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O individuo enquanto detentor dos conteudos de sua consciencia, enquanto 
autor dos seus pensamentos, enquanto personalidade responsavel por seus 
pensamentos e por seus desejos, apresenta-se como um fenomeno puramente 
socio-ideologico [sic.] (BAKHTIN, 2006, p. 59). 



Dedico este trabalho a todos que colaboraram para a sua 
concretizacao, em especial, minhas adoradas, mae, avo, 
queridas irmas e ao meu amor. 



AGRADECIMENTOS 

Quando nos comprometemos a realizar uma Jornada de trabalho como essa, acabamos, 

querendo ou nao, fazendo com que outras pessoas assumam tambem essa responsabilidade e, 

assim, tornem-se fiindamentais para a continuacao e concretiza9ao de tal projeto. Desse modo, 

cada sujeito envolvido toma para si uma fun9ao e passa a ajudar de diversas formas, desde 

uma orienta^ao especifica, ate demonstra9oes varias de paciencia como, por exemplo, em 

escutar os tantos desabafos, nos quais os altos e baixos da Jornada sao impacientemente 

descritos. Portanto, muitos sao os agradecimentos que devem ser feitos, pois muitos foram 

aqueles que, de algum modo, ajudaram e possibilitaram o encontro com o fim desta Jornada. 

Mas, para que estes seres iluminados sintam-se satisfeitos com a lembran9a de suas 

contribui95es, declaro, neste momenta, o meu agradecimento a todos que colaboraram a 

realiza9§o deste trabalho. 

Agrade9o, inicialmente, a Deus, sustentaculo de fe e vivacidade em toda minha caminhada. 

Meu eterno agradecimento a minha mae, Creusa, a minha primeira professora, que sempre me 

apoiou com suas palavras de for9a, de conforto, mas, especialmente, de alerta, palavras que 

"exigiam" a minha aten9§o para nao esquecer a vida em familia, uma consequencia de sua 

preocupa9§o com meu isolamento, por isso, guardo carinhosamente suas palavras: "A gente 

trabalha e estuda pra viver bem e nao pra esquecer o nosso mundo". 

Agrade90 ao meu pai, Francisco Daniel (in memoriam), pela vida nesta terra. Ele, certamente, 

estaria orgulhoso de ver-me cumprir uma etapa como esta. 

Com muito carinho, agrade90 as minhas irmas, Cleia e Cleide, por compreenderem minhas 

atitudes, por vezes, rompantes, uma consequencia das preocupa9oes surgidas neste percurso. 

Aos meus queridos sobrinhos: Lucas e Gabrielly, por entenderem a minha ausencia em 

determinados momentos de suas vidas. 

Agrade90 imensamente ao Erik, pelo amor, companheirismo, carinho, pelas inumeras 

conversas durante as quais compartilhamos conhecimentos e (des)esperan9as, pela disposi9ao 



incansavel em escutar minhas velhas e novas inquietacoes, enfim, por sempre estar presente e 

dando forca mesmo estando longe. 

E, por fim, meu agradecimento especial ao Professor Dr. Jose Wanderley Alves de Sousa, 

eterno e querido professor, orientador deste trabalho. Agradeco o incentivo sempre dado a 

essa proposta, pois dessa motivacao renasceu o desejo de realizar um estudo como esse. Pelo 

tempo dedicado a orientacao, a revisao, pelo cumprimento do cuidado e rigor academico, 

agradeco. 



RESUMO 

Este trabalho tern como foco de estudo o genero discursivo cronica. A motivacao para esta 
pesquisa surgiu ao longo de experiencias com alunos do Ensino Medio da rede publica, 
possibilitadas atraves de projetos de iniciacao cientifica da universidade, neste caso, da 
Universidade Federal de Campina Grande - Campus de Cajazeiras. Nessas experiencias 
constatou-se a necessidade de se trabalhar os generos do discurso como ferramentas de ensino 
nas aulas de Lingua Portuguesa. Passamos a observar que os metodos de ensino deveriam 
privilegiar o aspecto social e dialogico da lingua, pois dessa forma o aluno teria a 
possibilidade de compreender a sua lingua como discurso e nao como um sistema rigido de 
formas. Por essa razao, eleger o genero como meio para o desenvolvimento das competencias 
dos alunos passou a ser considerado um passo fundamental. Entretanto, para que esse 
processo pudesse ser efetivado, o estudo dos generos do discurso deveria ser ancorado numa 
perspectiva que fizesse entender essas entidades como modos de organiza9ao do discurso, 
unidades mantenedoras e, ao mesmo tempo, transformadoras das rela95es estabelecidas entre 
os sujeitos nos mais variados momentos da intera9§o verbal/discursiva. Desse modo, para que 
o processo de compreensao e produ9ao de generos pudesse ser realizado de modo 
ressignificado com os alunos, logo, atentamos para outro passo fundamental a ser dado. Este, 
diz respeito ao criterio de sele9&o que o professor deveria formular para se trabalhar com os 
generos em sala de aula. Essas reflexoes levaram-nos a sugerir que o docente deveria, 
especialmente, refletir sobre os criterios que melhor atendessem as necessidades de seus 
alunos, pois para cada contexto, haveria uma especificidade a ser necessariamente 
desenvolvida. Neste trabalho, ao lan9armos nosso olhar para o genero cronica, estamos 
refletindo uma possibilidade de o professor desenvolver uma atividade significativa com seus 
alunos, pois acreditamos que um trabalho bem pensado, utilizando-se a cronica como objeto 
de ensino, pode trazer grandes contribui95es ao processo de intera9ao/inser9ao social dos 
alunos. Alem dessas reflexoes, discutimos sobre as caracteristicas discursivas motivadoras 
para a constru9ao do genero, a partir dos ambientes sociais propulsores da sua forma9ao e 
difusao, no caso, da esfera do jornalismo e da literatura. Por fim, apresentamos uma analise do 
genero a partir de cronicas coletadas de um jornal. Atraves dessa analise, procuramos 
compreender e descrever os elementos constitutivos do genero, segundo a teoria bakhtiniana. 
Todas as discussoes apresentadas tern respaldo teorico na perspectiva dialogica de Bakhtin 
(2010 [1953]). 

PALAVRAS-CHAVE: Cronica. Ensino. Forma9ao. Jornalismo. Literatura. 



ABSTRACT 

This work has as study focus the speech genre chronic. The motivation for this research 
appeared along experiences with high school students from public schools, across projects 
scientific initiation university, in this case, the Federal University of the Campina Grande -
Campus Cajazeiras. In these experiences we observe the need i f to work the speech genres as 
teaching tools in Portuguese Language classes. We found that teaching methods should 
privilege the dialogic and social aspect of language, because that way the student has the 
opportunity to understand their language as discourse and not as a rigid system of forms. For 
this reason, choosing of the genre as a means for development the skills of the students is 
considered a essential step. However, for this process to take effect, the study of speech 
genres should be fiindamented on a perspective that allows us to understand these entities as 
modes of discourse organization, regulators and, at the same time, transformers the relations 
between the individuals in various moments of verbal interaction/discursive. Thus, for this 
process of understanding and production of genres occurs mode of resignified with students, 
another essential step to be realized we highlight. This, concerns the selection criteria that the 
teacher must make in order to work with genres in the classroom. These reflections lead us to 
suggest that teachers should especially reflect on the criteria that best meet the needs of their 
students, because each context, there is a specificity necessarily to be developed. In this work, 
to the launch our look at the chronic genre, we are reflecting an opportunity of the teacher 
develop a significant activity with students, because we believe that a well thought out work, 
utilizing the chronic as teaching object, can greatly contribute to the process of 
interaction/social insertion of students. Beyond these considerations, we discuss the 
characteristics motivators discursive for construction of the genre, from the propulsors social 
ambients of their formation and diffusion, in this case, of the sphere of journalism and 
literature. Finally, we present an analysis of the genre from of chronicles collected of a 
newspaper. Through this analysis, we seek to understand and describe the constituent 
elements of genre, according to Bakhtinian theory. Al l discussions presented have theoretical 
support in dialogical perspective of Bakhtin (2010 [1953]). 

K E Y W O R D S : Chronic. Teaching. Formation. Journalism. Literature. 
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INTRODUCAO 

A motivacao inicial para a realizacao de um trabalho como este surgiu a partir de 

experiencias com projetos de iniciacao cientifica, vinculados a Universidade Federal de 

Campina Grande - Campus de Cajazeiras. Tais projetos tinham como foco avaliar as praticas 

de leitura e escrita de alunos da rede piiblica estadual. Com isso, tornou-se imprescindivel o 

estudo da teoria dos generos discursivos e sua utilizacao nas aulas de Lingua Portuguesa, 

ministradas nos ambientes escolares com os quais mantinhamos contato. As experiencias com 

alunos do Ensino Medio fizeram com que fortalecesse a motivacao pelo estudo dos generos, 

alem, e claro, da preocupacao em utiliza-los como instrumentos de ensino nas aulas de lingua 

materna. 

Logo, a orientacao tecida neste trabalho e a de que o ensino de lingua deva ser 

mediado pela nocao de generos discursivos, pois atraves deles, o aluno pode ter a 

oportunidade de reconhecer a sua lingua como discurso e nao como um sistema rigido de 

formas, geralmente ainda observado em diversos contextos escolares. 

[...] ao falante nao sao dadas apenas as formas da lingua nacional (a 
composicao vocabular e a estrutura gramatical) obrigatorias para ele, mas 
tambem as formas de enunciado para ele obrigatorias, isto e, os generos do 
discurso: estes sao tao indispensaveis para compreensao mutua quanto as 
formas da lingua. Os generos do discurso, comparados as formas da lingua, 
sao bem mais mutaveis, flexiveis e plasticos [...] (BAKHTIN, 2010, p. 285). 

A partir desse pressuposto, percebemos que todo ato verbal torna-se possivel atraves 

dos generos, "[ . . . ] Nos aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de genero [. . . ]" 

(BAKHTIN, 2010, p. 283). O ensino de lingua fundamentado nos generos do discurso 

proporciona a visibilidade e o conhecimento dos meios os quais os sujeitos utilizam para 

manifestarem-se de diversas maneiras e em diferentes contextos. 

No entanto, para que esse processo seja efetivado, o trabalho com essas entidades 

necessita ser cuidadosamente organizado. Sendo assim, o primeiro passo esta na compreensao 

que se deve ter em relacao aos generos discursivos. Compreendamos, pois, os generos como 

modos de organizacao do discurso, como entidades mantenedoras e transformadoras da 

relacao dos sujeitos com os diversos ambientes sociais. 

O estudo dos generos pode ter consequencia positiva nas aulas de Portugues, 
pois leva em conta seus usos e funcoes numa situacao comunicativa. Com 
isso, as aulas podem deixar de ter um carater dogmatico e/ou fossilizado, 
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pois a lingua a ser estudada se constitui de formas diferentes e especificas 
em cada situacao e o aluno podera construir seu conhecimento na interacao 
com o objeto de estudo, mediado por parceiros mais experientes 
(BEZERRA, 2002, p. 41). 

Sabe-se que a proposta de lidar com os generos como meio de ensino nas aulas de 

Lingua Portuguesa nao e "nova", no entanto, ainda sao poucos os contextos que assumem 

efetivamente tal postura. Podemos considerar que qualquer mudanca que se queria fazer, 

nesse sentido, estara indo de encontro com uma longa e trabalhosa historia de ensino, voltada, 

exclusivamente, a aquisicao sistematica da lingua. Assim, o professor que tenta seguir essas 

"tendencias" sente-se acuado diante de tantas "novidades", o que acaba por dificultar ainda 

mais sua pratica diaria, pois percebe drasticamente que nao possui o conhecimento teorico 

necessario e fundamental para essa mudanca. Ainda assim, com o intuito de acertar, acaba 

errando, e o resultado disso e o que observamos em varios ambientes de ensino: a 

transformacao daquilo que deveria ser um processo de insercao social e desenvolvimento 

linguistico dos alunos, em momentos de producao aleatoria de textos, nesses instantes, apenas 

denominados de generos. 

Sempre que nos deparamos a refletir sobre as ac5es do professor, direcionamos nosso 

olhar para a preocupacao que esse professional deve ter quando se ve com a tarefa, por ele 

assumida, de orientar um trabalho que tenha como objetivo motivar o aluno a compreender e 

produzir generos. Com isso, podem e devem surgir grandes duvidas, a comecar pela selecao 

dos generos a serem estudados em sala, pois, como sabemos, devido ao carater heterogeneo a 

eles atribuidos, as possibilidades de estudo tornam-se incontaveis: 

A riqueza e a diversidade dos generos do discurso sao infinitas porque sao 
inesgotaveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 
cada campo dessa atividade e integral o repertorio de generos do discurso, 
que cresce e se diferencia a medida que se desenvolve e se complexifica um 
determinado campo (BAKHTPN, 2010, p. 262). 

