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Tendo em vista que 0 conceito identidade situa-se em um campo de reflexoo bastante amplo
e par isso movedi<;o, ler como se constroem identidades nos mais diferentes generos discursi-
vos, e um exercico que demand a analisar a Iinguagem como refrata<;oo e reflexoo do signa
-Iinguistico e social- tambem como uma ciencia portadara de ideologias de saber e de poder
que constroem mem6rias discursivas que revelam a opacidade dos mais variados discursos
que circulam na sociedade.

LEITURA(S): DA SINGULARIZAc;:Ao IDENTITARIA
Roselene de Fatima Caito (UNIOESTE)

Ler a historia do negro e do indio no Brasil pode contribuir para a sustentar;:ao de urn discurso
conformista sobre estas etnias como rar;:as que, perante 0 branco, sac sempre passiveis de
escravagismo e marginalizar;:ao. Por isso, partiremos do discurso da historia, relatada por
Catharino, e da cultura, por Maynard, do negro e do indio (emgrupos localizados) como pniticas
que instauram urn dizer (mica, 0 qual propala 0 preconceito racial e apaga as marcas dos embates
discursivos de urn lugar e de uma epoca. Para tal reflexao, analisaremos os discursos destes dois
autores citados quando os mesmos tratam da identidade do indio e do negro na manifestar;:ao
cultural "danr;:a".Buscaremos, sob este aspecto, analisar a pretensa singularizar;:ao etnica, par
meio do discurso cientifico, destes dais povos como uma opacizar;:aodiscursiva de identidades.



LEITURA: A IDENTIDADE NEGRA NA DERRAPAGEM VERBAL

Patricia Helena de Freitas (UN/OESTE)

Aridiculariza<;aodo negro pode materializar-se, tambem, por meio do genero humoristico piada.
Por isso, far-se-a a analise de algumas piadas como a constru<;ao discursiva de uma identidade
esteriotipada que sustenta 0 preconceito racial, nas mais diferentes praticas discursivas. Assim,
"diferentes ra<;as se inscrevem e saD inscritas em praticas discursivas especificas, que estao
situadas cultural, historica e institucionalmente. Nao e a cor da pele ou a idade que importa,
mas como os participantes de ra<;ase idades especificas saDconstruidos socialmente no discurso"
(SIGNORINI,2002:324). Argumentos ainda que os discursos estigmatizantes presentes nas
paidas constituem a memoria discursiva de um povo, memoria esta entendida como a1goque
fala sempre, antes, em outro lugar e independentemente (PECHEUX, 1988: 162); e 0 saber
discursivo que torna possivel todo dizer e que retorna sob a forma de pre-construido, 0 ja-dito;
e, enfim, 0 interdiscurso que interpela 0 sujeito (ORLANDI,2000:31). Ainda, de acordo com
Possenti (1999, a memoria discursiva, no nivel do inconsciente, contribui para que os sujeitos
cometam uma "derrapagem verbal" que tambem contribui na constru<;ao da identidade negra,
a qual se constitui e se reafirma pelos discursos proveninetes desde a epoca colonialista que
coloca 0 negro como pertencente a uma cultura primitiva eJ ou inferior.

LEITURA: IDENTIDADE BRASIGUAIA NA IMPRENSA ON-LINE

Denize Terezinha Teis

De acordo com Rajagopalan (1998: 42), 0 conceito de identidade trata-se de uma "questao que
esta ligada a ideia de interesse e esta investida de ideologia". Assim, busca-se tra<;ara constru<;ao
de identidades como "uma opera<;ao ideologica". Para tanto, analisaremos textos de circula<;ao
na imprensa on-line que abordem a tematica "brasiguaios". Tendo em vista que 0 discurso,
enquanto fruto da intera<;ao social, constroi e reconstroi a identidade e que, historicamente, 0

brasiguaio sofre coer<;aodo seu dizer e tambem no dizer que 0 outro constroi sobre ele, busca-se
identificar por meio de elementos lingiiisticos dos textos da imprensa on-line quais identidades
que vem sendo (re)construidas socialmente nesse que se constitui em um meio contemporaneo
de informa<;ao de massa. Destaca-se que a imprensa on-line, assim como a televisiva, e
amplamente influenciada pelos discursos a que estao expostas, tanto hegemonicos quanta
contra-hegemonicos. Como resultado, apresentam uma identidade multi pia dos brasiguaios que
sao apresentados como vitimas e viloes. Essas contradi<;oes e dilemas constituem a interdiscur-
sividade, ponto de intersec<;ao entre os enunciados em conflito. A interdiscursividade e efeito do
carMer dinamico e inacabado tanto do discurso quanta do sujeito. Os discursos hegemonicos,
sendo eles tambem inacabados, deixam em aberto a possibilidade de transforma<;ao.

