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Ler transforma-se em sinonimo de viver, nao mais a vida instintiva 

marcada pelo contato imediato e sensorial com as coisas, para afiancar 

sobrevivencia e procriacao, mas a vida intelectiva, constituida, de um 

lado, pela inteligencia e pela razao, de outro, pela emocao e a adesao 

afetiva - a simpatia que leva o ser humano a aderir a causas nao 

necessariamente pragmaticas ou lucrativas. Ler enquanto atividade de 

decifrar o escrito e consumir obras supoe, assim, alguns passos que se 

estendem alem do entendimento do texto e da aquisicao de livros; 

representa igualmente uma forma de experiencia que acompanha o 

individuo ao longo de sua existencia. 

A Utopia da leitura situa-se exatamente nesse ponto, de certo modo 

verbalizado por Manuel Bandeira: enraizada na infancia, ela continua 

repercutindo no decorrer da experiencia existencial do ser humano, 

presente no criador e artista em que ele se transformou. 

(ZILBERMAN, Regina.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A licao dos leitores. [s 
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho analisa a leitura iiuma perspeetiva discursiva. Reflete sobre a construcao de 

sentidos a partir da adocao do genero narrativa, sob a forma de memorias transcriadas por 

alunos do Ensino Fundamental I I da Escola Maria Marques de Sousa, da cidade de Sao Jose 

da Lagoa Tapada - PB. Diversas possibilidades de leitura de mundo afloram da analise dos 

textos produzidos pelos alunos e seus interlocutores, visto o que possibilita desvelar as 

estrategias textuais que delimitam o transito do mundo ficcional ao mundo real num texto de 

memorias. Pelos olhos da Analise do Discurso e possivel efetivar-se a construcao de sentidos 

dos textos, num jogo interlocutivo em que se presentificam autor - leitor - autor - processo de 

producao, para provar que a leitura, enquanto produto(ra) de sentidos efetiva-se no espaco da 

interdiscursividade. 
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1 INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura provoea no sujeito a neeessidade da compreensao e da interacao com o 

mundo, enriquece as ideias e experiencias intelectuais e, por conseguinte, provoea uma 

expansao do "eu" de cada um, num jogo continuo de produgao de sentidos. 

Ler e, nessa perspectiva, compreender o sentido real dado pelo autor a aquele texto; a 

reconstrugao do pensamento que o autor escreveu, tal como ele imaginou. O que interfere 

nisso, e apenas o grau de conhecimento e as experiencias anteriores de cada leitor. 

O professor tem seu papel fundamental na interacao aluno-texto: ele deve ser um 

mediador entre esta relacao, a fim de que o aluno conceba plenamente o que e leitura, como 

tal atividade e produto (ra) de sentidos que emanam das praticas interlocutivas do sujeito 

efetivada nas agoes cotidianas. 

Com a inteneao de realgar essas ideias, a presente monografia tem como objetivo 

refletir sobre as praticas da leitura no contexto escolar, possibilitando aos professores e alunos 

subsidios na perspectiva de contribuir para a adocao dos generos textuais, com especial 

ateneao para a narrativa, como constitutivos do movimento de construcao de significados da 

vida cotidiana. Propoe-se, assim, uma experiencia que leve a elaboracao de textos narrativos 

que se constroem, a partir de uma linguagem que tem suas particularidades adequadas a 

formagao do sujeito-leitor com uma postura reflexiva e critica em relacao ao texto que produz, 

tanto no piano das formas de conteudo como da expressao. 

Nessa intengao, na Parte 2 expomos as refiexoes sobre o processo de leitura na escola 

na visao de alguns teoricos importantes, bem como, a compreensao da leitura para uma pratica 

consciente no cotidiano do educando, sob um enfoque discursivo. 

Na parte 3 enfoca-se algumas propostas sobre o desenvolvimento eficaz da leitura no 

processo de ensino, uma visao da escola como espago de condigao para a leitura fluente e para 

a produgao de textos, a partir da adogao do genero narrativa. Analisam-se as produgoes 

textuais de um grupo de alunos, a fim de verificar-se a relagao que se estabelece entre leitura, 

interlocugao e produgao de sentidos. 

Por fim, as consideragoes finais destacam a narrativa como genero fertil para a 

constragao de sentidos dos textos, num jogo interlocutivo em que se presentificam autor -

leitor - autor - processo de produgao, para provar que a leitura, enquanto produto(ra) de 

sentidos efetiva-se no espago da interdiscursividade.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIVERSIOADF FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO OE FORMACAO 06 PROFESSORES 

BI8UOTECA SETORtAt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CAjmmmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ?mmu 



2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA L E I T U R A NUMA PERSPECTIVA DISCURSIVA 

Professores de Portugues tem se debatido com a dificuldade de prover a leitura e, 

pratieamente, contribuir para que os alunos se tornem leitores autonomos, visto que um 

numero significativo de estudantes nao compreende o que le, em conseqiiencia, tem 

dificuldade de posicionar-se frente ao conhecimento trazido pela leitura. 

Varios sao os problemas que levam a dificuldade de leitura, um deles e a necessidade 

que a escola tem de avalia-la, transformando-a numa atividade de eobrangas e ameagas. 

O aluno precisa se submeter as praticas avaliativas de leitura, pois os professores 

precisam julgar e estabelecer regras. Essa forma de promover a leitura traz ameagas que em 

vez de aproximagao e identificagao, causam repulsa e afastamento, tornando-se, assim, dificil 

para o educando firmar uma posigao de leitor autonomo, pois ele depende dessa avaliagao por 

isso aderem ao discurso escolar que desconsidera o conhecimento previo que o aluno tem. 

A escola e uma instituigao em que sao determinadas competencias a adquirir, modos 

de ensinar e aprender, processos de avaliagao e de selegao, etc. Esse processo e a 

"eseolarizagao" e faz parte da essentia da escola. 

Diante dessas fungoes da escola nao ha como nao evitar que a leitura se escolarize. A 

questao fundamental e perceber que esta como saber escolar nao deve desenvolver resistencia 

ou aversao a textos de natureza diversa, mas deve conduzir mais eficazmente a sua pratica, 

voltada para a compreensao da realidade social, das atitudes e valores que correspondem ao 

ideal de leitor que se quer formar. 

Um ponto importante na relagao entre leitura e escola e descobrir como realizar de 

maneira adequada o contato do aluno com o texto, a fim de que seja efetivada o "saber 

escolar". 

E nesse sentido que a escola deve estimular essa atividade como fonte de sabedoria e 

prazer, uma vez que ela serve como porta de ingresso nas questoes e refiexoes que o ato de ler 

nos propicia. Isto porque, a leitura nos permite entender o mundo. 

A leitura na sala de aula deve, nessa diregao, avangar niveis mais profundos que 

permitam ao aluno seu proprio questionamento, sua propria interpretagao e sua efetiva inter-

relagao com o texto. Normalmente, a leitura e centrada no que o professor quer. Ele induz o 

aluno a leitura. O professor nao orienta, ele comanda. Ao corrigir um texto produzido por seus 
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alunos, nao deve colocar-se como juiz entre o texto e o aluno. Mas o seu papel deve ser o de 

mediador em relagao as ideias que foram expostas e na avaliagao ir alem da corregao de 

gramatica. 

