos 
casos, as ideologias controlam igualmente a ac,iio social, importancia ideol6gica ( ou 
interesse) significa tambem relevancia ideol6gica (ou utilidade). Mas estas no<;oes 
devem ser discriminadas: informa,;oes relativas aos infantarios ou a igualdade de 
sal.irios podem ser, a nivel ideol6gico, importantes para todas as feministas, visto 
que permitem tirar conclusoes acerca do ambito da independencia, qualidade e auto
nomia das mulheres, mesmo que essas informa<;Oes nao sejam relevantes para todas 
as feministas (por exemplo, para as que niio tern filhos ou para as que ja recebem 
um salario igual ao dos homens). 
As informa<;Oes importantes e relevantes podem ser associadas de v.irias maneiras 
as estruturas de significado do discurso, tal como acontece com as suas implica<;Oes 
ideol6gicas. Tanto a import8ncia como a relevancia podem ser assinaladas atravfs 
de v.irios dispositivos de proeminfncia: os titulos ou par::igrafos iniciais em textos 
jornalfsticos, a posi<;ao inicial ('�t6pica") em frases, a parte das conclus6es em ar
tigos acadfmicos, ou os grandes pianos no cinema e na fotografia. Por conseguinte, 
realc;ar a importancia de informar;5es sabre os "crimes e violencia de natureza ftni
ca" atravfs de caber;alhos ou de artigos de primeira p.igina, que relacionem negros 
com assaltos, drogas ou motins e, obviamente, uma atitude de car::icter ideol6gico, 
baseada, por exemplo, em estere6tipos ou ideologias respeitantes as minorias, em 
geral, ou as pessoas negras ou homens negros, em particular (Hall et al. 1978a; 

Van Djik 1991). 
Entre estas estruturas de expressao e as noc;Oes abstractas, cognitivas ou sociais de 
import8ncia ou relev8ncia, existem nor;5es semclnticas, como a articulac;ao entre 
t6pico e comentcirio e o destaque e a focalizac;ao subjacentes a variar;Oes ao nivel 
da frase ou da ordem de palavras. Mas de que forma podera a distribui<;iio da in

forma<;iio, no interior de (sequencias de) frases ou proposi,;oes, ser afectada pelas 
ideologias? E possivel abordar esta questao por intermedio das no,oes de perspectiva 
e t6pico, nor;Oes mais abstractas, situadas a um nfvel mais elevado. Ou seja, se John 
e o protagonista principal de uma hist6ria acerca das suas acc;Oes, faz todo o sentido 
que "John" (ou outras express6es ou conceitos co-referenciais) seja, regularmente, o 
t6pico de frases ou proposir;6es. Serao frequentemente apresentadas outras pessoas 
relacionadas com ele (por exemplo, pessoas que ele conhece, ve ou em quern pensa); 
essas pessoas serao mencionadas na parte "coment.i.rio" da frase ou proposi<;iio. Tal 
coma sucede com a atribui<;iio preferencial de papeis de agentes aos referentes do 161 



discurso, podemos, neste caso, contar com a proeminfncia de determinados actores 
em func;Oes de t6pico e outros em func;Oes de comentario: os actores a quern sao atri
bufdas furn;6es de t6pico siio, na maior parte das vezes, Agentes iniciadores, enquanto 
aqueles que desempenham outros papeis apareceriio mais frequentemente na parte 
do "comentario". Os actores conhecidos ou os protagonistas "conduzem", assim, 
o texto, hem como as suas estruturas proposicionais-funcionais (t6pico-comentario)
e (as que presidem as ordena,oes) frasicas. Importa observar que se trata apenas de
uma tendfncia generica: tambem os actores secundarios ou menos importantes serao
representados a agir, podendo, portanto, aparecer em t6picos proposicionais.
O que importa, no entanto, e o facto de modelos situacionais controlados por
ideologias poderem atribuir a membros de diferentes grupos diferentes estatutos de
actuac;ao, import:lncia e iniciativa. Por outras palavras, e pelo menos relativamente a
papeis neutros ou positivos, os homens podem encontrar-se em posic;ao t6pica mais
vezes do que as mulheres, os brancos mais vezes do que os negros, etc., consoante
a forma como, a nfvel ideol6gico, se define a sua importclncia, responsabilidade e
atribui<;iio de papeis de agente ou de t6pico. E possfvel que o mesmo aconte<;a com
membros de grupos sociais ou polfticos externos - podem, em termos funcionais,
"conduzir" e ser alvo de "topicalizac;ao" quando encarados como agentes respon
saveis por acc;Oes negativas, tal coma atr::is referimos. Nesse caso, os membros do
grupo interno podem representar-se como sendo as vftimas sociais e os predicados
sem:lnticos, geralmente mencionados na parte ''comentario" da proposic;ao.
Este enquadramento ideol6gico torna-se, e claro, ainda mais acentuado no caso das
relac;Oes funcionais de destaque e focalizac;ao. Em enunciados escritos ou orais, a es
colha entre real,ar uma informa,ao ou relega-la para um piano secundario dependera
da sua import.incia, da sua relev.incia contextual e, por conseguinte, tambem daquilo
que e importance ou relevante para o enunciador enquanto membro de um grupo.
Assim sendo, no relato de um crime, podemos realc;ar ou secundarizar a informac;ao
relativa ao grupo etnico ao qual os suspeitos pertencem; na polftica internacional,
um editorial pode real<;ar ou secundarizar o papel benefico ou prejudicial dos EUA
ou de outros pafses; por fim, numa noticia sobre um derrame de crude, as acc;Oes
ou a responsabilidade de politicos, fretadores ou activistas ambientais podem ser
real,adas ou secundarizadas, sempre em fun<;iio da ideologia de quern escreve. Estas
estrategias de realce ou secundarizac;ao podem ser associadas a estrutura hier:irquica
do significado (por exemplo, uma informa,ao real,ada pode transformar-se no t6-
pico principal do discurso), aos esquemas tradicionais (a informa,ao real,ada pode
encontrar-se expressa no titulo ou na conclusao de um texto) ou directamente as
estruturas superficiais, tais como a ordenac;ao e a  organizac;ao inter- ou intra-frasicas
(a informa<;iio real,ada pode ser expressa antes da informa,ao secundarizada, ou em
orac;Oes principais em vez de orac;6es subordinadas, ou ainda em orac;Oes completas
em vez de nominalizac;Oes).
Para ilustrar o papel (controlado pelas ideologias) que as rela,6es t6pico-comentario
e as noc;Oes de import:lncia e relev:lncia desempenham no discurso, examinemos
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alguns excertos de um artigo de opiniiio da autoria de Jim Hoagland publicado 
no Washington Post (numeramos os paragrafos de forma a facilitar referencias 
posteriores): 

(5) KADHAFI, POSE SINISTRA

1 Chega um momento em que um tirano ultrapassa o derradeiro limite. Sob o
domlnio da megalomania, torna-se incapaz de elaborar estimativas racionais 
acerca das perdas e dos ganhos. Ataca, movido pela raiva e pelo receio, decidido 
a destruir, mesmo que isso signifique que a destruii;ao se voltara contra ele. 

2 Saddam Hussein, o lider iraquiano, ultrapassou esse limite na Primavera de 1990. 
Mas o resto do mundo nao ligou muita import8ncia ate a invasao do Kuwait 
nesse Ver.io. Moammar Kadhafi acaba de ultrapassar esse limite. A comunidade 
internacional n3.o deve repetir o erro que cometeu com Saddam. No domingo, 
Kadhafi convidou os dais terroristas palestinianos que gozam de pior reputac;iio 
a nivel mundial, Ahmed Jibril e Abu Nida!, a visitar Tripoli, talvez com o intuito 
de ai estabelecerem quarrel-general. 0 lider libio disse a uma multidiio entusiasta 
da cidade de Azizia que os convites se destinavam a desafiar as Nac;Oes Unidas. 

3 Kadhafi demonstrou ja niio dar valor ao veu de silfncio e aquiescfncia que pro
curava comprar ou extorquir para encobrir a sua actuar;ao malefica. Esta numa 
posir;io de ataque, conduzindo, ate ao ponto de ruptura, o velho confronto que 
mantem com o Ocidente. 

4 Durante v.\rios meses, diplomatas egfpcios - temendo os danos que Kadhafi 
podia provocar no pais -, hem como empres.\rios petroliferos europeus e advo
gados de Washington - fascinados pelo lucro que ele podia fazer-lhes chegar as 
mii:os -, referiram-se a nova "moderar;iio" de Kadhafi e instaram a comunidade 
internacional a trat.\-lo com sensatez e pacifncia. 

5 Estava, segundo declararam os advogados, prestes a modificar os seus objectives 
terroristas. Era, de acordo com as palavras dos egipcios, mal interpretado e, de 
qualquer forma, representava um mal menor do que os fundamentalistas isl.1micos 
que declararam guerra ao regime egipcio. Era, na opiniiio dos homens do petr6leo, 
o lider com quern conseguiam negociar em condir;Oes favor.\veis.

6 Os seus pedidos de paciencia cafrarn por terra, agora que Kadhafi voltou a abrac;ar
publicamente o terrorismo, em palavras e em actos. Reagiu de forma c.\ustica e
amea,;adora as moderadas sanc;6es econ6micas lan,;adas contra o seu regime pelo
Conselho de Seguranc;a das Nac;6es Unidas.

7 0 Conselho de Seguranc;a exigiu que Kadhafi enviasse para julgamento no estran
geiro dois dos seus seguranc;as, acusados pelos Estados Unidos do ataque bombista
ao voo da Pan Am em 21 de Dezembro de 1988. A recusa de Kadhafi em obedecer
originou sanc;Oes destinadas a restringir as entradas e saidas de avi6es da Lfbia e a
congelar os rendimentos petroliferos que o pals tinha depositado no estrangeiro.

8 Relat6rios dos Servic;os Secretos associam Jibril e a sua organizac;iio Comando
Geral a programac;iio do massacre da Pan Am, que custou 2 70 vidas. Embora niio
haja ainda certezas acerca do papel concrete que Jibril desempenhou, o convite
de Kadhafi vem desmascarar o alegado interesse do lfder libio em que, neste caso,
seja feita justic;a.

163 



9 Tao sinistra como este convite aos dois directores executivos de Terror SARL e a
suspeita de que Kadhafi estaria envolvido no rapto - ocorrido no fun-de-semana 
no Cairo ou em Mansour Kikhiya-do seu ex-ministro dos Neg6cios Estrangeiros, 
que se dissociou <las actividades terroristas de Kadhafi para se tornar um dissidente 
de relevo e passar a residir nos Estados Unidos, devendo, no pr6ximo ano, ser-lhe 
concedida a cidadania americana. ( ... ) 

10 Kadhafi encontra-se numa encruzilhada semelhante 3.quela com que Saddam se viu 
confrontado na Primavera e no Verao de 1990. Reage de forma identica, agredindo 
os que podem contrari3-lo, mesmo correndo o risco de envergonhar um governo 
egipcio que o defendeu. 

11 A Libia, ao contr3rio do Iraque, nao se encontra falida, nem gravemente en
fraquecida, em consequencia de uma longa guerra. Mas Kadhafi est3 cercado e 
humilhado pelas sanr;6es, que rem demonstrado a popular;ao tibia que ele nao e o 
lider omnipotente e respeitado que afirma ser. 

12 Em vez de se submeter a impotencia, Saddam foi a guerra. Kadhafi nao disp6e de 
um exercito nacional que lhe permita tomar essa decisiio. Tern, no entanto, urn 
exercito de terroristas internacionais, incluindo aqueles que, obedecendo as suas 
ordens, levaram a cabo o atentado bombista ao aviao da Pan Arn, faz este mes 
cinco anos. 

13 E impossivel saber se Kadhafi estava apenas a recordar ao mundo as suas capa
cidades sinistras ou a anunciar novas atrocidades atraves do acolhimento pllblico 
aos terroristas. Mas avisou o mundo de que deve ser vigiado e defrontado nova
rnente, ap6s uma temporada de paz fictfcia. 

(Jim Hoagland, 15 de Dezembro de 1993) 

A primeira forma de topicaliza<rio deste texto aparece no tftulo e marca, desde logo, 
a import:incia macro-estrutural dos t6picos do discurso. Verifica-se que, em vez do 
habitual recurso a ora<r3.o reduzida ou a nominaliza<rio, o autor coloca uma referencia 
a Kadhafi, em posi,ao inicial, num aposto topicalizado seguido de dois pontos. A 
redac,ao mais corrente do titulo teria sido "A pose sinistra de Kadhafi". Assim, a 
partir do modelo de acontecimentos subjacente a este texto, Kadhafi e seleccionado, 
sendo-lhe atribuido um papel central, patente tambem na macroproposi,ao expressa 
no tftulo. Por conseguinte, a estrutura sintclctica do tftulo encontra-se organizada de 
ta! forma que Kadhafi nao apenas e colocado em posi,ao inicial, t6pica, mas ainda 
posto em evid@ncia atraves de um sintagma nominal isolado. A outra parte do tftu
lo e um resumo da macroproposii;ao que organiza este artigo, isto e, uma opiniao 
muitfssimo negativa relativamente a Kadhafi no que respeita a pessoa ("sinistra") 
e iis suas aci;Oes ("pose''). 
Esta opiniao, com fundamentos ideol6gicos, e tambem traduzida pela longa lista de 
elementos lexicais tendenciosos que o autor utiliza para descrever Kadhafi e outros 
"tiranos" (tal coma jcl vimos). Para a questao que agora nos ocupa, importa, em 
primeiro lugar, referir que, em quase todas as frases e orai;Oes deste texto, a referencia 
a Kadhafi aparece em posi<rao t6pica, ou seja, em orai;6es principais e em posii;ao 
inicial. Ea ele que se atribuem as aci;Oes negativas, e ele que se encontra representado 
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como aquele que manda, e sobre ele que recai a maxima responsabilidade. Ninguem 
o for<;a ou provoca, e nunca se deScrevem as suas acc;:Oes coma sendo uma reacc;:ao
a forma coma o Ocidente o trata. Pelo contrclrio, considera-se que ele provoca o
Ocidente, tal como fez Saddam Hussein. Apesar de se lhe atribuir a responsabilidade
das suas aci;6es, a primeira frase tematica deste texto sugere, contudo, que Kadhafi
age de forma irracional e que um tirano levado pela megalomania "ataca, movido
pelo receio". A megalomania do tirano e tambem topicalizada, atraves da anteposii;iio
de um sintagma preposicional. A aliterai;iio (raiva e receio) e a  repetii;iio (destruir,

destruiriio) contribuem ainda mais para a expressao ret6rica que consiste em real
c;ar, neste texto, os aspectos e trac;os negativos de Kadhafi, deixando implfcito, ou
secundarizando, o papel do Ocidente, ou dos EUA, no Medio Oriente, em geral, e
no conflito israelo-palestiniano, em particular.

E curioso verificar que, mesmo quando e objecto dos comentirios de outrem (coma
sucede no paragrafo 5), a referencia a Kadhafi niio aparece numa orai;ao subor
dinada, introduzida por "que" - por exemplo "Os advogados declararam que ele
estava ... " - mas, mais uma vez, topicalizada e anteposta ("Estava, declararam os
advogados ... "). Deste modo, e a  Kadhafi que se atribui a enfase, e ele que aparece
reali;ado, enquanto se secundariza a identidade das pessoas cuja opiniao e expressa.
Da mesma forma, no resto do texto, Kadhafi ocupa quase sempre a lugar de Agente,
de Sujeito, ou a posic;a'.o inicial, para que o significado represente directamente a
sua proeminencia no modelo.
Pode apelidar-se o sistema ideol6gico que serve de base aos juizos avaliativos acerca
de Kadhafi "antiterrorista" ou democratico (ao estilo ocidental). No entanto, o essen
cial para a nossa ana.Iise e o facto de, ao nivel da polftica internacional , os Estados
Unidos sempre terem considerado Kadhafi a seu inimigo predilecto (Chomsky 1987;
Rosenberg 1988). E esta a ideologia que aqui prevalece e que controla a seleci;iio de
termos como tirano, raiva, malefica, ataque, confronto, etc., orientando ainda o uso
das aspas na palavra "modera<;ao", usada com referencia a Kadhafi, por pessoas
ingenuas ou com interesses pr6prios a defender.
Esta ideologia inclui igualmente Kadhafi e Hussein na categoria dos "arabes",
sobretudo por causa da atitude de hostilidade e desafio relativamente ao mundo
ocidental - e na'.o apenas devido a actos de agressao e terrorismo, vista que nao
se estabelece qualquer rela,ao au compara,ao entre Kadhafi e outros politicos da
America Central, possivelmente responsaveis par mais mortes e actos de tortura do
que ele. lsto significa que, tal como ja observclmos e voltaremos ainda a referir, o
"antiterrorismo", aqui exemplificado, nao e simplesmente uma especifica<;ao dos
valores humanitc:lrios contra a violencia, mas uma forma de ataque - ideol6gica,
controlada par perspectivas politicas - dirigida contra aqueles que desafiam o Oci
dente, em geral, e os Estados Unidos em particular.
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lmplica1,iio 

A sem.intica da frase e do discurso apresenta uma caracterfstica hem conhecida: 
os significados nem sempre sao expressos de maneira explicita, podendo estar, de 
alguma forma, implicitos a nfvel sem:1ntico, ou vir na sequencia de outras express6es 
explicitas e respectivos significados. Uma explica<;iio seria dos significados implfcitos 
exige uma base cognitiva. Se, ao exprimir o significado A, o enunciador quer tambfm 
dizer B, os receptores apenas serao capazes de deduzir a implicac;ao com base em 
inferencias feitas a partir de um conhecimento - por eles partilhado a nivel cultural 
- dos significados linguisticos (por exemplo, os que estao representados no lexico
da lfngua) ou, em termos mais gerais, com base no conhecimento que a todos e co
mum, incluindo um conhecimento especffico acerca do conhecimento do enunciador.
Neste sentido familiar, quando apelidamos alguem de "solteiro", esta implicito que
ele nao e casado. Ou seja, aplicamos as regras de signilicado das componentes da
cogni<;iio social (o conhecimento que temos dos homens solteiros na nossa cultura)
as de modelos especificos: se sabemos que o Joiio e solteiro, podemos inferir - com
base em estruturas mais gerais de conhecimento social - que o Joao nao e casado,
aplicando simplesmente a regra do modus ponens (mental) que nos permite chegar
a uma consequence especifica ( q) de uma implica<;iio especifica (p implica q) face
a um antecedence especifico (p) e ao antecedence e respectiva consequence de uma
implica<;iio de caracter geral (p implica q).
Repare-se que, na linguagem e discurso naturais, estas implica<;:6es n.io siio apenas
de caracter l6gico-semantico (implica,oes estritas) baseadas no conhecimento con
ceptual (conhecer o significado da palavra "solteiro" implica que um homem ao
qua! se aplique esse termo niio seja casado). Ha tambem implica,oes, ou implicatu
ras, que podem derivar do conhecimento que temos de factos empiricos. Quando
se afirma que o Joiio se atirou do topo do Empire State Building, podemos inferir,
como consequencia empirica, que esse acto resultou na morte dele, a n.io ser que
tenha ocorrido algo de verdadeiramente inesperado para evitar um tiio "natural"
decurso dos acontecimentos (e siio essas ocorrencias inesperadas que alimentam as
narrativas "interessantes"). E desta forma que o conhecimento que temos do mundo
nos permite proceder a uma grande quantidade de inferencias, o que explica que, de
cada proposi<;:iio e�pressa no discurso, derivem series de implica<;:6es. Como e evi
dente, nem todas estas implica<;:6es seriio relevantes em cada (con)texto, e podemos,
na realidade, restringir o nllmero de implica<;:6es relevantes as proposi<;:6es que siio
necess8rias para interpretar declarac;6es posteriores de um texto (por exemplo, ao
fazer referencia a vitiva do Joiio ou ao enterro dele, depois da frase em que se declara
que ele se atirou do Empire State Building) (Graesser e Bower 1990).
Essas implicac;6es siio tiio rigorosas como as rela<;6es de necessidade empirica (por
exemplo, as de causalidade) que se estabelecem entre os factos nos quais se baseiam,
pelo menos de acordo com o nosso conhecimento cultural - ou o conhecimento que
o enunciador pressup6e. Isto significa que as implicac;Oes, pod em assumir formas
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menos rigorosas, tais como alega96es, sugest6es, alusOes e outras correspondfncias 
sem8nticas no 8mbito de modelos entre proposic;6es como estas, baseadas em rela
c;6es factuais, mais ou menos necessclrias. E possivel que, ao cair de uma escadaria, 
fracturemos o pescoc;o, mas tal resultado nao e nem provclvel nem necess:irio; e 
exactamente por isso que a consequfncia dessa implicac;ao geralmente precisa de 
ser explicitada, como acontece, por exemplo, em narrativas ou noticias relativas a 
acidentes. Assim, dado o conhecimento que temos da corrup,;ao (e das condi,;6es 
a que obedece) e das ofertas de dinheiro a funcionarios publicos (bem como das 
consequfncias que isso traz) podemos sugerir enfaticamente - embora, em rigor, tal 
nao esteja implfcito - que uma funcionaria ptiblica e corrupta ao afirmar que ela 
recebeu de um cliente, dinheiro ou um presente. 
As implica,;6es podem desempenhar importantes fum;6es ideol6gicas, a partir do mo
mento em que os significados implicitos, com rnaior ou menor fnfase, em proposic;6es 
assertivas sao interpretados com base em atitudes e ideologias. Deste modo, pode 
estar ideologicamente implicito que se estao a limitar os direitos civis das mulheres, 
se declararmos que elas estao a ser vitimas de assCdio ou que o funcionamento <las 
clinicas de abortos esta a ser dificultado, ta! como acontece, de facto, no editorial 
do New York Times que atras analisamos (acerca das atitudes e ideologias relativas 
ao aborto, cf. estudos de, por exemplo, Condit 1990; Falik 1983; Fried 1988; Rosen 
1992). Repare-se que esta implica,;ao pode ser verdadeira apenas para aqueles que 
partilham desta ideologia. E possivel que os que se manifestam a favor da "Defesa da 
Vida,, nao o reconhec;am de maneira nenhuma; podem declarar que estio a impedir 
as mulheres ou os seus medicos de "matar bebCs", violando desse modo os direitos 
humanos dos que ainda nao nasceram (Von Paczernsky 1990). Por conseguinte, 
embora pressuponham geralmente um conhecimento partilhado, a nivel cultural 
ou social, as implica,;6es podem basear-se em atitudes comuns e nas ideologias que 
lhes estao subjacentes. 
Examinemos brevemente alguns artigos de opiniao (publicados no New York Times) 
em que ideologias como esta, baseadas nas diferenc;as de sexo, estao patentes: 