Para ajudar nesta dificil escolha, a orientacao transmitida, neste trabalho, ao docente, 

e a de que esse profissional pode, inicialmente, atentar e refletir sobre os criterios que melhor 

atendam as necessidades de seus alunos. Desse modo, lidar com o ensino de generos nao e, 

evidentemente, tomar para si uma formula que, se seguida rigorosamente, nos dara a garantia 

de sucesso. Para cada contexto, ha uma especificidade e uma necessidade a serem trabalhadas. 

Porem, algumas dicas podem contribuir positivamente a essa dificultosa tarefa. 
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Segundo Marcuschi (2008), uma selecao de generos poderia voltar-se para o aspecto 

cotidiano dos alunos. Bonini (2011), por exemplo, acredita ser importante escolher generos 

que possam ter uma utilidade ao ensino da linguagem; um de seus criterios aponta para o fato 

de alguns generos ja fazerem parte do trabalho escolar e dos livros didaticos e, portanto, os 

alunos estariam mais familiarizados. Com base nessas orientacoes, percebemos que o 

cotidiano e a familiarizacao dos alunos com o objeto a ser estudado sao fatores importantes na 

escolha dos generos a serem trabalhados em sala. 

A partir desse pressuposto surge a nossa orientacao. Desde que o professor perceba, 

em seu contexto de ensino, a necessidade de iniciar um processo de compreensao/producao, 

baseado em generos que remetam ao cotidiano, consideramos um caminho de extrema 

significancia a predilecao pela cotidianidade do aluno como um criterio de selecao de 

generos. 

Em nosso trabalho, na tarefa de eleger um genero a ser estudado, alem do criterio 

acima citado, o qual nao nos deixa excluir a preocupacao com a acao do professor de lingua 

materna em desenvolver metodos de trabalho ressignificados, tivemos tambem o genuino 

interesse em compreender como se organiza discursivamente o grupo social composto por 

jornalistas/escritores, a partir de um ambito social mais proximo. 

Para tanto, lancamos nosso olhar ao genero cronica, que acreditamos ser um meio de 

alcancarmos esta compreensao e tambem, e claro, de possibilitar ao professor um trabalho 

significativo com seus alunos, pois nos preocupa a maneira como este genero vem sendo 

"ensinado" em muitos contextos escolares. 

Esta apreensao surgiu por termos a consciencia de que quando limitados ao 

reconhecimento de elementos superficiais, que nada contribuem para o processo de 

compreensao, os generos passam a ser vistos como unidades estanques, rigidas e igualmente 

superficiais. Uma explicacao para esse tipo de observacao pode estar na desconsideracao ou 

na incompreensao do processo de formacao pelo qual todo genero atravessa e se forma ao 

longo da historia. 

Dar relevo a historicidade significa chamar atencao para o fato de os tipos 
nao serem defmidos de uma vez para sempre. Eles nao sao apenas agregados 
de propriedades sincronicas fixas, mas comportam continuas transformacoes, 
sao maleaveis e plasticos, precisamente porque as atividades humanas sao 
dinamicas, e estao em continua mutacao (FARACO, 2009, p. 127). 

Afirmamos como essencial ao estudo e trabalho dos/com generos, uma visao 

fiundamentada no carater dialogico e, portanto, dinamico. Por isso, temos como ancora de 
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nosso estudo/analise a perspectiva dialogica de Bakhtin (2010 [1953]), pois consideramos ser 

a teoria que mais contribui para a sustentacao do pensamento aqui construido. 

Sendo assim, apresentamos como objetivos gerais deste trabalho: i) refletir a 

validade de uso da cronica como objeto de ensino; ii) realizar uma discussao sobre as 

caracteristicas discursivas motivadoras para a construcao do dizer da cronica, em seus 

respectivos ambientes de forma?ao/produ9ao; iii) apresentar uma analise do genero cronica a 

luz da perspectiva bakhtiniana. 

Elegemos, tambem, como objetivos especificos: 

•S construir subsidios teoricos que apontem um efetivo processo de ensino-

aprendizagem da cronica; 

•S refletir sobre determinadas caracteristicas correspondentes as esferas 

jornalistica e literaria e suas implicacoes em razao do genero cronica, e o 

posicionamento assumido pelo sujeito-autor do genero frente aos seus 

interlocutores; 

S analisar, a partir do corpus coletado, o aspecto social e verbal apresentado pelo 

genero, observando, com isso, elementos como o conteudo tematico e as 

configuracoes estilistico-composicionais. 

Para uma sistematizacao deste trabalho, propomo-nos a responder as seguintes 

perguntas de pesquisa: 

•S que contribuicoes podem ser apontadas na escolha da cronica como objeto de 

ensino? 

S como podemos compreender o genero cronica tomando como ponto de partida 

a relacao estabelecida entre as esferas de sua formacao? 

•S como estao configurados os aspectos social e verbal na(s) cronica(s) 

analisadas? 

Para tanto, organizamos nosso trabalho da seguinte forma: no primeiro capitulo 

abordamos o tema dos generos discursivos e o seu tratamento no contexto escolar. 

Orientamos, inicialmente, um ensino de lingua ressignificado, centrado nos generos do 

discurso, voltado, pois, a formacao sociodiscursiva dos alunos. Para tanto, apresentamos o 

professor como peca fundamental ao processo efetivo das praticas de leitura e escrita e, 

consequentemente, ao desenvolvimento das competencias dos alunos. Ainda neste capitulo, 

sao feitas algumas consideracoes sobre o genero cronica, sua producao nacional e as esferas 
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sociais responsaveis pelo seu surgimento. Nesse interim, discutimos a validade de seu uso 

como objeto de ensino, refletindo, portanto, sobre as possibilidades que o genero oferece ao 

processo de insercao social dos alunos. 

Na sequencia, abordamos conceitos bakhtinianos vinculados ao modo como 

observamos o contexto social, historico e ideologico dos generos. Posteriormente, 

apresentamos uma discussao sobre o processo de construcao da cronica, observando, 

fundamentalmente, as esferas sociais e as redoes dialogicas que tais discursos estabeleceram 

e estabelecem ao surgimento e a producao do genero, assim como os posicionamentos 

assumidos pelo sujeito autor a efetivacao do projeto discursivo. Para tanto, apoiamo-nos numa 

formacao interesferas do genero cronica. Essa discussao tern respaldo teorico na perspectiva 

dialogica de Bakhtin (2010 [1953]). 

No segundo capitulo, apresentamos uma analise, a partir da qual refletimos as 

caracteristicas discursivas, observadas em cronicas coletadas no Jornal da Paraiba. 

Com isso, procuramos compreender como estao constituidos os aspectos social e 

verbal do genero, atraves dos textos coletados. Tais aspectos sao considerados os motivadores 

e os construtores do discurso a formacao dos elementos constitutivos do genero. Essa analise 

tern como fundamento teorico a nocao de generos bakhtiniana. 
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1 A P R E C I A C O E S T E O R I C A S NO CAMPO DA PERSPECTIVA DIALOGICA DA 

LINGUA 

Hoje, incontaveis trabalhos discutem o tema dos generos discursivos, porem, quanto 

maiores as possibilidades de reflexao sobre o tema, tanto maior deve ser a preocupacao dos 

que se detem a compreender o complexo e o heterogeneo mundo dos generos, em especial, os 

que com seus estudos, pretendem demonstrar visoes ressignificadas do trabalho com a lingua 

materna. Logo, entender o modo de organizacao dos generos e observar como nos 

organizamos enquanto sujeitos dialogicos que somos; e compreender como se organiza o 

nosso discurso. Isso porque, 

[...] aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de genero [...] se os 
generos do discurso nao existissem e nos nao os dominassemos, se 
tivessemos de cria-los pela primeira vez no processo do discurso, de 
construir livremente e pela primeira vez cada enunciado, a comunicacao 
discursiva seria quase impossivel (BAKHTIN, (2010 [1953]), p. 283). 

Em se tratando das aulas de lingua materna, essas devem funcionar como momentos 

da construcao de novas realidades e significacoes. Com isso, o estudante deve ser motivado a 

refletir, a conhecer a sua lingua, pois compreender e estabelecer relacoes de sentido com o 

mundo. 

1.1 GENERO E ENSINO: DIALOGOS POSSIVEIS 

Quando o objetivo atribuido ao ensino corresponde ao de possibilitar aos sujeitos 

uma formacao do ponto de vista sociodiscursivo devemos atentar para o fato de que nao ha 

alternativa viavel senao a do professor assumir o papel de sujeito-reflexivo, transformando-se, 

portanto, em um instrumento para a formacao de futures cidadaos. 

Decerto, as praticas de leitura e escrita devem ser constantes no ambiente escolar. 

Nao ha ensino eficaz de lingua materna sem o exercicio cotidiano destas praticas. O docente, 

mais do que qualquer outro sujeito, precisa pensar-se, refletir sobre o seu agir e os efeitos de 

suas acoes. Mas, para que possa ajudar aos alunos a fazer da leitura, uma promocao de 

significados o professor deve comecar pela sua consciencia, observando o lugar que a leitura e 

a escrita tern no seu dia a dia. 

Neste momento, faz-se necessario, sem que nos distanciemos da ideia apresentada 

neste trabalho, apresentarmos breves consideracoes a respeito da pratica de leitura, tomando, 
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pois, como ponto de partida o sujeito-professor. Todo processo que tern como cerne a 

producao e a compreensao de generos, deve, antes, passar por um caminho que leve as 

reflexoes sobre leitura e, com isso, observar como esta pratica esta sendo encarada e/ou 

vivenciada por aquele sujeito, o professor. 

Sendo assim, ressaltemos a contribuicao de Guedes (2006), quando este declara que 

o professor nao e um leitor igual aos outros. Pensando assim, e evidente que todo metodo de 

ensino, mediado pelo professor deve, efetivamente, passar pelo processo do seu aprendizado. 

Por isso, 

O professor de portugues precisa ensinar-se a ler, comecando por apropriar-
se dos sentidos que sua leitura pessoal atribuiu — a partir de suas crencas, de 
sua experiencia de vida e de leitura — ao que le, mesmo aos textos dos quais 
deve falar a seus alunos. [...] ele precisa aprender como se aprende a ler para 
descobrir a como se ensina a ler e nao tern outro jeito a nao ser observar-se 
aprendendo a ler. Esse aprendizado baseia-se em sua leitura pessoal, 
indispensavel para ensinar a ler, mas insuflciente se nao for uma leitura feita 
em confronto com a leitura da tradicao (GUEDES, 2006, p. 75). 

O objetivo principal das aulas de lingua materna deve ser fazer com que os alunos 

aprendam a comportarem-se linguisticamente, em diferentes situacoes de interacao social. 

"[ . . . ] Ensina-se portugues aos brasileiros para ajuda-los a desenvolver sua competencia 

comunicativa [. . . ]" (OLIVEIRA, 2010, p. 43). Com isso, cresce a necessidade de trabalhar 

com generos em sala de aula, pois o quao maior for o conhecimento textual, mais 

possibilidades o estudante tera de desenvolver-se linguisticamente. 

De fato, o trabalho com os generos discursivos e fundamental para a autonomia do 

aluno. Mas, para que bons resultados sejam obtidos, o professor deve agir de modo 

consciente, a comecar pelo devido tratamento com os generos, os quais devem ser vistos 

como unidades representativas dos sistemas sociodiscursivos, definidas, primordialmente, 

pelas funcoes e estilos, compartilhados pelos e dentro dos grupos sociais ao longo da historia. 

Destarte: 

Quanto melhor dominamos os generos tantos mais livremente os 
empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa 
individualidade (onde isso e possivel e necessario), refletimos de modo mais 
flexivel e sutil a situacao singular da comunicacao; em suma, realizamos de 
modo mais acabado o nosso livre projeto de discurso (BAKHTIN, 2010, p. 
285). 
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Com base nos postulados bakhtinianos, reafirmamos o carater mutavel, atribuido aos 

generos do discurso. Logo, essas entidades acompanham o desenvolvimento historico, social 

e tecnologico, fato esse que explica, hoje, o crescimento quase desenfreado de generos 

produzidos e veiculados no mundo virtual. Isso porque a internet e os meios materiais de 

difusao, cada vez mais acessiveis aos sujeitos, oferecem interessantissimas e comodas 

maneiras de estabelecer relacoes com outros individuos. Esse aspecto nos remete, de 

imediato, a capacidade que os sujeitos tern de organizarem-se discursivamente - e de modo 

rapido - aos mais variados campos da atividade humana. 

O trabalho com os generos discursivos, se bem fundamentado e orientado, possibilita 

"[ . . . ] o desenvolvimento da autonomia do aluno no processo de leitura e producao textual 

como uma consequencia do dominio do funcionamento da linguagem em situacoes de 

comunicacao [. . . ]" (LOPES-ROSSI, 2011, p. 71). Consequentemente, o professor necessita 

produzir condic5es favoraveis de apropriacao das caracteristicas discursivas e linguisticas de 

varios generos. 

