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Tudo isso era cantado pelo poeta analfabeto. Ele se 

orgulhava da sua inteligencia nata e de seu dom divino. 

Nao foi a escola, mas e formado pelas viagens e pela 

escola do mundo e da vida. Tern orgulho de ser eleito por 

Deus e superior ao seu meio, embora saiba que e povo. 

(Maxado, 1980: 4 
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura e o meio mais importante para aquisicao de saberes, e um instrumento basico para 

todo o sistema educative Entretanto a atividade pedagogica nao pode se limitar a ensinar a ler 

e necessario que se leve o aluno a criar o habito pela leitura. Mas o ato deve comecar a ser 

estimulado desde cedo pela familia, dando oportunidade para a crianca manipular livros 

infantis e a partir dai familiarizar-se com sua forma e linguagem. Assim como os pais, a 

escola tambem tern o papel fundamental no estimulo a leitura, muitas vezes e atraves dela que 

acontece o primeiro contato com o livro, sendo indispensavel tornar este momento o mais 

agradavel possivel para despertar a curiosidade de conhecer este mundo magico. A motiva9ao 

para a leitura pode ser um processo interno, um impulso pelo qual a pessoa e instigada a acao, 

mas pode tambem ser provocada por fatores externos como a sala de leitura, biblioteca, e de 

forma mais ousada transformar a escola, em um lugar onde o individuo possa experimentar, 

desenvolver e conferir suas habilidades de leitor, sendo capaz de atribuir significado ao que 

le. O presente estudo volta-se na perspectiva de refletir sobre a ado9ao da literatura de cordel 

como genero facilitador da leitura bem como, de possibilidade de alargamento dos horizontes 

pessoais, culturais e profissionais na perspectiva de contribuir para praticas inovadoras no 

trabalho da leitura nas escolas. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Literatura de Cordel. Ensino de Lingua Portuguesa.. 
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Desde os anos 70, o ensino de lingua portuguesa tern sido tornado em discursoes 

como o eixo para a melhoria na qualidade de ensino no pais. A chave dessas discursoes no 

ensino fundamental centra-se, principalmente, no dominio da leitura sendo, desse modo 

apontado como fator responsavel pelo insucesso escolar. 

Essa constatacao tern desencadeado varias propostas de reformulacao das praticas de 

ensino da lingua materna conduzindo assim, orientacoes para uma ressignificacao da nocao de 

erro para a admissao das variedades linguisticas, muitas marcadas pelo estigma social e para o 

reconhecimento validado as elaboracoes linguisticas produzidas pelo discente no processo 

reflexivo com a linguagem para o desenvolvimento de trabalhos com textos que abrigam 

maiores praticas cotidianas capazes de proporcionar ao aluno uma visao critica da sua 

realidade cultural, bem como de despertar o prazer pela leitura. E nesse sentido, que a poesia 

cordelistica assume especial atencao e um interesse especial por ressaltar o universo cultural 

desta arte coletiva; poderosa manifestacao da cultura popular nordestina. Cuja riqueza poetica 

da literatura de cordel tern sido destacado na ressignificacao das aulas de lingua materna, a 

partir dos olhares de notaveis pesquisadores, a exemplo de Melo (1982: 9) 

A literatura de cordel e tudo isso e muito mais. E acontecimento da cultura 

brasileira que vem sendo questionada em universidades no Pais e no exterior 

-, em simposios, seminarios, conferencias em nossos centros culturais. Ha 

vivo interesse pelo cordel na propria chamada opiniao publica, que 

acompanha, paralelamente, o que ocorre no Pais e no mundo atraves dos 

folhetos ou na apresentacao dos contadores pela televisao, no noticiario do 

dia-a-dia. 

Partindo do ponto de vista lingiiistico, o texto cordelistico apresenta caracteristicas 

tipicamente nordestinas e brasileiras que denotam, na sua pureza, a expressao autentica de 

uma realidade social. " A i esta palpitante o homem nordestino. [...] O sujeito historico em sua 

plenitude, com seus problemas, lutas sofrimentos, religiosidade, ideologia", MELO (1982: 8). 

A poesia de cordel atraves de autores como Manoel Cabloco e Silva e Antonio 

Goncalves Dias (Patativa do Assare) tern possibilitado "entrever os equivocos da lingua 

materializados na opacidade da linguagem". (NOBREGA, 2004), visto que se trata de um 

elemento discursivo fundador de sentidos, de dizeres de memorias, capaz de propor aos 

leitores os diferentes olhares em relacao as formas de construcao, sentido e historicidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Porem, a literatura de cordel, genero poetica profundamente enraizada na cultura 

brasileira apresenta-se ainda com certa dificuldade, devido a linguagem usada em seus testos 

e, consequentemente por convencao de uma lingua padrao estabelecida ao longo dos seculos 

por todo um sistema evidenciado nas escolas. E o que Melo (1982: 9) evidencia: 

Essas criacoes artisticas de ordem popular, pelo imprevisto da imaginacao, 

pela delicadeza da sensibilidade, pelo poder de observacao, pela forca de 

expressao pela instituicao poetica, pelo arrojo das imagens, pelo sentido de 

critica, de protesto e de luta social que muitas vezes apresentam, estao a 

exigir a atencao [...] 

De fato a leitura com textos dessa natureza literaria proporcionara observacoes e 

discursoes com relacao a exterioridade da lingua (gem) e seus contextos de producao bem, 

como despertara o senso critico no aluno e sua sensibilidade de "ler pelo prazer de ler". 

Em outras palavras, "a mera inclusao de textos tidos como bons e superiores entre os 

textos escolares nao soluciona nenhuma das faces da crise de leitura" (LAJOLO, 2004: 45). 

Assim o leitor e o texto, necessariamente, devem ser comungados por uma mesma 

comunidade cultural visto que envolve lingua e suas variedades dialetais. 

E importante ressaltar aqui o descaso que ocorre com a poesia nas escolas e sala de 

aula. Esse genero literario e o mesmo privilegiado no fazer pedagogico. E notavel a prioridade 

dada aos textos em prosa por parte dos docentes. Isso se presentifica nas palavras de Pinheiro 

(1995). 

De todos os generos literarios, provavelmente e a poesia o menos prestigiado 

no fazer pedagogico da sala de aula. Mesmo depois da massificacao da 

literatura infantil e juvenil, nao tivemos nem producao, nem trabalho efetivo 

com a poesia [...] normalmente os professores dao prioridade ao trabalho 

com textos em prosa em segundo ou terceiro piano. 

A leitura de poesias e as atividades relacionadas a este tipo de texto pouco ou nao 

acontecem no espaco da sala de aula no ensino fundamental. O poema e considerado tanto por 

aluno como por professores um texto de dificil interpretacao. 

Nesse sentido, destaque-se aqui o trabalho com a poesia de cordel, um dos elementos 

mais fortes da cultura nordestina. Onde se misturam humor, critica social, vida religiosa e 

sexualidade para alem de outros temas. Apresenta uma linguagem denominada popular, 

carregada de elementos que favorecem a memorizacao: as rimas, o ritmo, as repeticoes, a 

musicalidade... Tracos que marcam esse genero poetico e ajudam o ouvinte a memorizar o 
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texto. Uma variante linguistica de prestigio que se presentifica no discurso do homem 

campones. 