Segundo os Parametros Curriculares Nacionais - PCN (1997: 41): 

A formacao de leitores e, conseqiientemente, a formagao de escritores -
pessoas capazes de escrever com eficacia, e nao, evidentemente, escritores 
no sentido de profissionais da escrita -, se da devido a pratica de leitura, pois 
ao lermos, nos adquirimos a possibilidade de produzir textos eficazes que nos 
fornece, por um lado, a materia-prima para a escrita: o que escrever; por 
outro, contribui para a constituicao de modelos: como escrever. 

A leitura deve, portanto, ser objeto de aprendizagem,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e nao de mero ensino, como 

tem sido historicamente na escola. Ler, nao e apenas decodificar, converter letras em som, 

tendo a compreensao como conseqiiencia. E a escola, com praticas centradas nessa concepgao 

vem formando, produzindo grande quantidade de "leitores" capazes de decodificar todo e 

qualquer texto, mas com enorme dificuldade para compreender o que leem. 

Por essa vertente, a realidade da formagao do leitor pelas praticas escolares e 

descontextualizada da dimensao social e politica e restringem-se, na maioria das vezes ao 

piano individual, centrado no leitor. A fim de nos posicionarmos por uma concepgao de 

leitura, nunca e demais relembrar as duas caracterizagoes tecidas por Maria Helena 

MARTINS (1994): 

Como decodificacao mecanica dos signos lingiifsticos, por meio de 
aprendizado estabelecido a partir do condicionamento estimulo - resposta 
(perspectiva behavorista - skinneriana); 

Como processo de compreensao abrangente, cuja dinamica envolve 
componentes sensorials, emocionais, intelectuais, fisiologicos, neurologicos, 
tanto quanto eulturais, economicos e politicos (perspectiva cognitivo-
sociologica). 

Pela concepgao cognitivo-sociologica ler e interpretar. Interpretar e criar significado, 

nao so a partir do que esta escrito, mas tambem do conhecimento que cada leitor traz para o 

texto, seu conhecimento de mundo, sua experiencia de vida. Por essa razao e que nao se pode 

admitir uma interpretagao unica de um texto, partindo de que o significado esta dado no texto. 
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Deve-se eompreender o que ha por tras das diferentes interpretagoes, sentidos atribufdos a um 

mesmo texto. 

Assim, a aprendizagem da leitura aconteee a partir da nossa interacao com o meio, 

"aprendemos a ler a partir do nosso contexto pessoal. E temos que valoriza-lo para poder ir 

alem dele". (MARTINS, 1994: 15). A escola deve saber resgatar, presentificar, valorizar e 

preservar a realidade dos alunos como ponto de partida para o aprendizado da leitura da 

palavra, pois, como afirma Cagliari (1994: 149): "Tudo o que se ensina na escola esta ligado a 

leitura e depende dela para se manter e desenvolver". 

Uma pratica de leitura intensa na escola e necessaria por muitas razoes, como por 

exemplo, para ampliar a visao de mundo dos leitores. Os alunos, muitas vezes, nao possuem o 

habito de fazer diferentes leituras, se e que fazem alguma. Isso faz com que ele se torne um 

ser bitolado em termos de cultura. 

Outro exemplo da importancia da pratica de leitura intensa na escola e aproximar o 

leitor dos textos e os tornar familiares - condigao para a leitura fluente e para a produgao de 

textos. EssezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e uma das grandes precariedades na formagao de um leitor eficiente: fazer com 

que ele tome gosto pela leitura. O contato com o texto, a proposta de desvendar a intencao do 

mesmo faz com que o aluno compreenda o funcionamento comunicativo da escrita: escreve-se 

um texto para ser lido. 

A leitura, em suma, mexe com o nosso eu de forma tensa e intensa. Briga com os 

nossos saberes internos, coloca interrogacdes, interjeicoes e reticencias que nos perturbam, 

fazendo-nos refletir, interpretar, tomar conhecimento da profundidade de um texto, 

valorizando-o, assim. 

Reside ai5 a possibilidade de se tomar a leitura, nao apenas como questao linguistica, 

mas tambem pedagogica e social. Dessa forma, estarao envolvidas no mesmo processo: as 

condigoes dos interlocutores (autor e leitor), as concepgoes ideologicas externas e internas, os 

diferentes tipos de discurso, a historia de leitura de cada um dos sujeitos do texto e, por 

conseguinte, a necessidade de se estabelecer o processo de mediagao entre leitura, sociedade e 

conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
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Sabemos que a educagao se da em variados lugares e com inumeras maneiras de ser 

realizada, mas e na escola que ela se da de forma sistematizada, ou seja, a educacao 

sistematica se "da" e se "adquire" como um processo onde passo a passo o ser humano vai 

fazendo perpetuar determinados legados culturais, determinadas tecnicas e ate determinadas 

cieneias, onde um grupo especializado prepara outras pessoas a adquirirem certos 

conhecimentos tidos como necessario a vida. 

Por isso, a escola tem o dever de orientar, acompanhar, incentivar e apoiar o cidadao 

em seu processo de formagao intelectual, dando-lhe suporte necessario para que ele atinja o 

estagio da nao alienacao com relagao a realidade do mundo. Kleiman (2000: 13) sobre o 

assunto diz: 

A leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e considerada um processo interativo (...) quando mediante a 
interacao de diversos nfveis, como o conhecimento linguistico, o textual e o 
conhecimento de mundo, o leitor construido pelo proprio leitor a partir de 
seus conhecimentos previos e interacao com o mundo. O texto, o artigo, a 
revista ou o livro, vem para interagir, para ajudar, para auxiliar e mostrar 
novos rumos na construcao do sentido do texto escrito para o leitor. 

O encargo das escolas, hoje e assegurar o desenvolvimento das capacidades 

cognitivas, sociais e morais, no desenvolvimento dos processos de pensar, na formagao da 

cidadania e na formagao etica dos sujeitos. 

A leitura e, portanto, a maneira mais eficaz de se desenvolver estes processos, porque 

segundo Chartier (1999: 71) e, sempre "apropriagao, invengao, produgao de significados". O 

leitor atribui significados ao texto que le e, nesta perspectiva, a leitura adquire o carater de 

liberdade. Ao atribuir significados ao texto, o leitor subverte e desloca mesmo que nao 

totalmente o sentido imposto pelo autor, demonstrando sua liberdade nessa atribuigao de 

sentidos que o autor (e o texto) pretende impor. Essa liberdade nao e absoluta, pois e cheia de 

limitagoes que decorrem de habitos, atitudes, tempo, lugar, objeto a ser lido, intengao da 

leitura, etc. 
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2.1 DISCURSO E TEXTO: O LUGAR DOS GENEROS NAS PRATICAS DE LEITURA 

O texto e um conjunto de relagoes significativas, que, por sua vez, e tornado como 

exemplares de discurso e tem, consequentemente, relagao com a formagao ideologica. 