Para isso, essa atividade deve ser cuidadosamente pensada, pois o aluno precisa ter 

consciencia do carater transformacional dos generos, especialmente para a sua vida, ja que, 

atraves deles, a comunicacao torna-se possivel. Portanto, devemos ter consciencia da 

especificidade e da dinamicidade presentes, pois "[ . . . ] Ao ver os generos apenas 

caracterizados por um numero fixo de elementos, estaremos vendo os generos como 

atemporais e iguais para todos os observadores" (BAZERMAN, 2009, p. 31). 

Portanto, torna-se imprescindivel uma abordagem de generos preocupada com a 

observacao dos seus elementos flexiveis, visto que deles adquirem a relativa estabilidade, 

logo, o seu carater transformacional. 

1.2 A CRONICA: PRIMEIRAS CONTRIBUICOES TEORICAS PERTINENTES 

Como especificado em outra parte deste trabalho, temos como foco o genero 

discursivo cronica. Nesse aspecto, os subsidios teoricos aqui apontados podem servir como 

direcionamentos e/ou possibilidades ao processo de ensino-aprendizagem de tal genero. 

Inicialmente, reflitamos sobre o entendimento que muitos estudantes tern sobre a 

cronica. Assim, lembramos que ao depararmo-nos com determinadas realidades escolares 

percebemos que a maioria dos alunos1 pensa nao ter conhecimento nenhum sobre o referido 

1 Para esta constatacao/consideracao tomamos como referenda as experiencias vividas com alunos do Ensino 
Medio da rede piiblica estadual em determinados contextos escolares, a partir dos projetos de iniciacao cientifica 
realizados durante a graduacao. 
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genero. Logo imaginam a impossibilidade de compreender algo assim sem que, antes, o 

produzam. Podemos dizer que, para eles, o entendimento de um determinado texto/genero da-

se diretamente pela escrita, antes mesmo da sua leitura. Uma consciencia que necessita ser 

urgentemente transformada. 

Em se tratando da cronica, muitos alunos entram em contato com o genero de forma 

ligeira como, por exemplo, atraves da leitura de um determinado texto realizada apenas em 

sala. Quando passam a escreve-lo, evidentemente, nao conseguem. Consideramos que essas 

"confusoes" ocorrem devido as praticas de leitura e escrita nao estarem sendo realizadas de 

modo efetivo, logo, por algum motivo, nao sao trabalhadas enquanto processos. 

E importante pensarmos que todos os dias, sem que percebam, os alunos mantem 

contato com o que entendemos ser a base da cronica, o cotidiano. Um exemplo disso pode ser 

visualizado quando, muitas vezes, os proprios alunos atentam para fatos e coisas 

considerados, por muitos, desinteressantes. Porem, para alguns, essa exterioridade simples 

desperta interesse, justamente pela aparente desimportancia. Por isso, atraves de uma 

orientacao adequada, o docente podera ajudar ao aluno a entender-se enquanto sujeito capaz 

de produzir cronicas, bem como tantos outros generos. 

Alem disso, tal orientacao pode levar os estudantes a apreenderem o modo como os 

sujeitos autores, neste caso, os cronistas, utilizam a sua lingua para extracao de significados 

especiais, correspondentes a realidade diaria de cada um, despercebida, muitas vezes, pela 

maioria dos sujeitos "A cronica [...] se apropria da realidade do cotidiano, como o jornalismo 

factual, mas procura ir alem e mostrar o que esta por tras das aparencias, o que o senso 

comum nao ve (ou nao quer ver)" (MENEZES, 2002, p. 165). 

O trabalho com esse genero pode despertar no aluno o interesse pela leitura e pela 

escrita, tao visados pelos professores. Se orientados devidamente, seus olhares podem ser 

direcionados a observarem como outros sujeitos, assim como ele, expressam seus mundos 

atraves da escrita, atraves de um genero. Com isso, os alunos podem entender a importancia 

da lingua nacional, bem como a manifestarem-se por ela, construindo, desse modo, uma 

identidade social a partir do genero que produzem. 

A cronica nao foi inventada no Brasil, mas em poucos paises esse genero 
literario atingiu o grau de excelencia que conquistou aqui, a ponto de 
transformar-se na principal porta de entrada da literatura para boa parte do 
publico. [...] Na cronica, ao contrario, estamos diante de experiencias do 
homem comum, expressas em linguagem ordinaria e publicadas 
regularmente nas paginas da imprensa, ou seja, nesses catalisadores da vida 

••Np/PRSIQADEFEDERAI 
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publica que sao os jornais e as revistas. Sua linguagem procura captar o 
lirismo contido na simplicidade [...] (PINTO, 2005, p. 7-8). 

Segundo Melo (2002), temos um genero do jornalismo contemporaneo com raizes na 

historia e na literatura, como as primeiras formas de expressao escritas. Concordamos ser a 

"[. . . ] cronica uma soma de jornalismo e literatura [. . . ]" (SA, 2008, p. 8), portanto, um genero 

interesferas2. 

Com a fmalidade de didatizarmos a apresentacao dessas esferas, abordamos suas 

caracteristicas, por ora, separadamente. Para tanto, destacamos, inicialmente, as palavras de 

Adair Bonini, quando este discute sobre o que chama de generos do jornal: 

O estudo dos generos jornalisticos [...] apresenta uma grande relevancia 
social. As pesquisas desse tipo trazem subsidios nao so para a formacao e a 
atuacao profissional (de jornalistas e professores de linguas, por exemplo) 
como tambem para a educacao e a formacao do cidadao critico e habilidoso 
no manejo de tais manifestacoes, ja que toda a sociedade e afetada por elas 
(BONINI, 2011, p. 53). 

Esse mesmo autor considera ser prioritario, no ambito jornalistico, o estudo de 

generos uteis ao ensino da linguagem, dentre eles, generos ja inseridos no contexto escolar e 

nos livros didaticos, bem como aqueles que possibilitam o desenvolvimento de habilidades 

linguisticas importantes aos alunos. Em se tratando de generos jornalisticos, pode-se escolher 

aquele ou aqueles que melhor caracterizam o ambiente jornalistico. 

A cronica da imprensa brasileira [...] e um genero jornalistico 
opinativo, situado na fronteira entre a informacao de atualidade e a 
narracao literaria, configurando-se como um relato poetico do real. 
[...] o cronista num jornal procura observar a realidade [...] julga-a e 
procura extrair um comportamento social (MELO, 2002, p. 147; 150). 

E importante ressaltar que, no ambito da esfera literaria, o professor que se deparar 

com um genero possuidor de algum tipo de recurso marcadamente literario nao deve se 

limitar a apresentacao de estilos de epocas literarias, mas sim fazer com que os alunos tenham 

a oportunidade de aumentar seus conhecimentos de mundo ao reconhecer a estetica construida 

nesses textos, observando, pois, caracteristicas como o estilo construido e apresentado no/pelo 

genero. Nesse pressuposto, cabe dizer que: 

2 Tal conceito sera discutido ainda neste capitulo. 
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[...] os textos literarios [...] sao, no minimo, uteis para o desenvolvimento da 
competencia comunicativa dos estudantes, da mesma forma que os textos 
jornalisticos, publicitarios, cientificos e didaticos sao uteis para esse 
desenvolvimento [...] (OLIVEIRA, 2010, p. 190). 

Sabemos que o ensino de lingua necessita motivar aos alunos a leitura e a escrita, 

uma tarefa, geralmente, complexa. Por esse motivo, o trabalho com generos literarios torna-se 

de grande importancia, pois pode direcionar os alunos a refletirem sobre as marcas 

socioideologicas deixadas pelos sujeitos produtores dos generos. Nesse caminho, podemos 

considerar que na pratica diaria do professor com a lingua nacional, 

A escolha da pratica da literatura brasileira — a narracao, a poesia, o teatro, 
a cronica, o ensaio como textos para a producao de conhecimento basico a 
respeito da realidade pessoal interior e da realidade social mais proxima — 
como o trabalho fundamental da aula de portugues pode resgatar a oralidade 
abandonada, pois a lingua em que se escreve literatura esta mais proxima da 
oralidade [...] produzindo um conhecimento que nao se desvincula da vida 
falante, ja que a incorporacao da oralidade, da lingua que falamos tern sido 
uma das mais fundamentals bandeiras de luta da literatura brasileira. [...] 
(GUEDES, 2006, p. 99). 

Com isso, o professor tern a oportunidade de propiciar um significativo processo de 

compreensao e de producao do genero, durante o qual - com os fundamentos teoricos 

necessarios - pode orientar um estudo que demonstre a contribuicao da cronica ao processo 

de construcao da identidade linguistica e, portanto, da lingua nacional de nosso pais, afinal, 

"[ . . . ] Foi com a cronica [...] que o projeto de aproximacao da linguagem literaria a diccao 

coloquial se deu de modo continuo [. . . ]" (PINTO, 2005, p. 11). 

Nesse sentido, podemos ver o ensino da cronica como uma forma de apreensao da 

identidade nacional, do reconhecimento de uma literatura brasileira que, nesse aspecto, tern 

como objetivo estabelecer uma relacao intima de seus leitores para com a sua propria 

lingua/linguagem. Esse genero corresponde, pois, a "[ . . . ] um campo textual proprio, que 

oferece possibilidades expressivas que nenhum outro genero proporciona [. . . ]" (PINTO, 2005, 

p.12) 

Assim sendo, a cronica pode propor, aos alunos, determinadas percepcoes que os 

levem ao reconhecimento dos efeitos discursivos de origem jornalistica, assim como produzir 

conhecimento sobre a estetica do genero, o modo como os sujeitos autores (cronistas) 

expressam sua realidade social, (re)construida sob o seu olhar literario. 

Podemos dizer que esse sujeito-autor, ao mesmo tempo em que se revela, 

declarando-se personagem de suas narrativas, esconde-se, pois passa a pertencer a um 



21 

ambiente que lhe possibilita fazer um recorte da imagem de um ser real/social para um ser 

tambem ficcional. Para isso, assume-se como objeto do discurso e nesta objetificacao esta a 

motivacao para a producao do genero. 

1.3 A FORMACAO INTERESFERAS DO GENERO CRONICA: UMA CONVERSA 

BAKHTINIANA 

Cumpre dizer que, em nenhum momenta, estamos considerando a cronica um genero 

mais importante do que outros. Ressaltamos, acima de tudo, a especificidade de cada genero 

discursivo e, portanto, a necessidade de construirmos subsidios teoricos que ajudem ao 

processo de apreensao dessas entidades. 

Reafirmamos que este/esta estudo/analise considera como fator essencial, o carater 

dialogico presente nos generos. Nesse sentido, procuramos observar as caracteristicas 

discursivas que motivam o dizer da cronica, ou seja, as reacoes-respostas construtoras e 

efetivadoras do seu projeto discursivo. 

Para tanto, como ja citado, tomamos como cerne de nosso trabalho a perspectiva 

dialogica de Bakhtin (2010 [1953]). Consideramos, pois, que a importancia do Circulo de 

Bakhtin ao ensino de lingua e ao trabalho com os generos em sala de aula e inegavel, mesmo 

que a intencao do grupo nao tenha sido esta. 

As discussoes empreendidas por tais estudiosos passaram a assumir, ao longo do 

tempo, um carater contemporaneo, suscitando, ainda hoje, diversos dialogos, nos quais entra 

em questao o ensino/aprendizagem das praticas de leitura e escrita voltadas para a interacao 

verbal/discursiva e, consequentemente, para os generos discursivos como meio de ensino. 

[...] talvez a apropriacao pedagogica da nocao de generos do discurso de 
Bakhtin tivesse sido mais enriquecedora do que cristalizadora, se suas 
reflexoes tivessem sido entendidas pelo seu carater inerentemente dinamico 
e nao tivesse se resumido a submete-las a uma leitura apenas formal dos 
generos (FARACO, 2009, p. 133). 

Sendo assim, destacamos a relevancia do dialogismo bakhtiniano ao ensino de lingua 

e, em especial, ao (re)conhecimento do genero do discurso como ambiente essencial a 

compreensao do dizer dos sujeitos, das razoes para a producao do genero e das intencoes para 

com os interlocutores. Observamos os generos como tipos relativamente estaveis de 

enunciados (ja ditos e previstos), reconhecidos e produzidos entre/pelos falantes (cf. Bakhtin, 

2010). 
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Portanto, toda compreensao plena real e ativamente responsiva e nao e senao 
uma fase inicial preparatoria da resposta (seja qual for a forma em que ela se 
de). O proprio falante esta determinado precisamente a essa compreensao 
ativamente responsiva: ele nao espera uma compreensao passiva [...] (os 
diferentes generos discursivos pressupoem diferentes diretrizes de objetivos, 
projetos de discurso dos falantes ou escreventes). O empenho em tornar 
inteligivel a sua fala e apenas o momento abstrato do projeto concreto e 
pleno de discurso do falante. Ademais, todo falante e por si mesmo um 
respondente em maior ou menor grau [...]. Cada enunciado e um elo na 
corrente complexamente organizada de outros enunciados (BAKHTIN, 
2010. p. 272). 