E fundamental que a escola assuma a valorizacao da cultura de seu proprio 

grupo e ao mesmo tempo, busque ultrapassar seus limites, proporcionando 

as criancas e aos diferentes grupos sociais o acesso ao saber, tanto no que 

diz respeito aos conhecimentos socialmente relevantes da cultura brasileira 

no ambito nacional e regional. ( PCN, MEC/ SEF, 2001: 44) 

E precisamente neste ponto que reside uma das mais prementes questoes que 

atravessam o ensino de lingua portuguesa, hoje. Os professores devem estar comprometidos 

com um trabalho educativo voltado para a democratizacao social e cultural e a escola deve ter 

a funcao e a responsabilidade de garantir a todos os alunos o acesso aos saberes linguisticos 

necessario para o pleno exercicio da cidadania. Assim "o dominio da linguagem tern estreita 

relacao com a possibilidade de plena participacao social, pois e por meio dela que o homem se 

comunica [...], expressa e defende pontos de vista, partilha ou constroi visoes de mundo, 

produz conhecimento" (PCN, 2001:23) 

Nessa condicao, a proposta aqui apresentada tern o intuito de valorizar a cultura 

brasileira nordestina com a poesia cordelistica, dando especial destaque ao incentivo a leitura, 

principalmente de textos cordelisticos, uma vez que essa e a chave para uma educacao de 

qualidade, que possa garantir as aprendizagens essenciais para a formacao de cidadaos 

criticos, participativos e autonomos, "capazes de atuar com competencia, dignidade e 

responsabilidade na sociedade em que vivem e na qual esperam ver atendidas suas 

necessidades individuais, sociais, politicas e economicas".(MEC/SEF: 2001). 

Para tanto, inicialmente sao delineadas as bases teoricas em que a pesquisa se firma 

destacando a lingua portuguesa em contextos de aprendizagem; a formacao do leitor a partir 

da adocao de generos diversos; o cordel como genero indispensavel a formacao do leitor. 

Delineiam-se, em seguida, algumas propostas teorico-metodologicas para a insercao 

da formacao do leitor pela escola. 

A conclusao referenda que o trabalho com o cordel na sala de aula pode tornar-se 

atrativo para o aluno, visto que emerge como possibilidade de um maior incremento aos usos 

que sao feitos a partir do texto poetico para a formacao do leitor. 



2 A FORMACAO DO L E I T O R E M CONTEXTOS T E O R I C O -

METODOLOGICOS: QUAL O LUGAR DA L I T E R A T U R A DE 

C O R D E L ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O quadro educacional brasileiro apresenta-se ainda em descontentamento. Varios 

fatores apontam o longo caminho em busca da equidade. O Brasil encontra-se em 

desvantagem na area da educacao em comparacoes com outros paises em equivalencia. No 

entanto, analises feitas sobre a recente atuacao do sistema de ensino tambem apontam 

progressos significativos que se consistem rumo a superacao do atraso educacional. 

Em se tratando da area de lingua portuguesa, e necessario redefinir claramente 

nossos objetivos e refletir sobre o que, quando, como e para que ensinar e aprender a lingua 

materna, dando enfoque a necessidade de ampliar o dominio da lingua e da linguagem, 

aprendizagem fundamental para o exercicio da cidadania, uma vez que essa e uma garantia 

para a participacao ativa na vida social. Em outras palavras, a escola deve propor um ensino 

organizado de modo que o discente possa desenvolver seus conhecimentos linguisticos. 

As praticas de linguagem sao um conjunto, e e o sujeito que desenvolve sua 

capacidade de uso da linguagem e de reflexao sobre ela em situacoes significativas de 

interlocucao, portanto, as propostas de ensino de lingua portuguesa devem organizar-se, 

considerando a diversidade de textos que circulam socialmente. Assim organizado, o ensino 

de lingua portuguesa pode constitui-se em fonte efetiva de autonomia para o sujeito. E o que 

sugere Bezerra (In: DIONISIO, 2002:43): 

Havendo, na sociedade atual, uma grande variedade de textos exigidos pelas 

multiplas e complexas redoes sociais, e necessario que o livro amplie sua 

variedade textual. Por isso, encontramos recomendacoes de que o ensino de 

Lingua Portuguesa gire em torno do texto, de modo a desenvolver 

competencias linguisticas, textuais e comunicativas dos alunos, 

possibilitando-lhes uma convivencia mais inclusiva no mundo letrado de 

hoje (nao no sentido de, simplesmente, aceita-lo, mas principalmente de 

questiona-lo, de imprimir-lhe mudan9as). Assim, a enfase na leitura, [...] 

considerando seus aspectos enunciativos, discursivos tematicos, estruturais 

e linguisticos (que variam conforme as situa9oes comunicativas), 

caracteriza-se como uma das renova9oes mais apregoadas no ensino de 

nossa lingua, embora ainda insuficientemente praticada. 

Objetivos tao amplos certamente nao serao alcan9ados com ensino fragmentado. Por 

isso, o conhecimento que se quer proporcionar ou construir no cidadao deve ser reflexivo e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UNIVERS1DADE F E D E R A L 
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critico. Para tanto, a UNESCO adotou quatro premissas como indispensaveis a educacao no 

mundo contemporaneo: Aprender a conhecer, aprender a fazer, a aprender a viver juntos e 

aprender a ser. "sao saberes cuja conquista ultrapassa a mera aquisicao de informacao, uma 

vez que abarcam a formacao humana e social do individuo".(PCN+ MEC/TEC, 2002). 

Tais premissas traduzem os objetivos da educacao que se tern hoje nas sociedades 

contemporaneas. Isto porque, as competencias desejadas para uma formacao do sujeito 

responsavel em sua participacao social fundamenta-se no ato de comunicar-se e expressar-se. 

Por isso, que o conhecimento das linguagens nao deve resumir-se a consecucao de objetivos 

instrumentals. Entao, cabe aos professores da area de Lingua Portuguesa conduzirem o 

aprendizado de modo que o aluno entenda o substrato comum, abrangente e articulado das 

linguas. Assim, e essencial que o professor conheca os conceitos que estruturam sua disciplina 

e a relacao deste com os conceitos estruturantes das demais disciplinas, a fim de conduzir o 

ensino de forma que o aluno possa estabelecer as sinteses necessarias para a aquisicao e o 

desenvolvimento das competencias gerais previstas para a area, e igualmente necessario que 

o professor ganhe autonomia em relacao ao ensino e crie seus proprios metodos. Dessa forma, 

utilizando metodos e linguagens especificas, as aprendizagens simbolizam as principals 

maneiras de analisar a realidade e intervir nela. 

Pode-se dizer que, apesar de ainda imperar no tecido social uma atitude "corretiva" e 

preconceituosa em relacao as formas nao canonicas de expressao lingtiistica as propostas de 

transformacao do Lingua Portuguesa consolidaram-se me praticas de ensino em que tanto o 

ponto de partida quanto o ponto de chegada e o uso da linguagem. Pode-se dizer que hoje e 

praticamente consensual que as praticas devem partir do uso possivel aos alunos para permitir 

a conquista de novas habilidade linguisticas, particularmente daquelas associadas aos padroes 

da escrita, sempre considerando que: a razao de ser das propostas de leitura e escuta e a 

compreensao ativa e nao a decodificacao e o silencio. 

