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APRESENTAÇÃO

Em LETRAS: REPRESENTAÇÕES, CONSTRUÇÕES E TEXTUALIDADES, 
coletânea de vinte capítulos que une pesquisadores de diversas instituições, congregamos 
discussões e temáticas que circundam a grande área da Linguística, Letras e Artes e dos 
diálogos possíveis de serem realizados com as demais áreas do saber.

Temos, nesse volume, três grandes grupos de reflexões que explicitam essas 
interações. Neles estão debates que circundam estudos literários; estudos em adaptação 
e tradução; e outras temáticas.

Estudos literários traz análises sobre identidade cultural, memória, resistência, 
feminino, ecocrítica, cultura, regionalismo, história, poesia, prosa, turismo e literatura.

Em estudos em adaptação e tradução são verificadas contribuições que versam 
sobre literatura e teatro, além de mitologia andina.

Outras temáticas congrega estudos sobre arquitetura do espaço escolar e sociologia 
das ausências.

Assim sendo, convidamos todos os leitores para exercitar diálogos com os estudos 
aqui contemplados.

Tenham proveitosas leituras!

Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar 
como as práticas discursivas do personagem 
principal da obra Angústia (RAMOS, 2007) são 
interpeladas pela ideologia dominante do Brasil 
Colonial. Para tanto, apresentamos um breve 
panorama de como o preconceito contra o povo 
africano foi sendo constituída pelo/no discurso. 
Como aparato teórico, esta pesquisa utiliza-se 
das ideias de Pêcheux (1995, 1999) e Indursky 
(2013). Considerando o conceito de Formação 
ideológica, de Formação Discursiva e de Memória 
discursiva, foi constatado que a ideologia 
colonialista compõe as práticas discursivas da 
personagem Luís da Silva personagem Luís da 
Silva. 
PALAVRAS-CHAVE: Ideologia; Formação 
Discursiva; Interpelação ideológica; Preconceito 
racial.

ABSTRACT: This article aims to analyze how 
the discursive practices of the main character of 
the book entitled Angústia (RAMOS, 2007) are 
challenged by the dominant ideology of Colonial 
Brazil. For this, we present a brief overview of 
how prejudice against the African people was 

being constituted by / in the discourse. The 
theoretical foundation of this research consists 
of Pêcheux’s(1995, 1999) and Indursky’s (2013) 
work on discourse. Considering the concept 
of ideological formation, discursive formation 
and discursive memory, it was found that the 
colonialist ideology composes the discursive 
practices of the character Luís da Silva character 
Luís da Silva. 
KEYWORDS: Ideology; Discursive Formation; 
Ideological interpellation; Racial prejudice.

INTRODUÇÃO
Embora o povo brasileiro seja, 

reconhecidamente, marcado pela mestiçagem 
de diferentes raças, ainda se verificam discursos 
racistas e preconceituosos na sociedade 
contemporânea. Muito desse preconceito é 
fruto de discursos racistas que, por um longo 
período da história do Brasil colonial, defendiam 
a existência de diferenças hierárquicas entre as 
raças e que os negros eram inferiores. 

Considerando esse contexto, este artigo 
tem como objetivo analisar como as práticas 
discursivas do personagem Luís da Silva da 
obra Angústia (RAMOS, 2007) são interpeladas 
pela ideologia escravista dominante. O livro 
Angústia, escrito em 1936, é narrado em 1ª 
pessoa pelo personagem nordestino Luís 
da Silva, um funcionário e escritor frustrado 
que mata o amante de sua amada Marina por 
ciúmes. Ao longo dessa narrativa psicológica, 
podemos perceber que o protagonista se coloca, 
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de forma recorrente, em posição inferior aos outros personagens e evidencia, em sua fala, 
sentimentos de inferioridade e preconceito em relação à própria raça.