o GESTO DE LEITURA NA PRODUc;:Ao DE TEXTO EM SITUAc;:Ao DE VESTIBULAR: UMA

PRODUc;:Ao DE SILENCIO?

Neuza Angelossi (UNEMAT)

As propostas de reda<;aocomumente apresentadas em situa<;ao de vestibular pressupoem uma
atividade que integra produ<;aode leitura e texto. 0 escopo desse trabalho situa-se na primeira
e tem como corpus algumas reda<;oes dos vestibulandos do Concurso Vestibular de 2003,
candidatos a vaga no curso de Letras da Universidade Estadual do Oeste do Parana, desenvol-
vidas com base na proposta 01, cujo comando solicitava a elabora<;ao de um texto dissertativo
sobre as consequencias do novo Codigo Civil para a vida dos adolescentes e na proposta 02, que
propunha a reda<;ao de uma carta dirigida a Danuza Leao, manifestando e justificando



concordElllcia ou discordancia com as ideias da colunista sobre 0 Program a Fome Zero. A
abordagem ancora-se na corrente francesa da Analise do Discurso (doravante AD),por meio do
estudo das condi<;;6esde produ<;;ao, do jogo de imagens de Pecheux (1960), da teoria da
heterogeneidade, que institui a supremacia do interdiscurso sobre 0 discurso, e dos mecanismos
de controle discursivo a partir de Foucault. 0 objetivo e 0 de examinar a hist6ria da leitura que
os vestibulandos efetivam naquelas condi<;;6esespecificas de produ<;;aoe a hist6ria de leitura que
a banca examinadora espera do vestibulando, confrontando a posi<;;aodo sujeito como efeito-lei-
tor e sua posi<;;aocomo efeito-autor. Corroborar-se-a que este, ao sofrer 0 controle, acaba por
produzir 0 silencio e enviesar a atua<;;aodaquele. Ao se apropriar do discurso do Outro como
instrumento de produ<;;ao,0 sujeito garante sua entrada na ordem do discurso. Acontribui<;;aodesse
trabalho esta em fomentar a reflexao sobre 0 gesto de leitura, perspectiva te6rica que pode interferir
na pratica docente e que, ao mesmo tempo, desvela 0 controle e 0 silencio de praticas de leitura nas
institui<;;6esescolares. (Palavras-chave: leitura, gesto, processo de nao-identifica<;;ao).

UMA LEITURA POSSiVEL DO JECA TATU: AUTORIA, IDENTIDADE E GENERO DISCURSIVO

Rosana Ferreira Terra (UNIOESTEj

Na reflexao sobre a leitura do Jeca Tatu, considerar-se-a 0 conceito de autoria partindo de
Foucault e Possenti, 0 conceito de genero discursivo de Bakhtin e 0 de cultura popular de Certeau,
com 0 objetivo de analisar dois textos, ambos publicados em 1918. Os textos em questao
materializam-se nos generos musica (de Angelino de Oliveira) e conto (de Monteiro Lobato).
Ambos focalizam em Jeca Tatu a figura do caipira. Na musica temos a valoriza<;;aodo caipira e

no conto a ridiculariza<;;ao.0 perfil ridicularizado permanece ate hoje, mas no depoimento de
Inezita Barroso e Renato teixeira temos a contra-corrente desta imagem instiutida na midia que
constroi a imagem do caipira como country, 0 caipira americano, e nao 0 matuto descendente
de sua terra.Par isso tra<;;aremosa leitura do caipira como uma identidade multifacetada em
signos que se refletem e se refratam na sociedade.


