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o tema do identidade, em tempos de p6s-modemidade - exatamente quando os essencios

naG germinam e as grandes metanarrativas mostram seu fracosso no que diz respeito a

qualquer pretensao de stosis ou totalidade, tern adquirido coda vez mais urgencia. Percebe-

se atualmente urn intenso movimento nos ciencias humanas em delinear os contomos desse

tema escorregadio e multifacetado que e a identidade. Questoes do tipo: "E a identidade

anterior a linguagem?", "E a identidade de natureza constativa ou performativa?", "Qual 0

popel do alteridade no questao identitaria?", entre tantos outros, tem ocupado a agenda de

varias campos do saber e, em especial, do pragmatica linguistica. Nesse sentido, a presente

simp6sio agrupa trabalhas de cunho te6rico e aplicada que, partindo do compromisso

assumidamente etico do pragmatica linguistica em en tender a ac;:ao mesma que a Iingua-

gem e, apresentam formulac;:oes em tom a do tema do identidade.

DISCURSOS SOBRE LITERATURA E IDENTIDADE: UMA REFLExAo SOBRE SEUS DESDO-

BRAMENTOS E IMPLICAc;OES

Jose Garcez Ghirardi (PUC-SP)

As aproximac;;6esentre literatura e construc;;6esde identidade ocupam, ha algum tempo, espac;;o
privilegiado dentro dos estudos literarios. Esta apresentac;;ao busca refletir sobre algumas das
implicac;;6esdecorrentes deste dialogo, tanto no que diz respeito ao discurso sobre praticas
identitarias como nos pressupostos que assume em relac;;aoao fazer literario.

A PRAGMATICA DO (DES)ENTENDIMENTO

Jair Antonio de Oliveira (UFPR)

o uso da linguagem nas relac;;6esinterpessoais deve convergir para ac;;6esde cooperac;;aoe
compreensao entre os individuos conforme normas institucionalizadas socialmente. Noentanto,
Observa-se no cotidiano das interac;;6esa transgressao a este preceito basico, ou seja: transfor-
ma-se 0 que e regra ( a busca do entendimento mutuo)em excec;;ao;e 0 que e excec;;ao( 0

desentendimento), em regra para as ac;;6eslingiiisticas.Para explicar este deslocamento e
relaciona-Io a questao identitaria e necessario empregar diferentes habilidades, niveis e sistemas
de conhecimento lingiiistico e nao-lingiiistico, exemplificados neste trabalho pelos principios
pragmaticos da Ironia e da Polidez.

ESPAc;O: UM VETOR DA SUBJETIVAc;Ao

Dina Maria Martins Ferreira (MACKENZIE)

Na sociedade atuaI, contemporanea, de grandes tecnologias, em que nosso tempo e urn instante
e nosso espac;;o,urn quase nada, a questao da subjetividade se faz, ora intensa pelas forc;;asque
a clrcundam e ora por seu apagamento. E sob esse alvoroc;;ode subjetivac;;6es,vamos indagar
como sujeitos se fazem "transeuntes" no espac;;oem que se inserem. A noc;;aode espac;;opassa a
ter 0 status de urn vetor do movimento social; ou seja, 0 espac;;oe uma magnitude dotada de
direc;;ao,pois e na posic;;aoem que 0 sujeito se estabelece que se percebe a direc;;aoidentitana do
sujeito. Tres veios organizam essa argumentac;;ao: espac;;o, sujeito e impacto. Espac;;os se
organizam pelo eixo da localidade e da globalizac;;ao;sujeitos sao perfilados de acordo com a



praxis especifica em rela<;;aoao lugar em que se movimentam; e desse movimento em espa<;;o,
subjetiva<;;6essac construidas. Dentre varios processos de subjetiva<;;ao,apontamos as posi<;;6es
pan6ptica e sin6ptica dos sujeitos e as formas de conhecimento que os sujeitos acessam,
informa<;;6espelo vividojsentido em contraponto aquelas adquiridas pela descri<;;ao.Muitos fios
vao se superpondo na constru<;;aode uma rede rela<;;aonao-linear que configuram identidades
de uma p6s-modernidade.

IDENTIDADE E LINGUAGEM
Kanavillil Rajagopalan (UNICAMPj

Vma das maneiras de explicar a diferen<;;aentre a semantica e a pragmMica e apontar que,
enquanto a primeira se preocupa com supostos fatos consumados, a segunda se dirige a
constru<;;aodaqueles fatos. Alguns pragmatistas, no entanto, vem insistindo que 0 processo de
constru<;;aose da de forma continua e ininterrupta. Ora, dentro dessa 6tica 0 que merece maior
aten<;;aonao e 0 processo propriamente dito, mas a pr6pria sensa<;;aode que ha produtos acabados
aptos para serem analisados e classificados. Entre esses "produtos" estao as mais diferentes
identidades que postulamos.