IDEOLOGIA E FORMAÇÃO IDEOLÓGICA
Pêcheux (1995) baseia-se no marxismo althusseriano para fundamentar sua teoria 

do discurso. Assim, os estudioso emprega o termo aparelho ideológico de Estado para 
defender que as ideologias são feitas de práticas. Esses aparelhos correspondem às 
instituições como a igreja, a escola, a família, entre outros. Essas instituições interpelam 
os sujeitos por meio de uma ideologia dominante e, nessa concepção teórica, os aspectos 
culturais de uma sociedade são ideológicos.

Nessa perspectiva, a ideologia não se reproduz e nem se impõe de forma homogênea, 
já que não é possível atribuir uma classe para cada ideologia, e os aparelhos ideológicos 
de Estado não são a representação da Ideologia em Geral, pois apenas representam os 
interesses ideológicos da classe dominante. Para Pêcheux (1995), a ideologia de uma 
classe se torna dominante por esse grupo ter o poder de inserir sua própria ideologia na 
maior parte dos aparelhos ideológicos de Estado. Apesar de a ideologia do grupo dominante 
prevalecer, esses aparelhos são, simultânea e contraditoriamente, instrumentos utilizados 
por todas as classes, não apenas a da dominante. Isso ocorre porque é por meio da luta de 
classes, que ocorre no aparelho ideológico, que as relações de produção se transformam. 

Em virtude disso, ocorrem as lutas de classes, pois o fato de diversas ideologias 
coexistirem em uma sociedade faz com que elas entrem em conflito para imporem suas 
ideologias no aparelho de ideológico de Estado que dividem. Neste sentido, a classe que 
tiver mais poder torna-se dominante. No entanto, o conflito com outras ideologias irá persistir, 
pois isso é algo ininterrupto e natural em uma sociedade. Assim sendo, a área ideológica 
não é a única forma de efetuar a reprodução/representação das relações de produção de 
uma formação social, já que as condições ideológicas de reprodução/transformação das 
relações de produção também têm este papel (PÊCHEUX, 1995).

Segundo o autor, as condições ideológicas são constituídas em um dado contexto 
histórico, para uma determinada formação social e por um dado conjunto de aparelhos 
ideológicos de Estado. Para o autor, mesmo que a instalação da ideologia dominante 
controle a maior parte dos aparelhos ideológicos de Estado, não são todos os aparelhos 
que contribuem com a reprodução e transformação dessa ideologia. No entanto, Pêcheux 
(1995) ressalta que a luta ideológica é desigual, já que a ideologia dominante esta inserida 
no âmbito da religião, do conhecimento e da política de uma determinada formação social. 

Para explicitar melhor as condições de reprodução/ transformação, o estudioso 
advoga que é necessário utilizarmos termos de caráter individualistas, pois as práticas 
discursivas só ocorrem por meio de uma ideologia e a ideologia só existe pelo e para o 
sujeito. Para esclarecer essas ideias, o teórico faz uma distinção entre os termos: ideologia 



 
Letras: Representações, Construções e Textualidades Capítulo 6 53

dominante, Ideologia em geral e Formação Ideológica. Diferente da ideologia em geral, a 
ideologia dominante opera nos aparelhos ideológicos e é propagada por meio das “relações 
de desigualdade-contradição-subordinação” que ocorrem em uma determinada formação 
social (PÊCHEUX, 1995).

Já a ideologia em geral não coincide com a Formação Ideológica, pois a primeira 
não tem história, enquanto que a segunda é historicamente concreta. O filósofo acredita 
que a ideologia se caracteriza por uma estrutura que é imutável ao longo da história, pois 
mostra que as relações de produção são relações que ocorrem naturalmente na raça 
humana. Nessa perspectiva, o estudioso considera o sujeito com sendo interpelado em 
sujeito, pois o sujeito ideológico é constituído sob uma “norma” identificadora, ou seja, a 
ideologia interpela o indivíduo em sujeito.

Para Pêcheux (1995), a ideologia é um instrumento de dominação que representa 
ideias e valores de uma sociedade. De acordo com ele, a evidência que constitui um 
determinado sujeito faz parte do processo de interpelação-identificação que produz 
o sujeito. Em outras palavras, os indivíduos são assujeitados pela ideologia. Enquanto 
produzem discurso, também são produzidos. 