A nogao de discurso supoe que no interior de uma lingua, so uma parte do que e dito 

e acessivel e que este dito delimita uma identidade. As unidades do discurso sao resultados do 

mesmo tempo da lingua e da historia. 

O discurso nao e um conjunto de textos, ele e uma pratica constitulda por ideologia, 

para entendermos e preciso compreender. Essa ideia e balizada pelos estudiosos da Analise de 

Discurso de orientagao francesa (AD). 

Para a AD, o texto nao e considerado um objeto acabado, pronto, sobre o qual 

estao inscritas inumeras possibilidades de leitura. O texto e, para o analista do discurso, 

materialidade linguistico-historico, suporte de uma unidade teorica: o discurso, objeto central 

da AD. 

Na AD, nao trabalhamos com a lingua fechada nela mesma, como na lingiiistica, 

tampouco com a historia e sociedade, como se elas fossem independentes, mas com a 

ideologia materializada na linguagem, e este trabalho se da, sobretudo a partir de seu objeto 

central,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o discurso, objeto socio-historico. A proposito do discurso, Orlandi (1999: 15) afirma 

que "a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr 

por, de movimento. O discurso e assim palavra em movimento, pratica de linguagem", 

controlado por uma instituigao, pois o discurso nao e propriedade do sujeito, ele esta inscrito 

numa dada formagao social, a qual espelha, por sua vez, uma determinada formagao 

ideologica. 

Encaminhando um novo olhar para a linguagem, a AD nao a compreende dentro da 

visao redutora que considera a linguagem apenas enquanto meio de comunicagao, pois assim, 

estava negando a historicidade do proprio sujeito. 

Dentro desta perspectiva discursiva, entendida enquanto materialidade ideologica, 

a linguagem nao pode ser compreendida desvinculada dos processos historico-sociais, fora da 

sociedade, pois elazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e sitio de conflito, de confronto ideologico. A linguagem, segundo 

Brandao (1998: 18):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIVERSIDADE FEDERAL 
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[...] e um fenomeno que deve ser estudado nao so em relagao ao sistema 
interno, enquanto formagao lingiifstica a exigir de seus usuarios uma 
competencia espeeifica, mas tambem enquanto formagao ideologica, que se 
manifesta atraves de uma competencia socio-ideologica. 

O discurso nao se relaciona apenas a instancia do poder, ele tambem esta associado 

ao saber, pois saberes como o medico, o sociologo, o psiquiatrico, o literario, etc. delegam ao 

seu portador a autoridade do discurso verdadeiro, aceito pela sociedade. 

O discurso e, pois, a possibilidade do dizer e do nao-dizer, do ir e vir do(s) 

sentido(s) circunscrito(s) nas instancias: social, politica, historica e ideologica, que 

estabelecem os limites da produgao discursiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Generos: a materia-prima do discurso 

Ha muito se fala em leitura e produgao de textos nas nossas salas de aula. Entretanto, 

uns professores pedem para os alunos escrever uma redagao, outros pedem uma pequena 

narrativa, outros um pequeno texto, outros uma composigao, outros pedem para que os alunos 

escrevam cartas, bilhetes, anuncios, contos, etc. 

Na verdade, o que se quer destacar pelas praticas de leitura e produgao textual na 

escola e "a ideia de apropriagao por parte dos alunos, atraves da escrita, dos conhecimentos 

acumulados ao longo da historia". (DIONISIO, 2002:39). E o lugar que as praticas de 

Letramento ocupam nos contextos escolares. 

E preciso, por essa linha investigativa, concebermos o que e LETRAMENTO. 

O conceito de letramento diz respeito as inumeras praticas socials que integram direta 

ou indiretamente a produgao e/ou leitura de materials escritos. (SIGNORJNI apud DIONf SIO, 

2002:39). 

Os estudos sobre letramento dao conta de entender as investigagoes das praticas 

sociais que envolvem a escrita, seus usos e efeitos sobre os individuos e a sociedade como um 

todo. Isto posto, os usos linguisticos requeridos pela leitura e escrita, enquanto 

desdobramentos das praticas sociais, sao situados no tempo e espago e se sedimentam na 

condigao de estruturas chamadas generos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Assim, nao se pode falar de sujeitos iletrados, visto que em algum desses ambientes 

ele tera mais ou menos experiencias de linguagem, praticas de letramento. 

Estando, pois, inseridos nas praticas sociais de linguagem, os usos dao luz aos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

eventos de letramento, ou seja, as acoes produzidas em qualquer contexto social ou cultural 

que envolva a leitura e/ou a escrita. 

E como se os diferentes contextos, nos quais estamos inseridos ao longo da vida, 

formassem molduras que de alguma forma direcionam a produgao de significados possiveis, 

construida com a nossa participagao concreta nos contextos comunicativos, que nos coloca 

permanentemente em contato com formas diversas de organizacao do nosso pensar e fazer e 

que sao expressas atraves dos textos que lemos/produzimos os discursos materializados sob a 

forma de generos diversos. 

Essas praticas sociais envolvem diferentes generos (primarios, secundarios) do 

discurso e diferentes capacidades de leitura e escrita. Mas, o que sao generos? 

Segundo Bakhtin (1997), os generos do discurso sao tipos relativamente estaveis de 

enunciados organizados por cada esfera de uso da lingua. Todo enunciado traz em sua 

constituieao tres elementos que lhes sao indissoluveis: o conteudo tematico, o estilo e a 

construgao composicional, estando todos eles marcados por tragos especificos de uma 

categoria da comunicagao. Estes elementos serao responsaveis pela classificagao dos 

enunciados em determinado genero do discurso. 

2.1.1.1 Os generos e a mediagao da leitura e escrita 

O avango tecnologico ampliou as exigencias em relagao a formagao das pessoas. Nao 

basta mais saber ler e escrever, e preciso saber pensar as ideias existentes, questiona-las e 

altera-las quando necessario. 

A escola, hoje, deve cumprir seu papel politico, promovendo transformag5es sociais 

que atendam a todas as classes. 

Diante dessa perspectiva, muitos professores encontram-se despreparados para essas 

novas exigencias nos contextos das linguagens, codigos e suas tecnologias, pois grande parte 
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da metodologia adotada nas escolas nao consegue motivar o aluno para o aprendizado porque 

esta centrada em instrugao, com exercicios repetitivos e cansativos. 

Um metodo de ensino que nao leva o outro a refletir nao permite que ele exista e que 

construa a sua historia. So se pode ensinar quando se inclui o outro no processo de ensino-

aprendizagem permitindo que ele pense por si proprio. 

Pensar sobre o ensino de Lingua Portuguesa requer uma articulacao dos aspectos 

envolvidos nesse processo, considerando as praticas sociais da linguagem em situacoes 

metodologicas que possam contribuir para a formagao do sujeito. 

A mediacao do professor no trabalho com o ensino da lingua deve cumprir o papel 

fundamental de organizar acoes que possibilitem aos alunos o contato critico e reflexivo com 

as praticas de linguagem, inclusive despertando-os sobre aspectos implicitos, intencoes, 

valores e preconceitos do enunciador, tornando-os capazes de recusar ou aderir as posicoes 

ideologicas de determinados discursos, visto que, pela linguagem se expressam ideias e 

pensamentos, e se influencia o outro alterando suas representacoes da realidade. 

Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva: dizer alguma 

coisa a alguem, de uma determinada forma, num determinado contexto historico e em 

determinadas circunstancias de interlocugao. 

Quando um sujeito interage com outro o discurso se organiza a partir das finalidades 

e intengoes do locutor, ainda que sejam inconscientes. 

Por isso, o trabalho com a leitura deve ser uma pratica constante. Se, por um lado, 

tem o objetivo de formar leitores competentes, por outro, auxilia a produgao de textos, ou seja: 

Forniar um leitor competente supoe formar alguem que compreenda o que le; 

que possa aprender a ler tambem o que nao esta escrito, identificando 

elementos implicitos; que estabelega relacoes entre o texto que le e outros 

textos ja lidos; que saiba que varios sentidos podem ser atribuidos a um 

texto; que consiga justificar e validar a sua leitura a partir da localizagao de 

elementos discursivos que permitam faze-lo.". (PCN - Lingua Portuguesa, 

p.36)". 

Nessa perspectiva, um leitor competente e aquele que por iniciativa propria, 

seleciona, de acordo com suas necessidades e interesses, o que ler entre os varios tipos de 

textos que circulam socialmente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para que isso se efetive, a escola deve promover uma pratica constante de leitura 

organizada em torno de uma diversidade de textos e generos textuais, conforme sugerem os 

Parametros Curriculares Nacionais. 

O genero textual deve ser visto como um instrumento que possibilite exercer uma 

acao linguistica sobre a realidade, visto que, essas acoes sao sempre orientadas por um 

conjunto de fatores que atuam no contexto situational: quern produz o texto, qual e o 

interlocutor, qual e a finalidade do texto e que genero pode ser utilizado para que a 

comunicagao atinja plenamente seu objetivo. 

Dessa forma, fazemos uso dos generos textuais que nos foram transmitidos socio-

historicamente, o que nao quer dizer que nao seja possivel transformar esses generos, ou criar 

outros, de acordo com as novas necessidades de interacao verbal que surgem. 

No piano do ensino-aprendizagem de produgao de texto, equivale a dizer que o 

conhecimento e o dominio dos diferentes generos textuais, por parte do aluno, nao apenas o 

preparam para eventuais praticas lingiiisticas, mas tambem ampliam sua compreensao da 

realidade, apontando-lhe formas concretas de partieipagao social como cidadao. 

O ensino-aprendizagem da produgao de textos sob a perspectiva dos generos leva a 

redefinigao do papel do professor de produgao de textos, que, em vez de "professor de 

redagao", profissional distante da realidade e da pratica textual do aluno, passa a condigao de 

um especialista nas diferentes modalidades textuais, orais e escritas, de uso social. 

Assim, deve ser dada voz ao aluno como participante do processo de construgao do 

conhecimento, que nao e posse exclusiva do professor, nas aulas de lingua portuguesa, isso se 

traduz basicamente pela analise dos usos reais da lingua, nas situagoes mais variadas de 

comunicagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para a realizagao deste trabalho, optamos pela realizagao de oficinas de sensibilizacao 

linguistico-literaria que oportunizasse aos alunos de uma turma de 8° ano do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Marques de Sousa, 

localizada na cidade de Sao Jose da Lagoa Tapada - PB, a fim de pela produgao escrita de 

textos sob a forma de memorias, os alunos pudessem compreender a leitura como processo 

interlocutivo de produgao de sentidos. 

Para alcangar nossos objetivos delineamos um conjunto de oficinas que oportunizasse 

o exercicio da narrativa, a fim de alcangarmos a produgao de um texto final que nos servisse 

de base para as analises aqui apresentadas. 

Utilizamos como roteiro a proposta da Olimpiada de Lingua Portuguesa.(CLARA, 

2008), selecionando oito oficinas para o desenrolar da parte pratica do nosso trabalho, a saber: 

1. OFICINA 1 - NAQUELE TEMPO 

Objetivos: 

• Sensibilizar os alunos a respeito do valor da experiencia das pessoas 

mais velhas. 

• Compreender o que e memoria. 

• Entender como objetos e imagens podem trazer a historia de um tempo 

passado. 

2. OFICINA 2 - VAMOS COMBINAR? 

Objetivos: 

• Explicar como sera o trabalho, a produgao dos textos de memoria e a 

organizagao de uma coletanea. 

• Compreender o que e memoria. 

. Apresentar a situagaode produgao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIVERSiDADE FEDERAL 

DE CAMP'NA GRANDE 
CEWTRO DE FORM* ' ~0 OE PROFESSORES 

B»UOTEtAS£TORtAL 

CAJAZBKAS PARAIBA 



20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. OFICINA 3 - PRIMEIRO ENSAIO 

Objetivos: 

• Produzir o primeiro texto individual. 

• Planejar como intervir no processo de aprendizagem do aluno com base 

no diagnostico inicial. 

4. OFICINA 4 - V I A G E M NO TEMPO 

Objetivos: 

• Apresentar aos alunos textos de memoria de pessoas mais velhas. 

5. OFICINA 5 - NEM SEMPRE FOI ASSIM 

Objetivos: 

• Sensibilizar os alunos para as emocoes dos relatos de memorias. 

• Observar como os autores comparam o tempo antigo com o atual. 

• Identificar palavras e expressoes usadas para remeter ao passado. 

6. OFICINA 6 - A ENTRE VI ST A 

Objetivos: 

• Planejar e realizar entrevistas com pessoas mais velhas da comunidade. 

7. OFICINA 7 - AGORA E MINHA VEZ 

Objetivos: 

• Reescrever o texto da entrevista. 
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8. OFICINA 8 - ULTIMOS RETOQUES 

Objetivos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Fazer a re visao e o aprimoramento do texto. 

Cada ofieina foi desen vol vida nas aulas de lingua portuguesa, num periodo de 30 a 

40 minutos para cada encontro. 

Apos a etapa de desenvolvimento das oficinas realizamos a analise dos textos 

produzidos pelos alunos e selecionamos os que julgamos mais significativos para as analises. 

3.1 NARRATIVA: ESPACO DE INTERLOCUCAO E DE PRODUgAO DE SENTIDOS 

Os textos, produzidos pelos alunos colaboradores da pesquisa, na sua maioria, 

evidenciam aspectos ligados a historia do lugar e/ou a origem da familia. 

Eu nasci e fui criada na nossa pequena e sossegada Sao Jose da Lagoa 

Tapada, mais preeisamente no coraeao do sertao, na regiao Nordestina do 

estado da Paraiba. Antigamente nossa cidade era conhecida como "terra 

milagrosa" devido aos milagres realizados por Frei Damiao. (ESCRITOR B) 

Teofilo seu nome, que e meu tataravo, dai surgiu minha familia com muito 

orgulho (Cavalcante Mendes). O outro chamado Pedro chegou a ser 

governador do Recife e chegou a ganhar uma avenida em seu nome: Av 

Pedro Cavalcante. 