A luz desse pressuposto, a lingua assume sua devida posicao, a de discurso, 

tornando-se, pois, a unica possibilidade para a concretizacao da interacao verbal, pois o 

sujeito e construido na linguagem e, por ela, ele apresenta e representa o mundo a sua volta. 

Esse ponto de vista faz surgir o que a perspectiva bakhtiniana denomina de relacoes 

dialogicos: o mundo construido pelo enunciado nas situacoes de interacao verbal/discursiva. 

No que diz respeito ao ensino de lingua materna, esse deve ser fundamentado numa 

perspectiva de lingua que leve em consideracao a interacao discursiva e, por assim dizer, o 

contexto social, historico e ideologico. Destarte, "[ . . . ] a compreensao que o individuo tern de 

sua lingua nao esta orientada para a identificacao de elementos normativos do discurso, mas 

para a apreciacao de sua nova qualidade contextual" (BAKHTIN, 2006, p. 107). 

Assim sendo, o genero "apresenta" e "representa" as particularidades de seu campo 

discursivo, isto e, da sua esfera. Essa apresentacao/representacao pode ser observada atraves 

de seu projeto discursivo, do modo de organizacao dos generos do discurso que, segundo 

Bakhtin (2010), e marcado por tres elementos, indissoluvelmente ligados, a saber: i) estilo, 

isto e, suas marcas individuals; no entanto, ha generos mais propicios a impressao de uma 

marca identitaria ou individual; ii) tema: neste, temos o objeto do discurso, a razao de existir 

do genero, a motivacao para a sua producao; e iii) estrutura composicional: processo de 

construcao da totalidade discursiva. 

Uma determinada funcao (cientifica, publicistica, oficial, cotidiana) e 
determinadas condicoes de comunicacao discursiva, especificas de cada 
campo, geram determinados generos, isto e, determinados tipos de 
enunciados estilisticos, tematicos e composicionais relativamente estaveis 
(BAKHTIN, 2010, p. 266). 

Tal organizacao resultara na unidade real e concreta da comunicacao discursiva, o 

enunciado: constituido pela situacao social dos interlocutores e configurado em um texto, este 
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tambem concebido no piano do discurso. Portanto, o texto corresponde ao enunciado e, ja que 

este equivale a totalidade discursiva como unidade real e concreta da comunicacao humana, 

tanto o enunciado como o texto recobram, neste momento, a um mesmo fenomeno concreto. 

A nocao de generos discursivos em Bakhtin como uma tipificacao social dos 

enunciados, assentados em um campo social de existencia, remete-nos ao carater historico e 

concreto dos generos. Essa visao de enunciado demonstra que cada genero pertence a uma 

situacao de comunicacao real e concreta, logo, correlacionam-se as esferas da atividade 

humana, ou seja, o genero do discurso depende e e identificado, prioritariamente, do/pelo 

contexto social a que pertence. 

Em se tratando da cronica, a correlacao com sua esfera social, com seu contexto 

discursivo, da-se, ao mesmo tempo, atraves de determinados campos da atividade humana, no 

caso, o jornalistico e o literario. Um devido estudo desse genero deve considerar essa relacao, 

atraves da qual o genero nasceu e institucionalizou-se ao longo da historia, da nossa historia. 

Estamos falando, portanto, do que chamamos de um estudo interesferas, ou seja, um 

genero no qual observamos uma posicao reciproca entre duas esferas da atividade humana, 

em que uma age em funcao da outra. Neste caso, podemos dizer que temos funcoes 

discursivas e ideologicas compartilhadas. 

Essa cumplicidade discursiva possibilitou o surgimento de um genero que, ao longo 

de sua producao, assume mais de uma identidade. Para tanto, nao consideramos apenas a 

caracteristica flexivel do genero, no que diz respeito a sua producao em esferas diferentes, 

mas tambem, e primordialmente, a formacao de um genero interesferas, resultante, pois, de 

um processo historico e social capaz de unir discursos e ideologias, a principio, distantes. Tal 

compreensao tern como ponto de partida o pensamento bakhtiniano, quando este considera a 

existencia de uma categoria de generos. Vejamos: 

[...] e de especial importancia atentar para a diferenca essencial entre os 
generos discursivos primarios (simples) e secundarios (complexos) [...]. Os 
generos discursivos secundarios [...] surgem nas condicoes de um convivio 
cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado. 
[...] No processo de sua formacao eles incorporam e reelaboram diversos 
generos primarios (simples), que se formaram nas condicoes da 
comunicacao discursiva imediata. Esses generos primarios, que integram os 
complexos, ai se transformam e adquirem um carater especial: perdem o 
vinculo imediato com a realidade concreta e os enunciados reais e alheios 
[...] (BAKHTIN, 2010, p. 263). 

Vale lembrar que a especificidade de cada categoria de genero nao corresponde ao 

aspecto fimcional, como ja destacado na obra bakhtiniana, cada grupo (primario e secundario) 
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difere do ponto de vista ideologico. Sera essa particularidade ideologica - que cada categoria 

expressa e apresenta - o ponto de partida para a devida compreensao da natureza do 

enunciado. 

Podemos considerar que estamos na essentia do dialogismo bakhtiniano, fator esse 

que pensamos ser o responsavel por essa integracao-formacao-transformacao de propositos 

comunicativos correspondentes ao referido genero. Observamos, atraves da cronica, o 

surgimento de um "novo" projeto discursivo. Para melhor compreendermos essa construcao 

interesferas, situemos na formacao do genero. 

A cronica surge, inicialmente, com o proposito de relatar fatos do cotidiano, neste 

aspecto esse genero se vincula a realidade concreta e proxima do sujeito-autor, fazendo com 

que se integre aos generos primarios, os quais "[ . . . ] se formaram nas condicoes da 

comunicacao discursiva imediata [ . . . ]" (BAKHTIN, 2010, p. 263). 

No entanto, o contato/dialogo com essa exterioridade/realidade imediata, vinculado 

ao meio de formacao/propagacao do genero faz com que inicie um processo de 

(trans)formacao, deixando de estabelecer apenas um contato discursivo imediato. Nesse 

sentido, outros propositos foram assumidos, possibilitando, assim, uma 

reelaboracao/reorganizacao de seu projeto discursivo. Isso porque o meio de producao/difusao 

do genero, de algum modo, necessita desse contato imediato e constante com o/a 

cotidiano/exterioridade para continuar existindo. 

Esse meio/discurso ao qual nos referimos corresponde ao ambiente jornalistico, 

propulsor da "multiplicidade discursiva" (p. 40), como bem destacou a pesquisadora, Socorro 

Barbosa (2007), em pesquisa realizada com periodicos (jornais) brasileiros do seculo XIX. 

A mesma autora faz as seguintes apreciacoes: 

Entre os varios papeis desempenhados pelos periodicos brasileiros no seculo 
XEX, temos o da consolidacao da literatura brasileira, atraves da criacao e 
disseminacao de determinados generos, entre os quais a cronica e o conto. 
[...] Esse foi um longo percurso repleto de historias, que consagraram alguns 
escritores, muitos dos quais foram jornalistas, como se sabe (BARBOSA, 
2007, p. 47). 

Temos um genero que tern como encontro inicial o cotidiano, campo esse, 

correspondente aos generos primarios (simples). No entanto, o surgimento e a consolidacao 

da cronica tornaram-se possiveis atraves de um ambiente/meio considerado mais 

"desenvolvido" e "organizado", o jornalistico. Acreditamos que esse fator faz da cronica um 

genero, tambem, secundario (complexo). Isso porque nao observamos um genero primario 
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"incorporado" por outro genero (secundario), mas sim a existencia de um genero "complexo" 

amarrado a uma ideologia de categoria "simples". Esse ponto de vista exige que observemos a 

"incorporacao" de generos primarios, por generos secundarios, de um modo mais amplo. 

Analisamos essa incorporacao nao apenas como um "acolhimento", como muitos 

estudiosos e pesquisadores propagam, utilizando como argumento alguns exemplos de 

generos apresentados por Bakhtin (2010). Lancamos, pois, um olhar discursivo mais amplo 

daquele que estamos acostumados, no que diz respeito a constmcao/incorporacao das 

categorias de generos do discurso. 

Nesse sentido, para a formacao desse pensamento, temos como pressuposto a propria 

composicao do enunciado, construido por outros tantos que jamais tivemos ou teremos a 

capacidade de delimitar em uma unica ideia. Portanto, ha sempre mais a se dizer sobre algo 

que ja foi dito; e nao seria diferente com o pensamento precursor do dialogismo. 

Assim sendo, comungamos do seguinte argumento: 

[...] a valorizacao das praticas socioideologicas do cotidiano, o pressuposto 
da uniformidade das forcas que dinamizam ambas as esferas e a proposta de 
trata-las em constante inter-relacao assentam as bases para uma teoria das 
praticas socioculturais que nao despreza o cotidiano, nem super-valoriza as 
esferas mais elaboradas. Nao se perde numa fragmentacao empiricista, nem 
se condena ao determinismo inexoravel de grandes estruturas (FARACO, 
2009, p. 64). 

Isso posto, procuramos avaliar no genero cronica a relacao existente entre as esferas 

e os propositos discursivos dessa construcao, alem, e claro, de (re)conhecer o autor (sujeito-

cronista) responsavel pelo dizer do genero. Mas, para isso, devemos considerar a conexao 

estabelecida entre o sujeito-cronista e o "seu" cotidiano que, por sua vez, tambem integra o 

ambiente jornalistico-literario, alem de manter a informalidade, o casual e o ar 

despreocupado, caracteristicos do genero. 

Ressaltamos a existencia de uma fronteira tenue entre a realidade imediato-concreta e 

a realidade fictional, possiveis ao sujeito-autor. Uma caracteristica que, a nosso ver, a cronica 

possui, ja que ao leitor nao compete a avaliacao sobre o que pode ser ou nao correspondente a 

realidade imediata/concreta e cotidiana do sujeito-cronista. 

De fato, sendo o sujeito um ser dialogico, todo enunciado configura-se como uma 

reacao-resposta a multiplas vozes exteriores, que passam a ser interiorizadas e 

complexificadas pelos sujeitos nas situacoes de interacao. As relacoes de sentido estabelecem, 

entre os interlocutores, infinitas possibilidades enunciativas, pois dispoem de toda a interacao 
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verbal/discursiva possivel e nao somente daquela estabelecida face a face. Nisso, uma unica 

palavra pode estabelecer relacoes dialogicas, desde que apresente uma posicao de sentido; 

desde que represente o discurso de outro(s) sujeito(s). Portanto, a determinacao da 

palavra/discurso da-se pelos dois lados da interacao: locutor e interlocutor, seja este real, seja 

presumido. 

Assim, a nocao bakhtiniana de generos do discurso, enquanto enunciado total, torna 

o falante um sujeito completo para o processo discursivo, um individuo organizado e 

significado por atos sociais, diziveis atraves dos generos. 

Esse entendimento surge por considerarmos a existencia de um vinculo entre o 

sujeito-cronista e os fatos do "seu" cotidiano como sendo a razao de ser do genero, com as 

possibilidades discursivas que o meio jornalistico e literario (juntos), foram/sao capazes de 

proporcionar. Nesse caso, o jornal passa a ser visto nao apenas como um suporte, mas, 

principalmente, como ambiente propulsor da formacao/propagacao de generos tambem 

literarios. 

Pensando assim, concordamos plenamente com o pensamento da pesquisadora, 

Socorro Barbosa (2007), ao defender a relacao intima entre a literatura e o jornal, este, 

compreendido "[. . . ] nao apenas como suporte de textos consagrados, escritos por autores 

ilustres, mas como elemento que, ao longo do seculo, foi o responsavel pela criacao de certos 

generos [ . . . ]" (p. 16), dentre os quais, a autora cita a cronica. 

Vale ressaltar que muitas mudancas ocorreram quanto a apresentacao do discurso 

jornalistico, hoje, menos literario, talvez. Tal constatacao reforca nosso interesse por estudar o 

referido genero que, diferentemente de outros tambem provenientes do jornal, continua 

presente e marcando a ainda existente literariedade jornalistica. 