O objetivo de desenvolver competencias nao desvirtua a aquisicao de saberes 

disciplinados que, historicamente compete a escola transmitir. Os alunos acumulam saberes, 

mas nao conseguem mobilizar aquilo que aprenderam em situacoes reais. Assim, a posse de 

competencias e habilidades podem garantir a globalidade do comportamento do aluno diante 

de desafios. Contudo, a aquisicao de conhecimentos deve levar o aluno a compreender que 

tudo aquilo que faz, aprende e estuda faz parte de um contexto, sendo assim, ele devera 

adquirir essas habilidades nao so como consumidor, mas tambem como produtor de cultura, 

dai, deve-se garantir que o aluno adquira autonomia necessaria parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aprender a aprender. 
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Nesta perspectiva o ensino de lingua materna esta a exigir uma educacao capaz de 

fazer frente aos desafios da contemporaneidade para compreensao das complexas relacoes 

sociais e culturais instituidas nesse novo milenio. 

Por essa razao, os profissionais que atuam na area sao convocados a participar de 

uma educacao que assegure aos nossos jovens as condicoes para o ingresso na vida adulta, 

aptos a atuarem nos diversos contextos sociais, bem como oferecer a cada um a possibilidade 

de se construir como ser pensante e autonomo, com identidade propria, socialmente referida 

tanto a dimensao local na sociedade brasileira, quanto a dimensao mundial. E por fim, aderir 

ao compromisso com uma sociedade democratica associando os conhecimentos da area a 

concepcao de uma educacao para liberdade, que proporcione a autonomia e a desalienacao 

dos sujeitos leitores. 

2.1 A FORMA£AO DO LEITOR PELA ESCOLA: O QUE REVELAM AS PRATICAS 

Inumeras propostas de trabalhos com a leitura ja foram abordadas para a obtencao de 

um melhor desempenho na formacao de alunos leitores e conseqtientemente produtores de 

textos. E bastante visivel a crise de leitura refletida na insuficiencia que se presentifica hoje 

no nosso alunado, razao maior do fracasso escolar que tern atualmente em nosso sistema 

educacional. Esse fato e constatado em varios momentos: concursos mal sucedidos, redacoes 

mal elaboradas em vestibulares, avaliacoes recorrentes em sala de aula, interpretacoes de 

textos confusas. Essa insatisfacao e geral por parte dos docentes e discentes. 

Diante dessas situacoes, surge a necessidade de nos, enquanto professores - leitores 

- criticos, repensarmos sobre nossas posturas relacionadas aos trabalhos de leitura 

desenvolvidos em salas de aula para a formacao de alunos-leitores-criticos. 

Uma vez que a formacao desse tipo de leitor e primordial para que o mesmo nao 

venha cair em disparidade, pois vivemos numa sociedade, na qual o processo de exclusao 

social surge nesse contexto, no mundo e para o mundo da leitura. Dentro desta perspectiva, as 

Orientacoes Curriculares para o Ensino Medio (BRASIL, 2008) destacam: 

E na escola? Que leitor formar? Evidentemente, qualquer pessoa 

comprometida com a educacao logo pensara que compete a escola formar 

leitores criticos, e esse tern sido, efetivamente, o objetivo perseguido nas 

praticas escolares, amparadas pelos discursos dos teoricos da linguagem e 

pelos documentos oficiais das ultimas decadas. 
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E fundamental que entendamos o contexto atual no qual os nossos alunos estao 

inseridos para que possamos auxilia-los em relacao a uma leitura que transcenda o 

superficial, em outras palavras, numa perspectiva historico-critica, contextualizada. De modo 

que, o ensino seja organizado, a fim de garantir aos sujeitos os conhecimentos discursivos e 

linguisticos, bem como, "refletir sobre os fenomenos da linguagem, particularmente os que 

tocam a questao da variedade linguistica, combatendo a estigmatizacao, discriminacao e 

preconceitos relativos ao uso da lingua". (PCN/SEF, 2001, p.59). 

Diante disso, o ensino de um modo geral, e em sala de aula em particular, deve 

possibilitar ao sujeito-leitor o encontro, a aproximacao com os mais diversos generos textuais. 

Visto que, a apropriacao dos generos e um mecanismo fundamental de socializacao, de 

insercao pratica nas atividades comunicativas humanas. Assim, os generos estao a exigir 

espaco nas praticas das aulas de lingua materna, e e preciso que professores e alunos tornem-

se interlocutores do processo, ensino-aprendizagem, privilegiando praticas de leitura cuja 

percepcao entrelace aspectos culturais, religiosos, politicos, economicos e sociais. Desse 

modo, Pinto (In: DIONISIO, 2002:50) destaca: 

A medida que passam a conhecer e a fazer uso de varios generos 

discursivos os alunos aprendem a controlar a linguagem, o proposito da 

escrita, o conteudo e o contexto. E necessario tambem que se conscientizem 

de como a linguagem funciona para transmitir o conteudo oralmente ou por 

escrito. Devem, portanto, aprender a organizar os diferentes tipos de 

conhecimentos e de forma9ao de acordo com a situa9ao comunicativa 

especifica. 

Assim, as praticas de leituras na escola devem destacar "a ideia de apropria9ao por 

parte dos alunos, atraves da escrita, dos conhecimentos acumulados ao longo da historia". 

(BEZERRA In DIONISIO, 2002:39). Desse modo, e necessario alcazar o letramento, que 

diz respeito as inumeras praticas sociais que integram direta ou indiretamente a produ9ao e/ou 

leitura de materials escritos. (SIGNORINI apud DIONISIO, 2002:39). 

E nesse contexto, que desejamos acertar os nossos alunos, para a forma9ao do 

cidadao-leitor-critico, conhecedor de seus direitos e deveres para com a sociedade, 

possibilitando ao mesmo uma maior visao do meio social no qual esta inserido. 
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2.2 O LUGAR DOS GENEROS NA FORMACAO DE LEITORES 

Os estudos sobre generos textuais tern percorrido um novo rumo desde a proposta de 

Bakhtin (2000) em considerar todos os enunciados orais ou escritos, que atendam a um 

proposito comunicativo, um genero do discurso. Assim, nao so os textos literarios sao 

agrupados em generos textuais, porem todo e qualquer texto que apresente uma funcao socio-

comunicativa dentro de uma sociedade. Ja se tornou trivial a ideia de que os generos textuais 

sao fenomenos historicos, profundamente vinculados a vida cultural e social. 

Fruto de trabalho coletivo, os generos contribuem para ordenar e estabilizar as 

atividades comunicativas do dia-a-dia. Sao entidades socio-discursivas e formas de acao 

social incontornaveis em qualquer situacao comunicativa. Hoje, em plena fase da denominada 

cultura eletronica, como o telefone, o gravador, o radio, a TV e, particularmente, o 

computador pessoal e sua aplicacao mais notavel, a internet, presenciamos uma explosao de 

novos generos e novas formas de comunicacao, tanto na oralidade como na escrita. 

Marcuschi (2000) afirma que nos ultimos dois seculos foram as novas tecnologias, 

em especial as ligadas a area da comunicacao, que proporcionam o surgimento de novos 

generos textuais. Por certo, nao sao propriamente as tecnologias por si que originam os 

generos e sim a intensidade dos usos dessas tecnologias e suas interferencias nas atividades 

comunicativas diarias. Assim, os grandes suportes tecnologicos da comunicacao tais como o 

radio, a televisao, o jornal, a revista, a internet, por terem uma presenca marcante e grande 

centralidade nas atividades comunicativas da realidade social que ajudam a criar, vao por sua 

vez propiciando e obrigando generos novos bastante caracteristicos. Dai surgem formas 

discursivas novas tais como editorials, artigos, noticias, telegramas, teleconferencias, cartas 

eletronicas (e-mails)... 