( 6) (Discrirninar;3o das rnulheres no Congresso dos EUA)

Enquanto trabalhava no projecto de lei destinado a abranger igual mente o sistema
judici.irio federal, ouvi cornent.irios que continuam a surpreender-rne. 0 meu prefe

rido foi feito por urn juiz. As mulheres nao podiam ser contratadas nem prornovidas

porque, dizia, o parque de estacionamento do Tribunal estava mal iluminado. Como

poderia ele pedir a urna mulher que fosse funcion.iria judicial? Ent3o e se tivesse de 

sair muito tarde do trabalho? (Martin Lynn, 23 de Janeiro de 1993)

(7) (Exemplos de assedio sexual di.irio de que e vitima um membro feminino da

Assembleia)
Estes actos nao s.io, de facto, assedio sexual. Foram os tees supostamente perpetra

dos por pessoas que n.io exerciarn qualquer poder sobre Ms. Hill. Os homens nao

se encontravam em posir;.io de privcl-la de alga a que tivesse direito, nem tentaram
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faze-Io. A nao ser que se tornem tao frequentes e generalizados que uma mulher deixe 
de conseguir desempenhar as suas funr;Oes, os coment.irios estllpidos nao passam de 
observar;Oes insensiveis. Sao, na sua rnaioria, frases de engate de mau gosto. 0 resultado 
normal das frases de engate de mau gosto e o fracasso. Se forem mesmo deplor.iveis, o 
resultado pode sec o ostracismo social, a que e votado pelos colegas de car.icter mais 
nobre aquele que as profere. Mas a lei nao considera, nem deveria considerar, que 
semelhante comportamento constitua uma violar;llo de qualquer direito consagrado 
na lei. (Sheryl E. Reich, 23 de Janeiro de 1993) 

(8) (Nomea,;ao de Zoe Baird para o cargo de ministro da Justi,;a dos EUA)
Tomemos como exemplo a hist6ria da nomear;ao de Zoe Baird e imaginemos a situar;ao
inversa: um homem- o conselheiro juridico da Aetna, que ganhava 500 000 d6lares por
ano - tinha sido nomeado Procurador-Geral. A sua mulher era professora de Direito
na Universidade de Yale e tinha contratado imigrantes ilegais para tomar conta dos
filhos, depois de ter discutido o assunto com advogados especialistas em quest6es da
imigrar;llo. Teria o recem-nomeado sido fustigado par uma onda de criticas populaces?
Nao tenho a certeza, mas duvido. Penso que muitos dos que se insurgiram contra
a nomear;llo de ZOe Baird devem ter dito a si mesmos que e a mulher que compete
cuidar das crianr;as. Julgo que, se tivesse sido um homem o nomeado, o seu cargo de
ministro da Justir;a teria sido assegurado, mesmo que nenhum dos outros factos se
alterasse. Fazer uma afirniar;iio destas, ou apenas considerar esta possibilidade, equivale
a entender que aqui havia alga mais, algo que ultrapassava uma saud.ivel manifestar;ao
popular de revolta contra a nomear;iio de um ministro que tivesse violado a lei. E o
que havia a mais era o facto de ZOe Baird ser uma mulher - e uma mulher de sucesso.
(Anthony Lewis, 25 de Janeiro de 1993)

Estes excertos de trfs dos mais importantes casos de "natureza sexual", noticiados 
em 1993, niio podem ser entendidos (nem aprovados ou desaprovados) sem antes 
serem tidas em considerac;ao variadfssimas implicac;Oes ideol6gicas. Assim, no 
exemplo (6), esta implicito que o juiz e um conservador sexista. Como o sabemos? 
Em primeiro lugar, este excerto deve ser interpretado a luz do resto do artigo, que 
demonstra que o autor, tambem na qualidade de ex-ministro do Trabalho, (diz 
que) lutou activamente para denunciar actos de discriminac;iio contra as mulheres 
que integravam o Congresso. Esta aqui implicito que aqueles que ele critica perten
cem, provavelmente, a fac,iio ideol6gica que se lhe opoe, isto e, (na sua maioria) 
homens que discriminaram as mulheres. Neste caso, a crftica traduz-se em vclrios 
exemplos, e o eufemismo "coment.irios que continuam a surpreender-me" sugere 
que o autor ficou verdadeiramente perplexo com os ditos coment.irios, deixando 
implicito que eles exemplificam bem as atitudes sexistas da vida quotidiana. Por 
fim, esta ideologicamente implicito no pr6prio exemplo - dado o conhecimento que 
temos do universo do trabalho, <las rela,oes entre os sexos e dos direitos civis - que 
"proteger" as mulheres de um hipotftico perigo (um parque de estacionamento mal 
iluminado), niio as contratando, e um pretexto barato e ridiculo: todos sabemos que 
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(mesmo considerando que ele estava certo ao afirmar a existencia de problemas de 
iluminac;:io ), se se colocassem mais alguns candeeiros no parque de estacionamento, 
passaria a ser-lhe possivel contratar uma mulher qualificada. Para darmos conta de 
todas as implicac;6es relevantes, terfamos de proceder a uma mais extensa serie de 
inferencias; no entanto, a questao principal e o facto de Martin Lynn nao afirmar 
efectivamente que o juiz e conservador ou sexista, deixando�o implicito atraves da 
descri<;:io de um caso evidente de discriminac;:io e da referencia aos seus pretextos, 
sem diivida ridfculos, para n:io contratar uma mulher. Ou seja, segundo a posic;:io 
ideol6gica do autor deste artigo, o juiz est:i a ser discriminat6rio, adoptando uma 
postura reveladora de determinadas atitudes acerca dos direitos das mulheres ao 
trabalho e de axiomas ideol6gicos basicos relativos a igualdade dos sexos. 
Martin Lynn coloca simultaneamente em questao a simpatia que aparenta ter pelas 
mulheres um juiz que alega (ou melhor, insinua) estar a protege-las de serem ata
cadas. Esta iiltima implica<;iio e, par si s6, interessante, pois sugere que o facto de 
se tomarem medidas (ou de se utilizarem argumentos) aparentemente em favor <las 
mulheres nem sempre pressup5e uma ideologia nao-sexista, igualitaria. Devemos 
tambem tomar em considera�ao as consequencias e o contexto de decis6es como 
esta, aparentemente tomadas de forma a favorecer as mulheres. Se o resultado e a 
recusa em contratar uma mulher e se a argumento utilizado e implicitamente apeli
dado de desculpa "surpreendente", podemos concluir que o que est.i, na realidade, 
ideologicamente implicito e a  seguinte: o argumento do enunciador baseia-se numa 
atitude sexista. 
O exemplo (7) provem de uma base ideol6gica diferente, mais complexa. Neste 
caso, uma profissional, uma advogada experiente, nega que as queixas de um mem
bro feminine da Assembleia sejam exemplos de assfdio sexual. Menciona, depois, 
alguns critfrios que presidem a sua pr6pria defini�ao de assedio sexual (ausencia 
de desequiHbrios de poder, impossibilidade de privar a mulher dos direitos que !he 
assistem) e prossegue defendendo que as mulheres que, no decurso <las suas carreiras, 
atingem lugares cimeiros devem estar preparadas para ouvir coment.irios "estllpidos" 
dos homens, ou para reagir de forma adequada quando estes lhes sao dirigidos. A 
autora insinua que a simples "insensibilidade" ocasional nao pode ser apelidada de 
ass€dio sexual e deixa, indirectamente, implicito que este membro da Assembleia 
est.i a exagerar, a queixar-se sem qualquer razao e, talvez mesmo, a prejudicar as 
mulheres, par ser demasiado �'sensivel". 
Uma analise contextual (a autora e uma profissional) sugere - embora tal niio esteja, 
em rigor, implicito - que a autora nao e sexista, sendo lfcito que a consideremos 
capaz de defender os direitos <las mulheres. E o conteudo de algumas <las afirma
�6es que faz no texto (nomeadamente acerca do que constitui assedio sexual) que, 
em parte, justifica a possibilidade desta atitude. A sua interven�iio pode, contudo, 
ser alvo de controversia, havendo quase de certeza mulheres prontas a recusar a 
validade do argumento ideol6gico que ela apresenta, com base nas suas pr6prias 
atitudes ideol6gicas relativamente a questiio do assedio sexual. E possivel que ob-
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servem que, em muitas situa\6es da vida quotidiana, o assedio sexual de que as 
mulheres sao vftimas ocorre em contextos de ''igualdade" social, ou seja, parte de 

colegas ( do sexo masculino ), de parentes, de estranhos com os quais se cruzam em 
lugares publicos, ou mesmo de subordinados. Podem ainda alegar que, em situai;oes 

dessas, nao estao em jogo quaisquer consequencias a nfvel dos direitos sociais (tais 
como um emprego), mas que as mulheres tern tambem outros direitos, nem que seja 
apenas o de estarem a salvo das situa<;6es de assedio sexual a que os homens podem 

sujeita-Ias no quotidiano. Sao capazes de acrescentar que comentarios ocasionais, 

ou quaisquer outras atitudes intencionais (tocar-lhes ou impedir-lhes a passagem, 

etc.), podem tambem ser formas de assedio (Barr 1993; Bursik 1992; Ehrenreich 
1990; Sharpe e Marcia-Lees 1993). 

A elabora<;iio desta contra-argumenta<;iio feminista pressup6e a existencia de uma 

atitude ideol6gica diferente, mostrando ainda que as observa<;6es de Sheryl Reich 
siio igualmente ideol6gicas, pois pressupoem uma atitude especifica em rela<;iio ao 

assedio sexual e a forma coma com ele se deve lidar. Se partirmos do principio de 

que a aurora deste artigo se inscreve numa especie qualquer de ideologia feminista, 

podemos concluir que ela defende uma versao um tanto ou quanta severa e circuns
pecta dos direitos da mulher, versao essa que pode resumir-se atraves do slogan: "Nao 

exagere e tome voce mesma as atitudes necessarias". Esta visio equivale a defender 
que se encare (novamente) o problema em termos pessoais e niio publicos ou politi

cos, "privatizando", assim, as politicas de combate ao assedio sexual (Weeks et al.

1986). Como e 6bvio, esta posi<;iio ideol6gica adapta-se muito melhor as atitudes 

ideol6gicas, relativamente a questao do assedio sexual, predominantes no universo 

masculino, partilhadas inclusivamente par homens liberais que, par outro !ado, se 

op6em a manifesta<;6es (serias e reiteradas) de assedio sexual. Esta ideologia predo

minante do "senso comum" ("o assedio sexual existe, mas as mulheres nao deviam 

exagerar") e, possivelmente, tambem defendida pelos editores do New York Times, 

o que explicaria o facto de, para come<;ar, Sheryl Reich ter tido acesso a pagina dos

artigos de opiniao, enquanto feministas ''radicais" nao o teriam conseguido tao

facilmente (Creedon 1989).

Par fim, no exemplo (8), deparamos com um argumento ideol6gico semelhante

ao do exemplo (6), ou seja, alega-se que Zoe Baird foi interrogada a prop6sito da

contrata<;iio de imigrantes ilegais pelo facto de ser uma mulher. Nao se afirma, mas

insinua-se de forma bastante directa que se trata de uma decisao sexista ou, pelo
menos, baseada em motivos incorrectos que permitiram que argumentos legalistas (a

contrata<;iio de trabalhadores desprovidos de documentai;iio legal, facto que ocorreu

antes da nomea\iio) se sobrepusessem a nomea�ao de uma mulher e que levassem
os membros (do sexo masculino) do Congresso a par em causa essa candidatura,

em termos que provavelmente nunca utilizariam para questionar a candidatura de
um homem. A posi\iiO ideol6gica baseia-se, entao, claramente, em atitudes que

privilegiam os direitos <las mulheres ao trabalho ou a contratac;ao e, possivelmente,
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em atitudes relativas aos direitos que os imigrantes "ilegais" tfm de obter emprego, 

em detrimento de atitudes legais de acordo com as quais um ministro da Justic;a 
nunca deveria ter violado a lei. Alem disso, os argumentos a favor de Zoe Baird 
levam tambem em linha de conta os problemas que a assist�ncia aos filhos coloca 
as mulheres que tern uma carreira. 0 argumento global e bastante explicito, mas 
niio deixa de ser ideol6gico, pois discrimina as opinioes gerais de relevo que podem 
associar-se a esta ideologia pr6-feminina. 

H.i, no entanto, um argumento de natureza ideol6gica que niio e tratado em por
menor neste artigo: a classe. Embora ZOe Baird tenha, sem dllvida, sido interrogada, 

em primeiro lugar, par ser mulher, e embora o rendimento anual de meio milhiio de 
d6lares que auferia no anterior emprego niio agradasse, possivelmente, a homens 

sexistas ou invej osos, este artigo niio toma em considera\iio o facto de, com seme

lhante salario, Zoe Baird ter possibilidades de remunerar funcionarios legais (caros). 
Deste ponto de vista, a forma ideol6gica como o autor defende Zoe Baird pode - a 
luz de uma outra "leitura" ideol6gica - ser entendida principalmente, niio como 

uma defesa das mulheres que trabalham, mas como uma defesa da contrata<;iio de 
miio-de-obra barata por parte das elites. 
Estes exemplos demonstram que muitas implicac;oes das frases e dos discursos 
- normalmente em combina\iio com informac;iio contextual e conhecimentos ge

rais de cariz social ou cultural - se baseiam em ideologias, apenas sendo "v.ilidas"

relativamente ao posicionamento ideol6gico de quern escreve.

Pressuposi1,iio 

A pressuposic;iio e um caso especifico e conhecido de implicac;iio semantica. Em ter
mos formais, uma proposic;iio q e pressuposta por p se estiver implicita em p e em 
niio-p. Em termos algo mais adequados, mas menos formais: qualquer proposic;ao 
cuja veracidade seja aceite pelo enunciador de forma a permitir-lhe produzir um 
enunciado, mas que niio se encontre declarada nesse enunciado, e uma pressuposi\iio 

do enunciado. Em termos ainda menos precisos, mas mais relevantes a nfvel cogniti
vo, as pressuposi�Oes siio simplesmente o conjunto de conhecimentos culturais t.icitos 

que diio signilicado ao discurso. A nfvel lingufstico, no entanto, as pressuposic;oes 
resumem-se 3.s proposi\6es verdadeiras niio-expressas que siio assinaladas por sin
tagmas estruturais ou outros elementos (como artigos definidos, orac;Oes relativas e 

antepostas com that) ou ainda pelo significado de palavras especificas como "even" 

(Kempsen 1975; Oh e Dineen 1979; Petiiffi e Franck 1973). 
As pressuposi,oes podem desempenhar, no discurso, func;oes ideol6gicas de grande 
relevo (Mosher 1991 ). E precisamente por dizerern respeito a conhecimentos ou outras 
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cren,as qne niio siio declaradas qne o locutor as toma simplesmente por verdadeiras e 
que sao capazes de "apresentar" proposi<;Oes ideol6gicas cuja verdade niio e, de forma 
nenhuma, incontestavel. Tai como no caso das implica,oes, permitem aquele que fala 
ou escreve n:io s6 fazer afirma<;6es sem que, na realidade, estas se encontrem expressas, 
como tambfm tomar por certas determinadas crenc;as que podem nao se-lo. 
As pressuposi,oes siio um dos elementos principais dos argumentos ideol6gicos. 
Assim, o juiz sexista retratado no exemplo (6) pressup6e que as pr6prias mulheres 
niio quereriam trabalhar para ele se niio houvesse luz suficiente no parque de esta
cionamento. No texto (8), a pergunta "Teria o candidato sido fustigado por uma 
onda de crfticas populares?" pressup6e que Zoe Baird foi, de facto, fustigada por 
uma onda de crfticas populares. Esta pressuposi,iio pode, em parte, ser considerada 
verdadeira, tendo em considera,iio os conhecimentos dos leitores do New York Times 

(na sua maioria, provenientes de notfcias publicadas anteriormente), mas a forma 
como se encontra formulada exprime tambfm uma opiniiio (negativa) acerca destas 
reac<;Oes ("fustigada", "onda de crfticas',), tal como o autor do artigo as representa 
no seu modelo, evidenciando, ao mesmo tempo, uma atitude favorivel ao trabalho 
das mulheres, ou uma atitude antilegalista relativamente a contrata,iio de mulhe
res. Duas frases mais adiante, o exemplo pressup6e tambem que "muit�as pessoas 
se insurgiram contra a nomear;io". A proposir;ao que encontramos no par.igrafo 
seguinte - e segundo a qua] Zoe Baird teria, na realidade, violado a lei - apresenta 
implfcitos e pressupostos muito menos marcados. 
Segue-se um outro excerto de um e�itorial de opiniao acerca do mesmo caso, es
crito par um conhecido cronista, Anthony Lewis. Sob o tftulo "Estrangeiras no 
pr6prio pafs: e tudo uma questao de sexo, seu idiota", o autor tece os seguintes 
coment.irios: 

(a) E onde esta o movimento feminista? As organizac;Oes que dele fazem parte mantiveram
-se em silencio durante o caso Baird. lr:lo acordar e perceber que o que esta a acontecer
vem contribuir para afastar um elevado nllmero de mulheres do desempenho de altos
cargos governamentais? Ja esta na hora de todas as pessoas sensatas acordarem e po
rem fim a esta cac;a as bruxas. Esta na hora de dar atenc;ao ao verdadeiro problema:
as leis que tornam t3o dificil encontrar pessoas competentes e em situac;3o legal para
tomar conta das crianc;as. Esta na hora de parar de brincar com o que ha de politico
em tudo isto e perceber a verdadeira questiio: os preconceitos contra as mulheres.

(New York Times, 8 de Fevereiro de 1993)

Neste excerto, estao, entre outras, pressupostas as seguintes proposir;Oes: 
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• 0 movimento feminista estcl a dormir.
• 0 que est::i a acontecer vem contribuir para afastar um elevado nl.J.mero de

mulheres do desempenho de altos cargos governamentais.
• Houve uma car;a as bruxas.
• 0 caso Baird nao e o verdadeiro problema.



• As pessoas tern andado a brincar.
• A verdadeira quest3o sao os preconceitos contra as mulheres.