Para tanto, o estilo e o elemento para o qual direcionamos a devida atencao, pois 

acreditamos que, assim, poderemos compreender esse processo de renovacao/reelaboracao 

atribuido ao genero cronica, em funcao de suas respectivas esferas comunicativas. Destarte, 

reafirmamos a ideia de que: 

O estilo e indissociavel de determinadas unidades tematicas e - o que e de 
especial importancia - de determinadas unidades composicionais: de 
determinados tipos de construcao do conjunto, de tipos do seu acabamento, 
de tipos da relacao do falante com outros participantes da comunicacao 
discursiva - com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do outro, 
etc. O estilo integra a unidade de genero do enunciado como seu elemento 
(BAKHTIN, 2010, p. 266). 
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Sabemos que nem todos os generos sao tao propicios a impressao de marcas 

individuals. Mas, vale ressaltar, que por mais padronizada que seja a forma assumida por um 

genero, nele, sempre existira um estilo individual, pois "[ . . . ] a propria escolha de uma 

determinada forma gramatical pelo falante e um ato estilistico [ . . . ]" (BAKHTIN, 2010, p. 

269). 

Nesse aspecto, analisar o estilo de um genero e identificar as marcas individuals 

deixadas pelos sujeitos; e observar como se organiza e e apresentado o discurso em 

determinados grupos humanos. 

Segundo Bakhtin (2010), a maioria dos generos discursivos nao apresenta o estilo 

individual como razao de ser, como seu objetivo, exceto os que pertencem ao ambiente 

artistico-literario. 

Sobre a cronica podemos dizer que a construcao do seu estilo ocorre de maneira 

complexa. Isso, por considerarmos a existencia de uma inter-relacao de formas tipicas de 

enunciados, tanto de categoria primaria como secundaria, a partir de dadas esferas da 

comunicacao discursiva, sobre as quais ja refletimos. 

Assim, o que observamos com a cronica e uma integracao de enunciados (primario e 

secundario) e de estilos de linguagem (literaria e nao-literaria) capaz de proporcionar a esse 

genero uma plasticidade e flexibilidade tais, que nao ha como estuda-lo sem atentarmos para o 

reflexo dessa individualidade, logo, para o papel desempenhado pelo sujeito-autor, que neste 

caso, passa a ser tanto o responsavel pelo dizer do genero, como a razao de ser do mesmo, a 

motivacao para a sua producao. 

Sendo assim, no genero discursivo cronica, aspectos como o olhar do sujeito 

(cronista) sobre o seu ambiente social (cotidiano), a forma como esse olhar e lancado, as 

esferas comunicativas com as quais ele interage e o tipo de relacao estabelecida com os seus 

interlocutores, sao de extrema importancia para a compreensao do estilo, portanto, para a 

compreensao do genero, afinal, "onde ha estilo, ha genero" (BAKHTIN, 2010, p. 268). 

Desse modo, acreditamos nao haver outra relacao senao a de reciprocidade, 

estabelecida entre o sujeito que escreve e toda a sua exterioridade, pois e desse tipo de 

relacao/dialogo que advem o estilo proprio do genero. 

Com isso, consideramos que: 

O estilo propriamente verbalizado (a relacao do autor com a lingua e os 
meios de operacao com esta determinados por tal relacao) e o reflexo do seu 
estilo artistico (o reflexo da relacao com a vida e o mundo da vida e do meio 
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de elaboracao do homem e do seu mundo condicionada por essa relacao) na 
natureza dada do material [...] (BAKHTIN, 2010, p. 180). 

Ao compreendermos o estilo como a relacao estabelecida pelo autor com a sua 

lingua, atribuindo sentido a si e ao mundo, nao podemos deixar de fazer algumas 

consideracSes sobre um tema bastante discutido por Bakhtin e o Circulo, o do/da 

autor/autoria. Comecemos, pois, pela distincao feita entre o autor pessoa e o autor criador, o 

que, para nos, e de suma importancia, ja que se integra de imediato as discussoes ate entao 

apresentadas. 

Assim sendo, atentemos para o posicionamento axiologico; este atribuido ao autor 

criador que, neste momenta, passa a ser observado do ponto de vista da funcao estetico-

formal "[ . . . ] cuja caracteristica basica esta em materializar certa relacao axiologica com o 

heroi e seu mundo [. . . ]" (FARACO, 2009, p. 89), lancando, desse modo, diversos olhares 

valorativos e construtores do todo estetico ao qual se destina com sua obra. 

Esse autor criador nos importa pelo posicionamento que ocupa, pelo seu ato 

artistico/criativo que reorganiza e age responsivamente com o seu mundo, a partir, claro, do 

recorte/vies feito pelo autor pessoa que, por sua vez, aparece sempre em face da outra autoria, 

pois, dialogicamente falando, nao ha enunciado sem uma mascara, portanto, ha sempre um 

autor criador (axiologicamente marcado) na constituicao de um enunciado. 

Concordamos, pois, com Bakhtin, quando este apresenta o autor criador tambem 

como uma segunda voz (social) no discurso e nao diretamente a voz do escritor enquanto 

autor pessoa, pois este, por si so, nao tern o dom do falar indireto, "[ . . .] O escritor e aquele 

que sabe trabalhar a lingua estando fora dela [ . . . ]" (BAKHTIN, 2010, p. 315). Esse dom, 

atribuido ao escritor (autor criador), e a marca individual, a imagem do artista/criador que 

assegura a unidade do todo artistico do discurso. 

Dessa forma, nao ha outra coisa para se atribuir a totalidade artistica senao ao estilo, 

do qual, em nenhum instante, nos desfazemos, afmal, como falar de autor/autoria sem, 

imediatamente, sermos remetidos ao estilo, a relacao do homem com o seu mundo? 

[...] o estilo artistico nao trabalha com palavras mas com elementos do 
mundo, com valores do mundo e da vida; esse estilo pode ser defmido como 
um conjunto de procedimentos de enformacao e acabamento do homem e do 
seu mundo, e determina a relacao tambem com o material, palavra, cuja 
natureza, evidentemente, deve-se conhecer para compreender tal relacao 
(BAKHTIN, 2010, p. 180). 
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Vale lembrar que a existencia de um autor criador nao exclui o autor pessoa do 

processo de construcao do enunciado; o que ha e uma fronteira do ponto de vista artistico que 

os distinguem. Neste sentido, temos uma relacao que se da, inicialmente, entre o autor 

(pessoa) e a sua segunda voz (autor criador), estabelecendo desse modo um dialogo com o 

outro - ele mesmo - e que se estende a outras relacoes dialogicas, nas quais entram outras 

vozes, outros sujeitos do discurso, sejam reais, sejam potenciais. 

Assim, observamos o quanta e importante compreendermos esse sujeito autor que 

cria e sustenta a unidade do todo artistico. Saber da existencia de um autor-pessoa frente a um 

autor-criador e reconhecer que em todo enunciado ha um posicionamento axiologico, ha um 

autor mascarado, uma segunda voz que indiretamente intenciona direcionar o leitor para o seu 

modo de ver o mundo. A i esta a criacao, o trabalho artistico com a lingua. 

Sobre a cronica - aqui apresentada como um genero interesferas (jornalistica e 

literaria) - ha algumas reflexoes pertinentes a serem feitas sobre o papel do autor (cronista) da 

obra (cronica), em especial, ao modo como esse sujeito expressa o mundo, ja que inclui nele a 

sua pessoa, a sua identidade enquanto sujeito escritor (pessoa). Ele faz de si o objeto para a 

composicao do todo artistico no discurso. 

Nesse pressuposto, poderiamos dizer que adentramos no que Bakhtin chamou de 

"realidade da consciencia"? Pensemos: 

Exprimir a si mesmo significa fazer de si mesmo objeto para o outro e para 
si mesmo (a "realidade da consciencia"). Este e o primeiro grau de 
objetivacao. Mas tambem e possivel exprimir minha relacao comigo 
enquanto objeto (o segundo estagio da objetivacao). Neste caso, minha 
propria palavra se torna objetificada e recebe a segunda voz - a minha 
propria. Mas essa segunda voz ja nao lanca (de si mesma) sombra, porquanto 
exprime uma relacao pura, e toda carne objetivadora, materializadora da 
palavra foi cedida a primeira voz (BAKHTIN, 2010, p. 315). 

Tais estagios podem ajudar a compreender o processo de criacao artistica pelo qual 

atravessa o sujeito autor do referido genero. Destarte, considerando que ha uma fronteira 

tenue entre a realidade imediata/concreta e a realidade ficcional do sujeito-autor, aqui ja 

discutidas, devemos atentar para a participacao e para a constituicao do autor (pessoa/criador) 

no todo artistico da obra (cronica). Sendo assim, podemos refletir sobre as posicoes assumidas 

pelos autores (cronistas), geralmente, autodeclarados personagens de suas histarias e, 

consequent em ente, autores cri adores de suas narrativas. 

Podemos dizer que o autor pessoa (um ente fisico) e o autor criador relacionam-se de 

um modo um tanto quanto diferente. Nao se trata de considerarmos que o sujeito interno 
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(autor criador), a segunda voz da obra, deixa de existir, afinal, segundo Bakhtin, nao existe 

enunciado sem uma mascara e esta mascara apenas o autor criador pode assumir, ja que tao 

somente a ele e atribuido o dom do falar indireto. 

Acreditamos, pois, que o ente fisico (autor pessoa) e descolado para o piano artistico, 

assumindo a posicao de personagem, mas tambem a de dono da narrativa, portanto, 

igualmente a de autor criador; axiologicamente marcado; sustentador do todo artistico e 

indiretamente intencionado a direcionar o olhar do leitor para o seu olhar. 

Esse processo e diferente do que acontece em inumeros romances, por exemplo, nos 

quais o autor pessoa (o escritor do romance) nao pode ser interpretado como autor criador, 

pois este sera o "dono" da narrativa, aquele que assume posicoes, que assume uma mascara, 

"[ . . . ] um ente interno ao romance, puramente relational; [...] uma voz social refratada 

esteticamente [...] uma posicao socioaxiologica [. . .]" (FARACO, 2009, p. 94). 

Nesse pensamento, cabe dizer que o proposito do genero discursivo e o responsavel 

pelo modo como compreendemos o sujeito-autor, logo, este nao estabelece sempre as mesmas 

relacoes. 
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2 DO PROCESSO T E O R I C O - M E T O D O L O G I C O A ANALISE: R E F L E X O E S 

SOBRE O G E N E R O CRONICA A PARTIR DOS DADOS COLETADOS 

Para a composicao do corpus deste trabalho foram lidas 41 (quarenta e uma) 

cronicas, no periodo de 1° de Janeiro ate 29 de abril de 2012, publicadas no Jornal da 

Paraiba, na versao digitalizada da que e fornecida no modo impresso, destinada para o 

publico nordestino, em especial, o paraibano. O referido jornal tern publicacao diaria, com 

excecao das segundas-feiras. 

As cronicas coletadas pertencem a um mesmo autor, colunista do jornal, um sujeito 

fixo, que tern seus textos divulgados regularmente. No periodo observado, as cronicas foram 

publicadas tres vezes por semana, aos domingos, tercas e quintas-feiras de cada mes, com 

excecao do mes de marco, durante o qual houve apenas duas publicacoes, para os dias 

primeiro e quarto, quinta-feira e domingo, respectivamente. Os dias subsequentes 

corresponderam ao periodo de ferias do autor. 

Apos a leitura das 41 cronicas, 5 (cinco) textos foram sorteados a fim de que 

pudessem compor a ultima etapa deste trabalho, a analise. Vale ressaltar que os textos 

analisados, em nenhum instante, sao apresentados como modelos do genero cronica. Desse 

modo, estaria sendo desconsiderada a situacao social na qual os textos foram e sao produzidos 

para, enfim, constituirem-se generos do discurso mediadores e moduladores da interacao 

verbal/discursiva entre os sujeitos. 

Para tanto, procuramos avaliar as caracteristicas discursivas que motivaram a 

producao desses textos/enunciados, a manifestacao dessas motivacoes, o posicionamento 

axiologico do sujeito autor, a relacao estabelecida entre os sujeitos da interacao, neste caso, 

autor e interlocutor, as regularidades que marcam e representam as esferas de sua 

formacao/producao e, ainda, aspectos que distinguissem ou nao esse genero de outros 

divulgados no mesmo meio/midia/suporte. 

Para uma melhor compreensao e apresentacao de tais caracteristicas, o processo 

teorico-metodologico formulado para a analise deste trabalho segue, na medida do possivel e 

com as devidas adaptacoes, o modelo de analise exposto por Rodrigues (2005), por sua vez, 

respaldado na perspectiva bakhtiniana, teoria base de nosso estudo. 
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2.1 A DIMENSAO SOCIAL DA CRONICA 

A cronica, assim como outros generos divulgados no meio jornalistico, e publicada 

com regularidade, seja diaria, seja semanalmente. Em se tratando dos textos analisados, estes 

possuem uma temporalidade de publicacao semanal, divulgados tres vezes por semana. O 

periodo de validade do jornal e de vinte e quatro horas, determinado pela publicacao diaria do 

mesmo. Apesar disso, podemos considerar que essa "validade" nao se confirma com as 

cronicas analisadas, tanto pela sua temporalidade (publicadas tres vezes por semana), o que a 

faz ganhar mais "tempo de vida", quanto pelo teor do discurso, aquilo que o sujeito apresenta 

como tema para os seus textos/enunciados, ja que, em sua maioria, observamos 

acontecimentos que nao se limitam ao "hoje", ao "agora", ao "tempo presente" para se 

constituirem enunciados diziveis do genero. 