Seguramente, esses novos generos nao sao inovacoes absolutas, quais criacoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ab 

ovo, sem uma ancoragem em outros generos ja existentes. Pesquisas constatam que na metade 

do seculo XX, gracas aos estudos de Mikhail Bakhtin, o interesse pelos generos ultrapassou o 

ambito dos estudos literarios para abarcar a comunicacao oral e escrita. Bakhtin apresentou 

uma nocao de lingua como atividade social, historica e cognitiva (MARCUSCHI, 2002), 

opondo-se a visao de discurso dos formalistas, que privilegiava os aspectos formais e 

estruturais. Os generos de discurso de Bakhtin seriam tipos relativamente estaveis de 

enunciados utilizados na comunicacao. 
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Bakhtin (2000) da initio a seu estudo sobre os generos do discurso, ressaltando que 

todas as atividades humanas estao relacionadas a utilizacao da lingua e que, portanto, nao e de 

admirar que tenhamos tanta diversidade nesse uso e uma conseqiiente variedade de generos 

que se afiguram incalculaveis. Tambem observa que toda essa atividade "efetua-se em forma 

de enunciados (orais e escritos) concretos e unicos, que emanam dos integrantes duma ou 

outra esfera da atividade humana" (Bakhtin, 2000: 279). 

Partindo do pressuposto basico de que e impossivel se comunicar verbalmente a nao 

ser por algum genero, assim como e impossivel se comunicar verbalmente a nao ser por 

algum texto. Em outros termos, partimos da ideia de que a comunicacao verbal so e possivel 

por algum genero textual. Essa posicao, defendida por Bakhtin (2000) e tambem por 

Bronckart (1999) e adotada pela maioria dos autores que tratam a lingua em seus aspectos 

discursivos e enunciativos, e nao em suas peculiaridades formais. 

Grande parte dos estudos atualmente feitos sobre generos tern como ponto de partida 

aqueles realizados por Bakhtin e, portanto, concebem os generos discursivos como "formas de 

acao social relativamente estaveis realizadas em textos situados em comunidades de praticas 

sociais e em dominios discursivos especificos" (MARCUSCHI, 2002: 25). Por "formas 

verbais", entende-se que cada genero tern como propos Bakhtin uma construcao 

compositional, ou seja, tracos estruturais que, juntamente com o conteudo tematico e o estilo, 

permitem ao usuario reconhece-lo, nomea-lo e emprega-lo como uma instancia de uso da 

linguagem tipica de sua cultura. 

Quando menciona as "formas [...] relativamente estaveis" dos generos, Marcuschi, 

baseado em Bakhtin explica que os generos constituem acoes verbais que se tornam 

convencionalizadas "em virtude de recorrencia das situacoes em que sao investidas como 

acoes retoricas tipicas" (MARCUSCHI, 2002: 32), ou seja, suas construcoes composicionais 

se estabilizam pelo uso constante nas praticas verbais de um determinado grupo cultural. 

Ao mesmo tempo, Marcuschi (2002: 30) adverte que os generos nao sao estruturas 

rigidas, pois nao podemos defini-los de forma inequivoca a partir de tracos necessarios e 

suficientes. Assim, por exemplo, e possivel escrever um artigo de opiniao em forma de 

poema, com rimas, metrica e ritmo e continuar a ser um texto jornalistico. Marcuschi (2002: 

20) ainda alerta para a necessidade de se compreender os generos como fenomenos culturais 

sujeitos a inovacao por meio de processos de transformacao a assimilacao. 
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A caracterizacao de um genero, enfim, pode ser feita por sua forma, por sua funcao, 

pelo suporte (papel ou tela de computador) e mesmo pelo ambiente em que a acao social se 

concretiza em linguagem. Usa-se a expressao genero textual como uma nocao 

propositalmente vaga para referir os textos materializados que encontramos em nossa vida 

diaria e que apresentam caracteristicas socio-comunicativas definidas por conteudos, 

propriedades funcionais, estilos e composicao caracteristica. Alguns exemplos de generos 

textuais seriam: sermao, carta comercial, romance, bilhete, reportagem jornalistica, aula 

expositiva, noticia jornalistica, horoscopo, receita, bula de remedio... 

Tendo em vista que todos os textos se manifestam sempre num ou noutro genero 

textual, um maior conhecimento do funcionamento dos generos textuais e importante, tanto 

para a producao como para a compreensao. 

Em certo sentido, e essa ideia basica que se acha no centro dos PCN's, quando 

sugerem que o trabalho com o texto deve ser feito na base dos generos, sejam eles orais ou 

escritos, por outro lado, faz-se necessario ressaltar a questao da relacao da oralidade e da 

escrita no contexto dos generos textuais, pois, como sabemos, os generos distribuem-se pelas 

duas modalidades num continuo, desde os mais informais aos mais formais e em todos os 

contextos e situacoes da vida cotidiana. Mas ha alguns generos que so sao recebidos na forma 

oral apesar de terem sido produzidos originalmente na forma escrita, como o caso das noticias 

de televisao ou radio, pois ouvimos aquelas noticias, mas elas foram escritas e sao lidas 

(oralizadas) pelo apresentador ou locutor. 

Marcuschi (2002) afirma que nao se deve confundir texto e discurso, pois texto e 

uma entidade concreta realizada materialmente e corporificada em algum genero textual, ja ao 

discurso e aquilo que um texto produz ao se manifestar em alguma instancia discursiva. 

Assim, o discurso se realiza nos textos em situacoes institucionais, historicas, sociais e 

ideologicas. 

Assim, e bom ter cautela com a ideia de generos orais e escritos, pois essa distincao e 

complexa e deve ser feita com clareza, por exemplo, vejamos o caso das jaculatorias, novenas 

e ladainhas. Embora todas tenham sido escritas, seu uso nas atividades religiosas e sempre 

oral. Tudo o que estamos apontando neste momento deve-se ao fato de os eventos a que 

chamamos propriamente de generos textuais serem artefatos linguisticos concretos. Esta 

circunstancia ou caracteristica dos generos torna-os, como ja vimos fenomenos bastante 

heterogeneos e por vezes hibridos em relacao a forma e aos usos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Portanto, a nocao textual usualmente presente na escola empobrece o trabalho com a 

leitura/escrita, pelo fato de tratar de maneira identica qualquer texto, desconsiderando suas 

especificidades e intencoes. No ambiente escolar, o texto e abordado como um produto, 

ignorando-se, assim, a dinamicidade de seu processo de significacao, que inclui a 

consideracao de estruturas, de conhecimentos previos partilhados; de multiplos recursos 

semioticos, como a imagem e, ainda, as condicoes de producao: o contexto, os sujeitos 

envolvidos nessa acao de linguagem, as intencoes comunicativas, o meio de circulacao do 

texto. 

Percebe-se que apesar do surgimento das novas teorias que sustentam a producao 

textual, a partir dos anos 80, a qualidade das redacoes dos alunos pouco alterou. Os textos 

continuam artificials, padronizados, mal seqiienciados, intraduziveis e fora de seu contexto de 

producao. 