Hoje eu estou contando esta grande historia. (ESCRITOR B) 

Destacam-se os usos dos tracos caracteristicos do genero "memorias". Ha, portanto, 

comparacoes entre o passado e o presente; evidencias a sentimentos emocoes e impressoes 

sobre os acontecimentos, fatos etc. que estao sendo evocados; descreve, quando necessario, 

lugares e pessoas. 

No meu tempo passado aconteciam muitos fatos, meu marido trabalhava 
como vaqueiro com pastos cheios de gados. 

[...] Um dos objetos mais antigos e o ferro de engomar a braza. Lembro-me 

tambem do tempo que eu era moca, o namoro era completamente diferente. 
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Para oficializar o namoro com meu marido tinha que ter o consentimento do 

meu pai e o namoro era so pegar na mao e conversar e noivar e casar.E tinha 

uma coisa o primeiro namorado era aquele que tinha, que casar, so pelo 

primeiro namoro. Se fizesse mais do que pegar na mao para os pais e para 

mim mesmo, a moca se perdeu e tinha que se casar e toda moca tinha dote 

para ajudar no casamento, mas eu nao tinha por causa das 

condicoes.(ESCRITOR A) 

Ha evidencias de realizagao das entrevistas, quando o interlocutor do narrador deixa 

transparecer que fez entrevistas para produzi-lo, recuperando lembrancas de outros tempos e 

de outros sujeitos relacionando-os ao lugar onde vive. 

Esta conversa vai ser de mim e de Dona Julia. Ela mora em nossa 

comunidade ha muito tempo. 

Perguntei para ela se ela tinha algum objeto ou foto que pudesse mostrar. 

Ela falou que sim. Eu comecei a perguntar como era a vida da mesma na 

comunidade. Ela falou - Houve muitas mudancas desde aquela epoca, antes 

nao tinha pista, nem calcamento, como voce sabe foi feito ha pouco tempo. 

Antes as pessoas gostavam mais de ir as missas e de participa das novenas. 

Hoje se ve pouca gente fazendo isso, a maioria dos jovens nao liga nada, 

pensa que o mundo e deles. Hoje nao se respeitam os pais, nem professores. 

As estrategias discursivas utilizadas para a construcao do texto remetem para o olhar 

que os jovens tem da vida, como aquele em que impera o desrespeito, a negacao a autoridade 

e sabedoria dos mais velhos, condicoes basicas para a efetivaeao das relaeoes sociais. 

Estao e destruindo a escola, a maioria nao tem educacao para com seu 

proximo. No meu tempo se isso acontecesse, nos levamos uma surra das 

grandes. Nos, do tempo passado respeitavamos os mais velhos e os pais. 

Nao sei, mas mesmo nao tendo tido o direito de estudar e de ter uma boa 

educacao, se comparada com uma jovem de hoje, pensam que eu fui uma 

professora. Admiram-me por nao estudar e so trabalhar na roca, de ter 

educacao que hoje uma crianca nao tem. O fato e que nos sentimos na pele o 

que e ter um pai perverse Por que hoje tao batendo na cara da mae e ela nao 

diz nada, cade o respeito da geraeao futura? Eu lhe pergunto, minha jovem? 

- Isso mesmo, Dona Julia, eu nao discordo da senhora, a geraeao de hoje 

esta cheia de atritos. Voces foram educados sem ajuda de livros, so bastou o 

pai e a mae. Hoje temos tudo nas maos e so fazemos desperdicar. 

Dona Julia, a senhora acha que o mundo esta mudando? 

- Nao, imagina, quem esta mudando sao as pessoas, com toda essa 
modernidade. Voce hoje so se ve crian9as de 13 a 15 anos gravidas, se 
perdendo; jovens nas drogas, doentes sem usar preservatives ou coisa assim. 
Estao poluindo a terra e acabando com os animais. Eu nao tive educacao, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mas sei ler, escrever, e nao tenho inveja de nenhum jovem em materia de 
conhecimento. 

Pois e! Ai esta o depoimento de Dona Julia, que mora no Alto Celestino, 

tem 67 anos, hoje aposentada relembra seu passado e compara com o mundo 

de hoje. E um pouco da vida e da opiniao dessa senhora, que nunca teve a 

oportunidade de ir a escola e hoje sabe ler e escrever, coisa que muitos 

jovens nao querem, temos de aprender a dar sentido a vida, para poder que 

sabe um dia contar nossa historia. (ESCRITOR G). 

Interessante e notar a forga que a narrativa assume enquanto jogo interlocutivo entre 

o entrevistado e o entrevistador. Ha todo um jogo de seducoes do entrevistado que "puxa" o 

autor do texto segundo para o meio da historia: "Por que hoje tao batendo na cara da mae e ela 

nao diz nada, cade o respeito da geraeao futura? Eu lhe pergunto, minha jovem? " 

O entrevistador por sua vez e enredado pelo autor: "Dona Julia, a senhora acha que o 

mundo esta mudando? - Nao, imagina, quern esta mudando sao as pessoas, com toda essa 

modernidade". 

As narrativas vao revelando a toponimia do lugar, as marcas identitarias da cultura 

local, as transformacoes arquitetonicas, modernidade em toda a essentia, num jogo discursivo 

que assume ares de romance: 

Quando eu era crianca, morava no sitio do Tio Ze que fica no Moco I . eu 

nasci e fui criada na nossa pequena cidade de Sao Jose da Lagoa Tapada, 

mais precisamente onde o Judas perdeu as botas, na calorenta regiao 

Nordeste do Estado da Paraiba. Antigamente nossa cidade era conhecida 

como "Oiticica Tuba", devido o ecesso de plantas de oiticica, passando entao 

anos depois a ser "Lagoa Tapada". 

O Tempo foi passando devagar, o vento soprava lentamente. O povoado foi 

virando cidade e as casas de pau a pique foram substituidas pouco a pouco 

pelas de tijolos. Em 1968 eu ja estava com meus doze anos, quando a cidade 

acordou diferente/; A energia eletrica havia chegado! Foi um espanto era o 

fim das lamparinas! Mas que depressa houve uma briga deixando uma morte 

fatal e o meu pai estava muito embriagado naquele momento. 

No dia seguinte papai foi ate a cidade de Cajazeiras comprar um aparelho de 

som conhecido na epoca por vitrola, o mesmo conhecido hoje por radio, toda 

hora os vizinhos queriam ouvir musicas e os noticiarios. 

Hoje percebo que apesar da minha cidade ser simples e pequena no tamanho, 

com seus seis mil habitantes, ela e grande no meu coracao e inesquecivel na 

mente dos antigos moradores. (ESCRITOR E). 
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Sao Jose da Lagoa Tapada, antes era uma pequena cidade que tinha poucas 

casas. Uma das primeiras casas a serem feitas foi o velho predio, que fica 

localizado perto da praca de Frei Damiao, tambem conhecida com a Praca do 

Milagre. 

O predio ja faz 83 anos que foi construido, a igreja da nossa cidade, tambem 
doi feita a anos. 