Como acontece com a generalidade das pressuposic;6es, a maioria destas proposic;Oes 
e introduzida por um "que" relativo ou integrante. No entanto, nem todas as orac;Oes 
subordinadas exprimem pressuposic;6es, fazendo-o apenas consoante o significado 
da ora<;ao principal ou de express6es especificas nela contidas. Assim, a utiliza<;ao 
da express:io factiva "perceber que" pressup5e normalmente a veracidade da orac;:io 
subordinada ("nao perceber que" tern tambem esta consequencia). De igual modo, 
"parar" (ou "nao parar") pressup5e a veracidade da orac;ao subordinada. Em termos 
menos claros, o uso de express5es coma "o verdadeiro problema e que" (ou "que ... 
nao e um verdadeiro problema") pressup6e tambem geralmente a veracidade da 
orac;:io subordinada, embora, nestes casos, a orac;ao seja mais ou menos assertiva: 
Lewis declara realmente que a verdadeira questao sao os preconceitos contra as 
mulheres, n:io o pressup5e - embora possa "lembrar" aos leitores que a assistencia 
aos filhos e os preconceitos contra as mulheres s:io a verdadeira questao. "Lembrar" 
e um interessante caso intermfdio entre declarar e pressupor - diz respeito a um 
conhecimento partilhado e, consequentemente, fclcil de pressupor, mas, em termos 
cognitivos, esse conhecimento precisa, antes de mais, de ser "activado" pelo autor 
(Schank 1982). 
Estas pressuposi<;6es sao parcialmente ideol6gicas, uma vez que implicam atitudes 
tambem elas ideol6gicas relativamente ao trabalho das mulheres e a assistencia aos 
filhos no enquadramento de uma ideologia liberal mais geral a favor dos direitos das 
mulheres. Isto torna-se evidente se formularmos um contra-argumento oposto ao de 
Lewis, baseado noutras ideologias - como a ja referida ideologia legalista, ou uma 
ideologia francamente conservadora e antifeminina susceptivel de questionar, para 
come<;ar, o direito ao trabalho das mulheres que tern filhos. Ideologias como estas 
nao aceitariam a pressuposi<;ao segundo a qual um elevado numero de mulheres 
seriam afastadas do desempenho de altos cargos governamentais: argumentariam, 
por exemplo, que nao podemos generalizar o caso Baird, que Zoe Baird tinha violado 
a lei, que poderia ter pago a uma pessoa em situac;ao "legal" ou ent:io - argumento 

ainda mais marcadamente ideol6gico - que Baird e outras mulheres com filhos nao 
deveriam ser adrnitidas em altos cargos governamentais. 
Em resumo, muitas <las implicac;Oes e pressupostos de editoriais e artigos de opini3o 
baseiam-se em complexas atitudes e ideologias, relativas as normas sociais, valores, 
direitos e interesses dos grupos. Para que esses argumentos ideol6gicos possam ser 
entendidos, aprovados, ou rejeitados, os modelos subjacentes e as cognic;Oes sociais 
dos autores e dos leitores devem ser explicitos, de forma a que possa saber-se qua! das 
informa<;6es implfcitas e ideol6gica (Andsager 1990; Burkhart e Sigelman 1990). 

173 



Nivel de descri\:iio e grau de especificidade/pormenoriza\:iio 

Ha dois aspectos semanticos - frequentemente ignorados na literatura relativa a
semantica do discurso - que podem desempenhar importantes furn;oes ideol6gicas: 
o nivel de descri<;ao e o grau de especificidade de um discurso ou de um fragmento
de um discurso (Van Djik 1977). Tai como os pr6prios termos sugerem, podemos
descrever pessoas, locais e acontecimentos com mais ou menos pormenores e a di
ferentes nfveis de abstrac,;ao. Na generalidade, tendemos a descrever pessoas, locais
e acontecimentos mais pormenorizadamente e a um nivel mais concrete (menos
abstracto) a partir do momenta em que se tornam mais relevantes e importantes.
Repare-se que estas noc;Oes nao sao sin6nimas: a cada nivel (mais ou menos concrete)
podemos ter mais ou menos pormenores.
Neste momenta, o critt'.:rio crucial e a no,;ao um tanto ambigua de "relev.incia"
(textual) que, no entanto, pode ser definida como uma condi,ao interpretativa:
uma informac;ao e menos relevante se nao for necess.iria para a interpretar;ao ou
compreensao do resto do texto. Estas descrii;6es ''irrelevantes" podem, como e
6bvio, desempenhar uma funi;ao estetica em determinados generos, nomeadamente
na literatura. Nas narrativas policiais, por exemplo, os momentos de tensao podem
ser objecto de descrii;Oes muito pormenorizadas - as express6es faciais, um gesto
ou uma mai;aneta a rodar - que, noutro contexto, seriam consideradas detalhes de
baixo nfvel, nunca sendo aqueles momentos referidos em descrii;6es mais gerais, de
nfvel mais elevado. A releviincia e, por conseguinte, os nfveis e a especificidade da
descrii;ao estao, portanto, estreitamente ligados a um genero e a uma situai;ao.
As opini6es e as atitudes - e, consequentemente, as implica<;6es ideol6gicas - po
dem, da mesma forma, ser associadas por descrii;6es mais ou menos completas ou
especfficas como as que mencionclmos. Todos sabemos, por exemplo, que o relato
medicltico de um crime pode dar a conhecer o pormenor ( que, noutra situai;ao, seria
irrelevante) da origem ou aparencia ("rosto", cor) dos criminosos (embora essas
referencias nao sejam tao frequentes quando se trata de brancos), sugerindo, dessa
forma, a existencia de uma rela<;ao elucidativa entre a perten<;a a um grupo etnico e
o crime. Do mesmo modo, ha uma tendencia para descrever as mulheres de manei
ra diferente dos homens, cuja aparfncia e considerada muito menos relevante, por
exemplo em notfcias de cariz politico ou econ6mico. Em resumo, os pormenores
irrelevantes de uma narrativa podem ser mencionados, veiculando, assim, estere6tipos
ou preconceitos com fundamentos ideol6gicos (Silver 1986; Tuchman et al. 1978;
Van Zoonen 1994).
Os editoriais e os artigos de opiniao nao pertencem a um genero propenso a exibir
pormenores a um nfvel concreto e detalhado. Pelo contrclrio, os aspectos semiinticos
tfpicos dos artigos de opiniiio sao, nomeadamente, raciocfnios abstractos e descrii;6es
sumclrias de acontecimentos relatados de forma mais pormenorizada em notfcias
e artigos de fundo. Portanto, o fornecimento de pormenores relativos a situai;6es,

174 



pessoas, lugares e acontecimentos pode ter implicac;Oes de car.icter argumentativo, 
ret6rico e, possivelmente, ideol6gico. E claro que um discurso publico de elite como o 
do New York Times e o do Washington Post evitara, geralmente, estere6tipos 6bvios; 
contudo, e interessante tentar encontrar exemplos mais subtis de descric;ao. 
Os textos que se seguem ilustram a informalidade com que Kathleen Brown, candi
data ao governo da California, e retratada num artigo, de resto bastante positivo, 
acerca de mulheres que se destacaram no mundo da polftica: 

(10) No passado mes de Agosto, quando o Comite Polftico Nacional das Mulheres
(National Women's Political Caucus) realizou aqui a sua convenc;ao, Kathleen Brown
foi a rainha da festa, a super-estrela afivel e espirituosa que colocaria, pela primeira
vez, o governo do "Estado Dourado" nas maos de urna mulher e que, segundo os
seus admiradores, viria muito provavelmente a ser a primeira mulher a integrar urna
lista vencedora das eleic;Oes presidenciais. Mas a Kathleen Brown que, na manha
do s:ibado passado, compareceu a uma entrevista, num restaurante de Hollywood
envergando um descontrafdo fato de treino, era uma s6bria figura polftica de 48
anos que sabe que nada lhe sent oferecido de bandeja ( ... ). 0 charme feminino e a
obediencia a lei podem nao chegar para pessoas zangadas e assustadas. (Washington

Post, David Brooker, 31 de Outubro de 1993)

Um excerto como este em nada se compara els descric;Oes machistas de que tra
dicionalmente siio alvo as mulheres, sobretudo as que ocupam cargos politicos e 
posic;Oes de destaque. Na sua maioria, os homens que actualmente escrevem para 
a imprensa de qualidade norte-americana exprimem-se a favor dos direitos das 
mulheres e diio provas de respeito por aquelas que ocupam lugares cimeiros. Neste 
exemplo, contudo, h3 alguns detalhes subtis -como "af.ivel e espirituosa,,, "descon
trafdo fato de treino" e "charme feminine" - que poderiam ser menos relevantes, 
ou mesmo, provavelmente considerados irrelevantes na descric;iio de figuras polfti
cas masculinas. Na verdade, nenhum dos candidatos (do sexo masculino) a cargos 
governamentais mencionados neste artigo e descrito em termos tao pessoais. Como 
e 6bvio, trata-se de uma hip6tese empfrica que necessitaria de comprovac;ao a nfvel 
estatfstico (Bybee 1990, Leder 1986). 
Muito mais claro e o discurso (com fundamentos ideol6gicos) sobre Os Nossos Ini

migos. Ap6s a queda do Impfrio Soviftico, o "Impfrio do Mal", outros dem6nios 
passaram a povoar o discurso ocidental, inclusivamente nas p.iginas dos jornais 
dedicadas a artigos de opiniiio. Esta realidade foi tao flagrante que alguns autores 
crfticos se insurgem contra o uso de estere6tipos, coma os do exemplo seguinte, que 
reproduzimos quase na fntegra, por estar directamente ligado as quest6es tratadas 
neste artigo: 

(11) Nao restam dl.lvidas de que, desde o bombardeamento do World Trade Center ea
subsequente captura de supostos terroristas, os irabes, muc;ulmanos e fundamen
talistas isliimicos rem vindo a ser premiados com um palavreado bastante injurioso
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- e tratados, por vezes, como se entre eles nao existisse qualquer diferenc;a. 0 New

Republic, por exemplo, descobriu a existencia de uma "cultura 3.rabe em Brooklyn,
Jersey City e Detroit que incentiva os criminosos e sente por eles uma terrivel atrac
c;3.o". ( ... ) Numa outra publicac;.io, Steven.Emerson, um especialista na questao
do terrorismo no Media Oriente, escreveu que o ataque bombista ao World Trade
Center "traiu um fanatismo cruel, superior a tudo o que o Ocidente alguma vez j.i
testemunhou". Outros ainda deram a sua contribuic;ao. Um autor avisa-nos de que
"o Islao ( ... ) se encontra num estado de fllria activa contra o Ocidente" e um outro
afirma que "o fundamentalismo islllmico e uma peste que infecta a totalidade do
mundo islllmico, de Marrocos a fndia" ( ... ). 0 medo do Isl.io tern raizes profundas
na cultura ocidental. Hoje em dia, manifesta-se na paran6ia e nos preconceitos dos
sCrvios b6snios, que alegam estar a combater o Isl.io em name de um Ocidente cris
t.io. Mais motives temos, portanto, para parar de atribuir etiquetas a uma imensa
religiao (o Isliio) ou a todo um povo (os 3.rabes) cuja diversidade e impressionante. E
claro que eles tern os seus fan.iticos, mas, antes de atirarmos pedras de generalizac;Oes
abusivas, deviamos olhar para os nossos telhados de vidro. (Washington Post, artigo
de opiniao, Richard Cohen, 2 7 de J ulho de 199 3)

A associar;ao dos mur;ulmanos, fundamentalistas e terroristas ao novo impt!rio do 
mal (exemplo principal: o Iriio) encontra-se, como ja referimos, expressa em muitos 
artigos de opiniiio. Eis um excerto de um artigo combativo, redigido pelo cronista 
Charles Krauthammer, no primeiro dia do ano de 1993: 

(12) 0 Irao e o centro do riovo Comintern mundial. E igualmente messi.1nico e ideo
l6gico, cruel e disciplinado, implacavelmente hostil ao liberalismo ocidental (embora
por raz6es diferentes), estando, por isso, isento da sua moralidade convencional.
Dai advem, por exemplo, o elo que os une: o terrorismo. 0 objective supremo e
a constituic;ao de uma frente islllmica unida para enfrentar a arrog.Incia ocidental.
O objectivo imediato e a destruic;ao de regimes pr6-ocidentais, a apropriac;ao do
Golfo e das suas 3.reas fracas, mas ricas em petr6leo e controladas por xeques, e a
erradicac;.io da maior ameac;a ao Isliio: Israel. (Washington Post, artigo de opiniiio,
1 de Janeiro de 1993)

O que, neste memento, pretendemos com a nossa an.ilise e demonstrar que a espe
cificidade da descric;ao nao reside tanto nos pormenores relativos as acc;Oes, como na 
referencia concreta a jufzos globais ideol6gicos: o Irao e os restantes terroristas por 
ele liderados sao descritos como sendo "messi.inicos", "crut!is", "implacavelmente 
hostis ao liberalismo ocidental" (leia-se anti-americanos, o pior dos pecados) e, entre 
outras coisas, "isentos da ( ... ) moral convencional". E Krauthammer nao est.i sozinho: 
nos 49 artigos de opiniao em que escreve sobre os .irabes, a palavra "terrorista" 
aparece 45 vezes. Bombardeamentos como o do World Trade Center trouxeram, 
inesperadamente, o terrorismo ao territ6rio dos EUA. Os discursos que se lhe seguem 
depressa se revestem de um estilo apocalfptico, como escreve Jim Hoagland: 
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(13)Podemos acabar por descobrir que o ataque bombista ao World Trade Center foi

obra de um individuo com perturbar;Oes mentais, motivado por aquilo a que os

jornais chamam um 6dio "pessoal", ou entiio que foi perpetrado por um grupo de

criminosos. De qualquer forma, este bombardeamento foi um acto de terrorismo

calculado: um golpe contra o espirito humano e uma violar;iio da mente. Niio e

necessaria uma cornplicada rnanobra politica para que seja digno desta etiqueta.

(Washington Post, artigo de opiniao, 3 de Marc;o de 1993)

Quando um crime violento de natureza polftica e, pelo contr3.rio, dirigido contra 
N6s, deixa de ser descrito nos termos abstractos da polftica internacional e passa a 
ser representado (no mesmo nfvel de abstrac<;iio, mas, desta vez, em termos morais) 
como "um golpe contra o espfrito humano e uma violac;iio da mente". Descric;6es 
como esta sugerem, sem dllvida, que N6s nos identificamos com a humanidade e que 
a mente de um terrorista nao concebe a existencia de vftimas inocentes. Nestes casos, 

as descric;6es de acc;6es nao deixarao de incluir os prot6tipos da inocencia, tais como 
"criancinhas ou avozinhas bondosas que se atravessam no caminho do mal". 
O New York Times e o Washington Post publicaram, em 1993, 176 artigos nos quais 
a palavra "terrorista" aparecia 355 vezes. A excepc;ao de certos casos, a palavra 

e usada exclusivamente em relac;iio aos arabes, embora se descrevam, tambem, do 
mesmo modo, alguns outros inimigos oficiais (como os "narcoterroristas" colom
bianos e o Khmers Vermelhos). Determinados arabes - corno o lider da OLP, Yasser 
Arafat- silo apelidados de "ex-terroristas". A violencia politica ou de qualquer outro 

genera, da autoria, par exemplo, de Estados patrocinados pelos EUA e de regimes 
"amig3.veis" ou "moderados", raramente e atribuido o epfteto "terrorista". Este 
r6tulo nao descreve, portanto, nenhuma especie de violencia polftica; trata-se, antes, 
de um descritor ideol6gico, ta! coma arras referimos a prop6sito da lexicaliza,ao 
de cariz ideol6gico. 

Coerencia local 

Ao nivel de frases subsequentes, o discurso e considerado coerente se as proposi<;6es 
que o constituem se relacionam em terrnos intensionais e extensionais. 

A coeri:ncia extensional ou referencial baseia-se em rela<;6es condicionais, causais, 
espaciais ou temporais entre "factos" de um mundo possivel (Van Djik 1977). No 

imbito de um enquadramento de teor mais cognitivo, dirfamos que essas proposic;6es 
devem relacionar-se, relativamente as representac;5es desses factos, num modelo mental 
(subjectivo), elaborado pelos falantes (Van Djik e Kintsch 1983). Esses factos, repre
sentados num modelo, apresentarao tarnbem os objectos ou pessoas individuais aos 

quais fazem referencia v.irias express6es discursivas, tais coma os nomes e a  an.ifora. 

177 



Para alem deste modo de coerencia referencial, baseado em modelos mentais de si
tua,oes do mundo reais ou fictfcias, as proposi,oes de um discurso podem tambem 
estar relacionadas em termos intensionais, ou seja, atraves de relac;Oes funcionais 
de significado. Desta forma, uma proposi,ao pode estar coerentemente relacionada 
com uma proposic;ao que a precede, se funcionar como uma Generalizac;ao, uma 
Especifica,ao, um Contraste ou um Exemplo dessa proposi,ao anterior. 
A coerencia pressup6e um conhecimento do mundo, em geral, e um conhecimento 
especifico de situac;6es, acontecimentos e individuos concretos, em particular. Po
demos falar acerca do Media Oriente e depois referir "os palestinianos" (atraves 
de um pronome definido) com base no conhecimento geral que, a nfvel polftico e 
geografico, temos dos povos do Medio Oriente. A coerencia depende, entao, das 
cognic;Oes sociais que nos sao comuns, o que permite a ocorrencia de formas "ten
denciosas" do discurso e, por conseguinte, da orientac;iio ideol6gica. Usando ainda 
o mesmo exemplo (ou ilustra,ao), podemos pressupor a existencia da Palestina, ou
da Margem Ocidental Ocupada, num local a que outras pessoas se refeririam como
sendo a Judeia ou a Samaria.
De igual modo, as explica,oes baseiam-se tradicionalmente em rela,oes de condi,ao
e de causalidade. Se, na Holanda, as entidades patronais consideram que o elevado
indice de desemprego que atinge as minorias etnicas e causado pela ausencia de
escolaridade, motiva,ao insuficiente ou deficiente competencia lingufstica dessas
mesrnas minorias, em vez de ser provocado pela discrimina<;ao, este ponto de vista
manifestar-se-a tambem nas rela,oes de coerencia estabelecidas entre as proposi,oes
que constituem os seus discursos orais ou escritos: par exemplo, naquelas que sao
expressas atravfs de conectores causais (porque, por conseguinte, etc.) ou da rela
,ao funcional de uma explica,ao. Assim, as seguintes ora,oes alternativas (por n6s
elaboradas) acerca dos trabalhadores imigrantes na Europa representam diferentes
explica,oes e diferentes posi,oes ideol6gicas:

(14) a) A economia prosperou. A Europa recebeu trabalhadores imigrantes.

A Europa recebeu trabalhadores imigrantes. A economia prosperou.

O facto de a prosperidade da Europa do p6s-guerra se <lever, em parte, a miio-de
-obra imigrante nao e exactamente alga a que se atribua muita enfase nos meios 
de comunicat;ao social, em geral, ou na imprensa conservadora e nas trocas conver
sacionais quotidianas, em particular (Van Djik 1993 ). E muito mais frequente o 
preconceito generalizado, segundo o qual os imigrantes sao atraldos pelas nossas 
riquezas e "s6 vem para ca para viver as nossas custas". 
De igual modo, as representa,oes (orientadas por ideologias) das rela,oes entre os 
sexos ou das estruturas de classe podem afectar as rela,iies de coerencia local de um 
discurso acerca dessas quest6es. Assim, quando Charles Krauthammer, ao escrever 
sobre o Irao (exemplo 12), afirma que 
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E implacavelmente hostil ao liberalismo ocidental ( ... ) estando, par conseguinte, · 
isento da sua moralidade convencional. Da{ advem, por exemplo, o elo que os une: 
o terrorismo. (Itiilico nosso.)

o uso de marcadores de coerencia par conseguinte e dai pressupOe que a atitude
de hostilidade relativamente ao liberalismo ocidental nao se coaduna com a (sua)
moralidade, sendo essa a causa do terrorismo. Como e evidente, esta coerencia tern
fundamentos ideol6gicos e depende inteiramente da forma como Krauthammer concebe
o liberalismo ocidental e aqueles que alegadamente lhe siio hostis.

Movimentos semiinticos locais 

As rela<;Oes entre as proposi<;Oes de um discurso podem tambfm ser de natureza mais 
estratfgica. Podem ser passos ou movimentos funcionais, que ocorrem no :lmbito 
de estrategias discursivas, globais, das quais fazem parte apresentar-se a outrem em 
termos positivos, salvaguardar as aparencias, persuadir alguem ou defender-se. Um 
exemplo sobejamente conhecido que encontramos em muitos discursos racistas e
a pr6pria nega<;ao do racismo em frases coma "Nao tenho nada contra as negros, 
mas ... " (Van Djik 1984, 1987). Uma negac;ao coma esta e, na maioria das vezes, 
apenas aparente, visto ser provclvel que a parte do texto que vem a seguir ao mas 
contenha afirmar;:6es negativas acerca dos negros, contradizendo, desse modo, a 
negac;ao. Semelhante procedimento e um elemento tipico de uma estrategia mais 
geral de auto-apresentac;iio positiva ou de gestao da impressiio que causamos aos 
outros. Essa estrategia e utilizada pelos que se exprimem oralmente ou por escrito 
com o objectivo de evitar causar ma impressao ao receptor. Do mesmo modo, estas 
estrategias globais podem incluir Concessoes Aparentes ("E claro que ha negros 
muito trabalhadores, mas ... ,,), Contrastes ( "N6s sempre tivemos de trabalhar muito 
para ganhar o nosso dinheiro, mas eles ... "), etc. 
Estes conhecidos exemplos, tirados de analises de enunciados orais e escritos de teor 
racista, revestem-se tambem de uma importante dimensao ideol6gica, especialmente a 
partir do momenta em que a gestao da impressiio que o enunciador causa aos outros 
deixa de ser alga pessoal para passar a ser social, coma acontece com o racismo. 0 
enunciador pretende que o considerem um cidadao decente, conhecedor das normas 
e valores pelos quais se rege a sociedade; nao quer que o vejam coma um racista. Na 
realidade, exemplos como este nao se referem frequentemente a individuos, mas ao 
pr6prio grupo ( "Alguns de n6s podem fazer afirmac;oes racistas, mas ... "). Importa 
notar que a gestao da impressao social e a  construi;ao de uma auto-imagem positiva 
silo caracterfsticas que presidem it identificac;iio ideol6gica. Isto significa, tambem, 
que as atitudes relativamente ao grupo interno serao de natureza positiva, enquanto 
as atitudes em rela<;ao a grupos externos de v3rios tipos podem ser negativas. 