Para que haja mudanca no quadro e necessario que o professor passe a olhar a 

producao escrita do aluno nao atras de erros, atentando apenas para a linearidade do texto, 

mas buscando ver o significado e as formas de construcao desse significado. Conclui-se que a 

escola e tomada como um autentico lugar de comunicacao e as situacoes escolares como 

ocasioes de producao/recepcao de textos. Em sala de aula, de modo particular, pode-se 

trabalhar generos textuais de forma diferente, ou seja, levando os alunos a produzirem ou 

analisarem eventos linguisticos dos mais diversos, tanto escritos, como orais, e identificarem 

as caracteristicas de genero em cada um. Este e um exercicio que, alem de instrutivo, tambem 

permite praticar a producao textual. 

Portanto, e funcao do educador fornecer ao aluno condicoes adequadas de 

elaboracao, permitindo-lhe empenhar-se na realizacao consciente de um trabalho lingiiistico 

que realmente tenha sentido para si, e isso so e conseguido a medida que a proposicao de 

producao textual seja bem clara e definida, apresentando-se as "coordenadas" do contexto de 

producao. E necessario que o aprendiz possa sentir que realmente esta produzindo para um 

leitor (que nao deve ser apenas o professor), eliminando a exclusividade das situacoes 

artificials de producao textual tao presentes no cotidiano da escola. 
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2.2.1 Literatura de cordel: que genero e esse? 

A tradicao da literatura oral, popular e muito antiga e permanece ate nossos dias, 

mesmo com o surgimento da tradicao literaria culta, embora ainda pouco divulgada. Entao, 

conhecida pelo nome de literatura de cordel, e uma forma de comunicacao universal que 

surgiu na Europa com a imprensa e a partir de entao se difundiu. Um dos tracos mais 

pertinentes desse genero e o fato de ser um tipo de poesia narrativa e de carater popular, ja 

que os cordelistas contam atraves dos versos as historias com riquezas de detalhes 

incomparaveis. 

Foi por volta dos seculos X I e X I I , na Idade Media, que esse genero de literatura 

popular se propagou por toda a Europa. O crescimento desse tipo de literatura, transmitida 

preferencialmente de forma oral, ocorreu com o surgimento das varias linguas nacionais, 

utilizadas pelo povo, em objecao a lingua das elites, o latim. 

As maquinas impressoras ajudaram a estender esse tipo de literatura a um publico de 

leitores maior. Na Espanha, as jolhinhas de Cordel impressas chamavam-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pliego suelta; na 

Inglaterra, chapbook, na Franca, literatura de colportage e em Portugal esses livretos 

ganharam varias denominacoes, como: folhetos, folhetos volantes, literatura de cegos e por 

fim, cordel-Cordel, porque as folhas eram penduradas ou dobradas em barbantes para atrair a 

clientela. 

No Brasil os primeiros folhetos de cordel foram trazidos pelos colonizadores 

Portugueses, em suas bagagens, bem no initio da nossa colonizacao. Depois da chegada 

desses livretos ao nosso pais, so tres seculos depois, e que surgiram os primeiros folhetos de 

autoria brasileira, na Regiao Nordeste do pais. Curiosamente o cordel se propagou no 

Nordeste brasileiro, regiao rica em manifestacoes culturais. 

"No Nordeste, por condicoes sociais e culturais peculiares, foi possivel o surgimento 

da literatura de cordel, de maneira como se tornou hoje em dia caracteristica da propria 

fisionomia cultural da regiao. Fatores de formacao social contribuiram para isso; a 

organizacao da sociedade patriarcal, o surgimento de manifestacoes messianicas, o 

aparecimento de bando de cangaceiros ou bandidos, as secas periodicas provocando 

desequilibrios, economicos e sociais, as lutas de familias deram oportunidade, entre outros 

fatores, para que se verificasse o surgimento de grupos de cantadores como instrumento do 

pensamento coletivo, nas manifestacoes da memoria popular" MELO (1982: 12). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De acordo com os pressupostos de MELO (1982: 8- 9), o cordel desempenhou varias 

funcoes aqui no nordeste, como: veiculo do campo, para fins educativos politicos sanitaria em 

campanhas de vacinacao contra a tuberculose. Veiculo de campanhas politico-partidarias; 

fun9oes equivalentes a outras atividades artesanais como estrategia de sobrevivencia entre 

poetas populares, pequenos proprietaries de tipografias. 

Outro papel importante exercido pela literatura de cordel diz respeito a sua fun9ao 

como auxiliar de alfabetiza9ao. Sabe-se que incontaveis nordestinos carentes de alfabetiza9ao 

aprenderam a ler deletreando estes livrinhos de feira atraves de outras pessoas alfabetizadas. 

Numa epoca em que as cartilhas de alfabetiza9ao eram raras e nao chegava gratuitamente ao 

homem rural, o folheto de cordel cumpria espontaneamente esta alta missao social. 

O cordel sofreu varias transforma9oes de Portugal para o Brasil, pois no Brasil nunca 

houve a produ9ao de cordeis escritos em prosa como em Portugal, toda nossa produ9ao se deu 

exclusivamente em versos carrega como caracteristicas proprias uma das variantes 

linguisticas do Brasil, que se presentifica no discurso do homem campones. 

O ponto de partida da poesia popular nordestina, impressa, inicia-se com o paraibano 

Leandro Gomes de Barros o mais famoso poeta popular. Isto porque: "nao ha diivida de que, 

ate hoje, nenhum outro poeta da literatura de cordel conseguiu igualar-se quer em qualidade 

de versos quer em penetra9ao popular" (LUYTGN, 1992: 53-54). 

A partir de entao a literatura de cordel se propagou aqui no Nordeste, na forma de 

folhetos, por volta de 1890. Depois de 1910, outros nomes de autores de folhetos surgiram: 

Antonio Guedes, Joao Martins de Athayde, Antonio da Cruz, Jose Adao Filho, Laurindo 

Gomes Maciel, Manoel Caboclo e Silva e Antonio Gon9alves Dias, etc. Enfatizando aqui um 

dos mais renomados poetas da Literatura de Cordelistica Nordestina, Antonio Gon9alves 

Dias, mais conhecido por Patativa do Assare, destacou-se por cantar em seus versos a vida 

dura do sertanejo, a diferen9a de classes e tambem as coisas de sua terra: as festas, os 

costumes e a natureza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sou um cabloco rocero, 

Sem letra e sem estru9ao, 

O meu verso tern o chero 

Da poera do sertao; 

Vivo esta solidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D E I 
Bern destante da cidade CEHTRO 

Onde a ciencia gunverna. 

Tudo meu e natura, 

Nao sou capaz de gosta 

Da poesia moderna. (PATATIVA DO ASSARE, 2007). 
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A medida que ao progresso foi chegando a poesia de cordel, foi mudando, ao longo 

dos anos sofreu alteracoes. Historicamente, as tematicas apresentadas nas poesias de cordeis, 

eram extremamente diversificadas, romances tradicionalistas, ate assuntos historicos 

brasileiros, relacionados a religiao, ao misticismo, a vida do campo, desastres, crimes, 

acontecimentos da atualidade mundial. E assim que Luyten (1992) a caracteriza: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essa poesia, a literatura de cordel, ao longo dos anos sofreu uma mudanca, 

nao na sua estrutura, mas sim na essentia. Antigamente, ela era portadora 

de anseios de paz, de tradicao e veiculo unico de lazer e informacao. Hoje, 

ela e portadora, outras coisas, de reivindicacoes de cunho social e politico. 

