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pois, na perspectiva do capital, e preciso existir urn exercito social de reserva7
, pronto para 

atender ao mercado de trabalho. Diante disso, observamos que a defesa da fon:navao docente 

centrada nas "competSncias" e nas "babili.dades" e circunscrita na fon:navlo c:tiscursiva do 

mercado, representativa da ideo16gica do capital, voltada para a do 

modo de vigente. 

Ate aqui, podemos dizer que ser "competente" e "babil" "deve" ser a meta dos 

promssores de Letras, mas, afinal, o que significa ser urn promssor dotado de "competencias" 

e "habilidades'' na atual conjuntura socio-hist6rica gerida pelas do mercado? 

Prossigamos para a SD3 que apresenta algumas "compet&lcias'' inerentes ao graduado em 

Letras, procurando indfcios, pistas discursivas, para o desvelamento dessa questilo. 

SD 3 - Devera ter, tambem, a capacidade de resolver 
problemas, tomar decis5es, trabalhar em equjpe. 

Neste enunciado, slo expressas algumas das "competencias" e ''habilidades" que 

devem compor a fon:navlo acad&nica do promssor de Letras, para que, quando formado, 

possa exerc6-las em seu cotidiano. Se atentarmos para o verbo dever, conjugado no futuro do 

presente, perceberemos que ele produz no enunciado o efeito de sentido de ordem, de 

obrig&Qio. lsso implica que o graduado em letras nio podeni, e sim deveni ter capacidade 

para 'l'esolver problemas", ''tomar decis5es", "traba1har em equipe". IH, desse modo, uma 

do que deve ser feito e cumprido pelo professor, mais do que isto, o discurso busca 

capturar a subjetividade do docente, delineando sua identidade segundo as "compet&lcias" e 

"habilidades" pressupostas nessa polftica de Estado para a docente. 

Prossigamos na leitura da sequ6ncia buscando entender na conjuntura social capitalist& 

quais os sentidos das "competencias" apresentadas, ou seja, o que significa ser urn professor 

capaz de resolver problemas, tomar dedsies, trabalhar em equipe, respectivamente. 

Para encaminhar nossa amilise e preciso levar em que no cerulrio da 

reestrutur891o produtiva, com a do fordismo e do toyotismo, e 

exigido urn novo perfil de trabalhador, nao mais apenas dotado de "habilidades, especificas, 

7 Marx se refere ao "Ex6rcito industrial de reserva .. quando fiLz crlti.ca a Eoonomia Politica, trata-se 
do desemprego esttutural que 6 in1rinsico ao fimcionamento da sociedade capitalista, pois permite a 
acumula9io atrav6s da manuten9io dos baixos sal6.rios. No texto "Manuscristo Econ6micos-Filosoficos", Marx 
afirma: "A ex.istlncia do trabalhador 6, portanto, reduzida i de exist!ncia de qualquer outra 
mercadoria. 0 ttaba1hador tomou-se uma mercadoria e 6 uma sorte para ele conseguir chegar ao homem que 
se interesse por ele. E a procura, da qual a vida do ttabalhador depende, depmde do capricho do rico e 
capitalista". (2004, p. 24). 
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mas com t:miltiplas "competencias", ou seja, um profissional "flexiver' 8
• Nesse sentido, ter 

flexibilidade significa se adaptar as diversas situa90es do cotidiano, do mundo do trabalho, e 

mais do que isto, se adaptar e ter a capacidade de resolver problemasltomar 

decis6es/trabalhar em equipe. 

AD enunciar que o professor "deve" ser capaz de "resolver problemas", o discurso 

afirma que h8. problemas e, ao mesmo tempo, coloca a resolu9io destes sob a 

responsabilidade do docente. Todavia, silencia quais sao e onde estio os problemas. E 
somente pela mem6ria discursiva9 que podemos recuperar uma sene de problemas que sao 

omitidos, tais como: as mas condi90es e sobrecarga de trabalho que refletem a realidade das 

escolas no Brasil, eo baixo salario que e pago aos professores. Segundo Melo (2007, p. 147): 

0 processo de :funciomunento discursive visa ocultar a filia~ do discurso 
oficial a F~ Discursiva do Mercado, inserida na F~o Ideo16gica 
NeoUbel'ai/Capitalista. Segundo essa fo~io ideologies, a f~ 
docente deve contribWr para a ~ da escola ao processo de 
fortalecimento da ordem social vigente, por meio da prep~o de 
individuos que cooperem para o fortalecimento da sociedade democratica, 
concebida como a expresslo da hberdade individual e de a~io da 
cidadania. 