179 



As posic;Oes e os conflitos de grupo, tal como sao tipicamente representados em 
estruturas ideol6gicas, controlam, portanto, tambem as atitudes que envolvem 
proposic;Oes nas quais se estabelecem comparac;5es favorclveis entre N6s e Eles, ou 
desfavoraveis entre Eles e N6s. Os exemplos (atras analisados) retirados da imprensa 
norte-americana e relatives ao terrorismo, aos clrabes e ao Islao, por um lado, e a 
"N6s", "os Americanos" ou "o Ocidente", por outro, sao uma importantfssima 
ilustra,ao contemporanea dessa orienta<;iio ideol6gica das atitudes e dos modelos 
concretos de acontecimentos (nomeadamente em rela,ao ao ataque bombista ao 
Word Trade Center) que, com base nelas, sao construidos. E este conflito de grupo 
com fundamentos ideol6gicos que os v.irios movimentos semclnticos locais, arras 

analisados, deixam transparecer. Portanto, quando um leitor do New York Times 

defende que se tomem medidas enfrgicas contra os terroristas e outros "sociopatas", 
acrescenta o seguinte desmentido: 

(15)E claro que muitas das reac<;Oes de um Estado ao terrorismo sao, efectivamente,
exemplos de terror estatal, e est.i correcto que critiquemos as viola<;Oes dos
direitos humanos cometidas em nome do combate ao terrorismo. (New York

Times, artigo de opiniao, Mark D. W. Edington, 2 de Mar<;o de 1993)

Faz todo o sentido que uma manobra argumentativa como esta apare,a antecedida 
de e claro (ver o presente exemplo), ou, mais tipico ainda, seguido de um mas e de 
proposic;Oes afirmativas de medidas radicais, tal como, de facto, acontece neste caso. 
Afinal, "n6s" temos de ser "realistas" face aos terroristas que nos ameac;am, como 
tambem afirma este autor. Estas partes concessivas de desmentidos bipartidos tern 
tambem uma base ideol6gica. Embora a maior parte do artigo seja inspirada por 
uma ideologia relativa ii seguran,a nacional, a parte mais pequena do desmentido 
baseia-se numa ideologia humanitaria e numa visiio liberal do terrorismo estatal. 
No entanto, a nivel da argumenta<;iio geral, estas concess6es podem apelidar-se de 
"aparentes", se analisarmos o equilibrio global da estratfgia argumentativa: a ideia 
principal (o contraterrorismo norte-americano) e explicada pormenorizadamente e 
apresentam-se, em seu favor, argumentos abundantes; contudo, as dimens6es huma
nitarias e de terror estatal do desmentido niio siio objecto de qualquer especifica,ao 
ou justifica,ao. Conforme todos sabemos (e tal como ja aqui demonstramos), aqueles 
que se concentram na ancllise do terrorisrno fundamentalista, clrabe ou muc;ulmano, 
raramente defendem a tomada de posi,oes de for<;a por parte dos EUA em rela,iio 
ao terrorismo estatal de paises da America Central. Na verdade, verificamos que a 
pr6pria palavra "terrorismo" raramente se aplica a estes casos. Pode, no m.iximo, 
criticar-se com prudfncia o "cadastro de direitos humanos" <las "jovens democracias" 
(Chomsky 1985). 
Num dos inllmeros artigos que escreveu acerca da conspirac;ao terrorista mundial, 
A. M. Rosenthal, cronista do New York Times, apresenta a sua diatribe contra o
fundamentalismo mu,ulmano atraves do seguinte desmentido:
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(16) A maioria dos muc;ulmanos n3.o se encontra ligada ao fundamentalismo nem ao

terrorismo. Por isso, e essencial que se fale acerca do 6dio religioso sem contra

-atitudes de 6dio. Mas, no interesse dos muc;ulmanos e dos que o nao sao, ha algo

que precisa de ser dito sem evasivas: milhOes de muc;ulmanos, espalhados pelo

mundo fora, apoiam o extremismo fundamentalista, devido ao receio que tern

de sofrer o cont.igio da liberdade polftica, religiosa e sexual do Ocidente. (New

York Times, artigo de opiniao, 29 de Junho de 1993)

Este e o desmentido classico. Declarar-se-a, de passagem e frequentemente numa 
ora�iio subordinada, que e "claro" que, na sua maioria, ::irabes, muc;ulmanos, ne
gros, etc., niio siio terroristas, fundamentalistas ou criminosos; mas a parte maior 
e mais insistente <lesses artigos declara, ou sugere, de forma concisa uma liga�iio 
elucidativa entre a perten,a a um grupo e a marginalidade. Analises coma esta niio 
referem apenas a "violfncia polftica" e niio condenam todas as especies de violfncia 
politica (incluindo a ocupa,ao da Palestina, ou da parte ocidental de Beirute pelo 
exfrcito israelita, ou os esquadr6es da morte treinados pelos EUA e que operam na 
America Central); associam-na, pelo contr:irio, a um grupo especffico. Conforme 
vimos, ap6s o tfrmino da Guerra Fria e o colapso do Comunismo, a l6gica das ideo
logias dos grupos externos necessitava de outros inimigos de peso (no interior ou no 
exterior): foi este o cen:irio que levou a que ::irabes, mu�ulmanos e fundamentalistas 
se tenham tornado os alvos principais dos ataques a grupos externos. Uma vez que 
a generalizac;iio viola os principios da toler:lncia, os desmentidos siio necessclrios, 
servindo para conservar a validade da argumenta�iio e manter as aparfncias. Para 
a nossa an::ilise, as nega�6es e concess6es aparentes que funcionam como desmen
tidos - entre outros movimentos semclnticos locais inerentes a estrategias globais 
de argumenta�iio e de formac;iio de impress6es - tornam-se interessantes por serem 
o terreno em que tipicamente coexistem ideologias contradit6rias, uma mais huma
nit:iria e tolerante, e outra mais autorit.iria e intolerante. A primeira, que ocupa a
orac;iio inicial do parclgrafo, e objecto de pouca atenc;iio; a segunda ocupa a maior
parte do texto que se segue ao mas.

Repare-se como, no mesmo exemplo, o uso da express.io "no interesse dos muc;ul
manos e dos que o nao sao" desempenha igualmente uma furn;ao de desmentido.
Embora A. M. Rosenthal fale, na generalidade, a favor do Ocidente, de N6s ou dos
Americanos, causar:i melhor impressiio se tambem se referir aos mu�ulmanos em
termos favor::iveis, se se demonstrar preocupado com os interesses deles. As ideologias
preocupam-se, acima de tudo, com os "nossos" interesses, e a preocupac;iio com os
interesses dos outros revestir-se-a, decididamente, de uma aparencia de liberalidade.
Contudo, face a questiio do Media Oriente, o principal alvo da preocupa,ao deste
autor e Israel, niio o destino do comum cidadao clrabe ou palestiniano. Por con
seguinte, a aten�iio que se presta ao terrorismo fundamentalista n.io ignorar:i "os
milhoes de mu,ulmanos [que] apoiam o extremismo fundamentalista". Express6es
como "no seu pr6prio interesse" funcionam, portanto, tambem como uma manobra
argumentativa e interaccional de auto-apresenta�a.o positiva, que poderemos apelidar
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de Altrufsmo Aparente. Esta manobra e frequente no contexto de um discurso racista, 
que alega que os imigrantes deveriam permanecer no seu pr6prio pals "para o seu 
pr6prio bem"; por exemplo, para contribuir para o desenvolvimento da sua p.itria, 
ou porque, de contr.irio, apenas conseguir:io, no "nosso" pals, tornar-se vftimas do 
rancor popular (Van Djik 1993 ). 

Em resumo, na concretiza<;3.o sem3ntica de atitudes e ideologias subjacentes, e
indispens.ivel que se atenuem, escondam ou neguem as implica<;Oes mais .isperas 
dessas ideologias. Movimentos sem3nticos como os desmentidos s:io passos estra
tfgicos muito importantes, que alguem d.i quando se apresenta a outrem coma uma 
pessoa flexfvel, humana ou altrufsta e pouco propensa a generaliza<;Oes abusivas. 
Embora sejam comuns nas trocas conversacionais quotidianas- especialmente entre 
estranhos -, estes movimentos sao de utilizac;ao obrigat6ria no discurso pllblico 

medi.itico ou politico, contextos em que e crucial que se transmita uma imagem 
positiva e que se consiga persuadir um pllblico composto par pessoas provenientes 

das mais variadas fac,oes ideol6gicas. 

T6picos 

Os discursos nao s:io apenas coerentes a nfvel local, possuindo tambem uma coerfncia 
global que pode definir-se em termos de temas ou t6picos e explicar-se, teoricamente, 
recorrendo a macro-estruturas sem3nticas, derivadas de proposi,;6es expressas no texto 
(Van Djik 1980). Assim, um resumo ou um titulo exprimem geralmente uma parte, 
ou a totalidade, <las macroproposi<;Oes constituintes dessa macro-estrutura. Tal 
coma sucede relativamente a coerencia local, o facto de estes t6picos derivarem das 
proposic;6es locais de um texto exige um conhecimento sociocultural do mundo, 
hem coma um conhecimento representado em modelos mentais de acontecimentos 
especificos. 
Em termos intuitivos, os t6picos exprimem aquela que e considerada a informa<;:io 

mais "importante" de um discurso. Consequentemente, a atribui<;3.o de t6picos par 
parte dos destinadores ou dos destinatclrios n:io e apenas mais ou menos subjectiva, 
mas tambem susceptivel de sofrer um controlo ideol6gico. Uma noticia relativa a 
uma viola,ao pode ser globalmente definida, por muitos homens conservadores, 
como um exemplo do aumento da criminalidade, enquanto a maioria das mulheres 
(e alguns homens) a consideraria um exemplo do abuso de poder e da domina,ao 
masculinos. De igual modo, uma manifesta<;iio contra a guerra do Vietname, contra 
as armas nucleares ou contra a ausfncia de interveni;:io ocidental na B6snia ou no 
Ruanda pode ser interpretada coma uma acc;iio "perturbadora" ou '1 indigna de 
um americano", ou mesmo considerada um crime; par seu lado, os participantes 
encaram-na, principalmente, como um imperativo moral. 
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Nos exemplos relativos ao bombardeamento do World Trade Center em Nova 
lorque, vimos que se definia este ataque coma um "acto de terrorismo calculado", 
"um golpe contra o espfrito humano e uma viola\'.ao da mente". Raramente se de
finem nestes termos outros crimes perpetrados nos Estados Unidos, sobretudo os 
que resultam de uma liberdade, quase total, de acesso as armas. De qualquer modo, 
na'.o seriam certamente colunistas de direita a faze-Io. Como jcl vimos, o terrorismo 
encontra-se ideologicamente ligado a inimigos especificos, nomeadamente o Irao, 
a Libia ou os arabes em geral. Isto significa, tambem, que o conceito avaliativo de 
"terrorismo" e susceptivel de aparecer em t6picos, ou na representa\a'.O destes em 
tftulos, exprimindo, desse modo, atravfs de macro-estruturas sem3.nticas, uma pers
pectiva ideol6gica em estruturas textuais de superffcie, tais coma elementos lexicais, 
conforme anteriormente referimos. 
Par outras palavras, a "definic;iio" da situar;;iio depende, como se sabe, niio apenas 
do conhecimento do mundo mas tambem de atitudes e ideologias de caracter mais 
geral. Isto aplica-se, igualmente, a atribuii;ao de "importiincia", sugerida pela se
leci;ao dos t6picos ou temas de um discurso. 
Embora o que acabamos de afirmar se verifique na derivai;ao de t6picos a partir de 
proposic;6es, por exemplo no decurso da construc;iio - feita "de baixo para cima" 
- de t6picos a partir de proposii;oes locais, este controlo ideol6gico e tambem
exercido na direci;ao oposta: quando as macroproposii;oes de base ideol6gica se
encontram expressas em titulos "tendenciosos", podem orientar a interpretar;;iio- no
sentido inverso, ou seja, "de cima para baixo" - de significados locais de frases. Se,
em termos globais, se define um relato como sendo um exemplo de terrorismo, os
significados locais contribuirao, supostamente, para exemplificar este t6pico global.
Devido a import.lncia da influfncia - exercida "de cima para baixo" - dos t6picos
na compreensiio textual, isto pode significar que sejam excluidas, ou inibidas, inter
pretac;6es alternativas dos factos, por exemplo, em termos de "resistfncia por parte
dos combatentes da liberdade".
O excerto seguinte e exemplificativo de uma das varias maneiras de atribuir a titulos
ou resumos um caracter tendencioso. Um dos editoriais que Karl E. Meyer escreveu
para o New York Times intitula-se "Uma injllria aos verdadeiros crentes" e foi
resumido da seguinte forma:

(17) Karl E. Meyer alega que o fanatismo religioso pode vir a suplantar o comunismo
enquanto amea�a global a paz mundial, chegando a conclusiio de que o terrorismo,
nascido do fundamentalismo religioso, e, sem dl.lvida, imperdo.ivel e faz cair em
descredito o fundamentalismo. (14 de Man;o de 1993)

Este resumo do artigo pode estar, em parte, correcto, niio deixando, todavia, de ser 
tendencioso, uma vez que omite o factor crucial - "fanatismo religioso" e "funda
mentalismo" referem-se apenas, em todo o artigo, ao fundamentalismo muc;ulmano, 
a excepi;ao de uma breve referencia aos hindus. Do artigo nao consta qualquer 
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muito complexos, que requerem uma an3lise conceptual e uma descric;io empirica 
independente a v:irios niveis te6ricos. Por conseguinte, reconhecer que as ideologias 
siio socialmente partilhadas e usadas pelos grupos e pelos seus membros niio significa 
que par esse motivo nio podem, nem devem, ser descritas tambim em termos cogni
tivos. A esse respeito, as ideologias sao como o conhecimento e a linguagem natural 

(ou antes, como as gram3ticas e os sistemas de regras discursivas que subjazem ao 
uso da linguagem). Por isso, a nossa distin,;iio entre mental e social e uma distin,;iio 
te6rica e analftica, feita para explicar as diferentes dimens6es da ideologia. 

Assim, de acordo com a cifncia cognitiva contempor:lnea, as cren1ras e os sistemas de 

cren1ras ideol6gicas precisam de ser explicados tambim, embora niio exclusivamente, 

em termos de estruturas neurobiol6gicas do cerebra. Issa nao implica, de forma 
alguma, uma redu,;iio a posi,;6es individualistas, dualistas ou mentalistas. Pelo con
tr3rio, o que procuramos mostrar de um modo preciso e a forma coma os elementos 
da estrutura societal (tais como grupos, institui,;6es, poder e desigualdade), assim 

coma as pr:iticas sociais di3rias do discurso e outras formas de interac1rio entre 
individuos enquanto membros de grupos, estao sistematicamente relacionadas com 
as dimens6es construidas socialmente das mentes <lesses membros. 
Para n6s, entio, a mente e simultaneamente um conceito do senso comum e um 

conceito te6rico. Nao e nem mais nem menos 'real' ou 'material' do que o sao as 
estruturas societais e as pr:iticas sociais igualmente invisiveis. As Ultimas estao 'apenas 

na mente', tanto quanta as ideologias e as outras cren1ras estao apenas na interac1rao ou 

no discurso. Na nossa visao, s6 teorias sociocognitivas integradas permitem explicar 
em detalhe a forma como as ideologias sociais 'monitorizam' as pr:iticas di3rias dos 
actores sociais como os jornalistas e, inversamente, explicar a forma como as ideolo

gias siio formadas e mudadas atraves da interac,;iio quotidiana e do discurso dos membros 
em contextos societais de rela1r6es de grupos e de instituic;Oes coma a imprensa. 
Os nossos exemplos seriio retirados de artigos de opiniiio do New York Times e do 

Washington Post, os quais podem ser vistos coma a expressiio de uma variedade 

de opini6es e de ideologias mais ou menos liberais e mais ou menos conservadoras, 
dependendo dos assuntos em causa, e como exemplos, provavelmente em simul

t8neo, de uma perspectiva ideol6gica global 'americana' sabre os acontecimentos 

noticiados e o mundo. 

2. ldeologias

O conceito de 'ideologia' e uma das noc;6es mais esquivas no campo das cifncias 

sociais, e este capitulo nio ser:i capaz sequer de tentar sumariar o longo debate 
te6rico sabre esta noc;ao (ver, entre muitos outros livros, Centre for Contemporary 
Studies (CCCS) 1978; Eagleton 1991; Larrain 1979; Thompson 1984, 1990). 
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os jornalistas (e.g., escrever noticias e editoriais), as suas finalidades (e.g., informar 
o publico, servir coma 'ciio-de-guarda da sociedade'), os seus valores e normas (e.

g., verdade, fidedignidade, imparcialidade), a sua posi,iio relativamente aos seus
leitores ou autoridades e o seu recurso de grupo tipico (informa,iio).
As ideologias e outras representac;;6es sociais da rnente sao 'sociais' na medida em que
siio partilhadas pelos membros de grupos sociais. Tal coma a gramatica e outras for
mas de conhecimento, essas representac;;5es partilhadas devem ser vistas como gerais
e abstractas. Usando um criteria pratico, podemos dizer que todas as representa,iies
que habitualmente estao pressupostas num discurso e noutras pr3ticas sociais sao
partilhadas socialmente. Claro que os membros individuais podem adquirir, atraves
da socializa,iio, versiies ligeiramente diferentes destas representac;iies sociais. Alguns
membros (e.g., "os ide6logos") de um grupo podem ter um sistema ideol6gico mais
detalhado e completo do que outros (ver a discussiio em Lau e Sears 1986). Aqui
reside a primeira fonte de variac;;ao individual no accionamento de priticas sociais
ideol6gicas, mas isso niio significa (como par vezes e argumentado) que as ideologias
nao existem, pois tambem nao se pode dizer que as gramciticas, as regras de discurso
ou o conhecimento sociocultural niio existem porque alguns dos membros tfm mais
conhecimento do que outros sabre as mesmas. Dito de outra forma, como ji antes
sugerimos, a analise das ideologias deve ter lugar ao nivel abstracto dos grupos, e
niio ao nivel da cogni<;iio individual. Alem disso, uma vez que os individuos podem
pertencer ou identificar-se a mais do que um grupo social, eles podem ter varias
ideologias, cada uma das quais influenciando de um modo diferente as suas praticas
sociais, dependendo da situac;iio social. lsto tambem explica par que raziio os usos
pessoais das ideologias em situai;6es concretas podem ser vari.iveis e parecem ser
frequentemente contradit6rios.

Modelos 

As ideologias gerais partilhadas pelos membros de um grupo e as atitudes de grupo 
especfficas que elas organizam podem ser expressas directamente no discurso: por 
exemplo, atraves de express6es genCricas como 'As mulheres sao menos competentes' 
na ideologia machista chauvinista. No entanto, a maioria do discurso de opiniao, 
incluindo o da imprensa, e mais especifica e expressa, nao s6 opini6es partilhadas 
pelo grupo, mas tambem conhecimento pessoal e opiniiies sabre pessoas especificas, 
acontecimentos e situa<;5es ('Eu nao aprovo esta invasao'). Essas opini5es pessoais e 
especificas derivam de atitudes ou de opini6es partilhadas socialmente, assim coma 
da forma coma sao representadas nos chamados modelos mentais as experifncias 
e avaliar;Oes pessoais. 
Os modelos constituem a interface crucial entre o social e o pessoal, entre o geral e o 
especifico, entre representai;Oes sociais ea sua aplicac;ao no discurso e noutras pr.iti
cas sociais. Essencialmente, os modelos representam as experiencias quotidianas <las 
pessoas, coma sejam a observac;ao ou a participac;ao em aci;:6es, eventos ou discurso. 
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Ao contrario das representa�6es sociais, s:lo pessoais, subjectives e dependentes do 
contexto: eles sao constituidos par aquilo que as pessoas sabem e pensam sobre 
acontecimentos particulares, e explicam o facto de esses acontecimentos e ac�6es 
serem subjectivamente interpretados. Assim, os modelos explicam a razao pela qual 
as interpreta�6es do discurso sao construtivas. 
As pessoas 'modelam' continuamente as acontecimentos <las suas vidas diclrias, 
incluindo os eventos comunicativos em que se engajam, ou sobre os quais leem na 
imprensa. Por conseguinte, as ac�Oes de lembrar, contar uma hist6ria ou editar en
volvem a activa�ao de modelos passados, enquanto as inten�Oes, pianos, amea�as e 
anllncios envolvem modelos sobre acontecimentos futures e ac�6es. Em soma, todas 
as nossas prcl.ticas sociais sao monitorizadas (intencionadas, percebidas) segundo 
os modelos mentais. 
Embora estes modelos, coma um todo, sejam Unicos, pessoais e varicl.veis segundo o 
contexto, grande parte deles sao claramente sociais no sentido em que o conhecimento 
e as opini6es que integram sao apenas 'instancia�6es' do conhecimento sOciocultural 
e das opinioes partilhadas por membros de um grupo. Dito de outra maneira, os 
modelos constituem de facto a interface entre, por um lado, representa�6es sociais, 
incluindo ideologias, e, por outro, pr:iticas sociais e discurso. 