Entao, apesar de consideraveis mudancas as instituicoes responsaveis pela formacao 

do leitor parecem nao ter dado conta de sanar os desencontros que se evidenciam no 

relacionamento poesia e escola. Faz, portanto, necessarias reivindicacoes no sentido de levar, 

em consideracao a integracao leito-texto, pois, que essa interacao ocorra e impreterivel que os 

elementos constitutivos especificos do poema estejam enraizados no contexto cultura e social 

do leitor, por isso a inclusao desse genero discursivo, o cordel, ser aqui destacado como 

indispensavel no curriculo escolar. 

Uma vez que esses textos sao a concretizacao dos discursos que acontecem nas mais 

variadas situacoes, e estao impregnados de visao de mundo proporcionada pela cultura e 

resultam, necessariamente, das escolhas e combinacoes feitas no complexo universo que e a 

lingua eles precisam estar onde o leitor esta. Isto porque, esses textos orais ou escritos, 

mostram de forma concreta o universo de seu autor: o que pensa, como pensa, e como 

expressa esse pensamento. Na verdade, muito mais, expressa a vivencia do povo em toda a 

sua plenitude. 



3 L E I T U R A DA L I T E R A T U R A DE C O R D E L : A R E L A T I V I Z A ^ A O 

DE UMA E X P E R I E N C I A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesse item do trabalho apresentamos a analise dos dados obtidos junto aos professores 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Marques de Sousa, situada na cidade de 

Sao Jose da Lagoa Tapada-PB, atraves do questionario que foi aplicado aos professores 

daquela escola, que denominamos Censo de Leitura, uma vez que utilizamos o modelo 

proposto pela Associacao de Leitura do Brasil - ALB da Universidade de Campinas -

UNICAMP. 

3.1 O QUE REVELA O CENSO DE LEITURA 

Com relacao aos dados pessoais e formacao escolar, 100% dos professores 

entrevistados tem entre 24 e 30 anos. No que se refere a formacao a maior parte dos 

professores (5%) possui formacao em nivel medio em curso pedagogico, os (95%) possui 

formacao em nivel superior em curso de pedagogia. No que diz respeito ao tempo de atuacao 

no magisterio 90% atuam a 09 anos e 10% atuam como professor a 02 anos. 

Uma das questoes arroladas indagava: o que voce entende por leitura? Os 

professores de um modo geral responderam que a leitura e um instrumento poderoso que 

permite ao ser humano repensar as coisas que acontece no mundo e reorganizar o proprio 

pensamento. Partindo disso a professora (3) ressalta: "Ler e indagar a realidade para 

compreende-la melhor, e assumir uma postura critica frente ao que se diz e o que se quer 

dizer". Essa afirmacao indica a leitura e o maior conhecimento que o individuo pode adquirir 

na vida. Atraves dela podemos compreender e transformer o meio em que vivemos. E um 

processo de descoberta pela qual buscamos o saber profundo para a atividade de assimilacao 

do conhecimento, de interiorizacao e de reflexao. 

Nessa perspectiva Sole e Coll (2001: 21) expoe que: 

Ler e ampliar horizontes, e abrir possibilidades... E interagir com o mundo 

que nos rodeia: conhecer lugares, pessoas, culturas. E viajar, dar asas ao 

imaginario, mergulhar no mundo interior, conectando-nos com nosso 

potencial. Atraves da leitura voce, adquire conhecimentos e amplia seu jeito 

de estar no mundo e nas relacdes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Questionados sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a importancia da leitura, (75%) dos professores afirmam que a 

leitura e importante porque amplia os horizontes e possibilita o fortalecimento de ideias e 

acoes. Assim, ressalta a professora (2) "a leitura e uma atividade capaz de mudar o individuo 

e suas relacoes com o mundo, oferecendo a possibilidade de transformacoes coletivas". Isso 

implica dizer que leitura e um processo pelo qual o individuo desenvolve seu pensamento, 

linguagem e sua capacidade de refletir, criticar, transformando os conhecimentos adquiridos 

em experiencias para o seu dia-a-dia. 

Nesse sentido Perez (2002: 48) afirma que: "A leitura e a mola propulsora na 

libertacao do pensamento e possibilita desencadear reflexoes e desenvolver acoes para 

melhoria da cidadania e desenvolvimento do ser humano". 

Ao serem indagados se o professor gosta de ler, (100%) dos professores 

entrevistados afirmam que gostam de ler. Ressaltaram tambem a leitura proporciona o 

repensar e o aprimoramento de ideias. Nesse enfoque, a professora (4) argumenta: "Ao ler, o 

individuo constroi os seus proprios significados, elabora suas proprias questoes e reelabora as 

suas proprias ideias". Isso implica que a leitura permite a construcao de pontos de vista e de 

uma visao de mundo, oportuniza a compreensao da realidade e, conseqiientemente, para fazer 

emergir uma transformacao coletiva. 

Dessa maneira, Abreu (2001: 12) afirma: "A leitura e um instrumento do pensamento 

reflexivo e so o contato com ela pode favorecer o desenvolvimento de um pensamento 

abstrato, complexo e de natureza diferenciada daquele permitido pela linguagem escrita". 

Questionados quantos e quais livros voce leu este ano, 50% responderam que nao 

havia lido nenhum livro e os outros 50% leu apenas um livro. O professor deve ser o grande 

motivador para despertar no aluno o gosto pela leitura, o prazer de ler. Desde a entonacao que 

da ao texto, dando vida as palavras, aos depoimentos dos livros que leu e que recomenda. 

Sabemos das dificuldades que se colocam diante do dia a dia do professor: tempo limitado, 

salarios aviltados, os compromissos com registros escolares. Porem, e inevitavel para o 

profissional se abster de mais conhecimentos, de mais informacoes. E sao os livros, 

principalmente, seu maior instrumento de trabalho para que se efetivem praticas condizentes 

com as necessidades da formacao de um leitor critico e atuante dentro e fora da escola. 

Nesse contexto, Torres (2002: 61) reforca este pensamento quando diz: "Se o 

professor (...) nao for um leitor apaixonado, considerando esta atividade como uma pratica 
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indispensavel para sua formacao e de seus alunos torna-se dificil realizar um trabalho 

proveitoso nesse sentido." 

No que se refere a questaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se seus alunos gostam de ler, a maioria dos professores 

(50%) responderam que sim. Ainda em relacao a esta questao os docentes consideraram que a 

maioria dos alunos veem a leitura como um meio de conhecer o mundo e aprimorar os 

conhecimento. Podemos observar isso no depoimento da professora (4) quando ressalta 

"sempre que sugiro algum tipo de leitura eles estao sempre a interagir e, dessa forma, 

trabalhar coletivamente, pois eles entendem que a leitura e algo que os ajudam a entender 

melhor o mundo, traz muitas informacdes e faz refletir sobre a vida". Percebemos que o 

significado da leitura ultrapassa o sentido de percebe-la puramente como decodificadora de 

sinais, o ato de ler e visto como algo que proporciona uma serie de razoes praticas, como a 

capacidade de pensar e argumentar, uma acao que possibilita a formacao integral do 

individuo. 

