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MECANISMOS DE RETOMA ENUNCIATIVA 

MARIA EMtUA PACHECO LOPES PEREIRA* 

Os usos de lingua documentados nos jomais sao exemplos de actos 
discursivos que retransmitem situa~6es previas de comunica~ao. 

De urn ponto de vista pragmlitico, i.e., considerando os intervenientes 
em tal acto comunicativo, 0 mais importante e considerar que 0 jomalista / 
articulista se investe do conhecimento de determinado discurso original, 
sendo, muito frequentemente, atraves desse actor social que os leitores tern 
conhecimento deste discurso. Muito frequentemente, apenas assim. 

Virei a demonstrar que, em actos discursivos encetados por textos 
jomalisticos, e evidenciada a interpreta<;:ao de tal discurso previo. 

Nem sempre 0 discurso original e rastreavel. Contudo, a retoma de 
palavras alheias e exibida em sequencias formais de discurso directo e de 
discurso indirecto que introduzem/comentam/interpretam discursos origi
nais. Repetidas vezes, quando urn jornalista cita em estilo indirecto e de 
igual modo quando 0 faz sob a forma directa, os verbos que usa qualificam 
as enunciac;.6es veiculadas em diferido. Particularmente, se as palavras de 
outrem sao transcritas, i.e., se ha citac;.ao directa, 0 verbo que ocorre 
poderia, frequentemente, ocorrer em estilo indirecto.Sob 0 ponto de vista 
teorico, em ambos os procedimentos a verba e da respansabilidade enun
ciativa do locutor, tendo a virtualidade de apresentar a cita<;:ao previamente 
qualificada, 0 que e verdade ate do ponto de vista da linearidade dos 
elementos concatenados. 

* Universidade do Minho, Braga. 
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No discurso indirecto tanto 0 verbo introdutor quanto a estrutura que 
se the siga (as mais das vezes, para os verbos presentes na imprensa portu
guesa, uma completiva ou estrutura nominal) sao uma interpreta\,ao, 
destaque e eventual reformula\,ao do que outrem disse. 

A mesma fun\,ao OCOITe na cita\,ao directa introduzida por determi
nado verbo enunciativo pois que a literalidade imputiivel ao discurso 
directo atinge 0 conteudo subsequente ao proprio verbo, nao 0 incluindo 
necessariamente. 

No relata em discurso directo e passivel avaliar a mesma conso
nanciaJdissonancia entre interpreta~ao do acto locut6rio e sua reprodw,;ao. 
Ou seja, se sucede ao verbo (por exemplo, reconhecer; admitir; repudiar; 
criticar) uma sequencia que veicula a literalidade do acto inicial (amiude 
introduzida pelo verbo dizer no gerundio), 0 sujeito pode determinar, no 
relato assim disponibilizado, 0 que hii de interpreta\,ao propria do locutor, 
eventualmente (e, no limite), nao suportada pelo conteudo literal da enun
cia\,ao previa. Ainda que assim seja, muitas das vezes que OCOITe discurso 
indirecto e por defini\,ao mesma de tal mecanismo de retoma enunciativa, 
este toma 0 acto discursivo anterior irredimivel. 

Convoco Graciela REYES e a sua defini\,ao de oratio quasi obliqua, 
«veremos el discurso del otro asumido como propio, completamente 0 

quasi completarnente». 
A oratio quasi ob/iqua OCOITe nos jomais pois que, nestes, situa\,6es 

comunicativas sao diferidas, sendo para elas encontrado urn valor accional: 
«En su conjunto, puede concebirse el acto de comunicaci6n entre perio
dista y lector como un proceso en el que S tieme la funcion social de 
retransmitir 10 que, estrictamente, no es un hecho 0 una novedad, sino otra 
situaci6n comunicativa.». A autora esclarece que S e 0 locutor, nao 0 enun
ciador (1984:209). 

Como venho a documentar jii de seguida, 0 acto ilocutorio assim confi
gurado e estritamente imputiivel ao seu locutor sendo impossivel aferir 
se a rela\'ao de valor ilocutorio e consentanea com 0 discurso previo. Tenha 
o jomalista compreendido 0 que fez 0 locutor com 0 seu discurso e esco
Iha responsabilizar-se por essa adscric;ao, aparecerao marcas verbais 
ilocutorias. 