Dos modelos ao discurso 

Agora temos o elo de ligai;ao vital que faltava entre ideologia e discurso. As ideo
logias organizam as atitudes de grupo espedficas; estas atitudes podem ser usadas 
na forma�ao de opini6es pessoais tal coma estas sao representadas pelos modelos; e, 
por Ultimo, estas opini6es pessoais podem ser expressas no texto e na fala. Este e o 
modo usual, indirecto de expressao ideol6gica no discurso. No entanto, vimos acima 
que, em algumas formas de discurso, as ideologias podem ser expressas tambem de 
forma directa, isto e, em frases genericas. 
Porque os modelos representam o que as pessoas sabem e pensam sabre um acon
tecimento ou situa�ao, eles controlam essencialmente o 'contell.do' ou a sem:intica 
do discurso. No entanto, ja que as pessoas sabem e pensam habitualmente muito 
mais do que aquilo que precisam de dizer por razoes pragmaticas, regra geral apenas 
uma fraci;ao da informa,ao num modelo sera expressa no texto e na fala. Claro 
que o mesmo se verifica no respeitante as opini6es: as pessoas nao consideram 
ser necess:irio ou apropriado dizer ou escrever sempre o que pensam. Em muitos 
aspectos um texto constitui apenas o topo do icebergue da informa,ao que esta 
representada mentalmente nos modelos. E, inversamente, devido a forma como a 
modelo e construfdo, os individuos compreendem geralmente muito mais de um 
texto do que aquilo que expressam. 
Jcl sugerimos que os indivfduos formam nao s6 modelos sobre acontecimentos por 
si conhecidos (atraves da experiencia pessoal ou atraves da comunica�ao), mas 
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tambfm modelos especfficos acerca dos eventos comunicativos em que participam. 
Estes modelos contextuais integrariio tipicamente a defini<;iio global de uma situa
,;:lo (e. g., uma aula, uma conversa com um amigo ou ler um jornal), bem como 
crern;as subjectivas sobre os participantes em diferentes papeis, finalidades globais, 
localiza<;iio (espacial, temporal) e outras. Os modelos contextuais siio cruciais na 
produ,ao e na compreensiio do discurso. Enquanto que os modelos de acontecimen
tos representam aquilo que esta a ser comunicado, os modelos contextuais regulam, 
em grande medida, a forma como isso esta a ser feito, quer dizer, a varia<;iio formal 
fonol6gica, sintactica, lexical e outro tipo de varia<;iio do texto e da fala. A seme
lhan<;a do modelo de acontecimentos, esses modelos contextuais podem integrar sem 
dllvida opini5es, como sejam cren,;as avaliativas sobre os outros participantes na 
comunica,;:lo, os seus papfis, credibilidade e outras. Portanto, a leitura de editoriais 
envolve usualmente a forma,;:lo de opini6es nao s6 sobre o que e dito, mas tambfm 
sobre o escritor ou o jornal. 
Devemos sublinhar, mais uma vez, que o quadro sociocognitivo aqui apresentado 
nao implica qualquer primazia <las dimensiies cognitiva ou social do discurso ou da 
ideologia. Em vez disso, quer mostrar as rela<;iies pr6ximas entre mente e sociedade. 
No entanto, implica que, tanto te6rica como empiricamente, as estruturas societais 
nao podem ser relacionadas directamente com as estruturas discursivas de forma 
alguma. Isto s6 se torna possfvel atravfs dos actores sociais e das suas mentes, isto e, 
atravfs das interpreta,;6es mentais ou construc;;6es das estruturas sociais e situacionais 
pelos membros de grupos. Todas as explica<;oes que ignoram a analise cognitiva dos 
processos envolvidos no desenvolvimento e nos usos da ideologia constituem, segundo 
o nosso ponto de vista, simplifica,;5es ou redu,;Oes. De facto, se as estruturas sociais
(como as da domina<;iio) pudessem influenciar (causar?) directamente as praticas
sociais e o discurso, nem as ideologias nem outras representa,;6es sociais partilhadas
da mente (ta_l como o conhecimento) seriam necessarias. E se as experiencias indivi
duais e interpreta<;iies (como siio representadas nos modelos) fossem ignoradas, isto
implicaria que todos os actores sociais num grupo fariam e diriam a mesma coisa.

3. Opiniiies

Antes de examinarmos com algum detalhe as expressiies discursivas das opiniiies 
nos editoriais, precisamos de examinar em si mesma e dum modo sucinto a no,;ao 
bastante dllbia de 'opiniao'. Acima, definimos opini6es como 'cren,;as avaliativas', 
isto e, cren,;as que integram um componente avaliativo. Em muitos casos, isto nao 
levanta qualquer tipo de problema. Qualquer cren<;a pressupiie um valor ( o que 
envolve um julgamento sabre alguem ou alguma coisa) e e avaliativa (por exemplo: 
'x e born I mau I bonito I horrivel I honesto I inteligente'), dependendo dos valores 
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de um grupo ou cultura. Alguns julgamentos siio avaliativos s6 indirectamente ou 
em situa,oes especfficas, por exemplo, quando se acredita que alguem ou algo e 
pequeno ou grande, !eve ou pesado, e quando essa cren,a factual em si pressupoe um 
julgamento valorativo (e. g., 'ser pequeno e mau'). 
O mesmo se passa com as categoriza,oes, por exemplo quando se acredita que alguem 
e ladrao ou terrorista. Estas podem ser cren<;as factuais. Se forem aceites socialmente, 

os critfrios gerais para essa categorizac;ao podem ser especificados, coma e o caso 
do julgamento de um tribunal. Par outro !ado, se os criterios factuais siio menos 
relevantes, e o conceito e usado apenas ou sobretudo para fazer um julgamento de 
valor (alguem e mau), entiio nos estamos a lidar com uma opiniiio. Obviamente que, 
tal como se verifica com todos os valores e julgamentos, estas podem variar cultural 
e socialmente. E a partir do momenta em que estao envolvidos grupos e interesses 
de grupos conflituosos, podemos dizer que essas opini6es siio ideol6gicas. 
Esta explica,ao extremamente simplificada tern implica,oes praticas para a analise 
do discurso. Esconde problemas fundamentais da cogni,ao e da filosofia, coma as 
bases do conhecimento e da cren,a, <las avalia,oes e dos julgamentos (Kornblith 
1994; Lehrer 1990). Na psicologia <las opini6es e atitudes, habitualmente ignoram
-se estes assuntos (Eagly e Chaiken 1993). 
Em particular numa discussiio sobre ideologia, os criterios de verdade e falsidade 
tornam-se relevantes. Assim, se definirmos as opini6es como crenc;as avaliativas, e 
se as colocarmos em oposi<;ao as crenc;as factuais, como fizemos, estamos a supor 
como verdadeira a impossibilidade de distinguir entre cren,as avaliativas e cren,as 
factuais. Ambas envolvem um julgamento; mas dizer simplesmente que este julga
mento pressup6e valores nas opini5es e critfrios de verdade nas crenc;as factuais 
exige novamente mais explicac;ao. De facto, para pegar num exemplo contem
por:ineo, a crenc;a 'fumar prejudica a nossa sallde' e uma opiniao ou uma crenc;a 
factual? Integra um conceito tipicamente avaliativo ('prejudica') e como ta! parece 

uma opiniao, nomeadamente sobre o acto de fumar ou sobre fumadores. Por outro 
!ado, quando baseada em conclusoes da investiga,iio cientffica, a cren,a pode ser
vista como factual.
Por outras palavras, depende da base ou dos criterios de julgamento. Se estas bases

forem uma mera norma cultural ou de grupo ou um valor ('e mau prejudicar a nossa
satlde pelo acto de fumar'), entao a cren'ra e uma opiniao. No entanto, se as bases
forem criterios de verdade partilhados socialmente (e. g., observa,ao, comunica,iio
fidedigna, inferfncia v::ilida, investigac;ao cientifica, etc.), ou outro conhecimento
baseado nesses criterios, entiio a cren,a e factual (verdadeira ou falsa). Ambos os
tipos de julgamento sao social, hist6rica e culturalmente relativos. Da mesma forma,
os criterios de verdade podem ser diferentes em periodos diferentes ou para grupos
diferentes. Mas, para as crenc;as serem factuais, s6 e necessirio que sejam aplicados
dentro de cada cultura ou grupo criterios de conhecimento aceites pelos mesmos. E
sempre que estes critt'.:rios favorec;arn em particular um determinado grupo, o sistema
de conhecimento em si e os criterios de verdade podem ser baseados em ideologias.
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De real<;ar que nao usamos aqui o conceito de 'opiniao' para fazer referencia a cren,;as 
falsas, como por vezes acontece no uso quotidiano da linguagem. As cren,as falsas 
tambfm sao factuais se puderem, em principio, s er avaliadas relativamente a um sis
tema de critfrios de verdade. Inversamente, diz-se frequentemente que as opini6es e 
as ideologias representam a 'verdade' para individuos ou grupos especificos, mas em 
nenhum sentido isso faz com que eles sejam factuais. A partir do momenta em que 
estao envolvidas normas e valores, elas sao avaliativas e nao factuais. 
lgnoramos aqui muitas outras no,i'ies relevantes que habitualmente siio usadas na dis
tin,;ao entre conhecimento e opini6es, coma sejam a subjectividade, a objectividade ou 
a no,ao de consenso. De igual modo, uma defini,iio mais discursiva de conhecimento 
e de cren,as niio seni tambem proposta. Embora as opinii'ies sejam usualmente objecto 
de disc6rdia e sejam debatidas em estruturas argumentativas especificas, o mesmo 
pode ser verdadeiro relativamente as cren,as factuais. Isto e, a posi,iio defendida 
num argumento pode ser ou factual ou avaliativa. Tambem niio aceitamos a redu,iio 
das opini6es e do conhecimento ao discurso. Para n6s, assim coma para a maioria 
dos psic6logos, estas sao representa,;Oes mentais, e nao estruturas do discurso. Isto 
e, dizemos que as pessoas 'tern' e partilham opini6es, independentemente de elas as 
expressarem no discurso ou nao e de o fazerem tanto em contextos especificos coma 
atravfs dos mesmos. Que as cren,;as sejam adquiridas, construidas, mudadas e usadas 
socialmente (tambfm) atravfs do discurso e 6bvio, mas isso niio as torna discursivas 
no sentido usual de 'serem uma propriedade do discurso'. 

4. Estruturas do Discurso

Depois deste breve sumario da nossa teoria da ideologia e da opiniiio, precisamos 
agora de examinar em detalhe a forma coma estas podem ser expressas no texto e 
na fala em geral, e em artigos de opiniiio da imprensa em particular. Uma abordagem 
analitica de discurso a esta questao fara essa tarefa atravfs de um exame dos v:irios 

niveis e dimens5es do discurso. 

Unidades lexicais 

A analise <las unidades lexicais e a analise tradicionalmente mais conhecida nos estu
dos da ideologia e da linguagem. Podem ser escolhidas palavras que geralmente ou 
contextualmente expressem valores ou normas, e que sejam usadas para expressar 
um julgamento valorativo (e. g., 'terrorista', 'racista'). Mas, embora haja muitos 
predicados que sao usados normalmente para expressar uma opiniiio (e.g., 'bonito', 
'sujo' etc.), outros podem ser usados quer factualmente quer avaliativamente (e.g., 
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'poluido', 'democr:itico', 'inteligente'), dependendo de estar pressuposto no seu uso 
um conhecimento ou um sistema de valores, coma discutimos acima. 
No entanto, especialmente numa abordagem analitica de discurso, queremos ir para alem 
destas analises 6bvias das unidades lexicais. As opinioes podem ser expressas de 
muitos outros modos, mais complexos, no texto e na fala: por exemplo em titulos, 
estruturas das hist6rias, argumentos, disposii;6es gr:ificas, estruturas sint:icticas, 
estruturas semanticas da coerencia, t6picos globais e outras. Vamos examinar com mais 
cuidado alguns destes modos e desta forma focar as v:irias estruturas semanticas do 
discurso, ji:l que elas formam o cerne do 'contell.do' da expressao das opini6es ideol6gicas 
(van Dijk 1995; para as noc;oes semanticas aqui usadas, ver van Dijk 1985). Seguindo 
a conveni;ao, faremos agora referfncia a significados, conceitos e proposii;6es ( e 
assim a opini6es) atraves do uso de aspas simples, e a palavras concretas, frases e 
outras expressoes de tais significados com aspas duplas ou italico. 

Proposi96es 

Os conceitos e as suas express6es em unidades lexicais nao surgem sozinhos, mas 
combinados em proposit;Oes expressas por orac;6es e frases. Assim, a acorrencia 
de palavras que parecem implicar opinioes (tais como "terrorista") nao significa 
muito se nao soubermos o significado das frases em que ocorrem ( e, claro, de todo 
o texto e contexto, um assunto sabre o qual falaremos a seguir). Par exemplo, hi:1

uma difereni;a consideri:lvel entre a proposii;ao 'ele e um terrorista' e a  sua negai;ao
'ele nao e um terrarista', mesmo que as duas contenham o conceito de terrorista, e
mesmo que as duas possam ser vistas coma express6es de opini6es.
As proposic;oes sao analisadas usualmente em termos de um predicado principal

(usualmente interpretado como propriedade, acontecimento ou acc;ao) e de um nu
mero de argumentos que desempenham papfis semanticos diferentes, como Agente,

Predicado, e outros, coma se verifica na proposii;ao 'mortos (Agente: terroristas;
Predicado: refens)'. Esta proposic;iio pode ser mais modificada atraves de modalidades
coma 'Foi necess.irio (possivel, imprav.ivel etc.) que'.
Cada categoria da proposic;iio pode ser modificada novamente por outro predicado.
Por exemplo, '(terroristas) desesperados' e '(refens) aterrorizados'. Como foi dis

cutido anteriormente, cada um destes conceitos pode integrar opini6es implicitas.
Portanto, escolher 'desesperado' em vez de 'insensivel' coma um modificador para
'terrorista' implica outra opiniao, menos negativa, que sugere que o terrorista nao
teve outra opc;ao senao a de matar os refens. Esta implica,iio pode ser inferida
tambem a partir da escolha de modalidades do tipo 'eles foram obrigados a .. .'.
Constatamos este uso bastante frequente das modalidades de necessidade em estra

tfgias que atenuam as acc;6es negativas das autoridades do endogrupo, tal como
'A policia teve de agir de forma dura contra os manifestantes') (para exemplos em
relatos noticiosos sobre ac,oes da policia, ver van Dijk 1988a).
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No entanto, nao sao apenas os conceitos envolvidos na proposi�ao que se revelam 
interessantes, mas tamhem a estrutura proposicional em si mesma, dado que ela pode 
expressar opini5es. Se os actos negativos sao atribufdos a pessoas que aparecem no 
papel de Agente, entilo elas silo tidas como mais responsaveis por essas acc;5es do 
que se aparecessem em papt'.:is diferentes. Alem disso, a estrutura sint.ictica da frase 
que expressa essas proposic;5es pode variar de um modo ta! que a agencia de um 
determinado indivfduo ou grupo e secundarizada, como se verifica nas constru�6es 
passivas (e.g., "Os manifestantes foram mortos pela polfcia" ou "Manifestantes 

(foram) mortos". Desta forma, a NOSSA gente tende a aparecer primordialmente 
coma actor quando os actos sao hons, ea DELES quando os actos sao maus, e vice
-versa: a gente DELES aparecera menos como actor quando as acc;5es silo boas do 
que aparecera a NOSSA gente (para uma analise detalhada destas estrategias, ver, 
e.g., Fowler 1991; Fowler et al. 1979; van Dijk 1991).
Vimos aqui uma primeira estrategia geral para a expressiio de atitudes partilhadas
baseadas no grupo e de ideologias atraves de modelos mentais Esta estrategia de
polarizac;iio - descric;iio do endogrupo positiva, e descric;iio negativa do exogrupo
- tern portanto a seguinte estrutura ahstracta avaliativa, que podemos denominar
de 'quadrado ideol6gico':

• Enfatizar as nossas propriedades/acc;5es boas
• Enfatizar as propriedades/acc;5es mas deles
• Mitigar as nossas propriedades/acc;5es mas
• Mitigar as propriedades/acc;5es boas deles

Estes lances funcionais na estrategia global de satisfac;iio do interesse ideol6gico, 
presentes na maioria dos conflitos sociais e ac�6es (e.g., no discurso racista, sexista, 
etc.), podem ser expressos na escolha de unidades lexicais que implicam avaliac;5es 
positivas ou negativas, hem como na estrutura de proposi�6es completas e suas cate
gorias (como nas activas/passivas, etc.). Aqui 'nossos' pode referir-se ao endogrupo 
ou aos seus amigos e aliados, e 'eles' ao exogrupo e aos seus amigos e aliados (para 
estudos sociopsicol6gicos destes princfpios, par exemplo na atrihui�a'.o, ver, e. g., Fiske 

e Taylor 1991; para a dimensao da gestao <las impress5es, ver Tedeschi 1981). 

lmplica�iies 

As opini6es nao precisam de ser sempre explicitamente expressas numa proposi�ao, 
mas podem ser implicadas. Teoricamente, isso signilica que, dada uma proposic;iio 
(expressa) P, uma ou mais proposic;5es Ql, Q2 ... podem ser inferidas a partir de P 
com base num modelo do acontecimento ou do contexto. Estes modelos podem eles 
pr6prios incorporar conhecimento instanciado ou atitudes. Assim, num editorial 
sobre a expulsilo de Israel de quatrocentos membros do Hamas (um movimento 
islamico palestiniano), o New York Times conclui da seguinte forma: 
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(1) Quaisquer que tenham sido as ofensas de Israel, os 3.rabes, ao sugerirern que
a expulsao e equivalente aos crimes de Saddam Hussein contra o Kuwait ou a
cumplicidade da Libia no terrorismo de Estado, estao a falsear a realidade. Israel

desobedeceu seguramente as Convenc;Oes de Genebra. Mas nao exagerem a escala

e a natureza da infracc;iio.

As primeiras frases implicam a proposi<;iio de opiniiio que os arabes estiio a exa
gerar, enquanto que a Ultima frase implica que a "infraci;iio" dos israelitas e menor 
de facto, o que tambem e uma opiniao. Tambem a escolha do pr6prio conceito de 

"infraci;iio" constitui em si uma forma de mitigai;ao. Ja que os israelitas estao do 
NOSSO !ado, e Saddam Hussein e a Libia sao tipicamente inimigos e logo ELES, 
tambem vemos expresso o quadro ideol6gico basico que explica a opera<;ao da mi
tiga<;ao, hem coma as proposii;6es implicadas (em baixo, na nossa analise detalhada 
de um artigo de opiniao, veremos que Saddam Hussein pode ser usado pelos EUA 
para caracterizar outros inimigos). 

Pressuposi\:iies 

As proposi<;6es podem estar implicadas, porque se presume que elas sejam conhe
cidas, au podem ser pressupostas, dado um determinado modelo do acontecimento. 
Podem ser usadas estrategicamente para introduzir de forma oblfqua num texto 
proposi<;6es que podem nem sequer ser verdadeiras. Este e tambem o caso para as 
pressuposii;Oes que incorporam opini6es. Portanto, no exemplo prfvio foi pressu
posto que os "arabes" exageraram de facto na escala e na natureza da infraci;ao, o 
que por si mesmo e uma ideia facciosa sabre a reacc;ao dos arabes. Previamente no 
mesmo editorial, pode ler-se a seguinte passagem: 

(2) Os defensores de Israel argumentam justamente que o mundo atribui pouca

import.incia aos crimes terroristas cometidos pelos extremistas isl.irnicos e a sua

determinac;ao fanitica para impedir qualquer tipo de acordo entre israelitas e

arabes (NYT, Ed., 29 Jan. 1993)

O NYT defende que o argumento de Israel e valido e tambem partilha as pressu
posic;6es desse argumento, nomeadamente que "os extremistas isl8micos" cometem 
crimes terroristas e impedem a efectiva<;iio de qualquer tipo de compromisso. 0 

fraseado desta pressuposi<;ao, uma vez que nao e atribuida (par cita<;ao) a Israel, 
e da responsabilidade do NYT, e deste modo tambem as opini6es implicadas pelo 
uso de unidades lexicais como "crimes terroristas", "extremistas" e "determinai;iio 
fanatica". Nenhuma destas palavras e usada para descrever a expulsao israelita de 
quatrocentos palestinianos. Pelo contrario, o artigo afirma explicitamente que esta 
"infraci;iio" nao deve ser exagerada. Mais atras, tinha sido descrita como um "erro 
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esttipido" e nao como um "crime terrorista" do Estado de Israel, uma formulai;ao 
que provavelmente os palestinianos adoptariam. Vemos de novo a forma coma as 
opiniOes sobre amigos e inimigos estao a ser descritas, implicadas e pressupostas 
seguindo o quadro ideol6gico proposto antes. 