Na questao que traz o seguinte questionamento, quantas vezes por semana voce 

desenvolve atividades de leitura com seus alunos. (75%) dos professores responderam que 

desenvolvem diariamente atividades de leitura. Ao refletirmos essas concepcoes percebemos 

que a forma como a leitura e enfatizada pelos professores mostra-nos que a pratica diaria da 

leitura oportuniza aos alunos a ampliacao do seu universo vocabular e a contextualizacao, 

inferindo posicionamentos, reelaborando saberes a partir dos ja acumulados. Certamente, 

terao mais seguranca em desvendar leituras e aprender novos conhecimentos, frente aos 

desafios que o mundo atual exige. 

Nesse sentido, argumenta Rangel (2000: 80 ): 

Ler e uma pratica basica, essencial para aprender. Nada substitui a leitura, 

mesmo numa epoca de proliferacao dos recursos audiovisuais e da 

Informatica. A leitura e parte essencial do trabalho, do empenho, de 

perseveranca, da dedicacao em aprender. 

No que se refere aos recursos utilizados para trabalhar a leitura em sala de aula, a 

maioria dos professores (75%) consideram o livro didatico e a leitura oral e escrita, como 

recurso principal a ser utilizado para a efetivacao do processo ensino-aprendizagem. Essa 

assercao torna patente a ideia de que o livro didatico e o recurso tornado como mais 

importante na pratica educativa, por constituir-se, muitas vezes, no unico material escrito 

disponivel na sala de aula e, conseqiientemente, na vida das criancas da classe trabalhadora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fato esse que empobrece a relacao aluno com a leitura, pois a sala de aula deve ser o lugar 

privilegiado, onde os educandos entrem em contato com textos diversos e compreendam suas 

caracteristicas. 

Nenhum dos professores fez mencao a utilizacao de materiais de literatura de cordel 

para o desenvolvimento de atividades de leitura. 

Quando questionadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se desenvolvem alguma atividade de motivacao antes de 

iniciar uma atividade de leitura, (50%) responderam que sim. Com relacao a esta questao os 

professores argumentaram que trabalhar com gravuras que se relacionam ao texto, 

proporciona o conhecimento dos alunos nas diversas areas bem como aflora a expressao 

artistica dos alunos, nas artes literarias (contos, poesia, dissertacao, revista, cordel) no teatro, 

na danca, na musica, enfim incorpora a leitura no cotidiano escolar, valorizando suas 

producoes culturais, fruto de uma pesquisa instigante e prazerosa. Isso indica que ler leva ao 

gosto, ao prazer, ao vicio, e ninguem melhor que o professor para fazer o papel de orientador, 

do contador de historias, do aliciador que encaminha o aluno no mundo das letras e das 

palavras, mundo extraordinario e causador de prazer indescritivel. 

Partindo disso Alves e Leal (2001: 41) reforca este conceito quando ressalta: 

Ler e quase comentar um texto; e sublinhar, com a voz, as palavras 

essenciais... E ainda se colocar em harmonia com os sentimentos que o autor 

exprime entrega-los e comunica-los em torno de si: um sorriso, uma voz 

emocionada, olhos em que se podem ver lagrimas despontando, tudo isso e 

um comentario que dura longamente. Uma fisionomia fala tanto quanto a 

voz. 

Indagados sobre a questao que trata se os docentes encontram dificuldades no 

trabalho com a leitura, todos os professores (100%) questionados responderam que sim, 

ressaltando tambem que uma das maiores dificuldades no trabalho com a leitura esta no 

espaco apropriado para o incentivo da leitura. Essa assercao indica que repensar a motivacao 

para o ato de ler nesse sentido e quase impossivel, pois como estimular alguem a ler sem o 

espaco propicio e sem um acervo de livros que adeque ao educando acontecimentos da 

atualidade e uma diversidade de leituras complementares. Nesse momento, podemos dizer que 

recuperar a pratica da leitura na escola e trazer para dentro dela o prazer de ler, favorecendo 

espacos de leitura e intercambios no meio escolar, proporciona aos alunos um repensar sobre 

a leitura em suas vidas e o que ela representa a sua formacao profissional e humana. 
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Sobre esta tematica Lopes (2000: 54) aborda que: "Ser capaz de ler e tambem saber 

caminhar pelas trilhas imaginarias das bibliotecas do mundo inteiro, e conhecer as afinidades 

entre os estilos e escritores, e principalmente, ter informacoes acerca das obras e seus atores". 

Percebemos com os discursos dos professores questionados que a pratica de ensino por 

eles abordada esta voltada para a questao da formacao de um educando voltado para uma 

aprendizagem na qual o aluno seja um individuo ativo e participativo. Desse modo, o ato de 

ler pode torna-se um momento de satisfacao, pois a leitura e um instrumento de acoes 

transformadoras que permite uma compreensao dos fatos, levando o leitor a refletir sobre o 

seu papel na sociedade, ou seja, interagindo com o mundo de forma critica e reflexiva. 

3.2 O CORDEL NA SALA DE AULA: UMA PROPOSTA DE DINAMIZA^AO DAS 

ATIVIDADES DE LEITURA 

A atividade que aqui apresentamos foi desenvolvida em duas turmas do primeiro ano 

do Ensino Medio da: uma com 42 e outra com 37 alunos. Dividimos a turma em grupos e os 

alunos, a partir de um trabalho previo receberam informacoes sobre o conceito, as origens, as 

funcoes da literatura de cordel e fizeram conjuntamente conosco a analise de alguns textos de 

Patativa do Assare e do folhetozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As Proezas de Jodo de Grilo, de Joao Martins de Ataide, 

quando participaram da discussao envolvendo os elementos do cordel. 

Em seguida, colocamos a disposicao dos grupos alguns folhetos de cordel, ja que 

dentre os livros da "sala de leitura" nao constava nenhum folheto, e estes escolheram, dentre 

um acervo de 20 cordeis, os textos com os quais queriam trabalhar. O objetivo geral era que 

os alunos apresentassem propostas para socializar o conteudo de cada texto de modo a torna-

lo acessivel a todo o grupo, alem de perceberem que o cordel so atinge seu objetivo enquanto 

genero textual socialmente situado quando e expresso pela oralidade. 

Para o planejamento e organizacao das apresentacoes realizamos cinco encontros, 

perfazendo 10 horas/aula. Inicialmente, pensamos em fazer as apresentacoes abertas a todos 

os alunos do Ensino Medio da escola em questao, mas os alunos envolvidos na atividade 

preferiram fazer em sala. Alguns equipamentos foram colocados a disposicao dos grupos 

como retroprojetor, microsystem, caixas amplificadas e datashow, dando a cada grupo a 

possibilidade de escolher a abordagem que julgasse mais adequada, alem de oferecer 

condicoes basicas para o desenvolvimento da atividade proposta.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIVERSIDADE F E D E R A L 
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Dentre os vinte cordeis apresentados os escolhidos foram:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A chegada de Lampiao no 

ceu, de Guaipuan Vieira; O retrato do sertao, de Patativa do Assare; O pai que forcou afllha 

na sexta-feira da paixao, de Joao Severiano de Lima As astucias de Pedro Malazarte, de 

Apolonio Alves dos Santos; As artimanhas de Pedro Malazartes e o urubu adivinhao, de 

Antonio Klevisson Viana; A chegada de Lampiao no inferno, de Jose Pacheco; Justiga 

macabra, de Carlos Joel; Cuica de Santo Amaro, Os Milagres da Estdtua de Frei Damiao, de 

Manoel Caboclo e Silva; e Da roca pro viaduto, de Carlos Gildemar Pontes. 