Hoje em dia ela esta reformada e ficou completamente diferente do que era. 

A praca de Frei Damiao tambem ja faz muito tempo, pois ela foi a primeira 

praca a ser feita. 

Em Sao Jose existiam varios objetos antigos como: radio, televisao (preto e 

branco) radiolas, tamboretes e etc. 

Hoje em dia as pessoas nao usam mais Isso porque nao esta mais na moda. 

(ESCRITOR I). 

Os relatos apresentados realgam as relacoes afetivas, as conquistas, as historias de 

vida que foram tecidas na comunidade, na familia, nas relacoes com a vizinhanca, na igreja, 

nas festividades tipicas do municipio, nas praticas cotidianas, em geral, que se convertem no 

desenvolvimento de seus ideais e no aprimoramento da historia e cultura local. 

Quando eu era jovem, ha quarenta anos atras, muitas coisas boas aconteciam. 

Eu ia para as festas com umas roupas bem arrochadas, sapatos de couro fino 

e sempre armados. Nao existia energia eletrica,. As festas eram clareadas por 

lampiao. Naquele tempo tudo era mais dificil eu ia para a feira a cavalo de 

manha e so voltava quando o sol se punha e hoje tudo e mais facil, naquela 

epoca se eu ajudasse a comprar uma roupa, eu tinha que trabalhar. 

(ESCRITOR D) 

Aos meus 12 anos de idade conheci o filho do meu vizinho, o irmao das 

minhas melhores amigas, nao o conhecia, porem ele morava e trabalhava em 

Pernambuco, desde entao gostei dele, por mais que fosse - doze anos mais 

velha que eu, era simpatico e foi o meu primeiro namorado. 

So passamos algumas semanas namorando, pois ele tinha que voltar para o 

trabalho. Ele foi embora e eu fiquei o esperando "dia e noite, noite e dia". 

Sempre que ele voltava a gente ficava junto. 

Quando eu estava com os meus 14 anos resolvi levar a serio o que eu sentia 

por ele, minha familia no comeeo nao queriam, mas tiveram que aceitar, era 

a minha escolha. 

Fui dona de casa com 14 anos, isso pra muita gente nao era normal. Pra mim 

era. 



25 

Com 15 anos tive que, pela primeira vez mim separar da minha mae, ela veio 
morar em sua cidade " Sao Jose da Lagoa Tapada." 

Passei um ano separada de quem mim guiava. 

Mas como a escolha ja tava feito - fui viver minha vida. Depois de um ano 
vim morar em sao Jose. 

Vim pra onde estava a minha mae - morei na casa dela durante alguns nos, 
ate ter a minha casa propria. 

Aos 17 anos fui mae pela primeira vez, no dia 04 / de fevereiro de 2006 -
nasceu a "MARIANA KERSSYA". 

Ao passar do tempo fui descobrindo coisas da vida, e ser mae foi uma das 
descobertas, claro! 

Aos 19 anos fiquei gravida novamente, dessa vez, de um moleque e foi o dia 
08 /de marco desse ano que nasceu WESLLEY o xodo da familia. Estou com 
20 anos, tenho - minha propria, na minha casa somos quatro, eu, meu marido 
e meus dois filhos. Hoje meus filhos sao minha razao de viver, e isso e o que 
importa. Soufeliz! (ESCRITOR H) 

O que constatamos com a realizagao das oficinas e que os textos produzidos pelos 

alunos, a partir das entrevistas que realizaram com outros sujeitos possibilitaram a 

compreensao da atividade de produgao textual como de trabalho com prazer da leitura/prazer 

da escrita. Os alunos, pela reescrita das memorias de outros sujeitos perceberam-se inseridos 

num contexto social, historico e ideologico e, por conta disso, expressaram valores, desejos, 

sonhos, angustias, ideias,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA verdades, de seus lugares sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os textos produzidos pelos alunos revelam que a narrativa se eonverte numa reflexao 

sentida de um sujeito informado sobre aspectos fundamentais da vida humana. Possibilita a 

leitura compartilhada daquilo que a gente pensa, sente ou vive. Leitura que provoea a acao de 

pensar e sentir criticamente as coisas da vida e da morte, os afetos e suas dificuldades, os 

medos, sabores e dissabores, que permite conhecer questoes relativas ao mundo social e as 

tantas e tao diversas lutas pela constituigao de sujeitos com historias e culturas claramente 

definidas. 

Pensando em leitura, tomando como base as memorias evocadas pelos interlocutores 

que aqui se presentificam (alunos e entrevistados) entendemos que a centralidade da narrativa 

se constitui como espago de dialogo e de rememoragao; um dimensionamento do papel da 

leitura na constituigao do homem como sujeito social, enraizado na coletividade. 

Sob esta otica, a narrativa, o relato para o outro, torna a vivencia uma experiencia. O 

leitor leva rastros do vivido no momento da leitura para depois ou para fora do momento 

imediato - isso torna a leitura uma experiencia. Sendo mediata ou mediadora, a leitura levada 

pelo sujeito para alem do dado imediato permite pensar, ser critico da situagao, relacionar o 

antes e o depois, entender a historia, ser parte dela, continua-la, modifica-la. Desvelar, o que e 

concebido como leitura polissemica. 

Assim, na pratica da sala de aula, e preciso transformar as aulas de lingua materna num 

momento privilegiado de interagao em que os interlocutores verdadeiros (professores e 

alunos) tem o que dizer e dizem por meio de sua lingua, que e tomada como uma atividade, 

um processo criativo que se materializa pelas enunciagoes. Em vez de teenicas de redagao, 

exercicios estruturais e treinamento de habilidades de leitura, o que se deve privilegiar e a 

produgao de textos e discursos, o que equivale a dizer privilegiar praticas escolares que levem 

a formagao de alunos leitores e produtores de textos, conscientes do lugar que ocupam e de 

sua capacidade de agao (= interagao) para subverter o que esta estabelecido. 

O que se conclui pela leitura das memorias (re) produzidas pelos alunos que 

colaboraram nesta pesquisa, e o convite para olharmos para a consciencia do leitor, que tem 

pela leitura do texto a possibilidade de questionar os modelos de comportamento e conflitos 

vividos no universo da narrativa. Isto atesta a fungao da leitura de possibilitar ao leitor a 
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evasao, a socializacao, tanto quanta os modos de representacao do real. Da, portanto, a crianca 

o direito a escolha, a critica, ao julgamento de valor. 

A pratica discursiva da leitura deve propiciar ao aluno, sobretudo, a competencia para 

identificar os elementos implicitos no texto, estabelecer relacoes entre o texto que le e outros 

ja lidos; que saiba que varios sentidos podem ser atribuidos a um texto; que consiga justificar 

e validar a sua leitura a partir da localizacao de elementos que possibilitem a efetivacao entre 

leitura, interlocucao e produgao de sentidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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REDACAO 

No meu tempo passado aconteciam muitos fatos, meu marido trabalhava como 

vaqueiro com pastos cheios de gados. 