Descri9iies 

Indo agora para o ni'.vel discursive concreto <las sequfncias das proposi\Oes, vemos 
que os acontecimentos podem ser descritos a vcl.rios nlveis de generalidade ou de 
especificidade, e com muitas ou poucas proposi,oes em cada nfvel (van Dijk 1977). 
Se aplicarmos o quadro ideol6gico a este fen6meno, podemos esperar que as Nossas 
boas ac�Oes e as aci;6es m.is Deles tenderao a ser descritas em geral a um ni'.vel mais 
baixo, mais especffico, com muitas proposi,6es (detalhadas). 0 oposto sera verda
deiro para as Nossas mcl.s ac�Oes e as aci;6es boas Deles, que, se chegarem sequer a 
ser descritas, tal 9corrercl. para ambas em termos bastantes genericos, abstractos e 
por essa razao "distanciados"e com poucos detalhes. 
Assim, de novo no exemplo do NYT antes citado, a expulsiio dos membros do Hamas 
e sumariada avaliativamente com o predicado "erro estllpido" e como "violando 
a Conven\ao de Genebra". A seguir, estes palestinianos sao descritos como "amon
toados em tendas no Lfbano num sftio deserto e gelado", o que pode ser lido como 
implicando algo de negativo para os israelitas. No entanto, esta constitui a Unica 
forma negativa de descri,ao <las polfticas israelitas neste artigo, enquanto que as 
dos "terroristas" palestinianos e dos Estados "cl.rabes" sao descritas com muito mais 
detalhe, coma vimos antes na descrii;ao dos "crimes terroristas" e da "determina�ao 
fan.itica", hem coma nas passagens seguintes: 

( 3) Mas isso reforc;aria o erro e poria em risco as conversac;Oes de paz para o Medio
Oriente se os Estados .irabes fuessem pressao a favor da aplicac;3o das sanc;Oes
das Nac;Oes Unidas antes de pelo menos estar estabelecida a equipa do Presidente
Clinton ... (palestinianos amontoados em tendas ... ). Isso serve perfeitamente os mi
litantes isl3.micos banidos, j.i que a sua situac;3o diffcil estagnou de forma efectiva as
conversac;Oes de paz a que se opunham vigorosamente. (NYT, Ed. 29 Jan. 1993)

Assim, os palestinianos sao descritos como querendo impedir as conversas "vigoro
samente" estando "fanaticamente determinados" a faze-lo, e o mesmo ocorre nou
tras partes do texto: as reac,oes negativas dos arabes siio explicitadas em detalhe (e 
pastas em evid@:ncia), e as ac\Oes negativas israelitas sao pastas em segundo piano, 
mitigadas ou estruturalmente subordinadas. 
Metodologicamente, exemplos simples coma estes provam pouco; seria preciso uma 
demonstra,ao adicional quantitativa para estabelecer que a estrategia global e de 
facto aplicada. 0 exemplo dado e meramente ilustrativo para o tipo de opera,ao 
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em funcionamento: o que queremos saber diz respeito a forma como as opini5es e 
as atitudes podem ser expressas no discurso. Outro trabalho pode examinar entao a 
frequencia desta opera,ao e se a hip6tese empirica (sobre o diferencial das descri<;oes 
de endogrupos e exogrupos) se confirma em compara<;iies quantitativas. 

Coerencia local 

Uma das condi<;Oes semclnticas cruciais da textualidade diz respeito a coerfncia, isto 
e, ii propriedade das sequencias de frases (ou de proposi<;oes) no texto e na fala que 
define por que razao elas 'se agrupam' ou formam uma 'unidade' e nao constituem 
um conjunto arbitr.irio de frases. Tanto em estudos formais de discurso, como na 
nossa abordagem sociocognitiva, a coerencia e definida em rela<;ao aos modelos. Ou 
seja, falando em termos grosseiros, uma sequfncia de frases e coerente se podermos 
construir um modelo a partir da mesma. Isto pode envolver rela<;Oes causais ou 
condicionais entre os factos tal como eles estao representados num modelo. Par 
outras palavras, a coerfncia e tanto relativa como referencial. Quer dizer, e definida 
segundo as rela,oes entre os factos num modelo a que se faz referencia ou sobre o 
qua! se fala. 
Se a coerfncia tern na sua base modelos, e os modelos podem incorporar opini5es, as 
quais por sua vez podem ser ideol6gicas, podemos esperar que a coerfncia tambem 
envolva opinioes e ideologias. Se os empregadores holandeses acreditarem, como 
muitos acreditam, que os trabalhadores imigrantes nao trabalham tanto quanto de
viam, ou que nao conhecem suficientemente bem a lingua, ou que nao tfm educa<;ao, 
estamos perante opini6es; mas, uma vez que se acredita que sao 'verdadeiras', podem 
funcionar coma a parte causal das explica<;Oes e deste modo tornar coerente os tex
tos dos empregadores (pelo menos segundo a sua perspectiva ideol6gica). Outros 
podem preferir atribuir a alta taxa de desemprego das minorias ii discrimina<;ao 
dos empregadores, em vez de culpar as vftimas, e a 'coerfncia ideol6gica' do seu 
discurso explicativo seria por isso bastante diferente (para uma analise detalhada 
desta conversa tendenciosa produzida par gestores de grandes empresas, ver van 
Dijk 1993). 
Para alem desta forma de coerfncia referencial ou extensional, as sequfncias de 
proposi<;Oes podem tambem estar relacionadas atraves de rela<;Oes intensionais ou 
funcionais. Uma proposi<;ao pode ser uma Generaliza,ao, uma Especifica<;ao, um 
Contraste ou um Exemplo de outra proposi<;ao. Ja que siio os significados e niio 
os modelos que parecem estar envolvidos aqui, e diffcil ver a forma coma essas 
rela<;iies podem ser controladas ideologicamente pelas opinioes. No entanto, o uso 
dessas rela<;iies funcionais pode desempenhar fun,oes estrategicas, argumentativas 
ou ret6ricas. Por conseguinte, uma coisa e um editorial descrever um 'motim' em 
termos de 'violfncia' negra, mas outra completamente diferente e acrescentar a 
Generaliza<;iio que 'e sempre o mesmo caso', como tambem se verifica em muitas 
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mente as dimens6es sociais maiores dos grupos (identidade, actividades, finalidades, 
posic;ao, valores, recursos) e envolvem selec\6es de valores feitas com base em inte
resses que subjazem as avaliac;Oes e pr.iticas sociais dos membros de grupos. 
Assim, nao obstante a varia\8.o pessoal e contextual, podemos esperar que as opi
ni6es sobre acontecimentos expressem quadros ideol6gicos subjacentes que tambem 
orientam as pr.iticas sociais, e portanto tambem o discurso de uma forma estratfgica, 
visando a satisfac;ao dos interesses do grupo. Especialmente no discurso institucional 
e publico convira, genericamente falando, que a informac;ao seleccionada de um 

modelo e realc;ada num discurso seja positiva para o grupo do falante, e negativa 
para os oponentes ou Outros. 0 inverso e igualmente verdadeiro: nao ser.i do nosso 

interesse seleccionar e enfatizar informac;ao que e negativa para/sobre n6s, ou positiva 
para/sobre os Outros. Isto e precisamente o que o quadro ideol6gico anteriormente 
discutido sugere como sendo a estrategia global para identificar modelos no texto 
e na fala. 

Como e que esta estrategia global influencia a semantica do discurso? Quais as 

estratfgias sem.inticas que implica a todos os niveis do significado do�discurso? 
Podemos tentar responder a estas quest6es distinguindo v.irias dimens6es dos lances 
que traduzem as estratfgias ideol6gicas globais em estruturas sem8nticas. 

Volume Os modelos sao, em geral, muito mais detalhados do que os textos que os 
expressam. Usualmente sabemos mais do que dizemos, e o mesmo se passa com as 
nossas opini6es, que podemos frequentemente 'guardar para n6s pr6prios', por boas 
raz6es contextuais. Isso significa que somos capazes de dizer mais ou menos sobre 
um acontecimento. Podemos descreve-Io em poucas proposi\6es gerais, ou usar 
muitas proposic;Oes que caracterizarn o acontecimento (e as nossas opini6es sobre o 
mesmo) em detalhe. Obviamente, essa variac;iio pode ser constrangida pelo quadro 
ideol6gico de um modo 6bvio: dizer muito sobre as Nossas coisas boas e as coisas 
mas Deles, e dizer pouco sobre as Nossas coisas m.is e as coisas boas Deles. 

Importd.ncia Os modelos, assim corno a maioria dos esquemas mentais, sao orga
nizados hierarquicamente: tern proposic;6es globais (macro-estruturas) a um nivel 
mais alto, e proposic;Oes mais especfficas a um nivel mais baixo; pela mesma razao, 
alguma informac;ao e importante em termos conceptuais, e outra informac;ao e menos 
importance na representac;iio global de um acontecimento. Ja que as pessoas podem 
compreender e por esse motivo modelar cada acontecimento de forma diferenciada, 
as estruturas hier.irquicas dos acontecimentos podem tambfm ser diferentes. De 
igual modo, por raz6es estratfgicas, essas diferenc;as de import.incia podem ser ma
nipuladas no significado do discurso. Algumas proposic;6es s6 apareceriio ao nivel 
mais baixo das micro-estruturas, outras funcionarao tipicamente como macropro
posic;Oes abrangentes. Assim, um 'motim racial' poder.i ser conceptualizado coma 
um acto de 'violencia da turba negra', como o fariam os politicos conservadores e 
os media, ou como uma forma de 'resistencia urbana', coma o poderiam fazer os 
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ni6es enquadram-se na caracteriza<;iio globalmente negativa de Kadhafi como um 
terrorista perigoso. A luz desta opinia'.o, ser paciente e vista claramente coma uma 
resposta inadequada. Para a nossa ancllise isto e interessante, porque mostra que 
as palavras que usualmente implicam opini6es positivas sao usadas aqui de uma 
forma crftica. 

O Conselho de Seguranr;a exigiu que Kadhafi enviasse para julgamento no exterior 
dois dos seus seguran<;as, acusados pelos Estados Unidos do ataque bombista ao 

voo da Pan Am n.0 103 em 21 de Dezembro de 1988. A recusa de Kadhafi motivou 

sanr;Oes destinadas a restringir as entradas e saidas de avi6es da Libia e a congelar 

as lucros do petr6leo que o pais tinha depositado no exterior. 

Aparentemente estas frases factuais estiio apenas a explicar o background hist6rico 
<las san,;6es (suaves) econ6micas contra a Lfbia, e niio a expressar de forma expli
cita opini6es. No entanto, mencionar que Kadhafi e acusado de bombardear um 
aviao esta em sintonia com, e apoia, a qualifica�ao anterior de Kadhafi como um 
terrorista; simultaneamente, a referencia a sua recusa para anuir as exigencias do 
Conselho de Seguran<;a constitui uma especifica<;iio da descri<;iio avaliativa anterior 
de desafio. Por outras palavras, as frases factuais sobre ac<;6es negativas (bombardear 
um aviao) podem nao expressar opini6es, mas sugerir fortemente tal opiniao, que 
neste caso pode ser a do leitor. Alem disso, as frases factuais podem apoiar frases 
opinativas: bombardear um aviao e uma forma de terrorismo e a recusa em anuir 
as exigencias da comunidade internacional (e especialmente <las Na�6es Unidas), 
uma forma de megalomania. 

Relat6rios dos Servir;os Secretes ligam Jibril e a sua organizar;3o de Comando 

General aos pianos do massacre do Pam Am, que custou 270 vidas. Embora n3o 
seja conhecido exactamente o papel de Jibril, o convite de Kadhafi vem desmascarar 
o seu interesse em que seja feita justir;a neste caso.

Uma descri<;ao negativa similar dos 'factos' e dada aqui relativamente a outro ini
migo, Jibril; a selec,;iio <las express6es massacre e custou 270 vidas e claramente 
gerida por uma opiniiio fortemente negativa. Note-se tambem o desmentido embora 

new seja conhecido exactamente o papel, que rnantem alguma distancia jornalistica 
relativamente els provas dos relat6rios dos Servir;os Secretos, mas que tambfm sugere 
que o se segue e avaliado negativamente. 
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Tao sinistra como o seu convite aos dais directores executivos do Terror SARL ea 
suspeita de que Kadhafi estaria envolvido no sequestro ocorrido no fim-de-semana 

no Cairo, de Mansour Kikhiya o seu antigo ministro dos Neg6cios Estrangeiros, 

que se dissociou das actividades terroristas de Kadhafi para se tornar um dissidente 
de grande relevo - e um residente dos Estados Unidos, devendo, no pr6ximo ano, 

ser-lhe concedida a cidadania americana. 





d6lar" por Kadhafi refor,a ainda mais a polariza,ao entre N6s e Eles, ja que os 
'd6lares' estiio associados com o Ocidente ou os EUA. 

Kadhafi encontra-se numa encruzilhada similar clquela com que Saddam se viu 
confrontado na Primavera e Verao de 1990. Reage de forma identica, agredindo 
os que podem contrari.i-lo, mesmo correndo o risco de envergonhar um governo 
egipcio que o defendeu. 
A Libia, ao contr.irio do Iraque, nao est.i arruinada, ou gravemente enfraquecida, 
em resultado de uma longa guerra. Mas Kadhafi est.i cercado e humilhado pelas 
sanr;Oes. As sanr;Oes mostram a popular;ao libanesa que Kadhafi n.io e o lider 
omnipotente, respeitado que afirma ser. 

O paragrafo 14 e uma parafrase de partes anteriores do texto, usando a mesma 
comparar;ao com Saddam Hussein, e ccagredindo" continua a frase "ele ataca movido 
pela raiva e receio" usada no primeiro paragrafo. Ambas tern implicai;:6es negativas. 
A opiniiio no final do paragrafo 15 e complexa e interessante. 0 uso do verbo 
"mostrar" implica que o falante considera que a proposii;ao e verdadeira, de modo 
que Kadhafi niio e nem omnipotence nem respeitado pelo seu povo, sendo por este 
motivo um ditador. Da mesma forma, uma vez que prejudicam Kadhafi e niio o seu 
povo, as sani;:6es siio tambem legitimadas, o que e uma opini3o indirecta. 

Em vez de se sujeitar a impotencia, Saddam partiu para a guerra. Kadhafi nao 
disp6e de um exercito nacional que lhe permita tomar essa decisao. Mas tern de 
facto um exercito de terroristas internacionais, incluindo aqueles que, sob as suas 
ordens, levaram a cabo o atentado bombista ao aviao da Pam Am, n ° 103, faz 
este mes cinco anos. 

Abu Nidal tambem favoreceu o perlodo das ferias cristas e cat6licas de fim de 
ano para a realiza�ao de ataques terroristas. Os seus homens abriram fogo nos 
aeroportos em Roma e Vierra em Dezembro de 1985. 

Embora nao se possa comparar Saddam Hussein e Kadhafi em termos militares, 
Kadhafi habilita-se a isso devido ao seu "exercito de terroristas" e ao facto de ter 
coordenado o ataque bombista ao voo da PanAm n.0 103. 0 que anteriormente era 
no texto uma acusac;ao relativa ao envolvimento de Kadhafi e aqui apresentada coma 
um facto. E, coma antes, se Kadhafi se associa com o terrorista Abu Nida!, tambem 
ele e um terrorista. Estes exemplos dificilmente expressam opini6es explfcitas, mas a 
descri<;iio <las pessoas com quern ele se associa como "terroristas" e das aci;:6es das 

mesmas como "ataques terroristas" revela claramente uma avaliai;3o negativa. 
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E imposslvel saber se Kadhafi estava apenas a lembrar ao mundo as suas capaR 
cidades sinistras, ou a anunciar novas atrocidades atraves das suas boasRvindas 
pllblicas aos terroristas. Mas avisou o mundo de que deve ser vigiado e de novo 
confrontado, ap6s uma temporada de paz podre. 









Argumentos 

As opini6es precisam habitualmente de ser apoiadas. Ou seja, siio precedidas ou 
seguidas de uma sequencia de asser�6es que as torna mais plausfveis atravfs de v.i
rias regras de inferencia, baseadas em atitudes e valores. De igual modo, possfveis 
opini6es negativas sabre n6s siio precedidas de contra-argumentos implfcitos contra 
tais opini6es. As opini6es em artigos de opiniiio siio habitualmente formuladas 
para servirem como base avaliativa para um acto de fala coma o de aconselhar, 
recomendar ou avisar, que define o lmago pragm.itico ou a conclusiio de um artigo 
de opiniiio. 

Usando a hist6ria 

As opini6es ideol6gicas invocam e escondem a hist6ria de um modo selectivo. As
sim, o terrorismo e apresentado como um mal atemporal. Nao e dada nenhuma 
explica,iio de fundo para a violencia Deles contra N6s, niio se faz uma referencia ao 
conflito do Medio Oriente, nem sequer se faz um breve desmentido sobre os apuros 
dos palestinianos. Por outro lado, e necessclrio mostrar a continuidade hist6rica, 

de forma a que aprendamos com a hist6ria: dai a referencia a Guerra do Golfo e 
a Saddam Hussein. Do mesmo modo, de um iingulo mais cultural, precisamos de 
continuidade na apresenta,iio dos arabes coma o inimigo do Ocidente, o que se 
verifica na descri,iio dos mesmos segundo as opini6es ideol6gicas que fazem parte 

de uma longa tradi,iio da superioridade ocidental e da inferioridade arabe. 
Sumariamos os resultados da nossa analise na forma de um conjunto de lances 
bastantes espedficos que siio tipicos para a expressiio de ideologias subjacentes a 
artigos de opiniiio. Estes lances pOem em pratica, de uma maneira geral, as estraregias 

globais principais do discurso ideol6gico, nomeadamente as de auto-apresenta,iio 
positiva e de hetero-apresenta\iio negativa. Ao mesmo tempo, as estruturas do 
discurso envolvidas permitem ver 'ao nivel superficial' algumas <las traject6rias 

subjacentes que relacionam ideologias com discurso, como sejam os valores envol

vidos em frases ideol6gicas, a sua polariza\iio, a sua implementa\iio em atitudes 
relacionadas com certos dominios (neste caso sabre a politica internacional), a sua 
influencia em modelos especificos sobre acontecimentos especificos e participantes ( o 

qne fez Kadhafi) e os modos coma estes siio apresentados em fun,iio de um modelo 
contextual (de Hoagland a escrever para o Washington Post, especialmente para os 
cidadiios dos EUA, e mais especificamente dirigindo-se a politicos norte-americanos 
e outras elites, tais como pessoas ligadas aos neg6cios). 
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• A relatividade do conhecimento: ·O conhecimento e social e culturalmente

relativo.
• A subjectividade do conhecimento (ou da atribui,ao de conhecimento): o

conhecimento e relativo ao conhecimento das pessoa(s) que descreve(m) ou

atribui(em) esse conhecimento a outros.

Nesta breve caracterizai;ao vemos que uma teoria de conhecimento apropriada 

envolve dimens6es cognitivas, sociais e discursivas. A dimensao cognitiva, nomea

damente que o conhecimento e algum tipo de cren<;a, reline consenso. A dimensao 
social esta implicita na bem conhecida condi,ao de que o conhecimento s6 conta 
coma tal quando e 'justificado' - de forma a excluir coma conhecimento as cren<;as 

de alguem que correspondem por acaso a factos, mas que sao o resultado de uma 
adivinha<;io afortunada e nao estao fundamentadas em criterios de 'verificai;3o' 
culturalmente aceites. 
Se a 'verdade' e definida desta forma mais social, por exemplo, em termos de um 

acordo, de uma partilha ou de criterios sociais, entao nao ha qualquer problema no 
uso desta no<;.io. No entanto, nao aceitamos a concept;iio objectivista ou universa

lista de verdade como sendo algo que se aplica a cren,as (ou mesmo a frases) de um 
modo absoluto, socialmente fora do contexto. Da mesma forma que o conhecimento 
est::i sujeito els pessoas que conhecem, assumimos que a 'verdade' est.i relacionada 
com as pessoas que atribuem valor de verdade a crenc;as ou frases; por isso, ela nao 

constitui uma propriedade abstracta das frases ou proposi,oes, como se afirma na 

L6gica e em muita da Epistemologia. 