A reprodu\,ao do discurso numa nova enuncia\,ao pode, ocasional e expli
citamente, diferir valores ilocut6rios; agora, 0 que sempre fad - enquanto 
nova enunciac;ao - e responsabilizar 0 seu locutor pelo que transmite. 

Postulando que a informa\,ao semantica de urn discurso pode estar 
contida numa sequencia que 0 represente como urn todo, 0 t6pico de uma 
macro-estrutura, van DIJK ve que «los sujetos que reproducen un relata 
produciriin un discurso que contenga principalmente macro-proposici
ones.» (van Dijk, 1988: 232). 
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Pela analise do corpus, e possivel encontrar passagens em que 0 relator 
encontra (pelo exemplo, transmite) urn valor particular ao acto discursivo 
relatado, valor este configurado no verbo repudiar: 

«0 vola dos dais independentes considera inaceitdveis as lennos em que 
Jose Eduardo Moniz se ref ere a mensagem dirigida pelo Presidente d Assem
bleia da Republica e «repudia 0 manifesto abuso de pader que tais declara(:6es 
patenteiam». 

Socialistas e comunistas harem palmas ao Presidente, 
Correio da Manhii 

No entanto 0 seu uso, particularrnente na inforrna~ao. e escasso. Ha, 
preferencialmente, recurso a verbos introdutores de discurso neutros. Ou 
mesmo a denega~ao dos primeiros em favor dos ultimos. Atente-se no 
exemplo: 

«0 Presidente da Republica pede apenas uma «re:/lexao actualizada» sabre a 
Comunicar;:a.o Social, sublinhou AM, para lembrar que 0 lema voltara a debate 
jd amanhii. ~~ 

Caos no Parlarnento, Presidente da Republica analisa comunicar;:a.o social, 
Diario Popular 

A ultima passagem transmite urn momento de discussao na Assem
bleia da Republica. Ainda que os sinais graficos de cita~ao nao 0 levem a 
supor, toda a sequencia anterior ao verbo e a interven~ao literal de Adriano 
Moreira. 

o verbo apenas da enfase a interven~ao transcrita pois que ela teve urn 
valor ilocut6rio particular negligenciado pelo relato jomalistico. E a conti
nua~ao que aflora 0 valor que a enuncia~ao diferida teve. Na realidade, ela 
foi uma admoesta~ao a Camara no sentido de reflectir, tal como 0 solici
tado, nas questoes da Comunica~ao Social. 

Assiduamente, urn verbo assertivo neutro evidencia a mera men<;ao a 
palavras de outrem. Algo compreensivel quando consideradas a volatilidade 
de prodw;6es discursivas au do seu relata e a extrema respansabilidade que 
e adscrever-Ihes uma for~a ilocut6ria particular. 

A leitura dos textos de imprensa ira do assentimento a refuta~ao de 
opinioes previamente avan<;adas com matizes interpretativos devido ao 
reacondicionamento a urn novo momenta enunciativo. 

o corpo textual, construido quer por noticias quer por artigos de 
opiniao, reporta-se a urn anterior momento enunciativo. Contudo, ha uma 
distin<;ao a fazer entre express6es que imp6em uma leitura polif6nica tais 
como as que ocorrem em artigos de opiniao, amiude assinados par urn 
comentador politico de ideologia reconhecida, e as que se encontram em 
noticias. Enquanto, nos primeiros, a continua<;ao argumentativa atesta a 
plausibilidade relativa atribuida a opiniao convocada; nas segundas, tal 
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informa~ao pode nao ser veiculada da mesma maneira. Nestas, pode nao 
haver continua~ao argumentativa no sentido de tomar como argumento em 
favor de determinada conclusao a opiniao convocada, mas a informa~ao 
pode efectivamente continuar pelos dados veiculados pela visao alheia 
enxertada no discurso e DaD por reservas a ela atribufdas. 

Os exemplos seguidamente transcritos, provenientes de textos jorna
listicos de informa~o, demonstram que, quando nestes ha a inser~ao de 
express6es polif6nicas, estas sustentam as conteudos veiculados. 