LINGUAGEM E (DES)ENTENDIMENTO: UMA ABORDAGEM A QUESTAo DA IDENTIDADE
Djane Antonucci Correa (UEPGj

Urn dos interesses dos estudos de linguagem, condizente com constitui<;;aode identidades e com
marcas de subjetiva<;;ao,diz respeito ao que Ranciere (1996) chama de "desentendimento".
Trata-se de urn tipo determinado de situa<;;aoda palavra: aquela em que urn dos interlocutores,
ao mesmo tempo, entende e nao entende 0 que diz 0 outro. Para este fil6sofo, desentendimento
nao e 0 conflito entre aquele que diz branco e aquele que diz preto. E 0 conflito entre aquele que
diz branco mas nao entende a mesma coisa, ou nao entende de modo nenhum que 0 outro diz
a mesma coisa com 0 nome de brancura. Os casos de desentendimento sao aqueles em que a
disputa sobre 0 que quer dizer falar constitui a pr6pria racionalidade da situa<;;aoda palavra. 0
fenomeno nao diz respeito apenas as palavras. Incide, geralmente, sobre a pr6pria situa<;;aodos
que falam. Quando ha interrup<;;aodos efeitos de domina<;;aoe os dominados deixam de participar
da comunidade de linguagem apenas sob a forma de compreensao, passando a possui-la, estes
passam a existir enquanto entidade, uma vez que ha troca lingliistica, ha discussao, ha politica.
Com base nessa breve exposi<;;ao,este trabalho pretende trazer para discussao alguns pontos
relacionados a questao identitaria, em sua correspondencia com os estudos lingliisticos, ensino
e relevancia social. 0 roteiro de exposi<;;aodas ideias tera, como uma das bases, depoimentos
recentes de docentes, discentes e pesquisadores da area.

NEGROS E AC;:OESAFIRMATIVAS: 0 QUE A PRAGMATICA TEM A DIZER SOBRE ISSO?
Kassandra da Silva Muniz (UNICAMPj

Atualmente, voltamos a debater a questao do negro no Brasil, devido ao "perigo" que ele
representa hoje em dia, uma vez que ha projetos de lei que estao empenhados em incluir nos
espa<;;ospublicos essa parte da popula<;;aohistoricamente excluida. Naopretendo aqui empenhar
uma discussao sobre essa questao das a<;;6esafirmativas especificamente, mas gostaria de
chamar a aten<;;aopara 0 fato de que falar sobre 0 negro esta "na moda", seja para perpetuar 0

discurso da discrimina<;;aojexclusao seja para propor alternativas de inclusao. 0 que nao temos
numa quantidade expressiva sao os pr6prios negros discutindo sobre essa questao, a partir nao
apenas de urn aparato te6rico consistente e relevante, como tambem a partir de suas proprias



vivencias e experiencias sobre 0 assunto. Acreditando que fazer ciencia tambem envolve uma
dimensao politica, isso se nao pudermos falar que esta e constitutiva daquela, nos fazemos as
seguintes perguntas: quem e este negro que esta no imaginario das pessoas quando se discute
essas questoes?; qual a constitui<;ao e especificidade da subjetividade dele?; que identidade 0

negro se auto-atribui e e atribuida a ele? Essas questoes sac importantes porque e necessario
que saibamos a que sujeito estamos nos referindo quando pensamos no negro. Ainda e altamente
atual 0 debate se ser negro e uma questao de cor ou ra<;a;se realmente existe a "categoria" negro,
ja que somos um povo mesti<;o;se 0 preconceito e racial ou social, entre outras questoes que
estao na base desses debates. A questao que pretendemos nos concentrar aqui e que quando
dizemos, nos referindo a alguem: ele ou ela e negro/negra, nao se trata puramente de uma
constata<;ao. A partir do momenta que este enunciado e proferido, estamos atribuindo uma
identidade a esse sujeito, identidade esta que e socio-historicamente construida.

SOBRE A FElc;:Ao VIOLENTA DA LINGUAGEM E A CONSTRUc;:Ao DE IDENTIDADES

Daniel do Nascimento e Silva (UNICAMP)
"Afala esta sempre, de algum modo, fora de controle", diz Judith Butler. Subjaz a essa formula<;ao
a ideia de que 0 ate de fala, para alem de uma categoria que possa ser passivel de satura<;ao ou
de diferencia<;aotranquil a em termos de constatividade/performatividade, funciona numa cadeia
iteravel que nao e imune a falha, ao abuso, a queda ou a violencia. 0 ate de fala, em outras
palavras, enquanto produto e produtor de urn corpo falante, esta submetido a condi<;oes de
felicidade inscritas nas instancias do inconsciente e do outro, num processo em que a abje<;ao
e a violencia sao marcas constitutivas. 0 transeunte althusseriano, que se torna sujeito ao ser
interpelado pelo guarda (Hei, man!), e urn bom exemplo da a<;aoviolenta do ate de fala: no
momenta da designa<;ao (violenta) do guarda, uma subjetiva<;ao se torna possive\. 0 presente
trabalho parte, nesse sentido, da hipotese de que 0 ate de fala e, ja de partida, violento, para
discutir usos da linguagem ordinaria em torno da categoria "nordestino/a". A leitura de usos
como "Os gringos preferem as nordestinas" ou "Vadia, piranha, nordestina", se informada pelos
principios que brevemente comentei, revela que ha ai mais do que preconceitos em questao, mas
uma violencia linguageira que carrega em si a necessidade de sua propria critica.