Nesta seção os conceitos de Formação Ideológica, ideologia e ideologia dominante 
foram explorados, no próximo tópico, a Formação discursiva e a Memória discursiva serão 
abordados.

FORMAÇÃO DISCURSIVA E MEMÓRIA
A prática discursiva se dá por meio do intradiscurso e do interdiscurso. Enquanto 

o intradiscurso diz respeito ao discurso que opera no próprio sujeito, o interdiscurso diz 
respeito aos discursos pré-construídos existentes na sociedade na qual o indivíduo está 
inserido. Nesse sentido, esses elementos pré-construídos fornecem ao sujeito do discurso 
uma base para que ele constitua sua própria Formação Discursiva. Como esses elementos 
apresentam diversos sentidos, eles precisam ser filtrados pelo falante para a produção de 
sentido. A relação estabelecida entre Formação Discursiva e Formação Ideológica ocorre 
no espaço da Memória e resulta na construção de um determinado sentido. Dessa maneira, 
os sentidos são retomados e ressignificados no intradiscurso do sujeito por meio dos pré-
construídos do interdiscurso (INDURSK, 2013).

Pêcheux (1995) considera que os elementos pré-construídos possuem relação com 
a interpelação da ideologia no discurso do sujeito, pois eles moldam seu discurso, ou seja, 
o já dito sustenta o que está sendo dito. O filósofo acredita que as diferentes formações 
discursivas que existem são um conjunto de enunciados ideológicos que provém do mesmo 
sistema e se constituem na Memória. Para ele, a Formação Discursiva é o local no qual 
a materialidade do discurso e o sentido se constituem. Essa formação molda o discurso 
dos sujeitos, pois as formações discursivas representam uma Formação Ideológica 



 
Letras: Representações, Construções e Textualidades Capítulo 6 54

correspondente. Por isso, determinados dizeres não são permitidos de acordo com o 
contexto de produção, pois não condizem com a Formação Discursiva deste determinado 
espaço, e enquanto dão poder, também retiram poder. 

Em relação à Memória Discursiva, Pêcheux (1999) a define como sendo aquilo 
que restabelece os implícitos de um acontecimento e que é composto de elementos pré-
construídos que estendem uma dialética de repetição e regularização. O teórico defende 
que os sentidos são variados, flexíveis, e correm o risco de se inscreverem na Memória ou 
não, já que são inscritos por meio da interpretação do sujeito do discurso. Nesse sentido, 
Indursky (2013) argumenta que os discursos que circulam na sociedade remetem à 
Memória Discursiva, pois uma vez retomados, são regularizados. Deste modo os diversos 
discursos se fazem no regime de repetição.

Assim, o autor defende que a regularização discursiva é sempre propensa a ruir 
quando se tem um novo acontecimento discursivo. Apesar disso, após um determinado 
discurso ser repetido e regularizado, é difícil desregularizá-lo, já que ele foi repetido e 
inscrito na memória social. (PÊCHEUX, 1999). Nessa perspectiva, Pêcheux (1999) acredita 
que há sempre dois “jogos de forças” entre a memória e o choque acontecimento. Enquanto 
o primeiro diz respeito ao fato que este jogo visa manter a regularização pré-estabelecida 
com os implícitos que vincula, o segundo está relacionado com a desregularização que 
vem para perturbar esses implícitos. Dessa forma, o autor afirma que a Memória possui um 
caráter heterogêneo e é construída por meio de diferentes discursos ao longo do tempo. 
Estes discursos podem ser repetidos, sofrer alterações (deslocamentos), ser retomados 
e podem tentar se perpetuar por meio dos conflitos de regularização. Em outras palavras 
a Memória é um espaço móvel, no qual enunciados podem ser repetidos, modificados, 
criticados e polemizados. Pêcheux (1995) argumenta que, a Memória Discursiva deve 
ser abordada por um outro viés, a Memória é opaca e caracterizada por uma divisão da 
identidade material e da materialidade da palavra. Dessa forma, a Memória é parafrástica 
e pode mudar, já que pode ser vista em diferentes perspectivas, contextos e pode ter 
significados diferentes dos que são atribuídos a ela.