E que, segundo apuramos, noutras ocasiOes em que houve diferendos entre 
Jose Eduardo Moniz e 0 Presidente da Republica a televistlo fez urn esfoYfo nos 
prirneiros quinze dias, mas depois voZtou tudo ao mesmo, na 6ptica de Belem. 

Por isso, se as situa90es que Soares considera de (alta de isen9cio politica por 
parte da RTP se vierem a manifestar navamente no futuro, e muito prowivei que 
o Presidente decida dirigir uma mensagem ao Pais sabre este problema, e atraves 
da pr6pria televisao. 

Parabens Mario, 0 Independente 

A continua~ao informativa faz-se linearmente, integrando 0 conteudo 
convocado e a sua proveniencia no decurso dos dados transmitidos. 
Sintomaticamente, a orac;ao coordenada conclusiva sucede a que conU!m a 
expressao polif6nica, i.e., ha urn liame semantico entre a informa~ao vei
culada num primeiro momento - e que se salienta ser exterior ao sujeito 
que a repete - e a prossecu~ao textual. Esta explicita consequencias do 
anteriormente enunciado. A passagem do momento marcadamente polif6-
nico ao que nao esta assinalado como tal faz-se pela sucessao do verosimil 
ao factual.Ha uma diferen~a a salientar entre 0 procedimento antes exem
plificado e 0 constatave! em artigos de opiniao. Estes tern uma amplitude 
muito maior na apropria~ao que fazem de enuncia~6es alheias. Tal ampli
tude pode estribar-se: na suspensao do juizo pr6prio; na nega~ao polif6nica 
e na indetermina~ao do locutor, nomeadamente. 

a) 0 fragmento seguinte atesta que a convocac;:ao de uma visao alheia 
coincide com a suspensao do juizo pr6prio. A suspensao referida e tanto 
mais evidente quanto esta formulada como hipotese. Nao ha uma efectiva 
conformac;:ao ou polemizac;:ao do ponto de vista alheio no proprio, antes 
aquele e enxertado, suspendendo 0 fluir deste. 
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"Se 0 principal intuito do PR era 0 de chamar a atem;:iio da generalidade 
dos portugueses para os vicios e anornalias que, segundo 0 seu ponto de vista, 
siio detectaveis na CS estatizada, designadamente na RTP - e fora de duvida 
que a iniciativa acertou no alvo com a precisiio de um missil teleguiado par 
sistema laser». 

A Mensagem, Diario de Noticias, Manuel 
Jose Homem de Mello 



b) 0 desenvolvimento polif6nico procede tambem pe!a nega<;ao. 

« E niio se diga que 0 momenta niio e oportuno porque se aproxima a data 
das legislativas. 

o presidente tera defeitos, certamente, mas que ninguem Ihe aponte defici
encias quanta d sua forma9iio democrdtica. A mensagem do presidente e clara -
e porque se aproximam as eleip5es legislativas que 0 Presidente tern a ohrigariio 
de {alar sabre a sua convic9iio - de resto, largamente apoiada pela opinitio 
publica - de que «0 pluralismo e a isen9iio niio estiio a ser suficienternente obser
vadas, como detennina a Constituirtlo, em 6rgtios de comunicarfio social do 
sector publico». 

A altemilncia em democracia, Aq;-iio Socialista, 
Jose Manuel VIla,a 

o segmento retirado de «A altemancia em democracia» (Ac<;ao Socia
lista, 13.06.91) tern dois momentos polif6nicos operantes pe!o mecanismo 
da nega<;ao. Este procedimento convoca uma enuncia<;ao suposta em que se 
afirma 0 conteudo proposicional que a expressao introdutora de discurso 
nega. 0 argumento passivel de ser invocado e prontamente englobado no 
texto e desencadeia uma subsequente contra-argumenta<;ao. A segunda vez 
que a nega<;ao polif6nica surge, pretende anular urn possive! argumento 
aduzido que decorreria do anterior e que, sendo urn argumento ad 
hominem, e tido por reconhecidamente insustentavel em face da persona
lidade em causa. 