No tempo das eleicoes Nelson Meira se candidatava nas eleicoes e ajudava muitas 

pessoas, inclusive me ajudou bastante nas minhas horas dificeis. Um dos objetos mais antigos 

e o ferro de engomar a braza. Lembro-me tambem do tempo que eu era moga, o namoro era 

completamente diferente. Para oficializar o namoro com meu marido tinha que ter o 

consentimento do meu pai e o namoro era so pegar na mao e conversar e noivar e casar.E 

tinha uma coisa o primeiro namorado era aquele que tinha, que casar, so pelo primeiro 

namoro. Se fizesse mais do que pegar na mao para os pais e para mim mesmo, a moga se 

perdeu e tinha que se casar e toda moga tinha dote para ajudar no casamento, mas eu nao tinha 

por causa das condigoes. 
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DE UM LUGAR PARA OUTRO 

Vovo mora no sitio Lagoa Tapada, um lugar bem calmo e o melhor de tudo e que fica 

pertinho da cidade. E para la que vou aos finais de semanas no sabado passado nos fomos eu, 

minha mae, e meus irmaos, passamos a tarde toda la. De tarde quando chegamos em casa eu 

falei para minha mae: ainda bem que eu nao moro no sitio porque o lugarzinho sem graca. Ai 

minha mae comecou a me falar sobre a mudanca dela do sitio para a cidade: 

- Eu nasci e fui criada na nossa pequena e sossegada Sao Jose da Lagoa Tapada, mais 

precisamente no coracao do sertao, na regiao Nordestina do estado da Paraiba. Antigamente 

nossa cidade era conhecida como "terra milagrosa" devido aos milagres realizados por Frei 

Damiao. 

La, as crianeas so se dedicavam a duas coisas: brincar e estudar. Eu nunca vou me 

esquecer da excelente aluna que sempre fui, tirava sempre as melhores notas. 

Naquela terra escaldante eu brincava muito e me sentia livre, brincava com minhas 

amigas de amarelinha, pula corda, entre outras brincadeiras.So que quando mamae fazia 

naquele pequeno fogao a lenha eu corria logo para comer. 

Que delicia! 

O tempo foi passando! 

O tempo foi passando, eu fui crescendo, me tornei moga e com pouco tempo comecei 

a namorar, me casei e vim morar na cidade com meu marido. E essa foi minha historia e eu 

nunca irei me esquecer daquele tempo bom e inesqueclvel na mente de todos os moradores 

daquela cidade. 

Desde entao, eu passei a perceber que o que pode ser sem graca, pra mim e um lugar 

bom e agradavel para outras pessoas. Isso ficou guardado na minha mente para sempre. 

ESCRITOR B 
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HISTORIA A CONTAR 

Titulo: Cavakantes 

Com veracidade dos fatos escrevo essa historia: Sairam de Portugal dois irmaos para 

o Brasil em busea de trabalho, chegando no Porto Cais de Santo Rito no Recife ficaram 

trabalhando no mesmo, um dos irmaos, sabia ler um pouco, ficou no escritorio o outro como 

nao sabia ficou pegando estivos, (carregando navios) nao aguentou o servico muito pesado 

saiu em procura de nova aventura chegando em Sao Jose de Piranhas foi trabalhar no campo, 

logo casou com uma garota da tradicional familia Mendes. 

Teofilo seu nome, que e meu tataravo, dai surgiu minha familia com muito orgulho 

(Cavalcante Mendes). O outro chamado Pedro chegou a ser governador do Recife e chegou a 

ganhar uma avenida em seu nome: Av Pedro Cavalcante. 

Hoje eu estou contando esta grande historia. 

Fim 
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MINHA JUVENTUDE 

Quando eu era jovem ha quarenta anos atras muitas coisas boas aconteeia eu ia para 

as festas com umas roupas bem arrochadas, sapatos de couro fino e sempre armados, nao 

existia energia eletrica,. As festas eram clareadas por lampiao. Naquele tempo tudo era mais 

dificil eu ia para a feira a cavalo de manha e so voltava quando o sol se punha e hoje tudo e 

mais facil, naquela epoca se eu ajudasse a comprar uma roupa, eu tinha que trabalhar. 
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DO SITIO PARA A CIDADE 

Quando eu era crianca, morava no sitio do tio Ze que fiea no Moco I . eu nasci e fui 

criada na nossa pequena cidade de Sao Jose da Lagoa Tapada, mais precisamente onde o 

Judas perdeu as botas, na calorenta regiao Nordeste do Estado da Paraiba. Antigamente nossa 

cidade era conhecida como "Oiticica Tuba", devido o excesso de plantas de oiticica, passando 

entao anos depois a ser "Lagoa Tapada". 

O tempo foi passando devagar, o vento soprava lentamente. O povoado foi virando 

cidade e as casas de pau a pique foram substituidas pouco a pouco pelas de tijolos. Em 1968 

eu ja estava com meus doze anos, quando a cidade acordou diferente/; A energia eletrica havia 

chegado! Foi um espanto era o fim das lamparinas! Mas que depressa houve uma briga 

deixando uma morte fatal e o meu pai estava muito embriagado naquele momento. 

No dia seguinte papai foi ate a cidade de cajazeiras comprar um aparelho de som 

conhecido na epoca por vitrola, o mesmo conhecido hoje por radio, toda hora os vizinhos 

queriam ouvir musicas e os noticiarios. 

Hoje percebo que apesar da minha cidade ser simples e pequena no tamanho, com 

seus seis mil habitantes, ela e grande no meu coracao e inesquecivel na mente dos antigos 

moradores. 
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MINHA HISTORIA 

No meu tempo de menina moga as coisas eram diferentes, o lugar onde eu morava 

era diferente, nao tinha caleamento, nem pista, mais hoje tem, penso naquele tempo tao bom e 

belo, que hoje me faz ehorar, as lembrancas do passado de mim nunca sairam. 

Lembro os velhos tempos que me fizeste apaixonar, os rapazes eram calmos e as 

mocas nao eram tao atiradas, hoje vejo diferenca daquela epoca passada, nao sei se e por esta 

velha, ou por o mundo ta mudando, e que as pessoas nao pensam o que pode acontecer. Hoje e 

tempo de drogas, de mal-feitores e nao tem lei, nao e que naquele tempo nao existia, mais se 

via muito pouco. 

Era tempo de trabalho de mulher, homem e molecada, todos iam andando no 

caminho da roca, os pais tinham mais ordem, ninguem desobedecia, essas criancas de agora so 

quer sabe de namorar, nunca vi tanta loucura, a vida ta diferente, as pessoas tao mudando, nao 

sei mais o que fazer. 

Com o passar dos tempos, o modo de ver os amigos, os familiares, as pessoas que ja 

gostaram de voce, vai se modificando. 

Tudo modifica, tudo passa! 

E ai uma lagrima zombara de voce. 

Uma lagrima quente...doce...rolando pelo seu rosto. 

Mas nao fique triste, pois sera uma lagrima chamada saudade. 

Saudade dos tempos que se foram para nunca mais voltarem. 

E um dia, quando estes belos tempos tiverem desaparecido completamente e os seus 

olhos por aqui passarem, Recorde! 