Vale ressaltar que por serem, as cronicas, textos veiculados por uma midia 

jornalistica, a relacao entre genero e midia pode ser encarada como sendo de opositores 

atraidos, haja vista ser a imagem do jornal um meio impositor para a exposicao do que e 

destaque na sociedade, no dia de sua publicacao. 

Essa relacao de oposicao e ao mesmo tempo de atracao pode ser compreendida pela 

liberdade que o genero cronica possui, possibilitando ao sujeito, olhar, captar e construir 

temas, muitas vezes, ignorados aos olhos da sociedade que, nesse pequeno instante, para para 

observar o que um determinado sujeito cronista tern a dizer na sua leitura do real. 

Alem dessa caracteristica, as referidas cronicas compartilham com outros generos o 

mesmo espaco, por sua vez, limitado, fator esse que resulta no dever imposto ao sujeito autor 

de expressar a si e o seu contexto da maneira mais economica possivel. No entanto, essa 

economia nao influencia (ou nao deve influenciar) na qualidade do olhar, do perceber e do 

narrar do cronista. 

Na verdade, esse pequeno espaco oferecido pelo jornal e uma caracteristica que deve 

ser refletida. Acreditamos ser esse aspecto o desafio diario do autor, pois o mesmo deve, 

apesar do espaco limitado, demonstrar a riqueza tematica, estilistica e composicional do 

genero, portanto, do seu texto/enunciado e, com isso, chamar o interlocutor para o dialogo 

nele construido, ativando, assim, outras tantas reacoes e respostas, alem das previstas pelo 

jornal na sua temporalidade discursiva diaria. 

Vale salientar que, assim como outros generos produzidos e divulgados no ambiente 

jornalistico, a relacao/interacao do sujeito autor (cronista) com seu interlocutor (leitor) "[ . . . ] 

nao acontece no mesmo espaco e tempo fisicos; tambem nao ocorre 'de pessoa a pessoa', mas 
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e 'mediada' ideologicamente pela esfera do jornalismo [. . . ]" (p. 170), declara Rodrigues 

(2005) ao falar sobre o meio jornalistico. 

Essa ideologia pode ser observada no que diz respeito ao interesse para com os 

leitores/consumidores da respectiva empresa jornalistica a qual assume a posicao de 

instituicao regulamentadora do espaco e do discurso atribuidos ao genero. 

Com isso, esse veiculo, o jornal, passa a agir "[ . . . ] como um leitor e autor interposto 

entre o articulista e os leitores" (RODRIGUES, 2005, p. 171). Isso porque, alem do espaco 

rigorosamente estabelecido pela empresa para a divulgacao das cronicas, ha a leitura e a 

concordancia com a publicacao dos textos, realizadas pelo sujeito editor-chefe da redacao, um 

representante da instituicao jornalistica, neste caso, do Jornal da Paraiba. 

Quanto a topografia das cronicas, e reservada para o genero a secao Opiniao. Este 

dado e de suma importancia, de modo que nos chama a atencao para a maneira como esse 

genero e interpretado, ja que passa a ser visto e apresentado pela empresa jornalistica como 

uma construc&o discursiva marcadamente tendenciosa e nao apenas para o deleite ou lazer 

literario dos seus leitores. 

A cronica compartilha o mesmo espaco/secao do genero artigo, por exemplo, que 

assim como outros da mesma secao, sao reconhecidos ao longo da historia como enunciados 

axiologicamente orientados para a apresentacao de uma posicao de valor sobre aspectos e 

eventos da sociedade que merecam destaque. 

Com isso, todos os envolvidos neste processo de interacao verbal/discursiva passam 

a compartilhar o mesmo horizonte tematico e axiologico, pois esse posicionamento e 

recebido, reconhecido e aceito como tal. 

A localizacao da cronica em determinada secao explica a participacao do jornal na 

autoria do genero, enquanto entidade posicionada e interposta, uma face ideologica 

claramente percebida, aquilo que Bakhtin (2002 apud RODRIGUES, 2005) apresenta como 

sendo a "postura do autor", relacionada com sua responsabilidade discursiva. Dessa maneira, 

concordamos que 

O trabalho de selecao e divisao desse universo em cadernos, secoes, rubricas 
e suplementos ja e um ato tematico, estilistico e composicional, pois esse ato 
de segmentacao, alem de selecionar e 'rotular' o que pode fazer parte de 
cada caderno, secao, e um indice de producao e interpretacao indispensavel 
dos enunciados individuals e dos generos (RODRIGUES, 2005, p. 171). 

Como especificamos anteriormente, as cronicas observadas foram produzidas por um 

mesmo autor, que assume a posicao de colunista, sendo um colaborador fixo do jornal que 
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utiliza o espaco a ele reservado para revelar "atraves de cronicas, acontecimentos do cotidiano 

do povo nordestino com um misto de politica e literatura", declara a voz do jornal, em uma 

breve apresentacao sobre a colaboracao e o estilo do autor3. 

Vale ressaltar que tal sujeito se posiciona em seu contexto social como jornalista, 

escritor e atual presidente da Academia Paraibana de Letras, o que Ihe confere determinados 

argumentos correspondentes as autoridades que por ele estao sendo representadas 

discursivamente. Com isso, esse sujeito passa a possuir determinados poderes discursivos e 

ideologicos para com os leitores/consumidores do jornal. 

Observamos que esse autor participa efetivamente das esferas jornalistica, literaria e 

politica, trazendo tambem consigo e apresentando em seus textos/discursos, uma ideologia 

voltada para o aspecto cotidiano, como bem destaca a voz do jornal, o "cotidiano do povo 

nordestino" sobre o qual dialoga e se insere o autor. 

Cumpre dizer que as cronicas, assim como outros textos publicados no jornal na 

versao impressa, sao postadas, tambem, no site da referida empresa jornalistica. Esse outro 

espaco de publicacao faz com que o jornal aumente sua audiencia e ganhe, portanto, mais 

interlocutores, ja que qualquer sujeito que tenha acesso a internet pode tornar-se um 

interlocutor do jornal, de seus colunistas e respectivos generos produzidos. 

Em se tratando das cronicas, sobre as quais nos detivemos a observar, o interlocutor 

precisa conhecer o ambiente retratado pelo cronista para ativar as reacoes-respostas 

necessarias a compreensao do enunciado construido, pois como ja apresentado, a motivacao 

para esses textos nasce do cotidiano pertencente ao sujeito-autor das cronicas. 

Portanto, conhecer as relacoes sociais, os ambientes (fisicos e discursivos), os 

sujeitos e a linguagem retratados pelo autor passam a ser fundamentals para a efetivacao do 

dialogo, logo, para a compreensao do discurso apresentado. 

Temos, portanto, um sujeito escritor (autor pessoa) que se apresenta como o proprio 

narrador (autor criador), fator esse que faz dele tambem um representante desse povo 

nordestino, pois e a partir do seu contexto/cotidiano, do seu olhar e da sua linguagem que a 

narracao e construida. Desse modo, ha a formacao e a apresentacao de um discurso que tern 

por base um angulo subjetivo de interpretacao e, atraves do qual, dadas realidades sao 

recriadas. 

A producao discursiva, formada na recriacao ou na reapresentacao subjetiva daquilo 

que se apresenta como realidade para o individuo, pode ser vista como sendo o carater ou o 

3 A apresentacao deste e de outros colunistas do referido jornal pode ser visualizada atraves da URL: 
http://ioraaldaparaiba.com.br/blogs/colunas. 
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estilo literario construido pelo sujeito autor do genero. Tal estilo pode ser observado em todos 

os textos analisados o que faz com que este autor seja inserido e mantenha-se de modo efetivo 

na esfera literaria atribuindo, pois, ao seu discurso, a credibilidade e a qualidade artistica. A 

partir disso, concordamos em dizer que ha na construcao desse estilo um dialogo que 

[...] equilibra o coloquial e o literario, permitindo que o lado espontaneo e 
sensivel permaneca como o elemento provocador de outras visoes do tema e 
subtemas que estao sendo tratados [...] como acontece em nossas conversas 
diarias e em nossas reflexoes, quando tambem conversamos com um 
interlocutor que nada mais e do que o nosso outro lado [...] sempre numa 
determinada circunstancia [...] sentido especifico de pequeno acontecimento 
do dia-a-dia, que poderia passar despercebido ou relegado a marginalidade 
por ser considerado insignificante (SA, 2008, p.l 1). 

Portanto, seus interlocutores o reconhecem, tanto sob o ponto de vista social, quanto 

profissional, como um sujeito formador de opiniao e competente linguistica e artisticamente 

para transformar aquilo que seria, a principio, apenas um texto escrito em uma conversa solta, 

com a aparencia de dialogo casual e atraves do qual pode expressar algo considerado sem 

importancia aos olhares comuns. 

Ele (autor) aproxima o discurso do genero ao seu interlocutor (leitor) que, por 

conseguinte, entende a mensagem e age responsivamente ao dizer do genero. Nesse sentido, e 

atribuida a este autor uma posicao privilegiada correspondente as esferas nas quais ele 

interage discursivamente. Sendo assim, esse sujeito se torna do ponto de vista social 

[...] um autor de elite, pois e um leitor selecionado e autorizado pela empresa 
jornalistica para assumir a palavra; esta, portanto, em uma relacao de 
superioridade, em uma situacao de interacao vertical), o articulista incorpora 
o ethos da competencia social e discursiva, angariada pela sua circulacao na 
midia e pela funcao profissional exercida. O articulista e visto como um 
sujeito competente tambem para aquilo que diz. Ele incorpora a aura da 
competencia sociodiscursiva (RODRIGUES, 2005, p. 172). 

Levando em consideracao o ate entao exposto, podemos dizer que a autoria e a 

entonacao das cronicas representam a imagem da instituicao. Ou seja, o torn autorizado, 

atraves do qual temos uma pessoa devidamente reconhecida pela empresa jornalistica, 

associado ao torn artistico-literario e politizado, construidos por um sujeito devidamente 

posicionado tanto nos aspectos social, cultural, quanto profissional. Estes fatores colaboram 

para a formacao e a apresentacao da imagem que a empresa, o meio de divulgacao desses 

textos/enunciados, quer transmitir sobre os acontecimentos do seu povo, o nordestino. Isso, 
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gracas a concordancia com a ideologia assumida pelo autor, pois sem esse consentimento 

ideologico nao haveria sequer envolvimento profissional e, portanto, a autoridade do sujeito 

autor nao seria legitimada pela empresa jornalistica. 

Esse torn politizado, ao qual nos referimos, esta presente na maioria das cronicas 

observadas, seja em maior, seja em menor grau. Com isso, constatamos a participacao desse 

sujeito na esfera politica. Essa participacao nao faz desse autor, no entanto, um critico 

partidario, como se poderia pensar, ou ainda um individuo que se coloca social e 

discursivamente com sendo um ser politicamente correto. 

Podemos dizer que essa entonacao confere ao seu estilo uma expressao casual no 

tratamento de aspectos politicos e culnarais da sociedade. Assim, observamos a exposicao de 

temas, muitas vezes, descartados como objeto de reflexao social. Essa caracteristica, 

perceptivel em boa parte das cronicas deste autor e presente em tantos textos de diversos 

outros autores, confere ao genero um "[. . . ] valor sociologico [ . . . ]" (SA, 2008, p. 19). 

Essa maneira de expressar-se pode ser entendida, ainda que indiretamente, como 

deveres dos sujeitos que vivem em sociedade e que, assim como o referido autor, expressam 

suas participacoes na vida politica atraves da demonstracao discursiva (indireta) de um 

cidadao e escritor politizado. 

Estas reflex5es podem ser encaradas como hipoteses para o modo como o discurso e 

apresentado nas cronicas, pelo autor. Para tanto, recorremos as mascaras que, segundo 

Bakhtin (2010), todo enunciado apresenta e atraves das quais as intencoes do autor criador sao 

configuradas. Por isso, ha sempre um autor criador axiologicamente marcado na constituicao 

de um enunciado. 

Cumpre ressaltar que essa entonacao, esse torn politizado, veriftcado nas cronicas, 

nao aparece por imposicoes politicas, expressas aos seus interlocutores linguisticamente. Esse 

torn pode ser compreendido como a apresentacao de dialogos possiveis, inclusive, aos 

ambientes informais, como, por exemplo, uma conversa de esquina, de bares, no lar - pelo 

dialogo em familia - e tantos outros ambientes e generos discursivos que possibilitem o 

surgimento desse discurso, o reconhecimento social desse sujeito e a sua interacao como 

garantias do argumento de autoridade observado no enunciado. 