Fundamental para a observa<;ao que acabo de produzir ever que a 
nega<;ao procede de modos relativamente diferentes nos dois momentos 
citados: no primeiro, por uma particula apassivante; no segundo, pela 
expressao de nega~ao «ninguem». Aquele recurso permite invocar opinioes 
omitindo 0 agente que as formularia; este desqualifica urn qualquer sujeito 
que emita tal opiniao. 

o anterior momenta de nega<;ao no texto "E nao se diga que 0 

momento nao e oportuno porque se aproxima a data das legislativas», nao 
mencionando 0 agente de validac;:ao da afirmac;:ao produzida, deixa que seja 
visto como a antecipac;:ao de urn ataque a mensagem de Mario Soares. Que 
esta constitua uma mera conjectura pela qual 0 locutor e responsavel e nao 
necessariamente urn argumento efectivamente avanc;:ado, fica claro ao 
notar que a forma «diga-se que» e usada, nomeadamente, para expressar 
uma argumentac;:ao propria. 

o ulterior momento de negac;:ao convocara urn conteudo de tal forma 
inverosimil que se permite mesmo a concessao em admitir defeitos ao 
Presidente, mas nao deficiencias quanta a sua formac;ao democratica. 

Enquanta que 0 primeiro momenta, procedendo pela amissao do agente, 
se socorre de uma opiniao passive! de ser avanyada por urn qualquer (de 
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resto, repetidamente documentada nos textos coligidos); 0 segundo con
voca urn conteudo que ninguem, previsive!mente, subscreveria tal qual 
se encontra enunciado. E, assim, urn argumento que se sobrepoe ao ante
rior e que pretendera inviabilizar a argumentac;ao plausive! antes convo
cada. E precisamente porque nao se pode apontar deficiencias quanta it 
formac;ao democratica de Mario Soares que nao se pode aventar a inopor
tunabilidade da mensagem proxima das e!eic;6es. A explicitac;ao desta di
mensao argumentativa e feita daf ate ao final do texto, encontrando-se uma 
rela9ao causal entre a proximidade da eleif;ao e as convic90es do Presidente 
quanto it nao observancia do pluralismo na Comunicac;ao Social. 

Importante e salientar que em nenhum momento do texto de Mario 
Soares estes conteudos sao sujeitos a esta re!ac;ao explicita: e!es sao tao 
somente contfguos, quando muito, e a circunstancia particular em que a 
missiva surge ilustra e toma inadmissiveis a falta de pluralismo e isenc;ao; 
quem neles ve causalidade e, de facto, 0 comentador. 

De algum modo 0 texto permite esta mesma determinac;ao: e pe!a letra 
do discurso que a re!ac;ao semantica entre os dois conteudos depende da 
actividade interpretativa. Contextualmente e possive! atribuir uma relac;ao 
semantica a conteudos que se furtam, explicitamente, a marca-la na sua 
superficie (Anna Jaubert, 1992). 

Na Iiberdade de apropriac;ao do anteriormente dito, 0 comentador 
acrescenta - em Iimites que 0 texto permite - como esquece. No texto de 
Mario Soares existe uma climensao de consenso universal, que e esquecida 
pelo comentador da Acc;ao Socialista, e esta estava enunciada a par da 
proximidade das e!eic;oes no texto original: 
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«Durante a campanha eleitoral para a Presidencia da Republica prometi aos 
portugueses que, no inicio do meu segundo mandato, dirigiria uma mensagem a 
Assembleia da Republica sabre comunica~iio social. Essa promessa baseou-se na 
minha conviq:ti.o- confirmada por vdrios protestos publicos vindos de 
quadrantes diferentes - de que 0 pluralismo e a isenfaO nao estlio a ser sufici
entemente observados, como detennina a Constituipio, em 6rgiios de comuni
cafiio social do sector publico. 

Esta situafilo, aliada a circunstancia de se aproximarem as eleir;oes Zegisla
tivas, leva-me a dirigir a presente Mensagem, certo de que, da sua discussiio, 
resultartio certas medidas que acautelem e corrijam abusos e irregularidades que, 
sendo sempre inaceitiiveis, se tornam particulannente graves em tempo eleitoral 
e num momento em que, a escala mundial, 0 pluralismo e a liberdade de infor
mafiio silo considerados valores universais.)) (sublinhados meus). 
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