A dimensao discursiva e relevante no sentido em que, no discurso quotidiano ou 
especializado, as cren�as sao descritas coma 'conhecimento, apenas em condic;Oes 
especificas, tais como quando h.i um acordo entre o falante e o conhecedor, como 

antes argument.imos. De facto, observe-se que, se tal acordo nao existir, muitas 
linguagens marcam essa diferenc;a, como ilustram os seguintes exemplos com que

(that) e se (whether), respectivamente. 

(la) A Maria sabe que (that) o Joao esta doente 
(lb) A Maria sabe se (whether) o Joao esta doente. 

No exemplo (la), tanto o falante como a Maria sabem que o Joao esta doente, mas 

em (lb) o conhecimento da Maria nao e partilhado pelo falante. E como receptores 

somos incapazes de inferir a partir de (1 b) se o Joao esta ou nao realmente doente. 
Em seguida, iremos voltar aos muitos outros modos de relacionamento entre co
nhecimento e discurso, mas precisamos de enfatizar desde j:i que o conhecimento 

esta estreitamente ligado a cren,as partilhadas socialmente. 
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fictfcio. Assim, podemos simplesmente ter alguns pensamentos como 'uma/a vaca 
est::i a voar' ou 'eu sou transparente' sem acreditar de facto nisso, isto e, sem os 
relacionar com factos do mundo real - exceptuando, claro, comigo pr6prio como 
pensador. Nao irei desenvolver aqui mais estas ideias, mas sublinharei apenas que 
a pr6pria noc;iio de crenc;a pode precisar par si s6 de uma fundamentac;iio cognitiva 
mais aprofundada. 
Mais relevante para o t6pico deste artigo e outro assunto, em especial, o da diver
sidade do conhecimento. A noc;iio de senso comum de 'conhecimento do mundo' 
abrange v::irios tipos de conhecimento. Em forma de sum::irio, propomos como 
exemplo as seguintes caracterfsticas dos diferentes tipos de conhecimento, a saber: 

• tipo: saber que (representac;iio) vs saber coma (procedimentos);
• akance social: pessoal, interpessoal, social (grupo), cultural;
• nfvel de referente: especffico/particular, acontecimentos/estados gerais;
• ontologia: acontecimentos reais, concretos, abstractos, ficcionais, hist6ricos,

futures, etc.;

• firmeza: estar absolutamente certo vs estar mais ou menos certo.

Estes tipos de criterios podem ser combinados numa variedade maior de tipos de 
conhecimentos, cada um com o seu tipo especifico de representac;ao. Assim, primeiro 
encontramos a distinc;iio familiar entre conhecimento de procedimentos (saber coma) 

e conhecimento 'declarativo' (representacional). Em seguida, entre os tipos repre
sentacionais de conhecimento, podemos incluir o conhecimento sobre acontecimentos 
pessoais que estiio tipicamente associados com a mem6ria epis6dica (pessoal) de 
experiencias pessoais; por seu lado, a conhecimento interpessoal e caracterfstico 
da interacc;ao, o conhecimento social e partilhado por um grupo e o conhecimento 
cultural por todos os membros competentes de uma cultura; estes tres Ultimos tipos 
estao assim associados com a mem6ria social. 

Apesar de ter feito algumas destas distini;6es, par raz6es cognitivas e sociais, e 6bvio 
que elas niio siio suficientes. Muito conhecimento sociocultural e geral e abstracto 

(como e o nosso conhecimento sabre grupos ou sobre acontecimentos sociais, do 
tipo comer no restaurante), mas tambfm partilhamos socialmente um conhecimento 
sobre acontecimentos especfficos, como sejam os ataques do 11 de Setembro nos 
EUA ou o Holocausto. Podemos ter conhecimento sobre acontecimentos concretos 
ou tipos de acontecimentos que ocorrem naquilo a que chamamos de mundo 'real', 
mas tambfm ter conhecimento sobre o que aconteceu numa novela ou num filme, 
sobre o que acontecer::i em breve ou sabre factos linguisticos ou matem::iticos abs

tractos; ancoramos assim os 'factos' que conhecemos numa ontologia rica de mundos 
e situai;6es diferentes, ou noutros ambitos sobre os quais podemos pensar. 
Por fim, faz sentido diferenciar conhecimento pelo seu grau de forc;a ou firmeza. 
Geralmente distinguimos entre conhecimento e (meras) crenc;as; claro que podemos 
chamar crenc;as aos tipos de conhecimento sabre os quais niio temos uma certeza, 
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6bvia deste tipo de descri,ao seria dar conta das rela,6es (semanticas) de coerencia 
semantica entre as ora,6es (van Dijk 1972). Apesar de as gramaticas das ora,oes 
necessitarem tambem de tornar explicito o modo coma estao semanticamente rela
cionadas as orac;6es das frases complexas, niio existia entao uma investigac;.io sfria 
que pudesse estender-se a semantica linear do discurso. Sob a influencia da semiintica 
estrutural francesa (Greimas), assumi primeiro que as rela,oes de significado entre 
as ora,6es tinham de ser definidas em termos da identidade dos 'lexemas' ou 'se
mas' <las palavras usadas nessas mesmas orac;Oes. Mais tarde, vi que esta suposic;ao 
estava totalmente errada, ainda que a mesma tivesse mantido a sua popularidade 
na semiintica francesa durante vclrios anos. 0 importante e que niio s:io apenas as 
relac;6es de significado entre as ora�6es que definem a coerfncia, mas tambem as 
relac;6es referenciais, quer dizer, as relac;Oes entre as "coisas" que as ora�6es denotam 
num texto, coma veremos mais abaixo. 
O que era nova e interessante nesta teoria emergente da gram:itica do texto foi a 
introdu�ao de 'macro-estruturas', uma no�ao desconhecida em todas as formas da 
gramatica da ora,iio. 0 fundamental das macro-estruturas consistia na ideia de que 
os textos n:io tinham apenas rela�6es locais ou micro-estruturais entre ora�6es sub
sequentes, mas apresentavam tambfm estruturas gerais que definiam a sua coerfncia 
e organiza,ao global. Nos meus pr6prios trabalhos, estas macro-estruturas eram 
de duas classes diferentes: quer dizer, estruturas globais de significado e estruturas 
globais de forma. Mais tarde, introduzi a no�ao de 'superstrutura' para me referir 
a estas Ultimas estruturas, ou seja, as estruturas abstractas, esquem:iticas, que orga
nizam a forma geral do texto, como as conhecemos a partir da teoria da narrativa 
ou da teoria da argumenta,ao (van Dijk 1980). 
Ap6s mais de 25 anos, pergunto-me se essas gram:iticas do texto estavam certas ou 
erradas. Tai como vejo agora a questiio, diria que os principios b:isicos da gram:itica 
do texto ainda fazem sentido hoje, como se ve na grande quantidade de trabalho 
que se continua a fazer em muitos tipos de gram:iticas do discurso, as vezes, muito 
sofisticadas (como o trabalho de Talmy Givon e Sandra Thompson nos EUA). Com 
efeito, do mesmo modo que uma gramitica da ora�ao explica por que raz6es as 
sequf:ncias arbitr:irias de palavras nao definem ora�6es, uma gram:itica do texto 
necessita de mostrar que as sequf:ncias arbitr:irias de ora�6es nao definem um texto. 
Com efeito, o modo como n6s entiio fazfamos de facto a gram:itica do texto, era 
ainda muito primitivo, bastante especulativo, imprecise e, em parte, mal orientado. 
O que ficou sem duvida foi a impottancia da no,ao de coerencia em toda a teoria 
semantica do discurso e a ideia 6bvia de que os textos tambfm estao organizados 
em nfveis mais globais e mais gerais de descri�:lo. 
Estudos posteriores, tambfm em psicologia, acerca da coerfncia local (interaccional) 
e global (textual) ganharam formas mais sofisticadas. Foi assim que o meu livro 
Texto e Contexto (1977) sublinhou que a coerencia local entre ora,6es deveria 
estar baseada em rela�6es referenciais entre 'factos num mundo possfvel'; por isso 
usei entao a no,ao popular da semantica formal e da filosofia de 'mundo possivel'. 
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um livro (A Representa,ao do Significado na Mem6ria) que pela primeira vez na 
psicologia afirmava, explicitamente, que o objecto de escudo de uma psicologia cog
nitiva da compreensiio nunca deveriam ser ora<;6es isoladas mas textos completos. 
A partir dai referia-se a minha tese de doutoramento de 1972 sobre gramatica do 
texto. Encontr.imo-nos quando eu estava a escrever o meu livro Texto e Contexto, 

e durante mais de dez anos, ate os meus estudos sabre a pragm.itica do discurso 
(van Dijk 1981), trabalhamos juncos em varios artigos e por fim num livro (van 
Dijk & Kintsch 1983). 
Muitas das ideias originais da gramatica do texto, incluindo as referidas macro
-estruturas, acabaram por se enquadrar numa teoria cognitiva da compreensao do 
texto. No entanto, se bem que no principio os processos e as representac;Oes mentais 
envolvidas no processamento estivessem ainda demasiado pr6ximas <las estruturas e 
regras <las gram.iticas do texto, no que a forma diz respeito, mais tarde descobrimos 
que os usuclrios da linguagem real sao certamente mais flexfveis e, ao mesmo tempo, 
mais falfveis: cometem erros. Por isso criou-se a no�ao de compreensao 'estratfgica' 
para poder explicar de maneira mais realista o que realmente fazem os utentes da 
linguagem quando compreendem um texto. Por exemplo, enquanto uma gramatica 

atribui uma estrutura a uma ora�ao ou a sequencias de ora�Oes que ji tenham sido 
'dadas' (de uma forma abstracta), os usuarios da linguagem come<;am logo com a 
(tentativa de) interpreta,iio das primeiras palavras de uma ora,iio antes de a escu
tarem ou lerem na fntegra. Dito de outro modo, a compreensao e feita 'on line' ou 
linear, e nao 'post hoc'. Esta compreensao estratfgica e muito ripida e efectiva, sendo, 
no entanto, hipotftica: os erros podem ser vistos posteriormente. Tambem de uma 
forma diferente das gramaticas, os utentes da linguagem podem usar informa,iio 
do texto e do contexto ao mesmo tempo, ou operarem simultaneamente aos virios 

nfveis do texto (fonol6gico, sintictico, sem3.ntico, pragmcltico) para o interpretarem. 
Em resumo, o processamento real do texto e muito diferente da ancllise formal, 
estrutural, do texto. 

Para alfm disso, os usuclrios da linguagem representam as ora�Oes e os seus signi
ficados na mem6ria. Quer dizer, uma teoria psicol6gica e uma teoria do processa
mento mental. lsto significa, por exemplo, que a Mem6ria de Curto Prazo (MCP) 
pode ter uma capacidade limitada e precisa de ser esvaziada regularmente, depois de 
a sua informa,iio interpretada ser armazenada na Mem6ria de Longo Prazo (MLP). 
Assim, para todos os niveis do discurso, Kintsch e eu descrevemos as estratfgias 
envolvidas na sua ancllise, interpreta�ao e armazenamento na mem6ria. Em vez de 
termos condi�Oes e regras para a coerencia local, ou para a deriva�ao de macro
-estruturas, nesse memento tfnhamos estratfgias efectivas para a sua manipula�ao 
nas mentes dos utentes da linguagem. 0 resultado deste processo de compreensiio 
e uma Representa,ao do Texto na parte Epis6dica da MLP, ou seja, a parte da 
MLP que representa as experiencias pessoais dos individuos. A no,iio de macro
-estrutura tinha um papel bclsico neste processo e representa�ao: era uma estrutura 
construfda pelo usuclrio da linguagem para organizar a representa�ao de um texto 
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na mem6ria. Por outras palavras, as macro-estruturas numa teoria psicol6gica sao 
subjectivas: explicam a forma coma os usruirios da linguagem compreendem o que 
e mais importante num texto. 
Foi necessario introduzir outro elemento importante que faltava na gramatica do texto: o 
conhedmento. Para compreender um texto e preciso pressupor uma vasta quantidade 
de conhecimento sociocultural do 'mundo'. De facto, sem este tipo de conhecimento e
frequentemente imposslvel definir relar;Oes de coerencia entre as ora�iSes, ou construir 
macro-estruturas. Na mesma epoca (em 1977), Schank e Abelson publicaram o seu 
famoso livro sabre situa,;oes estereotipadas como as de fazer compras ou comer num 
restaurante. Noutras palavras, para compreender um texto, os utenres da linguagem 
instanciam por regra um ou mais guioes (scripts) e usam informa,;ao pertinente na 
constru,;ao de uma Representac;ao do Texto na Memoria Epis6dica. 
No nosso trabalho posterior, Kintsch e eu introduzimos outra no,ao importante: um 
modelo (situa<;iio), uma no,;ao que rambem foi usada, ainda que de um modo diferente, 
pelo psicolinguista Johnson-Laird no seu livro Modelos Mentais (1983). 0 que era 
importante nesta nrn;ao era a ideia de que os usuarios da linguagem nao constroem 
unicamente uma representa<;iio (semantica) do te:xto na sua mem6ria epis6dica, mas 
tambem uma representa,;i!o do facto, ou situa,ao, de que o texto fala, por exemplo, 
um acidente de carro. Esta no,iio de modelo deu muitos frutos. Explicava muitas coisas 
que ate entao permaneciam obscuras ou ignoradas. Em primeiro lugar, dava uma base 
maravilhosa para a teoria da coerencia textual: as ora<;oes (ou as suas proposi<;oes) 
definem-se simplesmente como coerentes em rela,;ao a um modelo. Quer dizer, se as 
pessoas siio capazes de construir um modelo possivel e plausivel para uma sequencia 
ou um texto completo, entao o texto {pelo menos subjectivamente) e coerente. De 
igual modo, as 'macro-estruturas1 dos textos podiam relacionar-se com as (macro� 
-estruturas' dos modelos de n(vel superio.t Em segundo lugar, os modelos tambem
forneciam uma explica,ao elegante para o facto de que, quando as pessoas se recordam
de um texto, fazem-no usualmente de um modo falso, recordando informa�iio que
nunca foi expressa no texto original. Sem duvida, se supomos que as pessoas durante
a compreensao tambem constroem um modelo do facto, e se muita da informa,iio
desse modelo pode ser derivada de um conhecimento mais geral, sociocultural, entilo
estas fa!sas lembran,;as podem ser explicadas pelos conteudos do modelo construido
para um texto. De outra rnaneira, aquilo que as pessoas se lembram de urn texto nao
e tanto o seu significado, mas sim o modelo que constroem acerca do acontecimento
abotdado no texto. lsto parece set trivial quando dizemos que a maioria dos leitores
esta interessada nao tanto no significado abstracto de um texto, mas na informa<;iio
acerca da 'realidade'. Resumindo, compreender um rexto signilica que o individuo
e capaz de construir um modelo mental para o texto. E, inversamente, na produ,ao
do texto, o modelo e o ponto de partida para todo o processamento: a pessoa sabe
algo acerca de um acontecimento, o qual esta representado no seu modelo de aconte·
cimento (ou modelo situacional); este modelo servira como base, por exe1nplo

) 
para

contar uma hist6ria sobre aquele acontecimento.
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Par ultimo, os modelos tambem explicam o modo coma o conhecimento geral esta 
relacionado com o processamento do texto: enquanto que os modelos s:'io pessoais, 
subjectivos e ad hoc (provis6rios) (ligados ao contexto corrente da compreensiio), 
o conhecimento pode ser vista coma uma generaliza<;iio e abstracc;iio feita a partir
<lesses modelos. Por conseguinte, a aprendizagem atraves das experifncias pr6prias
consiste tipicamente numa opera<;iio sabre modelos. Inversamente, o conhecimento
geral e usado atraves de fragmentos de 'instancia<;iio' desse conhecimento em modelos
especificos. Muitas experifncias posteriores na psicologia cognitiva confirmaram
que os modelos desempenham seguramente um papel crucial na compreensiio e na
recorda<;iio.
Para alem dos modelos de acontecimentos sabre os quais se fala ou escreve, os
usuarios da linguagem tambem constroem modelos da situac;ao comunicativa em
que participam. Estes assim chamados 'modelos do contexto', ou 'modelos contex
tuais' rem como caracteristicas as representay6es subjectivas de si pr6prio, dos outros
participantes da fala, da localiza,iio (tempo e espa<;o ), das rela,oes sociais entre os 
participantes e seus prop6sitos e dos objectivos gerais. Estes modelos contextuais
formam, portanto, a base mental para dar conta dos actos de fala dependentes do
contexto, do estilo e da ret6rica. Dito de outro modo, estes modelos controlam a
maneira coma se selecciona a informa<;ao dos modelos de acontecimentos e even
tualmente a forma de se expressar no discurso. 
Enquanto neste trabalho cognitivo sabre o discurso o enfoque mais importante foi
posto no processamento individual, e apenas foi prestada uma atenyao limitada as re
presentay6es gerais, abstractas e partilhadas socialmente (tais coma o conhecimento),
o meu trabalho posterior sabre ideologia (ver abaixo) permitiu juntar a postura de
que os modelos, e portanto o discurso neles baseado continha tambem cren<;as ava
liativas, quer dizer, opini6es sabre os acontecimentos sociais e comunicativos. Estas
opini6es sao, em parte, puramente pessoais e estao baseadas em parte nas estruturas
de opiniiio partilhadas socialmente: atitudes e ideologias. Uma grande parcela do
meu trabalho durante os anos 80, incluindo o trabalho sabre preconceitos, centrou-se
sabre estas 'cogniy6es sociais' subjacentes ao processamento do texto.

Pragmatica do discurso 

Ao contririo da maioria dos investigadores, tenho uma concepyao mais restrita e 
precisa da pragmatica (formal), par exemplo, o estudo dos actos de fala e das sequen
cias de actos de fala. Enquanto que a sintaxe Iida com as formas, e a semantica corn 
os significados ou as refer@ncias, a pragmitica Iida com a acyao. E enquanto que a 
sintaxe da as regras da boa forma<;ao, e a semantica as condi<;6es de significa<;ao, a 
pragmatica formula as condi,oes da boa execu<;iio dos enunciados definidos coma 
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actos (de fala). Ou seja, a pragmatica para mim niio e o estudo do 'uso da linguagem' 
( ou como Charles Morris disse ha sessenta anos arras - o estudo das rela,oes entre 
os 'signos' e seus usu3rios'). Se fosse este o caso, a psicolingufstica, a sociolingufs
tica, a etnolingufstica e a  an:ilise do discurso fariam todas parte da 'pragm:itica'. 
Isto constituiria uma extensao inlltil do alcance da pragm.itica. 0 mesmo tambfm se 
aplica ao estudo das estratfgias interaccionais especificas, tais como de cortesia e de 
gestao da impressiio. Estas fazem parte de uma teoria da interac,ao (conversacional) 
e nao, na minha opiniao, de uma teor_ia da pragm:ltica. Mas, coma disse, a no<rao 
de pragmatica e usada de uma forma um tanto geral e vaga para denotar estudos 
sabre a ac,ao, interac,iio e rela,oes entre os participantes da fala. 
Os meus estudos sobre pragm:itica centraram-se, naturalmente, na pragm.itica do 
discurso, e nao na pragmatica das ora,6es isoladas (van Dijk 1981). E interessante 
constatar que a teoria da coerfncia sem:1ntica foi usada como um exemplo para uma 
teoria da coerencia pragmatica de sequencias de actos de fala: os actos de fala A 1 e 
A2 sao coerentes se Al for uma condi,ao passive! para o sucesso e a  boa execu<;ao 
de A2. Da mesma forma que podemos encaixar sequencias de proposi,oes em macro
proposi,oes, podemos organizar sequencias de actos de fala em macro-actos de fala 
gerais. Quer dizer, um relato noticioso, como um todo, e uma afirma\iio, e uma nota 
de resgate constitui uma amea,a em termos globais. Isto pode ser tambem o que os 
usuarios da linguagem recordam de uma conversa: nao tanto os actos de fala locais 
detalhados, mas sim o amago pragmatico de um discurso, quer dizer, o seu acto de 
fala global. Ao mesmo tempo, a no,ao de macro-aero de fala foi sistematicamente 
relacionada com macro-estruturas semanticas: o �contelldo' proposicional de um 
acto de fala consiste tipicamente numa macroproposi\iio. 