Assim, a Memória apresenta uma dupla dimensão, pois é um fato societal. Para 
deixar o caminho da insignificância, um determinado acontecimento ou saber precisa ser 
relevante para um determinado grupo social, e apenas depois disso, torna-se Memória. 
Para que esse acontecimento seja lembrado por um grupo, ele precisa ser reconstruído 
a partir de uma noção em comum com os membros da comunidade, dessa forma, será 
feita uma significação deste acontecimento/saber. Por este motivo, a Memória coletiva é 
paradoxal, pois só conserva um acontecimento do passado se ele ainda estiver ativo ou 
se for capaz de continuar sendo ativo na consciência de um grupo, em outras palavras a 
existência da Memória depende da significação que os sujeitos do discurso estabelecem 
sobre um determinado fato.

Esta seção explorou o papel da Memória no discurso dos indivíduos. Esse 
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referencial teórico sustentará a análise proposta. Na próxima seção, apresentaremos um 
breve panorama histórico a respeito do preconceito institucional contra negros no Brasil.

PRECONCEITO RACIAL NO BRASIL: UMA BREVE RETOMADA
No Brasil, a discriminação contra negros teve início por volta do ano de 1530 com a 

implantação do regime escravista. Em congruência com a Igreja Católica, o Estado produziu 
uma ideologia escravocrata e legitimou teologicamente a escravidão no Brasil, afirmando 
que os negros deveriam ser escravizados, pois eram um povo inferior, amaldiçoado pelo 
demônio (BILHEIRO,2008).

Para ratificar a escravidão como prática institucional justa, a Igreja afirmava que o 
povo africano sofria de uma maldição divina, relacionada a três aspectos: inevitabilidade, 
legitimidade e retidão do regime escravocrata. Na primeira justificativa, a escravidão era 
concebida como sendo fruto do pecado de Adão e Eva, portanto um castigo divino que 
vinha restabelecer a ordem divina. A segunda, dizia respeito ao fato de a Igreja acreditar 
que os africanos eram descendentes de Caim, o primeiro homicida da história. Após matar 
o irmão, Deus teria feito uma marca cutânea em Caim. De acordo com o aparelho religioso, 
esta marca estava associada à negritude africana. Dessa forma, os negros deveriam pagar 
penitência por serem descendentes do primeiro homicida. O último aspecto, por fim diz 
respeito ao fato de que, para Igreja, Deus destinou a escravidão ao povo negro, já que 
eles ascenderam do pecado ao serem amaldiçoados por Noé. Por isso, no cristianismo, a 
escravidão havia sido ratificada e aprovada pelo próprio Criador (BILHEIRO, 2008).

Ao longo do processo de escravidão que terminou em 1888, os escravos constituíam 
a maior parcela da população brasileira e ocupavam o status social mais baixo, contudo, 
diferente de outros países escravistas, no Brasil a mestiçagem foi elevada (CAMINO 
et al, 2000). De acordo com Dantas (2008), após a abolição da escravatura, variados 
registros históricos, datados de 1900-1940, asseguravam que o fato de o povo brasileiro 
ter uma grande mestiçagem com negros, indígenas e europeus fazia do Brasil um país 
sem preconceito e aberto à assimilação de novas culturas e etnias. No entanto, essa era 
uma falsa ideia de unidade racial, já que a produção intelectual brasileira estava apenas 
investindo na construção de uma nova identidade para o Brasil (DANTAS, 2008).