Os nove textos escolhidos apresentam tematicas bem diversificadas, embora As 

astucias de Pedro Malazarte, de Apolonio Alves dos Santos; As artimanhas de Pedro 

Malazartes e o urubu adivinhao, de Antonio Klevisson Viana; A chegada de Lampiao no ceu 

e A chegada de Lampiao no inferno apresente uma tematica que gira em torno de um mesmo 

personagem, no caso Pedro Malazarte e Lampiao. 

Enquanto O retrato do sertao apresenta o contexto sertanejo e a valorizacao da 

identidade nordestina, Da roca pro viaduto mostra as peripetias de alguem que vem do 

interior e tenta se adaptar a vida numa metropole. Em O pai que forgou a filha na sexta-feira 

da paixao o autor apresenta a historia de um incesto praticado por um homem que violenta 

sua enteada, tema que aborda um comportamento que fere os conceitos morais supostamente 

constituintes de qualquer sociedade, alem do apelo aos valores cristaos, dada a importancia da 

data do ocorrido para o contexto religioso catolico. Justiga macabra discute o fato ocorrido ha 

alguns anos em Eldorado de Caraja e que resultou no assassinato de militantes do MST 

(Movimento dos Sem Terra), enquanto Cuica de Santo Amaro, o tal poeta desbocado 

aproveita a comemoracao do centenario deste poeta baiano para reverenciar sua figura 

polemica, assim como sua importancia na configuracao do cordel brasileiro. Pedro Malasarte, 

figura do imaginario brasileiro, aparece em mais um de suas tao divulgadas artimanhas para 

tirar vantagem de todas as situacoes, correspondendo a imagem estereotipada do malandro. O 

texto 

No caso especifico do folheto Os Milagres da Estdtua de Frei Damiao, de Manoel 

Caboclo e Silva, a tematica evidenciada diz respeito a um acontecimento significativo na 

historia de Sao Jose da lagoa Tapada - PB, cidade onde se desenvolveu a parte pratica desta 

pesquisa. 

Cada grupo foi incentivado a fazer a apresentacao de modo a retratar a narrativa de 

cada texto. Para tanto, puderam optar por sua encenacao, numa tentativa de reconstituir as 

situacoes descritas, enquanto outros tentaram apenas fazer a leitura do cordel. Uma vez que a 
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declamacao deste genero sugere a memorizacao, alguns se declararam incapazes de decorar o 

texto e, por isso, recorreram a escrita, o que fez com que projetassem os textos escritos no 

retroprojetor ou no datashow. Nessa atividade, optaram por associar o texto a imagens da 

paisagem nordestina. As imagens demonstraram a visao que os alunos constroem sobre o 

Nordeste e, por conseguinte, sobre o Sertao, num misto de expressao de belezas naturais e 

miseria. 

Diferenciou-se destas ilustracoes, as que se referiram a leitura do folhetozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os Milagres 

da Estdtua de Frei Damiao, de Manoel Caboclo e Silva, uma vez que os alunos puderam 

utilizar fotografias que representavam partes das narrativas evidenciadas no texto. 

No caso das encenacoes, quando compuseram o cenario e figurino dos personagens 

caracterizaram os espacos e sujeitos de maneira estereotipada, sem muitas referencias a 

cultura popular, tema predominante em alguns dos folhetos. Preferiram caracterizar o 

sertanejo como sujo, magro, faminto, de roupas rasgadas, realcando o estereotipo do Sertao 

como lugar de miseria. 

Posterior as apresentacoes, os alunos foram convidados a reescreverem os textos lidos 

e encenados sob a forma de outros cordeis, o que ocasionou aceitacao por parte de alguns e 

rejeicao por parte de outros para um outro momento da atividade. Pelas producoes, os alunos 

nao demonstraram familiaridade para a escrita desse genero. 

Acostumados ao olhar da literatura tida como erudita, que nao realca as producoes 

populares, os sujeitos envolvidos no desenvolvimento deste trabalho apesar da pouca 

familiaridade com este texto, nao demonstraram dificuldade para reconhecer no cordel 

elementos que permitem a sua classificacao como representante da literatura e da poesia 

brasileiras, que abarca para alem dos tidos como "grandes nomes da literatura brasileira", os 

poetas populares que atraves de seus versos cantam e contam, principalmente, a alma do povo 

nordestino. 



4 UMA POSSIVEL CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inseridos numa sociedade que ve a linguagem como possibilidade de inclusao social, 

propoe-se aqui um trabalho de modo a apresentar possiveis abordagens como a leitura e 

conseqiientemente a escrita, a partir de generos textuais diversos, dando enfoque primordial 

ao genero cordelistico, uma vez que este se encontra imerso em preconceitos, ja que e 

denominado como popular dai ter seu espaco negligenciado no trabalho genero textuais em 

sala de aula. Nesse sentido e com o intuito de provocar/despertar no educando prazer pela 

leitura, em outras palavras buscando a formacao de leitores, destaca-se aqui esse genero, visto 

que e capaz de promover aos sujeitos um mergulho literario, em mundo repleto de 

personagens, ritmo, temas, imagens, rimas, ou seja, no mundo da poesia caracterizada 

nordestina. 

Assim, busca-se a insercao do cordel do trabalho com generos que ganham especial 

destaque por abordar um produto tipicamente nordestino em contexto socio-cultural, cujas 

narrativas eticas constituem-se em um genero intermediario entre a oralidade e a escrita. 

Cabe ressaltar o descaso que ocorro com a leitura da poesia de modo geral. Pois 

sabe-se que ela fica relegada ao segundo piano e quando acontecem atividades de sala de aula, 

percebe-se a dificuldade apresentada por parte dos nossos alunos, como ja foi dito 

anteriormente. Desse modo a poesia cordelistica e vista aqui como uma dinamica que venha 

assegurar a pratica do tipo de leitura em atividades na comunidade escolar. 

Voltado para a formacao de sujeitos-leitores-criticos o trabalho com o cordel voltado 

para a formacao de sujeitos-leitores-criticos deve ser desenvolvido pelos professores de 

Lingua Portuguesa nas salas de aula com o objetivo de possibilitar a socializacao desse 

genero, bem como o reconhecimento pelos educando e, desse modo, mostrar a vitalizacao 

dessa cultura popular e seus valores. 

Para a eficiencia de um sistema educacional que atinja todos os sujeitos, de 

diferentes classes sociais o educador deve tomar como ponto de partida o auxilio nos 

costumes da regiao onde exerce suas atividades, pois o folheto popular pode e deve ser 

considerado um magnifico elemento para o desabrochar da leitura no leitor, assim "integrar o 

homem na sua comunidade sem sentir desprezo pelo ambiente que foi de seus pais e de seus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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avos em confronto com outros exemplos de cidades de maior progresso e adiantamento" 

(Campos, 1977: 67). 

O que aqui propusemos foi uma possibilidade de insercao do texto cordelistico na 

sala de aula como possibilidade de incremento a formacao de leitores, o que sugere a adocao 

de generos diversos, inclusive o cordel. 

Desse modo, cabe ao professor criar situacoes favoraveis para despertar no aluno o 

gosto pela leitura. E preciso que esta seja tomada pelos nossos educandos como uma atividade 

espontanea, nesse caso pela literatura de cordel. Os cordeis com toda sua riqueza cultural 

aliada a uma inteligente orientacao didatica, promovera a fascinacao pela descoberta do 

mundo da leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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