2.2 A DIMENSAO VERBAL DA CRONICA 

No que diz respeito ao horizonte tematico apresentado nas cronicas, esse e 

determinado pela posicao social e ideologica assumida pelo sujeito autor. Podemos dizer que 
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sua finalidade e chamar o leitor para uma conversa, durante a qual, determinadas situacoes 

particulares passam a servir para o interlocutor como "simbolos" ou metaforas no processo de 

interpretacao das situacoes consideradas universais ou de maior amplitude no ambito social 

em que se inserem os interlocutores. 

O interlocutor sente-se cativado pelo modo como o cronista expressa/narra sua 

participacao neste mundo, no qual o leitor presumido pelo autor tambem esta inserido, fator 

este que justifica o interesse daqueles que se detem a ler seus textos regularmente, tornando-se 

leitores fixos e estabelecendo, assim, aquilo que podemos chamar de elo discursivo-

ideologico. 

Com isso, o horizonte tematico do genero nao se limita a acontecimentos sociais 

proprios do meio jornalistico de divulgacao. As cronicas analisadas nao apresentam temas que 

foram destaque ou manchete no referido jornal na epoca de suas publicacoes, o que nos faz 

considerar que o autor dispoe de certa liberdade na construcao do objeto do seu discurso. 

Portanto, toma como base fundamental para a producao do genero uma posicao social tal que 

lhe confere assumir e perceber realidades. 

A partir do seu olhar, o autor constroi e constroi-se no discurso, afinal, pode ser isso 

que se espera de um cronista: "[ . . . ] captar com maior intensidade os sinais da vida que 

diariamente deixamos escapar" (SA, 2008. p. 12). 

Os temas expressos nas cronicas estao vinculados as esferas de atuacao do sujeito 

autor, sendo a partir desses ambientes que ele se posiciona, constroi o seu estilo e apresenta a 

sua autoridade jornalistico-politico-literaria, sem deixar de lado, e claro, o cotidiano como 

ambiente-espaco motivador do seu discurso. 

Sendo assim, observamos em um dos textos (cronica A ) 4 que o articulista posiciona-

se como um sujeito comum, avo, por exemplo. Tal caracteristica confere ao discurso e, 

consequentemente, ao genero, seu carater cotidiano, aproximando, assim, autor e leitor. A 

cronica (A) traz como enredo uma viagem, durante a qual alguns parceiros da narrativa sao 

citados: 

Botamos os pes na estrada, ou seja, a van dos nossos dias, no penultimo 
entardecer de 2011. Arranjo-me no primeiro banco, ao lado do motorista 
[...]. Velha estrada de tantas idas e vindas, por onde sempre voltei em cima 
dos pes, quer dizer, indo sem vontade, sem alegria, sem desejo de ficar. [...] 
Agora o clarao e de incendio grande assustando um dos netos que, como a 
gente de meio seculo atras, ainda recorre a Recife para o embarque. [...] 

4 As cronicas analisadas estao denominadas, no decorrer do capitulo, como: cronica A, cronica B, cronica C, 
cronica D e cronica E. Essa referenda podera ser conferida na exposicao completa dos textos, nos anexos. 
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Explico ao neto que nao e nada. E queimada dos tocos de cana, a mesma a 
que se referem os cronistas dos primeiros plantios, muitos deles com 
palavras de condenacao (§§ 1, 2, 3, 4). 

Podemos dizer que os parceiros citados ganham o status de personagens da narrativa 

como, por exemplo, o motorista e um dos netos. Em meio ao acontecimento narrado, 

aparentemente livre de qualquer motivo social, o autor passa a refletir sobre as mudancas 

fisicas, historicas, filosoficas e ideologicas ocorridas no percurso (estrada) de sua viagem: 

E fiquei ruminando, em silencio, sobre esse tipo de mudanca tamponoda 
com cimento e asfalto. De alargamento, conforto e seguranca, margens e 
interior adentro na mesma antiga paisagem. O que teria sobrado para os que 
andam fora estrada? Quilometros atras tinhamos passado sob uma passarela 
destinada a pedestre. Estava ali a resposta mais a vista, sem outras 
preocupacoes e exames (§§ 6, 7). 

Observamos, nesta cronica, um olhar atento as minucias, preocupado com a reflexao 

de aspectos geralmente sufocados por tantos outros considerados de maior preocupacao 

social, de maior destaque, haja vista ganharem visibilidade nas capas dos jornais e/ou revistas 

e outros meios de divulgacao. 

O autor toma como objeto do seu discurso (cronica A) uma situacao particular, por 

ele vivenciada, mas que pode ser compreendida como uma metafora cotidiana, possivel a 

tantos outros sujeitos que passaram ou passarao pela mesma situacao, no entanto, podem nao 

atentar para tais reflexoes, engendradas pelo autor atraves do genero, mas, que a partir do 

contato com esse discurso/genero, poderao ser estimulados a ativar estas e inumeras outras 

reacoes e respostas. 

Em outro momento (cronica B) observamos o autor-representante de uma sociedade, 

que com dada autoridade e poder cultural/artistico aferido a sua pessoa e refletido na sua 

palavra/discurso, constroi a cena contextual de sua representacao: 

Nao, desta vez a revista dos Civitas nao foi preconceituosa: na lista por ela 
formada dos 50 grandes brasileiros 'que ajudaram a construir o Brasil e que 
ainda inspiram as geracoes atuais na tarefa de antecipar o future' aparecem 
12 nordestinos. Na verdade, nao havia como evitar [...]. De qualquer modo 
nao puderam se furtar a leitura e consideracao do papel do Nordeste no 
cenario cultural e politico da nacao. [...] Para so falar no pensamento social e 
politico cultivado e praticado pelo discurso e a acao desses nordestinos (§§ 
1,2,6,7). 
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Neste momento, outras autoridades sao relacionadas ao seu discurso e ao seu 

cotidiano, apresentando, com isso, argumentos em favor do seu povo. Trocando em miudos, 

tais argumentos demonstram a importante contribuicao da sua nacao, a nordestina, sob 

diversos campos sociais ao processo de construcao da identidade do seu pais, apesar de nem 

sempre ter o reconhecimento de determinados sujeitos, como o proprio autor destaca nos 

momentos finais de sua cronica: 

[...] Nao entra na conta, obviamente, o substrato social e politico da literatura 
espalhada no mundo pelos nordestinos. A literatura que fez as nossas 
cabecas e fixou, geracao apos geracao, a nossa visao e sentimento do mundo. 
Apesar de parecer mal escrita a um poeta da pureza de Drumond. Pureza 
artistica, mesmo assim incapaz de anular os surtos do preconceito. 'Como 
esses nordestinos escrevem maP - desabafou em carta a Ciro dos Anjos, seu 
confidente mineiro (§ 7). 

Neste texto (cronica B), o autor utiliza, mais uma vez, como objeto do seu discurso, 

uma situacao particular, neste instante, correspondente aos acontecimentos considerados 

importantes ao saber social, politico, cultural e literario do povo nordestino. A instancia 

retratada (representada pela regiao/sociedade nordestina) serve como razao motivadora de 

uma discussao que se eleva ao ambito da sociedade brasileira. Podemos dizer que o autor 

apresenta-se como autoridade regional e ativamente responsiva a estas e outras (re)acoes, nas 

quais outros sujeitos (nordestinos) possam estar sendo envolvidos, por meio do discurso 

jornalistico e literario, por exemplo. 

O jornalista, o escritor, o sujeito de cultura politica e social reconhecidamente 

expressivas sao retratados na terceira cronica analisada (cronica C). Neste texto o autor, no 

uso de sua atribuicao politico-social, retrata ao seu interlocutor a atual cena politica do seu 

Estado. No entanto, esse cenario politico esta longe de ser considerado um tipo de 

performance de partido a ou b, ou de comentarios sobre as ac5es governamentais. 

O autor traz, como motivacao para a construcao da sua cronica, novamente, um 

acontecimento particular, na raia de suas acoes sociais cotidianas. Tal situacao tornou-se 

conhecimento do publico nordestino, pois fora noticiado em alguns blogs e sites de colegas 

jornalistas, alem, e claro, da empresa jornalistica, O Jornal da Paraiba, que deixou expressa 

sua "opiniao" sobre o acontecido, por intermedio de outro colunista do referido jornal com o 

qual o cronista partilha da mesma secao. 

Esse fato ocorreu quase um mes antes da producao desta cronica (C), o que nos faz 

remeter a nao obrigacao do genero/autor em se deter aos acontecimentos atuais, aquilo que 

sera noticia no dia da publicacao do jornal. Isso porque o genero possibilita ao sujeito autor 
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tomar como objeto de seu discurso algo fora da atualidade ou da validade temporaria do meio 

jornalistico. 

Essa atemporalidade e expressa pelo proprio autor da seguinte forma: "Ricardo 

Coutinho, o governador, nao me deixou assistir a sessao solene que a Fundacao Laureano 

promoveu, na noite de 23, aos 50 anos do Hospital. Estava de ferias e chego atrasado para 

falar nisso" (§ 1). 

Apesar de o texto estar ligado a um determinado acontecimento da vida social do 

autor, de ter ocorrido em um momenta bem anterior ao da producao do genero e, por isso, de 

ser uma resposta ao fato aguardada por seus leitores, o enredo da cronica nao se detem a 

certos esclarecimentos como, por exemplo, onde/como tudo ocorreu, as razoes motivadoras, 

quais os participantes da situacao, bem como outras informacoes do tipo. Caso isso ocorresse 

este texto/enunciado poderia ser considerado uma reportagem, nao uma cronica, portanto. 

Podemos considerar que, na apresentacao de um discurso fora da validade temporaria 

do jornal, o autor utiliza, inteligentemente, recursos estilisticos que contribuem para o carater 

dialogico do genero e do seu tema. Para tanto, devemos considerar que o fato em si nao 

remete a atualidade, ao momento da producao do genero. Porem, a ausencia (ferias) do 

colunista do jornal possibilitou ao tema do discurso o que consideramos ser uma especie de 

atualizacao temdtica, pelo fato de o autor nao ter se expressado sobre a situacao no momento 

da sua ocorrencia. 

O acontecimento em si, para o meio jornalistico, nao e considerado atual, porem a 

resposta sim, dialogicamente falando. Consideremos que ao autor nao interessou dizer aquilo 

que outros ja disseram, mas sim dizer o mesmo de outra forma, atribuindo ao acontecido suas 

percepcoes, olhares e reflexoes. Vejamos como o autor tece o discurso: 

Vereador, deputado, mesmo prefeito, Ricardo nao era desses procedimentos. 
Raro o ajuntamento, solene ou popular, que a ele o "mago" nao viesse 
juntar-se. Adivinhava a ocasiao em que se fazia necessario. Ocasioes nem 
sempre chamativas, de grande publico, como a que vivemos juntos quando o 
governo de Maranhao mandou cortar, por inadimplencia, a luz da Prefeitura 
de Chico Franca. Eu era assessor de imprensa de Chico, filho de Damasio. 
[...] Estavamos, entao, a luz de velas, no gabinete antigo do prefeito, quando 
vem juntar-se a nos, com a mesma reacao ao ato insolito, o Ricardo 
vereador. A Prefeitura nao era de Oposicao, pois Chico nunca foi disso, mas 
estava em maos de outro partido que nao o do governo. E descuidara-se, 
havia varias gestoes, da conta de luz acumulada aos montes. Ricardo nao era 
do partido de Chico, ate o combatia, mas foi abraca-lo. Agora, tantos anos 
depois, era de que eu me lembrava ao participar da mesa que presidia as 
solenidades ao Laureano, desfalcada da presenca do governador. Ou do seu 
representante [...] (§§ 2, 3, 4). 
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O autor retrata a cena politica do seu contexto social, tomando como base 

motivadora para isso, sua situacao particular. Para tanto, utiliza-se de regressoes, de 

lembrancas, das quais o sujeito - citado no initio do texto como o propulsor do fato - faz 

parte. 

Tais regressoes mostram-se imprescindiveis para a ativacao das respostas de seus 

interlocutores, pois, a partir delas, o autor tece seu discurso, discretamente intencionado a 

direcionar o olhar do leitor para o seu olhar. O autor transforma o (seu) passado em caminho 

fundamental para a compreensao do (seu) discurso presente (momento da producao do 

genero). 

Em seguida, no quarto texto (cronica D), percebemos o aprendiz, aquele que sai um 

pouco da cena narrada para dar voz a outras autoridades por ele reconhecidas. O enredo da 

sua cronica traz, mais uma vez, as lembrancas como um recurso de construcao do genero, 

apresentando, assim, um percurso de suas memorias escolares e vivencias literarias. Esse 

percurso demonstra diversos aprendizados que certos momentos da sua vida puderam 

proporcionar para a qualidade e a quantidade de suas experiencias enquanto sujeito social. 