0 silenciamento dessas questaes 6 urn mecanismo ideo16gico utilizado no 

funcionamento discursive para interditar, para evitar sentidos indesejaveis, em outras 

paJavras, busca-se fechar 0 sentido no que e posto no intradiscurso, excluin.do OS "outros" 

sentidos possiveis, pois estes sao tidos como inconvenientes. Sobre isso Orlandi (2002, p. 76) 

explica que: 

se diz ,x .. para nlo (deixar) dizer ,,y-•, este sendo o sentido a se descartar do 
dito. E. o ~dito necessariamente exclufdo. Por af se apagam os sentidos 
que sequel' evitar, sentidos que poderiam instalar o trabaJho significative de 
uma ,outra" f~ discursiva, uma ,outra" regilo de sentidos. 

Ao av~armos na an8lise observamos que decorre dessas "competencias" a no~ de 

autonomia, tambem propagada na politica da fo~ docente, que, na pratica, nao esta 

8 Cf. (DCN, 2001, p. 29), sobre a proposta de flexibiliz~ do cuniculo: "A flexibiliza~o do curriculo, na qual 
se prev& nova valida~ de atividades acad&micas, requer o desdobramento do papel de professor na figura de 
orientador, que deveni responder nio s6 pelo ensino de conteUdos programaticos, mas tamb6m pela qualidade da 
forma9lo do al1Dlo". 
' Segundo Or1andi (2005, p. 31): "chamamos memOria discursiva: o saber discursive que toma possfvel todo 
dizer e que retoma sob a forma do pr6-construfdo, o jli-dito que est& na base do dizfvel, sustentsndo cada tomada 
da palavra". Ainda, conforme a autora, "o :fato de que hA mn ji-di.to que sustenta a possibilidade mesma de todo 
dizer, 6 fundamental para se oompreender o funcionamento do discurso, a sua re~iio com os sujeitos e com a 
ideologia." (2005, p. 32). 
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relacionada a independencia, a liberdade, trata-se, portanto, de uma "fitlsa autonomia", pois na 

sociedade vigente o sujeito e, parado:xalmente, livre e submisso. Dessa forma, a autonomia do 

professor se resume em "resolver problemas" e "tomar decisOes'' condizentes as regras da 

EscoJa, do Estado, e, em ultima instancia, condizentes aos interesses da l6gica do Capital 

A autonomia na fo~Do docente faz parte de uma estrategia do discurso neoliberal: a 

"cuJpabil~" das vftimas que 6 um mecanismo de p~io da hegemonia do Capital 

(CAV ALCANTE, 2007). Assim, transferem-se as responsabilidades do Estado capitalista 

para os individuos, o dever de "tomar decisOes" e "resolver os problemas" da ed~ao 

brasileira e imposto aos professores e desviado do Estado. A manobra da ideologia neoliberal, 

da cuJpabil~ao, alem de fazer cada individuo acreditar que e responsavel pelos problemas 

sociais, como a pobreza, a viol8ncia, o desemprego, a falta de escolas etc, faz com que os 

individuos acusem uns aos outros; pois e recorrente a repro~ao de discursos nos quais o 

professor e responsabilizado pela atual s~io da educ~io brasileira. 

Ao mesmo tempo, a capacidade de "trabalhar em equipe" atualiza, nas DCN, outra 

estrategia do neoliberalismo: a coopera~io, a pareeria no exercicio profissional Prega-se, 

assim, a unicidade, a coletividade, a ajuda no imbito do trabalho, para que as atividades sejam 

realizadas com Cxito e consenso, pois assim nio bavera prejuizo para a classe dominante na 

exp~io da for9a de traba1ho da classe dominada10
• 

Desse modo, na atual conjuntura, para o discurso do poder, saber "traba1har em 

equipe" e fundam.en1:al para ser um ·~rotissional empregaver'. :E imprescindivel ter a 

capacidade de trabalhar com outras pessoas, respeitando as diferen9Bs, mas sem perder de 

vista a concorr&tcia no mercado de trabalho na busca pela empregabilidade. Ou seja, as 

re~lies sociais capitalistas exigem, atraves do discurso, que 6 preciso ser, paradoxalmente, 

individualista e solidario; um individuo de nniltiplas "competencias'' e "habilidades", que 

consegue se adaptar e agir corretamente frente As diferentes si~oes e "intensas 

transfo11D8.90es da sociedade contemporanea" (DCN, 2001, p. 29). 