Discurso e racismo 

Em 1980 o meu trabalho seguiu numa direc,ao um pouco diferente. Tambem 
motivado pela minha primeira estadia prolongada num pais do 'Terceiro Mundo' 
durante um curso em que ensinava no Colegio do Mexico, finalmente decidi que 
tinha chegado a hora de fazer algo de mais serio. As Gramaticas do Texto e as teorias 
psicol6gicas tinham muito pouco que ver com as problemas reais deste mundo, e 
pensei que tinha chegado a hora de trabalhar em problemas mais sociais e politicos. 
Um destes problemas fundamentais, especialmente na Europa, era o racismo. Por 
isso, comecei a interessar-me sabre os modos como o racismo se expressa, reproduz 
e legitima atraves do texto e da fala. 
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Conversa1,oes 

Em vclrios projectos de longa durac;ao estudei, de forma sistem.itica, os modes como 
as maiorias brancas pensam, falam e escrevem sobre as minorias etnicas, os imi
grantes, os refugiados e as pessoas do Sul em geral. Um projecto maior, por exemplo, 
centrou-se no modo como os membros de um grupo maioritclrio da Holanda e da 
California falam acerca dos Outros nas conversa,oes quotidianas. Depois de gravar, 
transcrever e de analisar centenas de entrevistas espontaneas em v.irios bairros de 
Amesterdao e de San Diego, os meus estudantes e eu pr6prio verificamos que essas 
conversa,oes sao bastantes tipicas a todos os niveis da estrutura (van Dijk 1984, 

1987). 
Por exemplo, ao nivel dos temas, constatclmos que, ao contr3rio de outro tipo de 
conversac;Oes, tende a surgir somente um nllmero muito limitado de temas quando as 
pessoas falam sabre 'estrangeiros'. Tipicamente, esses temas versam sobre Diferenc;as 
Culturais, Desvios (crime, violC:ncia, etc.) e Ameac;as (econ6micas, saciais, culturais), 
expressando e reproduzinda desse modo estere6tipos e preconceitas maiorit.irios. Ao 
nivel local das relac;6es sem:inticas entre orac;6es, verific.imos que as pessoas usam 
geralmente 'lances' sem:inticos especificos, entre eles a negac;ao aparente ("nao renho 
nada contra os negros, mas ... ") e a  concessao aparente ("Nern todos os negros sao 
criminosos, mas ... "). Estes lances parecem implementar ao nivel local estrategias 

conversacionais gerais de auto-apresentac;ao positiva ("nao somos racistas'', "somos 
tolerantes", etc.) e de Apresenta,ao Negativa do Outro (a parte negativa que se segue 
ao mas). Pode inferir-se que a parte 'positiva' consiste, na sua maioria, em formas 
de manter a imagem, partindo do facto de que a maior parte das conversa,oes siio 

negativas acerca 'deles'. 
Numa an.ilise do relato de cantos, vimos ainda que a categoria narrativa obrigat6ria 
da Resoluc;iio esta amiude ausente nas hist6rias sobre imigrantes. Isto parece su
gerir que nos seus modelos mentais dos acontecimentos etnicos, as pessoas brancas 
nao vfem, de facto, realmente uma 'soluc;ao' para o 'problema dos estrangeiros'. 

Por conseguinte, as hist6rias incidem sabre a Complica,iio (geralmente negativa) e 

convertem-se por isso efectivamente em hist6rias de queixas que tern uma func;ao 
de argumento, no qual as experifncias pessoais da hist6ria servem coma premissas 
crediveis de conclus6es negativas, par exemplo: "Eles nao querem adaptar-se" ou 
"Eles vfm para aqui s6 para viver a nossa custa", etc. 

O estilo, a ret6rica e outras caracteristicas formais destas conversac;6es completam 
esta imagem global. Por exemplo, os pronomes e demonstratiyos podem ser usados 

selectivamente para real,ar a distancia social, por exemplo, quando os falantes pre
ferem fazer referfncia aos seus vizinhos turcos atraves do pronome "eles" ou "essa 
gente" em vez de, coma seria normal, usarem a frase descritiva "as meus vizinhos 
turcos". Constat.imos tambem que nas conversac;Oes as pessaas tendem a hesitar, 
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I a cometer erros ou a fazerem correc�6es quando tfm que nomear os Outros, uma 
brecha na fluidez explicavel por preocupac;6es de salvaguarda das aparencias (cog
nitiva e social), e pelo funcionamento de estrategias de gestiio da impressiio na fala 
sobre um tema 'delicado' como e o das minorias. 

A lmprensa 

Os outros estudos sabre a expressao do preconceito ftnico e sabre a reprodu�iio 
do racismo no discurso centraram-se no texto e na fala institucionais e da elite. 
Um dos projectos maiores incidiu sabre o papel da imprensa. Analisamos assim 
muitos milhares de noticias na imprensa inglesa e holandesa (van Dijk 1991). 0 
objectivo principal foi saber a forma coma as principais cadeias de diarios escrevem 
acerca dos Outros e o papel que a imprensa desempenha nas relac;6es etnicas, na 
propagac;iio dos estere6tipos e na reproduc;iio da dominac;iio branca, quer dizer, no 
racismo, em geral. 
E interessante, ainda que inesperado, que seja passive! observar muitos dos trai;os 
das conversai;6es de todos os dias tambem na imprensa, e podemos supor por isso 
que existem relac;6es mutuas entre o que o publico em geral diz acerca dos 'estran
geiros' e o que dizem os seus di.irios. Por exemplo, tambem na imprensa, a selec�ao 
de t6picos importantes sabre as minorias e estreita e estereotipada, quando ni'io 
negativa. De novo, verific.imos um enfoque muito especial na Diferen�a, no Desvio, 
e na Ameai;a. 0 crime ftnico, tambem na imprensa respeit.ivel e liberal, constitui 
um tema importante como tambem o e o tema dos muitos problemas associados 
com a imigrai;iio. Isto significa que o [ado positivo da imigrai;iio (contribuii;6es 
para a economia, varia\ao cultural, etc.) raramente se constitui coma um tema da 
imprensa. As minorias sao sempre retratadas como Gente Problemcltica, enquanto 
que os problemas que 'nos' causamos a 'eles', coma a falta de hospitalidade, as leis 
duras de imigra\ao, a discrimina\ao e o racismo, raramente sa.o importantes. 
Os modos de citai;iio siio previsiveis de forma similar. Pelas suas pr6prias regras de 
equilfbrio, seria de esperar que a imprensa citasse sempre tambem vozes minoritclrias 
competentes e credfveis que falam acerca dos acontecimentos etnicos. No entanto, 
nada esta mais longe da verdade: citam-se especialmente as instituii;6es e as elites da 
maioria branca. E quando as minorias sao citadas, nunca o podem fazer sozinhas. 
Isto e mais evidente quando surgem temas dificeis, tais como discrimina\ao ou 
racismo: se permitem aos 'Outros' que falem sabre isso, tal est.i sempre marcado 
como uma acusa\ao nao sustentada (e, portanto, o 'racismo' aparece na maioria 
das vezes entre aspas) e nao como um facto. 
Estas estruturas tendenciosas, que tambfm podem ser observadas nas nega\Oes e 
concess5es aparentes, nas descri\Oes dos actores minoritilrios, nas estruturas dos 
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titulos, no estilo e na ret6rica, podern ser previsiveis quando damos conta de que a 

redac,ao da maioria dos diarios da Europa e ainda virtualmente 'branca': muitos 

poucos jornalistas das minorias trabalham para grandes diflrios, e nunca aos niveis 

editoriais mais elevados. Igualmente, as organizai;6es e vozes minoritflrias sao vistas 

como menos credfveis, menos 'objectivas', e portanto dcl-se-lhes um menor acesso 

a imprensa. 

A conclusao desta investiga,ao a grande escala foi portanto que, nao obstante o 

facto de a imprensa reflectir em alguns aspectos meramente o que os politicos ou 
o grande piiblico diz acerca das minorias, ela tambem tern o seu pr6prio papel e

responsabilidade nos problemas etnicos. Especialmente pelo seu espectro imenso e

poder: ao contrclrio de um falante tendencioso numa conversai;ao, uma noticia ou

editorial tendencioso pode ter milhares de leitores, e - como e o caso dos tabl6ides

ingleses - algumas vezes milh6es de leitores, e portanto tern uma enorme influfn
cia. Na nossa investigai;ao das conversar;Oes quotidianas, tivemos oportunidade de

observar frequentemente esta influencia da imprensa. Par isso, conclufmos que a

imprensa da Europa desempenha um papel central na manuten,ao (e algumas vezes

no agravamento) do 'statu quo t'.:tnico', ou na reprodui;ao do racismo.
Os estudos do papel da imprensa na reprodu,ao do racismo correm paralelamente

a outro projecto nos anos 80, que consistiu num estudo sistemcltico sobre as estru

turas, a produ,ao e a  recep,ao das notfcias na imprensa (van Dijk 1988a, 1988b).

Surpreendentemente, tem-se feito muito pouco trabalho analftico do discurso sobre

esta forma de discurso escrito que provavelmente e a que mais penetra na nossa

vida quotidiana. Em vclrios estudos te6ricos e empfricos, tentou-se assim estender

a ancllise do discurso a um dos seus domfnios mais 6bvios de aplicai;ao: a inves

tigai;ao dos meios de comunicar;ao de massa. Assumi que o discurso <las notfcias
tinha uma estrutura can6nica ou 'esquema das noticias' que organizam as notfcias

e enfatizei o facto de que tambem a produ,ao de notfcias e, em grande medida, uma

forma de process amen to do texto, quer dizer, dos muitos textos-fonte ( escritos ou

falados) que o jornalista usa quando escreve uma noticia. Um dos estudos empiri

cos examinou como no mundo da imprensa foi coberto um acontecimento (neste

caso, o assassinato do presidente eleito Bechir Gemayel do Ubano em Setembro de

1982). Deste modo, foram estudadas sistematicamente centenas de hist6rias num

grande nllmero de diclrios escritos em muitas linguas para ver se havia 'universais'

das notfcias, e/ou se as notfcias de diferentes paises, linguas, culturas e sis.temas

politicos forneciam tipicamente um 'quadro' diferente do facto. Uma das nossas

conclus6es desta investiga<;iio foi que as notfcias em todo o mundo, possivelmente

sob a influencia dos rep6rteres das agencias de noticias internacionais, eram bastante

semelhantes. No entanto, notam-se diferen,as entre a imprensa de qualidade e a

imprensa popular, o tabl6ide.
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Manuais 

Outra fonte importante de estere6tipos e de preconceitos ftnicos, dos quais sao 
vftimas centenas de milhares de crian�as, sao os manuais nas escolas. Para o efeito, 
analis.imos um grande nl.J.mero de manuais das ciencias sociais das escolas secun
d::irias e quisemos responder as mesmas quest6es que tinhamos construido nos ou
tros projectos: o que dizem acerca <las minorias? e qua! o seu papel na reprodu,ao 
do preconceito e do racismo? Ainda que a situa�ao esteja a melhorar lentamente, 
especialmente nos EUA, com a introdu,ao de mais materiais de aprendizagem 
�multicultural', a maioria dos manuais, especialmente na Europa, continua ou a 
ignorar completamente as minorias (implicando assim que a Europa - e as aulas 
- siio ainda homogenearnente 'brancas') ou a confirmar estere6tipos simples ou
mesmo preconceitos racistas. Tanto as minorias como as pessoas do Sul em geral
sao ainda representadas nao s6 coma 'pobres', 'atrasadas' ou 'primitivas', mas tam
bem coma criminosas e agressivas, coma sucede nos media e nas conversac;6es de
todos os dias. A aten,ao e a  problematiza,ao incidem especialmente sobre o 'desvio'
cultural relativo, por exemplo, a outros habitos, outra linguagem e outra religiao.
Tal como se verifica no discurso da elite e institucional sobre problemas etnicos,
raras vezes se escolhem coma t6picos a discriminac;ao e o racismo, que chegam
mesmo a ser negados.

Debates parlamentares e outros "discursos da elite" 

Outro dominio importante envolvido no discurso dos problemas etnicos e a politica. 
Par isso, analisc:lmos debates parlamentares sobre a imigrac;iio, as minorias e a 'acc;iio 
afirmativa' (ha quern a designe como 'discrimina,ao positiva') na Holanda, Fran,a, 
Alemanha, Gra-Bretanha e EUA. Obviamente, esse discurso publico e oficial raras 
vezes e abertamente racista, a excep,ao das afirma,oes dos membros dos partidos 
da extrema-direita. No entanto, ainda que de um modo mais indirecto e subtil, e 
frequente encontrar muitos dos tra,os tipicos da 'fala dos estrangeiros' que tambem 
estiio presentes nos media e nos manuais. 
Especialmente interessantes siio os muitos lances estratfgicos usados para limitar 

a imigrac;ao ou os direitos das minorias. Condenar a vftima e uma das principais 
estrategias: condenam-se as minorias pela sua pr6pria posi,ao marginal, falta de 
trabalho e de habita,ao, etc. Sugere-se que as minorias deveriam ficar no seu pais 
'para o seu pr6prio hem' e para contribuirem para o desenvolvimento da sua pc:ltria. 
De uma forma bastante cinica pode dizer-se tambem neste discurso que sera melhor 
para elas nao terem de se confrontar com o racismo nos bairros pobres onde teriam 
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de viver. E, coma seria previsivel, a imigra<;ao e os imigrantes surgem associados 
sobretudo a problemas financeiros, de emprego e de habita,ao, quando nao com 
crime, drogas, etc. 

O discurso corporativo 

Dado o seu papel no emprego e no mercado de trabalho, tambem se estudou o 
discurso dos gestores das corpora<;Oes, com base em entrevistas feitas a gestores 
de pessoal. Como seria de esperar, os empresirios, como outras elites brancas, ne
gam a existencia de discrimina<;ao e racismo nas suas empresas. Ao mesmo tempo, 
opoem-se totalmente a qualquer forma de Ac,ao Afirmativa (que eles denominam de 
'Discrimina,ao Positiva'). Eles podem preocupar-se com o desemprego das minorias 
(na Holanda tres ou mais vezes superior ao desemprego da maioria), mas culpam 
sempre os 'Outros': nao falam a nossa linguagem, tern uma cultura diferente, tern 
uma educa,ao insuficiente, falta-lhes motiva,ao, etc. 0 facto de outra investiga,ao 
mostrar que mais de 60% dos empregadores preferem contratar um homem branco, 
em vez de mulheres ou homens das minorias, nao faz parte obviamente das suas 
explica,oes predominantes do desemprego daquelas. Este tambem nao e o caso dos 
debates na politica e nos media: se as minorias tern problemas, de alguma forma sao 
sempre elas que os causam a si pr6prias. 

O discurso da elite 

Por fim, como tambfm se mostrou para o discurso acadfmico, como seja o dos 
manuais contemporiineos de sociologia, todas estas formas de discurso dominantes, 
maioritirias, e especialmente de gfneros distintos do discurso da elite, revelam muitas 

semelhan,as. Para alem dos estere6tipos e dos preconceitos ideol6gicos, encontramos 
entao estere6tipos 'textuais' nos modos como se tende a descrever as minorias e as re
Ia,oes etnicas. A estrategia principal no texto e na fala e a  da apresenta,ao positiva de 
si mesmo e da apresenta<;ao negativa do outro. 0 'nosso' racismo e sistematicamente 
negado, ou pelo menos atenuado, ao mesmo tempo que sao focalizadas e real,adas 
as caracteristicas negativas 'deles'. Seo racismo existe na 'nossa' sociedade, entao 
deveriamos procuri-lo nos guetos urbanos, isto e, entre os brancos pobres, e nunca 
entre as elites das salas dos directores, das redac,oes ou dos tribunais. Portanto, 
as elites apresentam-se sempre a si pr6prias como sendo tolerantes e modernas, ao 
mesmo tempo que culpam as pobres vitimas sociais. Simultaneamente, a politica 

258 



populista refere-se precisamente (e democraticamente) ao ressentimento entre as 
pessoas contra mais imigra,ao. Tambem pelo seu papel na tomada de decis6es, no 
ensino, na investigai;ao, no emprego, na informai;ao e na comunicai;ao, as elites e 
as suas ideologias e praticas etnicas tern um impacto tremendo sobre a sociedade. 
Ainda que raras vezes sejam muito abertas e duras, as elites amiude pre-formulam 
o que sera aceite na sociedade (branca) em geral. Por outras palavras, as elites de
sempenham um papel central na reprodu,ao do racismo.

Analise critica do discurso 

Depois desta vasta investiga<;iio sobre discurso e racismo, os come,os da decada de 
90 obrigaram a estender este trabalho ao estudo mais geral do discurso, do poder 
e da ideologia. Assim, examinei num estudo o modo como o 'acesso ao discurso 
(publico)', por exemplo, o discurso dos media, e distribuido entre varios grupos de 
individuos. Verifiquei que o acesso ao discurso constitui um importante (porque 
escasso) recurso social para os individuos e que, em geral, as elites podem tambem 
definir-se em termos do seu acesso preferencial ao discurso publico, ou em fun,ao do 
controlo que exercem sobre o mesmo. Este controlo pode estender-se aos elementos 
do contexto (Tempo, Lugar e Participantes), assim como a diferentes tra<;os do texto 
(t6picos, estilo, etc.) 
Partindo desta ideia, e em conjunto com outros investigadores na analise do discurso 
e disciplinas relacionadas, propos-se que a analise do discurso adquirisse tambem 
uma dimensao 'crftica'. Quer dizer, na escolha da sua orientai;ao, t6picos, problemas 
e quest6es, a analise do discurso deveria participar activamente, com o seu estilo 
acadfmico pr6prio, nos debates sociais e fazer investigai;Oes que poderiam servir 
aqueles que mais precisam delas, em vez de servir aqueles que pagam mais. Deste 
modo, a ACD esta a tornar-se um movimento de investigadores que prestam mais 
atern;ao aos problemas sociais do que a paradigmas academicos, e que estudam em 
geral muitas formas de (abuso) de poder nas rela,oes de genero, etnicas e de classe, 
como o sexismo e o racismo. Querem saber como o discurso actua, expressa, justifica 
ou contribui para a reprodu<;iio da desigualdade. Ao mesmo tempo, estes investi
gadores escutam as experiencias e as opini6es dos grupos dominados e estudam os 
modos mais efectivos de resistencia e dissensao. 
Em muitos pafses os investigadores crfticos estao a formar uma rede internacional, 
o CRITICS (Centers for Research into Text/Talk, Information and Communication
in Society- Centro de lnvestiga<;6es em Texto/Fala, Informa<;iio e Comunica,ao na
Sociedade) que em breve pode vir a ter tambem um sitio na Internet. Em 1990 foi
fundada a revista internacional Discourse e Society para servir como um f6rum am
plo para este trabalho sociopolitico mais critico . Depois do meu pr6prio trabalho
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critico sobre o racismo, um dos modos como continuo a contribuir para fortalecer 
as bases da ACD passa pelo estudo das rela,oes entre discurso e ideologia (usando, 
por exemplo, como dados principais editoriais do Washington Post e do New York 
Times). 0 objectivo deste projecto consiste primeiro em redefinir ideologias de um 
modo especifico e preciso, por exemplo) coma sistemas b.isicos da 'cogni�ao social', 
ou seja, como representa�Oes mentais partilhadas socialmente que controlam outras 
representa,oes mentais, como as atitudes sociais de grupo (incluindo preconceitos) e os 
modelos mentais. Postula-se que as ideologias tambem tern um esquema interno fixo, 
quer dizer, o mesmo esquema que o da auto-representa,ao dos grupos. Estas ideologias, 
tambem controlam o discurso e outras pr:iticas sociais (e vice-versa: frequentemente 
faz-se uso do texto e da fala para transmitir ideologias de modo persuasivo. 
Em segundo lugar, queremos investigar sistematicamente as estruturas de discurso 
atraves das quais se manifestam as opini6es ideol6gicas no texto e na fala, entre elas 
as de natureza semantica (t6picos, coerfncia), a sintaxe, o lfxico, os actos de fala, 
etc. Por ultimo, esta dimensao combinada de discurso e cogni,ao estara incluida 
num quadro sociopolitico, que explica parte do seu fundamento e das suas fun,oes 
e as formas das ideologias e dos discursos no seu contexto social (por exemplo, as 
relativas a interesses de grupos sociais). Completar este complexo projecto comei;ado 
em 1994 levar.i seguramente v.irios anos. 

Conclusiio 

O itiner.irio acadfmico acima esbo�ado, como toda a hist6ria e relato, tambem precisa 
de uma conclusao, senao de uma moral. Depois de mais de 25 anos a fazer analise de 
discurso, teria de se aprender alguma coisa acerca da disciplina e dos seus praticantes. 
Um ponto importante para sublinhar e que, apesar da variedade dos t6picos por mim 
estudados e da ampla orienta,ao do meu trabalho como academico, tenho apenas 
uma compreensao muito limitada do que se passa hoje em dia em muitos paises, no 

agora muito vasto campo da analise do discurso. Ha varios dominios e direc,oes de 
investigai;ao que apenas conhe,o. Sem duvida que, como editor de revistas (a Text 
e o Discourse & Society) e editor do Handbook of Discourse Analysis e de outra 
introdu,ao de dois volumes (Discourse Studies A mult idisciplinary contribution), 
tentei sempre integrar, unificar e desenvolver os diferentes dominios de estudo do 
texto e da fala, na for ma de uma nova interdisciplina de 'estudos do discurso'. 
Outra conclusiio importante diz respeito ao facto de o meu trabalho representar 
apenas uma das orienta,oes, dos metodos, das teorias e das direc,oes de investiga,ao. 
Emergente do Estruturalismo Frances na poftica e na semi6tica, logo se centrou na 
linguistica moderna, seguindo-se a psicologia cognitiva e as cifncias sociais. 0 meu 
objectivo tern sido sempre ser claro e pedag6gico e visa evitar uma escrita esoterica: 
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