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EmArist6teles pensa-se a articulac;:oo entre linguagem e identidade a partir do essencia das
coisas, ja que a relac;:ooentre 0 dominio ontol6gico e 0 dominio Iinguistico e sustentada pela
identidade das coisas (6 identidade do conceito corresponde 0 sentido unico do palavra).
5e a identidade era 0 sustentaculo principal do filosofia classica (0 homem noo pode admitir
simultaneamente que e e noo e), no modernidade passa-sea uma filosofia do Iinguagem no
qual a identidade depende das circunstoncias de emprego de uma palavra em determinado
contexto. Diferentemente desta concepc;:oo do filosofia do Iinguagem, Foucault. (1997),em
Resumodos Cursosdo College de France, considera que a identidade e construida, mantida
ou modificada a partir das tecnicas de sie dos jog os de poder. Nesta perspectiva, trata-se
de compreender a identidade como processo. Ela esta sempre em construc;:ooe realiza-se
pela Iinguagem, noo podendo serestabelecida a priori. 5eguindo a concepc;:oo de Foucault
(1997),se tomamos a identidade pautada no heterogeneidade e tendo a Iinguagem como
seu elemento constituidor, sera preciso admitir que no constituic;:oode identidades intervem
o aspecto politico de como seas representam. No interior dessa concepc;:oo de identidade,
propomos abordar nesse simp6sio a construc;:oo de identidades sustentadas em discursos
oficiais, discursos do mfdia e do propaganda politico, bem como a partir do controle de
identificac;:oo nacional pela lingua.



A PROPAGANDA POLiTICO-IDEOLOGICA E A CONSTRU<;:Ao DA IDENTIDADE NACIONAL

Maristela Polonio (UFSCARj

Atualmente, vozes sobre 0 Brasil e 0 brasileiro tem circulado na midia brasileira. Uma delas
constroi um quadro de crise nacional e outra, ao contrario, apresenta um Brasil prospero

interna e externamente. Nesse embate, observamos a tentativa do Governo Federal de

controlar a identifica<;:ao nacional, lan<;:ando na midia uma "campanha para melhorar a

auto-estima do brasileiro". Pautando-nos nos pressupostos teorico-metodologicos da Analise

do Discurso derivada de Michel Pecheux e nos estudos de Michel Foucault, propomos

averiguar como se da a repercussao do discurso oficial que produz representa<;oes sobre 0

Brasil e 0 brasileiro em algumas vozes do cotidiano. Tambem e de nosso interesse observar

os processos de identidade que estao sendo construidos ou atualizados. E importante ressaltar

que se trata de um pequeno exercicio de analise destacado de um projeto de pesquisa maior

sobre a constru<;:ao discursiva de identidades nacionais e rela<;:oesde poder nesta nova

administra<;:ao presidencial.

AUTORIA E PROCESSOS DE INDENTIFICA~Ao EM PRODU~6ES TEXTUAIS ESCOLARES

Priscila Peripato (UNESP)

Como objetivo, este trabalho pretende enfocar as questoes da autoria e das identifica<;:oesnas

produ<;:oesescritas escolares, tendo como pressuposto que falar ou escrever em uma lingua nao

saDsimplesmente atos realizados para transmitir informa<;:oes,mas se constituem em atividades

muito mais complexas, em que a caracteristica principal e a produ<;:aode sentido. Cada pessoa,

com sua historia de vida, experiencia singular produz um discurso com um sentido que e tinico,

nao-reiteravel. 0 trabalho com produ<;:oestextuais dentro da escola, que considere 0 sujeito-alu-

no-autor descentrado, e importante por ser uma fonte por meio da qual se pode compreender e

depreender a posi<;:aodos alunos, que e reflexo de suas visoes de mundo e dos seus processos

de identifica<;:ao.Entretanto, alguns lugares de apreensao de autoria do sujeito, como por exemplo

a mobiliza<;:aode cita<;:oes,de delega<;:aode vozes, tem se mostrado em reda<;oesde pre-vestibu-

lando e vestibulando mais como um lugar de assujeitamento que de autoria. Pretendemos,

portanto, observar e analisar algumas reda<;:oesbuscando pistas das identifica<;:oesque 0 sujeito

assume, ou supostamente simula.