Os intelectuais utilizavam-se ambiguamente de argumentos biológicos e sociais 
para afirmar que as misturas de etnias inviabilizavam o progresso no Brasil (DANTAS, 
2008). Tais ideias baseavam-se em teorias raciais que defendiam a existência de diferenças 
hierárquicas entre as raças e que, mesmo que a raça negra fosse inferior, também poderia 
evoluir e ajudar no progresso da nação. Nessa concepção, para que o país alcançasse 
o branqueamento, era necessário que seu povo conhecesse suas heranças mestiças 
(DANTAS, 2008). 

Desse modo, é possível perceber que, apesar dos pensadores reconhecerem 
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que o Brasil também era composto por pessoas negras, eles ainda acreditavam que 
o branqueamento da população iria gerar progresso. Para disseminar essas ideias, 
eles publicavam suas reflexões nos jornais e, por meio do preconceito científico, esses 
pensadores contribuíram para a disseminação de preconceito contra negros e mestiços. 
Em outras palavras, embora se admitisse a herança africana no Brasil, as práticas sociais 
ainda revelavam um forte preconceito contra o povo o negro (DANTAS, 2008).

Com o passar do tempo, leis que garantiam a dignidade das pessoas negras foram 
sendo sancionadas e o preconceito explícito passou a ser considerado crime, no entanto, 
novas formas de expressão e conteúdo preconceituoso foram sendo incorporados na 
sociedade (CAMINO et al, 2000). Nesse percurso, discriminar negros, explicitamente, 
passou a ser crime, no entanto, essas leis não garantiram o fim do preconceito, já que esse 
passou a ser proferido de forma implícita.

Considerando os aspectos discutidos até aqui, verificamos que o discurso 
preconceituoso que compôs o Brasil Colonial ainda está presente na contemporaneidade 
e permeia a sociedade, no entanto de forma implícita e mascarada. Na próxima seção, 
apresentaremos uma breve análise do discurso do personagem Luís da Silva e de como 
esses aspectos relacionados ao preconceito são reverberados.

A ANGÚSTIA DE LUÍS DA SILVA 
Esta seção tem como objetivo analisar o discurso do personagem Luís da Silva sob 

o viés das teorias da Análise do Discurso Francesa considerando preconceito racial no 
Brasil. Luís é o personagem principal do romance Angústia de Graciliano Ramos, publicado 
em 1936. Ele é o protagonista, tem 35 anos e revela-se desgostoso com vida.

Ao longo do enredo da obra, é possível perceber que o personagem tem ódio e 
vergonha de sua raça, sofre com a solidão e sente-se constantemente inferior aos demais. 
Luís é um intelectual sertanejo frustrado e funcionário público que vive de aluguel em 
Maceió, aproximadamente em 1930. Por meio de seu fluxo de consciência, podemos 
compreender um pouco sobre sua trajetória: ele mudou-se de sua cidade natal em busca de 
uma vida melhor, pois ficou órfão cedo e enfrentou a pobreza. Em seu universo psicológico, 
é possível perceber que ele se considera oriundo de uma raça vagabunda e condenada. 
Por conta disso, em muitos momentos da história, ele se angustia sobre suas origens. 
[...] sabia onde ficava o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Lugares que me atraíram, que 
atraem a minha raça vagabunda e queimada pela seca “[...]” (RAMOS, 2007,p.26).

É possível perceber que, como ele tem uma origem negra e sertaneja, acredita que 
tem a vida condenada pela desgraça. Tais pensamentos refletem a ideologia dominante 
disseminada no período do Brasil Colonial, pois, como comentado anteriormente, em 
conjunto com o Estado, a Igreja defendeu que os africanos eram fruto de uma raça 
amaldiçoada. Para reforçar essa insatisfação com a vida, o personagem está sempre 
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reclamando. A análise revela que Luís não é o único a se constituir a partir da Formação 
Ideológica escravista, os indivíduos a sua volta também. Para Pêcheux (1995), para que a 
ideologia dominante se perpetue, é necessário que as relações sociais sejam reproduzidas 
ou repetidas. Dessa forma, a classe dominante utiliza os aparelhos repressivos de Estado 
para garantir que as condições de exploração de uma classe para outra continuem. Desse 
modo, por meio das práticas exercidas pelo aparelho ideológico de Estado, representado 
pelo guarda, o personagem reforça a ideologia dominante e o discurso de inferioridade que 
o faz sentir vergonha de sua história de pobreza e luta. 