Recorde bastante e com muitas saudades, pois viver tudo outra vez. 

E felizes sao aqueles que sabem que desta forma contribuiram para o seu hoje e 

futuro mais proximo. 

Felizes os que promovem a paz. 

ESCRITOR F 
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ENTREVISTA SOBRE UMA C O M V E R S A D E 

V O C E E UMA PESSOA MAIS V E L H A . 

Esta conversa vai ser de mim e de Dona Julia. Ela mora em nossa comunidade ha 

muito tempo. 

Perguntei para ela se ela tinha algum objeto ou foto que pudesse mostrar. Ela falou 

que sim. Eu comecei a perguntar como era a vida da mesma na comunidade? Ela falou -

Houve muitas mudancas desde aquela epoca, antes nao tinha pista,nem calgamento, como 

voce sabe foi feito ha pouco tempo. Antes as pessoas gostavam mais de ir as missas e de 

participa das novenas. Hoje se ve pouca gente fazendo isso, a maioria dos jovens nao liga 

nada, pensa que o mundo e deles. Hoje nao se respeitam os pais, nem professores. Estao e 

destruindo a escola, a maioria nao tem educacao para com seu proximo. No meu tempo se isso 

acontecesse, nos levamos uma surra das grandes. Nos, do tempo passado respeitavamos os 

mais velhos e os pais. Nao sei, mas mesmo nao tendo tido o direito de estudar e de ter uma 

boa educacao, se comparada com uma jovem de hoje, pensam que eu fui uma professora. 

Admiram-me por nao estudar e so trabalhar na roga, de ter educacao que hoje uma erianga nao 

tem. O fato e que nos sentimos na pele o que e ter um pai perverso. Porque hoje tao batendo 

na cara da mae e ela nao diz nada, cade o respeito da geragao futura. Eu lhe pergunto minha 

jovem? 

- Isso mesmo, Dona Julia, eu nao discordo da senhora, a geragao de hoje esta cheia de 

atritos. Voces foram educados sem ajuda de livros, so bastou o pai e a mae. Hoje temos tudo 

nas maos e so fazemos desperdigar. Dona Julia, a senhora acha que o mundo esta mudando? 

- Nao, imagina, quern esta mudando sao as pessoas, com toda essa modernidade. 

Voce hoje so se ve criangas de 13 a 15 anos gravidas, se perdendo; jovens nas drogas, doentes 

sem usar preservativos ou coisa assim. Estao poluindo a terra e acabando com os animais. Eu 

nao tive educagao, mas sei ler, escrever, e nao tenho inveja de nenhum jovem em materia de 

conhecimento. 

Pois e! ai esta o depoimento de Dona Julia, que mora no Alto Celestino, tem 67 anos, 

hoje aposentada relembra seu passado e compara com o mundo de hoje. E um pouco da vida e 

da opiniao dessa senhora, que nunca teve a oportunidade de ir a escola e hoje sabe ler e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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escrever, coisa que muitos jovens nao querem, temos de aprender a dar sentido a vida, para 

poder que sabe um dia contar nossa historia. 

ESCRITOR G 
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TUDO C O M E C O U E M COREMAS, UMA CIDADE QUERIDAH 

Aos meus 12 anos de idade conheci o filho do meu vizinho, o irmao das minhas 

melhores amigas, nao o conhecia, porem ele morava e trabalhava em Pernambuco, desde 

entao gostei dele, por mais que fosse - doze anos mais velha que eu, era simpatico e foi o meu 

primeiro namorado. 

So passamos algumas semanas namorando, pois ele tinha que voltar para o trabalho. 

Ele foi embora e eu fiquei o esperando "dia e noite, noite e dia". 

Sempre que ele voltava a gente ficava junto. 

Quando eu estava com os meus 14 anos resolvi levar a serio o que eu sentia por ele, 

minha familia no comeco nao queriam, mas tiveram que aceitar, era a minha escolha. 

Fui dona de casa com 14 anos, isso pra muita gente nao era normal. Pra mim era. 

Com 15 anos tive que, pela primeira vez mim separar da minha mae, ela veio morar 

em sua cidade " Sao Jose da Lagoa Tapada." 

Passei um ano separada de quern mim guiava. 

Mas como a escolha ja tava feito - fui viver minha vida. Depois de um ano vim 

morar em sao Jose. 

Vim pra onde estava a minha mae - morei na casa dela durante alguns nos, ate ter a 

minha casa propria. 

Aos 17 anos fui mae pela primeira vez, no dia 04 / de fevereiro de 2006 - nasceu a 

"MARIANA KERSSYA". 

Ao passar do tempo fui descobrindo coisas da vida, e ser mae foi uma das 

descobertas, claro! 

Aos 19 anos fiquei gravida novamente, dessa vez, de um moleque e foi o dia 08 /de 

marco desse ano que nasceu WESLLEY o xodo da familia. Estou com 20 anos, tenho - minha 

propria, na minha casa somos quatro, eu, meu marido e meus dois filhos. Hoje meus filhos sao 

minha razao de viver, e isso e o que importa. Sou feliz! 

ESCRITOR H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERS1DADE FEDERAL 

DE CAMP'NA GRANDE 
CEKTRO DE FORMALMCJ OE PROFESSORES 

BieUGTECftSETORUW. 

CAJA2BRAS PARAIBA 



39 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E U E M SAO JOSE DE ANTIGAMENTE 

Sao Jose da Lagoa Tapada, antes era uma pequena cidade que tinha poucas casas. 

Uma das primeiras casas a serem feitas foi o velho predio, que fica localizado perto da praca 

de Frei Damiao, tambem conhecida com a praca do milagre. 

O predio ja faz 83 anos que foi construido, a igreja da nossa cidade, tambem doi feita 

a anos. 

Hoje em dia ela esta reformada e ficou completamente diferente do que era. 

A praca de Frei Damiao tambem ja faz muito tempo, pois ela foi a primeira praca a 

ser feita. 

Em Sao Jose existiam varios objetos antigos como: radio, televisao (preto e branco) 

radiolas, tamboretes e etc. 

Hoje em dia as pessoas nao usam mais isso por que nao esta mais na moda. 

ESCRITOR I 
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A HISTORIA DO M E U PAI 

Ele fala muito dos seus tempos de crianca e de rapaz, meu pai falou para mim que ele 

ja trabalhou muito, na roea, catando algodao e muitas outras coisas, que ele fazia. 

Mas ele fala que gostava muito do seu tempo de rapaz, tinha muito forro no alto, ele 

disse que todas as noites em cada casa, daquele alto tinha um forro. 

Ele trabalhava o dia inteiro e nao tinha tempo nem para estudar o seu pai dizia, isso e 

besteira estudar, vamos e pra roca, plantar que isso que e futuro. E hoje em dia ele diz que se 

arrependeu muito porque nao estudou, mas tambem nao foi por falta de interesse, foi porque 

nao tinha tempo, para estudar e sim para trabalhar muito, ele fala estudar e bom, uma pessoa 

sem estudo ele e cega, nao sabe de nada. 
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