JOGOS DE PODER NO DISCURSO DO TRABALHO

Vanice Maria Oliveira Sargentini (UFSCar)

No interior da concep<;:aode identidade como processo, pautada na heterogeneidade e tendo a

linguagem como seu elemento constituidor, proponho-me a analisar como se organizam alguns

discursos sobre 0 trabalho, em especial na midia impressa, indicando como esses geram

processos de identifica<;:aopara a sociedade. Tais processos saDproduzidos por jogos de poder e

tecnicas de si, que ampliam e modificam 0 controle sobre 0 trabalhador.Considerando pesquisas

anteriores, que aqui dou continuidade, este trabalho insere-se na avalia<;:aode como 0 poder

midiatico atua na regula<;:aode identidades.



o GRANDE CONTRA 0 PEQUENO: DISCURSO E IDENTIDADE NA CRONICA FUTEBOLisTICA

BRASILEIRA

Marcelo Fila Pecenin (UFSCAR)

De 2004 para ca, no futebol brasileiro, os times de pouca tradi9ao, considerados medios e
pequenos, tern levado vantagem sobre os elubes grandes, sempre favoritos para a conquista de
campeonatos. No ana passado, no Campeonato Paulista, 0 Jundiai chegou a final, e 0 Santo

Andre foi campeao da Copa do Brasil em cima do Flamengo.
Acronica esportivabrasileira olha para esses episodiosa partir de posi\;oesdivergentes.Haos cronistas

que se entusiasmam com 0 advento das equipes de pouca expressao. Por outro lado, existem os que

qualificam essa sequencia de acontecimentos como bagun\;a, vergonha, fatalidade etc.

Tendo isso em vista, 0 objetivodo presente trabalho e mostrar a correspondencia entre linguagem,

discurso e identidade por meio da analise lingtiistico-discursiva-pautada nos conceitos da AnaIise

do Discurso de linha francesa- de cronicas futebolisticas que tratem do assunto em questao.

Ao ressaltar positiva ou negativamente as vitorias dos times pequenos sobre os grandes, os

cronistas (enunciadores) criam, no interior de uma determinada forma\;ao discursiva, identida-

des diferentes, divergentes, para esses dois times. Identidades que resgatam uma memoria do

dizer (interdiscurso) do conflito entre cidade e campo, desenvolvimento e subdesenvolvimento,

Primeiro Mundo e Terceiro Mundo. Alem disso, os enunciadores criam imagens de si proprios,

compativeis com 0 discurso ao qual se filiam, afinal ao significar 0 sujeito se significa.

o PROFESSOR NOS DISCURSOS OFICIAIS SOBRE LEITURA

Mana Roseneide Santana dos Santos (UFSCAR)

o processo de pesquisa na elabora\;ao deste trabalho selecionou materiais sobre leitura,

produzidos por 6rgaos oficiais, nos ultimos dez anos. Nesses materiais circulam discursos

nos quais identificamos enunciados que constroem representa\;oes do sujeito professor em

sua rela\;ao com a leitura. 0 periodo se justifica pela nova ordem (dita) descentralizadora que

entao caracteriza as politicas educacionais. Aescola e os professores, no dizer oficial, passam

a ser responsaveis pelas suas escolhas. A nossa pesquisa dedica-se, entao, a uma descri\;ao

analitica de textos oficiais, da ultima decada, sobre a promo\;ao de leitura na escola:

leitura/prazer, leitura/lazer, leitura/esfon;o; leitura/passatempo; leitura/viagem; leitu-

ral salva\;ao; leitural exercicio. Ha, nesses textos, uma concep\;ao de leitura como salva\;ao,

como principal responsavel pelo acesso a cultura e a informa\;ao. Nessas discursividades 0

professor se constitui numa exterioridade, num lugar "fora" do mundo, e a leitura e a sua

(unica) possibilidade de inelusao. Este trabalho pretende estudar, nos projetos, programas e

campanhas oficiais de incentivo a leitura (1994-2004), a representa\;ao do sujeito (professor).

A analise dos textos legais (PCN, Portarias, Decretos, Pareceres), slogans, justificativas de

projetos e program as das campanhas oficiais procurara compreender as representa\;oes

construidas sobre a leitura e 0 sujeito professor, no contexto escolar, em confronto ou em

sintonia com outros discursos. A partir desse processo de observa\;ao das posi\;oes construi-

das, avaliaremos 0 espa\;o reservado a reflexao sobre 0 ensino da leitura. (Palavras-chave:

discurso; leitura; forma\;ao do professor).