Durante a leitura foi possível perceber que o amigo de Luís também pressupõe que 
quem vive no sertão está fadado à penúria e que os sertanejos só têm lembranças ruins 
sobre sua terra. Contudo, o personagem principal ignora a opinião de seu amigo, já que 
tem poucas recordações boas de sua vida e prefere não ser influenciado pelo pensamento 
negativo de Moisés. Outro aspecto evidenciado ao longo da narrativa diz respeito ao fato 
de que quando Luís da Silva vai referir-se a ele mesmo, ou sobre alguma conquista já se 
coloca em uma posição de inferioridade em relação às outras pessoas. O excerto seguinte 
explicita essa ideia: Luís vê uma moça que gosta, pela primeira vez na história, e não 
acredita que pode conquistá-la, ou seja, sente-se feio e não adequado a ela.

A descrição do personagem evidencia fenótipos negros como “nariz grosso” e “uma 
boca grande”, o personagem sente-se feio e tem baixa-estima. Por conta disso, pressupõe 
que ninguém vai considerá-lo bonito. Essa questão o angustia tanto que, ele pensa sobre o 
porquê de se achar feio duas vezes seguidas. Como Luís não se acha digno de ser amado 
ou olhado, tem medo de deixar as pessoas se aproximarem romanticamente dele. Assim, 
ele fica sempre solitário e sai com prostitutas para preencher o vazio que sente. De acordo 
com Bilheiro (2008), a Igreja Católica construiu uma ideologia preconceituosa em relação 
aos negros com base no cristianismo. A ideia de que os negros tinham a marca da maldição 
divina em suas peles está presente no pensamento do personagem.

Por conta disso, ele acredita que seus fenótipos negros os fazem ser feio. Na 
concepção pechetiana, isso ocorre porque Luís se constituiu sujeito em uma sociedade, cuja 
Formação Ideológica colocava o negro não só como ser inferior, mas também com traços 
genéticos oriundos da maldição divina. Ao longo da obra, verificamos que o personagem 
Luís possui uma admiração por pessoas com traços caucasianos, ao mesmo tempo que 
ele, recorrentemente, coloca-se como ser insignificante, pois “Considerava-me um valor, 
valor miúdo, uma espécie de níquel social, mas enfim valor. [...].” (RAMOS, 2007, p.46). 
Contudo, considera Berta, uma prostituta que conheceu quando era mais jovem, como uma 
pessoa pura, inteligente e bonita apenas porque ela era branca e tinha traços caucasianos. 
A ideologia dominante que determinou que os negros eram uma raça inferior e que a 
“raça ariana” era superior, reverberou no personagem Luís e fez com que, por meio de 
Memória Discursiva, reproduzisse o discurso racista disseminado na ideologia dominante. 
Consequentemente, o personagem crê que não possui atributos físicos adequados e que o 
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valor de cada pessoa muda de acordo com sua etnia. Por este motivo, Luís vê Berta como 
sendo “uma admirável ariana pura”:

[...] O diabo da alemã voltava-me sempre a lembrança, provavelmente por 
ter sido a primeira mulher bonita e limpa a que me encostei. – “Senhor não 
quer entrar?” Tipo admirável ariano puro. – “Madame, sujeito como eu pode 
agarrar-se a uma pessoa da sua marca?” A ariana pura tinha respondido uma 
língua embrulhada. (RAMOS, 2007, p.119).

Para Camino et al (2000), a discriminação ocorre pelo fato de que cada etnia 
tende a atribuir traços positivos para si e traços negativos para os que não pertencem ao 
seu grupo. Nessa concepção, observa-se que enquanto a ideologia dominante, que era 
branca, atribuiu traços positivos a quem fosse caucasiano, também estabelece que quem 
preenchesse esses padrões era desprovido de beleza.