CONSIDERAc;OES FINAlS 

A partir das analises das sequencias discursivas, podemos afirmar que ser um 

professor com "competencias" e ''babilidades" 6 ser capaz de ''resolver problemas", "tomar 

decisoes", ''trabalhar em equipe". No entanto, a defesa do desenvolvimento das 

10 Para P&heux (1990, p. 12): "0 poder da burguesia tende ao invisfvel, para se exercer com mais e:ficacia; ao 
mesmo tempo, ele se encarrega sistematicamente de observar as classes dominadas, para melhor assujeiti-las." 
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"competencias" e "habilidades" na forma~io docente representa urn. mecanismo destinado a 

adequar a escola aos preceitos do mercado globalizado. Ao desvelarmos o funcionamento 

discursive das DCN, constatamos que esse discurso e regulado pelas dete~es do 

mercado de trabalho, fundamentado nos principios da ideologia neohberal pertencente a 
sociedade capitalista, na qual a mercantiliz~ao da educ~ao 6 crescente e que promove a 

reprod~ da desigualdade social 

Em suma, procuramos entender alguns dos efeitos de sentido produzidos na dinimica 

contradit6ria do discurso das DCN de Letras, pois consideramos que "entender e desalienar

se, e deciftar, antes de tudo, o misterio da mercadoria, 6 ir para atem do capital" (SADER, 

2005, p. 18). Com esse entendim.ento critico, podemos vislumbrar uma fortna9ito para alem 

das ~oes do mercado, pensar tamb6m na educ~io como instrumento de interven~io 

social. Dizer isto significa que, mesmo condicionado as det~es politicos sociais, 

somos seres hist6ricos, o que nos possibilita uma interv~ nas praticas s6cio-educativas, 

visando um rompimento do que nos e posto pela ideologia e interesses dominantes. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

BRASIT.,, Minist6ri.o da Edu~. Conselho Nacional de Educ~io.Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Forma~o de Professores de Letras. Distrito Federal, 2001. 

CAV ALCANTE, M' do S. de Oliveira. Parimetros Curriculares Nacionais: o simulacra de 
umdiscurso modernizador. Macei6: EDUFAL, 2007. 

MARX, Karl Manuscritos econ6micos-filoseficos. Sio Paulo: Boitempo, 2004. 

MELO, Katia. Form~o e profissiona6za docente: o discurso das compet&lcias. Macei6: 
Eduf.ll, 2007. 

MORE~ Luciano A Lemos. A empregabilidade nos Parimetros Curriculares 
Nadonais: implic~oes e limites a fo1'm8.9io humana. Dissert~io (Mestrado em Edu~ 
Brasileira). Centro de Ed~.Universidade Federal de Alagoas. Macei6, 2005. 

ORLANDI, Eni. An8llse de Dlscurso: princfpios e procedim.entos. f! ed. Campinas: Pontes, 
2005. 

ORLANDI, Eni. As formas do silenclo no movimento dos sentidos. 5° ed. Campinas: 
Editora da Unicamp, 2002. 

P~CHEUX, Michel Del~es, inversoes, deslocamentos. In Cademos de Estudos 
Lingufsticos, 19. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1990. 

SADER, Emir. Preticio. In. :MEszARos, Istvan. A educa~io para alem do capital. sao 
Paulo: Boitempo, 2005. 



~EPEAL 
VI ENCONTRO DE PESQ!JISA 
EM EDUCA<;=AO EM ALAGOAS 

I ENCONTRO DA ASSO~IA~AO 
NACJONAL DE POLITICA 
E ADM If\] IS T RA ~A 0 EM 
EDUCA~AO - ANPAE / AL 

SILVA SOBRINHO, Helson Fhivio da. Os andaimes suspensos do discurso nos alicerces do 
real. In: INDURKY, Freda; FERREIRA, M•. C. L; MITTMANN, SoJange (orgs.). 0 diseurso 
na coatemporaaeidade: materialidades e :ftonteiras. Slo Carlos: Claraluz, 2009. 