Por isso, constituído nesse discurso, Luís se vê como “um bruto”, “um selvagem”, ao 
passo que acredita que Berta é bonita e limpa, pois é uma ariana pura. Outro aspecto que 
angústia Luís relaciona-se ao fato de ele não ter completado os estudos, além de ter origem 
pobre, ser sertanejo e negro:

É um lugar incômodo: as pessoas que entram e as que saem empurram-me 
as pernas. Contudo não poderia sentar-me dois passos adiante, por que às 
6 horas da tarde estão lá os desembargadores. É agradável observar aquela 
gente. Com uma despesa de dois tostões passo ali uma hora, encolhido junto 
à porta, distraindo-me (RAMOS, 2007, p.28)

A partir deste trecho, observa-se novamente que Luís ignora a multidão, porque 
já sabe que é ignorado e excluído nos lugares que frequenta. O personagem é como 
um estranho no grupo, já que nem ao menos se reconhece como parte dele e não é 
reconhecido como um integrante dessa massa de pessoas. Ele se conforma com isso, já 
que a Formação Ideológica preconceituosa na qual o Brasil foi firmado interpela, não só 
Luís, mas os sujeitos a sua volta também, pois ambos têm elementos pré-construídos que 
moldaram os discursos e as ações. 

Neste sentido, excluir Luís do grupo passa a ser considerado algo natural, pois essas 
são as relações de subordinação e desigualdade na qual esses sujeitos estão inseridos e 
são constituídos. Para Camino et al (2000), o preconceito passou a ser reproduzido de uma 
forma menos explícita para que estas atitudes não fossem consideradas crimes. Por conta 
disso, Luís sofre uma discriminação diferente de seus antepassados, já que discriminar já 
não era mais algo legal, contudo o personagem passa a ser excluído da comunidade. Na 
perspectiva do personagem, as pessoas só se dirigiam a ele para dar ordens. O tratamento 
que Luís recebia é coerente com a ideologia de que os negros deveriam servir aos brancos 
para restabelecer a ordem divina. Apesar da história se passar, aproximadamente, no ano 
de 1936, a ideologia colonialista de que os negros deveriam ser subordinados aos brancos 
continua presente na Formação Ideológica dos brasileiros, mesmo após a abolição da 
escravatura. Isto fica evidente no trecho abaixo: 
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Só se se dirigiam a mim para dar ordens. Fora isso eram indiferentes. Eu 
estava no bar. Estava tão abandonado neste deserto… só se dirigiram a mim 
para dar ordens:

— seu Luiz, é bom modificar esta informação. Corrija isto seu Luiz. 

Fora daí, o silêncio, a indiferença. Agradavam-me os passageiros que me 
pisavam os pés, nos bondes, e se voltavam, atenciosos:

— Perdão, perdão. Faz favor de desculpar. [...] (RAMOS, 2007, p.30).

O personagem se sente cercado por inimigos e por pessoas que o julgam de forma 
negativa. Aparentemente, Luís é indiferente a esse fato, porém revela-se amedrontado e 
isolado do mundo. Tal isolamento faz com que o personagem fique feliz por que alguém 
pisou nos seus pés, já que este é um dos únicos momentos em que as pessoas se dirigem 
a ele. É possível perceber que isso entristece Luís e faz com que ele esteja sempre na 
defensiva à espera de alguém queira fazer algum mal a ele: 

Tenho a impressão de que estou cercado de inimigos, e como caminho 
devagar, noto que os outros têm demasiada pressa em pisar-me os pés e 
bater-me nos calcanhares. Quanto mais me vejo rodeado mais me isolo e 
entristeço. Quero recolher-me, afastar-me daqueles estranhos que não 
compreendo ouvir Currupaco, ler, escrever. A multidão é hostil e terrível.[...] 
(RAMOS, 2007, p. 159)

Como já mencionado, a multidão é cruel e hostil pelo fato de Luís ser descendente 
do povo africano, da raça considerada, pelo Estado e pela Igreja, como amaldiçoada e 
demoníaca. De acordo com Pêcheux (1995), nós somos no inconsciente, no entanto, 
mesmo sendo interpelado pela ideologia inconscientemente, o personagem sabe a razão 
pela qual é discriminado e pela qual odeia a si mesmo:

Eu não podia temer a opinião pública. E talvez teme-se. Com certeza temia 
tudo isso. Era um medo antigo, medo que estava no sangue e me esfriava 
os dedos trêmulos e suados. A corda áspera ia-se amaciando por causa 
do suor das minhas mãos. E as mãos tremiam, O chicote do feitor num avô 
negro, há duzentos anos, a emboscada dos brancos a outro avô, caboclo, em 
tempo mais remoto... Estudava me ao espelho, via, por entre as linhas dos 
anúncios, os beiços franzidos, os dentes acavalados, os olhos sem brilho, a 
testa enrugada. procurava os vestígios das duas raças infelizes. foram elas 
que me tornaram a vida amarga e me fizeram rolar por este mundo faminto, 
esmolambado e cheio de sonhos (RAMOS, 2007,p.194- 195).

Apesar de ter a consciência do preconceito que sofre, mesmo que Luís perceba o 
motivo pelo qual é hostilizado, continua repetindo o discurso de ódio que foi propagado 
pela ideologia dominante, e considera que o culpado pelas desgraças de sua vida, são 
suas origens caboclas e negras. Essas ideias repercutem uma ideologia que constitui a 
Formação Ideológica e discursiva no Brasil colônia a respeito do valor social do negro. As 
lembranças Luís fazem com que ele tenha medo da opinião pública, pois os pré-construídos 
do interdiscurso da sociedade, na qual o personagem está inserido, remetem aos abusos 
e torturas que seus antepassados sofreram. Dessa forma, ele teme fazer algo errado, pois 
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sabe que seria punido de forma severa.
Ao longo da análise, evidencia-se a dificuldade de desregularizar o discurso a respeito 

da concepção do que é ser negro no Brasil colônia. O discurso de ódio e preconceito foi, 
recorrentemente, repetido e, por meio dele, subjetiva-se o sujeito, constituindo-o. Esse 
mesmo sujeito não só reproduz esse discurso, como também acredita nele. Tal crença 
contribuiu para que, mesmo após a abolição da escravidão, os descendentes de africanos 
continuem sendo discriminados socialmente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo buscou analisar as práticas discursivas do personagem Luís da Silva, 

do romance Angústia de Graciliano Ramos, relacionadas ao preconceito racial no período 
histórico em que o romance transcorre. Para tanto, foram retomados aspectos teóricos da 
Análise de Discurso de linha francesa para sustentar a análise. 

As práticas discursivas de Luís da Silva evidenciaram que o personagem se constitui 
a partir da ideologia dominante e, por isso mesmo, coloca-se, de forma recorrente, como 
ser inferior em relação a sociedade. Como os já ditos a respeito do negro remetem ao 
povo africano como amaldiçoado, com aparência demoníaca e atitudes pecaminosas, o 
personagem reproduz estes elementos no seu intradiscurso. Por conta disso, o discurso 
do personagem reproduz a ideologia escravista. Assim, Luís é angustiado, tem ódio de si 
mesmo e do tratamento que recebe por ser negro e sertanejo. 

Anos de escravidão e discurso escravista dificultam a desregularização desse 
pensamento na memória social do brasileiro. Ainda que a ideologia escravocrata tenha 
sido desregularizada por medida de lei, ela ainda permanece na memória social. Como a 
memória social vai se constituindo por novos discursos, e esses discursos são marcados 
pela historicidade e política, não apenas Luís, mas os outros sujeitos a sua volta repetem 
e regularizam a ideologia preconceituosa que foi inscrita em suas memórias discursivas.
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