Nesse enredo, o autor poe em destaque duas vozes, vinculadas ao seu cotidiano, a 

saber: a voz da D. Nininha e a do poeta, Augusto dos Anjos. A forma como essas vozes sao 

apresentadas lhes conferem o status de objetos da admiracao do autor. Vale ressaltar que o 

poeta Augusto dos Anjos e citado e tematizado em muitas cronicas do autor, alcado a 

representante da qualidade literaria do povo nordestino, qualidade esta expressa pelo autor em 

outro texto (cronica B). Temos, portanto, uma admiracao (re)conhecida a partir de seu 

contexto social. 

A ocorrencia recorrente ao escritor, Augusto dos Anjos, por exemplo, confere um 

tipo de liberdade na construcao do discurso do autor a qual lhe possibilita outros caminhos, 

outros olhares, proporciona4he a expressao da subjetividade. Uma liberdade subjetiva 

possibilitada pelo genero - dada pela sua formacao - e aceita pela empresa jornalistica na qual 

o escritor se vincula. Observamos como o autor inicia o processo de aproximacao dos sujeitos 

alcados a objetos de sua admiracao: 

D. Nininha f o i a l u n a p a r t i c u l a r de Augusto dos Anjos, na r u a General 
Osorio. Da j a n e l a o n d e v i n h a limpar a v i s t a , n a r u a principal de Alagoa 
Nova, D. Nininha m e v i u passar c o m o EU d e b a i x o d o b r a c o , c r e i o q u e u m a 
e d i c a o das B e d e s c h i de 1947, q u a n d o a c a r r e i r a do l i v r o c o m e c a v a a 
disparar, e q u e a t i n g e h o j e a 48a p e l a Bertrand43rasil (§ 1). 
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Como vemos, o texto apresenta como objeto do seu discurso, novamente, uma 

situacao particular, cotidiana, consequencia de sua expressao altamente subjetiva sobre 

determinados sujeitos, pertencentes ao seu contexto social, expressados como personagens 

reais e importantes a sua subjetividade e a expressao literaria, e contribuindo, pois, para a 

formacao da sua autoridade. 

No quinto e ultimo texto observado (cronica E), o autor apresenta seu discurso 

tomando como razao motivadora para a sua construcao, a sua cor. Novamente as lembrancas 

sao utilizadas para direcionar o olhar do leitor a momentos da sua infancia e da sua juventude, 

tendo como base propulsora as situacoes em que a cor da sua pele foi evidenciada: 

Nao ficou na lembranca, a primeira vez que me chamaram de negro. Nao 
devo ter sentido qualquer ofensa. [...] Entre a adolescencia e a primeira 
juventude, decorridas no caldeamento de Campina Grande, estuario mais que 
regional das ambicoes comerciais e culturais dos meus anos de formacao, a 
mengao a minha cor, que me lembre, so se deu quando tive de tirar, na 
policia, uma pre-identidade [...]. Negro, mesmo, so comecei a ser chamado a 
partir da Casa do Estudante (§§ 1, 2, 3). 

Com isso, podemos considerar que o autor coloca-se como metafora para tantas 

outras situacoes, possivelmente vividas por outros sujeitos. Confere, pois, ao seu discurso, um 

carater politico-social que apresenta aspectos da sociedade, muitas vezes, esquecidos em meio 

a recorrencias e a visoes dissimuladas da realidade, como a desigualdade social: 

[...] Como explicar um pais composto metade de negros com uma 
participacao tao diminuta nos servicos maneiros? Olha-se em redor, e o 
negro e excecao, so rompida a forca de circunstancias muito pessoais que o 
consentem ser visto assim mesmo, quando sobem, com 'alma de 
branco'. [...] No papel, todos sao iguais, mas a realidade, mesmo a de hoje, 
nega a igualdade a olhos vistos. A corrida sera por muitas geracoes ainda de 
desiguais (§§ 5, 6). 

Seu objeto de discurso e constituido com base em uma situacao particular, cotidiana, 

mas que se eleva ao aspecto social mais amplo. O autor se coloca como personagem, uma 

metafora para a compreensao da historia do negro no seu pais: 

No Pio XI campinense, meu primeiro colegio, negro era fruta rara. [...] Na 
corrida pela escola, pelo emprego, pela vida social a conjuntura negra area 
com quatrocentos anos de escravidao e de discriminacoes dissimuladas [...] 
(§§ 4, 6). 
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Observamos atraves dos diferentes propositos apresentados pelas cronicas analisadas, 

a construcao de um elo entre autor e leitor, um dialogo, portanto. Porem, isso esta longe de ser 

considerado apenas a transcricao de uma conversa, se assim fosse, deixaria de ser tambem um 

genero da esfera literaria, atraves da qual o autor tern a possibilidade de atribuir a cronica 

varios aspectos da "ficcionalidade" em meio a realidade por ele observada. 

A partir dessas bases, sao apresentados os temas, muitas vezes, subentendidos e 

projetados por proposicoes iniciais que conduzirao o leitor a outros temas, por sua vez, mais 

amplos e complexos. No entanto, a forma como o autor conduz essa "conversa" faz com que 

o leitor nem sempre perceba o seu real proposito. Uma intencao implicita que confere ao 

sujeito autor o dom do falar indireto, afinal, "[ . . . ] O escritor e aquele que sabe trabalhar a 

lingua estando fora dela [. . . ]" (BAKHTIN, 2010, p. 315). 

Tal caracteristica demonstra os recursos utilizados pelo autor ao transmitir seu 

posicionamento diante do genero e das esferas de sua atuagao. Sobre isso, Rodrigues (2005) 

declara que a "[ . . . ] posicao do autor vai se construindo pelo modo diferenciado de 

incorporacao e tratamento que da as diferentes vozes (outros acentos de valor) arregimentadas 

no seu enunciado, que recebem diferentes valoracoes" (p. 174). Na exemplificacao de analise 

do genero artigo, Rodrigues (2005) observou a manifestacao de dois movimentos dialogicos, 

a saber: 

[...] a incorporacao de outras vozes ao discurso do autor, avaliadas 
positivamente, 'chamadas' para a construcao do seu ponto de vista, que se 
denominou movimento dialogico de assimilacdo; e o apagamento, 
distanciamento, isolamento, desqualificacao das vozes as quais o autor se 
opoe, que se denominou movimento dialogico de distanciamento (p. 174). 

A verificacao desses movimentos dialogicos interessa-nos por estarmos analisando 

um genero que tern como meio de divulgacao a esfera jornalistica, socialmente reconhecida 

como sendo um discurso marcado pelo dialogo, pelo chamado de outras vozes, pois tern como 

objetivo informar sobre algo ao seu leitor. Para isso, (a)colhe outros discursos, 

proporcionando a informacao que o leitor "deve" saber; uma instancia jornalistica que inicia o 

processo de enquadramento do discurso, assimilando ou distanciando as diversas vozes 

apresentadas. 

Portanto, conscientes de que para a divulgacao das cronicas analisadas e oferecida a 

secao Opiniao, fazendo com que o genero compartilhe do mesmo espaco com outros generos 

socialmente reconhecidos por propositos valorativos e entidades condutoras de um ponto de 

vista como, por exemplo, o genero artigo, interessou-nos observar se esses movimentos 
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dialogicos estao manifestados nos textos coletados e, consequentemente, conhecer os recursos 

utilizados pelo autor na incorporacao das vozes chamadas ao discurso. 

2.2.1 Movimentos dialogicos 

Logo, constatamos a presenca irrefutavel do movimento dialogico de assimilacao, 

pois, segundo Rodrigues (2005), o acumulo da autoria e o primeiro aspecto desse movimento. 

Como ja discutido anteriormente, a empresa jornalistica, delimitadora do genero, funciona 

como um "autor interposto", dando sustentacao na responsabilidade jornalistica pela 

divulgacao das cronicas e da autoridade assegurada ao autor. 

Nesse pressuposto, ao reafirmarmos o carater dialogico do genero, devemos atentar 

para o papel do leitor na participacao do acumulo da autoria, pois ao autor e conferido o 

objetivo de atingir de modo efetivo seu interlocutor, o leitor, pois, do contrario, a 

comunicacao nao seria estabelecida. E pensando nesse possivel leitor que o cronista tece seu 

texto e utiliza o dialogo como estrategia base da solicitacao da colaboracao desse 

interlocutor/leitor a realizacao do processo comunicativo. 

Outro aspecto, tambem de grande relevancia ao movimento de assimilacao, e a 

relacao que o autor mantem com as suas esferas de atuacao, pois, por elas, o discurso, o 

genero e o ambiente de producao sao assimilados e reconhecidos como elementos para a 

formacao do argumento de autoridade. 

[...] O jornal e a esfera social e/ou setor social de onde fala o autor sao os 
dois 'pilares' que sustentam a opiniao do articulista e que, pelas condicoes 
da situacao de interacao, sao a grande regularidade que se encontra na forma 
de assimilacao do discurso do outro para a construcao e sustentacao da 
opiniao (de certa forma, sao eles que enquadram o discurso do articulista) 
(RODRIGUES, 2005. p. 174). 

Esses enunciados ja-ditos confirmam as relacoes dialogicas apresentadas pelo genero 

e oferecem credibilidade ao discurso, pois o autor os escolhe como sustentacao para a sua 

fala. 

Das cinco cronicas coletas, utilizamos duas nas quais esse tipo de sustentacao 

ideologica se fez presente. Com isso, podemos refletir sobre a relacao dialogica que o autor do 

genero pode estabelecer atraves da recorrencia a outros enunciados (ja-ditos) no processo de 

manutencao ideologica do seu discurso. 
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2.2.1.1 Manifestacao do movimento dialogico de assimilacao 

Como exemplo da presenca do movimento dialogico de assimilacao, o autor, em um 

dos seus textos (cronica B), chama a voz da autoridade de "[. . . ] a revista dos Civitas [ . . . ]" (§ 

1) que 

[...] desta vez, nao foi preconceituosa: na lista por ela formada dos 50 
grandes brasileiros "que ajudaram a construir o Brasil e que ainda inspiram 
as geracoes atuais na tarefa de antecipar o futuro" aparecem 12 nordestinos. 
Na verdade nao havia como evitar [...] (§§ 1, 2). 

A essa voz e conferida, no ambito da sociedade brasileira, importante autoridade, 

pois foi atribuida, por ela mesma, a acao de selecionar brasileiros (cinquenta) "[ . . . ] 'que 

ajudaram a construir o Brasil [ . . . ] " ' (§ 1). Dessa forma, varias esferas sociais passam a fazer 

parte desse discurso, ja que diversos campos da sociedade passam a ser observados na busca 

por esses "representantes". 

Vale ressaltar que, neste momento, o autor cita o discurso da autoridade de forma 

direta, verificado atraves das aspas: "[ . . . ] 'que ajudaram a construir o Brasil e que ainda 

inspiram as geracoes atuais na tarefa de antecipar o futuro' [ . . . ]" (§ 1). A citacao direta desse 

discurso, em meio a fala do cronista, pode querer levar o leitor a entender como essa 

autoridade age no meio social, atribuindo a si mesma determinada importancia. 

Esse discurso demonstra a funcao social da autoridade neste momento: listar os 

cinquenta brasileiros "[ . . . ] 'que ajudaram a construir o Brasil e que ainda inspiram as geracoes 

atuais na tarefa de antecipar o futuro' [ . . . ]" (§ 1). Atraves desta acao tal autoridade envolve 

todos os contextos sociais, pois esses passam a ser analisados e representados por 

determinados sujeitos, alcados a entidades fundamentals no processo de construcao do pais. 

A relevancia social da referida autoridade pode ser percebida no modo como o autor 

apresenta seu discurso. No entanto, percebemos que ha certa critica, lancada a autoridade, 

devido a um determinado posicionamento por ela assumido. Constata-se, pela voz do autor, a 

necessidade de dar mais visibilidade e maior importancia ao povo nordestino na construcao do 

pais. Neste aspecto, vale ressaltar que, segundo a voz/visao do autor, a autoridade citada e 

considerada preconceituosa, com excecao da ultima lista publicada, na qual doze nordestinos 

foram listados e, por isso, "[ . . . ] desta vez, a revista dos Civitas nao foi preconceituosa [ . . . ]" (§ 

1), fato este que aproxima a voz da autoridade citada ao discurso construido pelo autor. 

Ao final do texto (cronica B), o autor chama outra voz de autoridade. Nesse instante, 

ele passa a refletir sobre a contribuicao do povo nordestino no seu aspecto literario: "A 
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literatura que fez as nossas cabecas e fixou, geracao apos geracao, a nossa visao e sentimento 

do mundo" (§ 7). 

A essa voz de autoridade chamou "[ . . . ] um poeta da pureza de Drumond" (§ 7), no 

entanto, essa voz nao corrobora o que o autor "defende" em seu texto, no que diz respeito a 

escrita literaria do seu povo, pois para a autoridade citada os "[ . . . ] 'nordestinos escrevem 

mal" ' (§ 7). 

Apesar disso, essa voz e apresentada pelo autor como autoridade literaria 

reconhecida, talvez porque nao coubesse ao autor da cronica ou nao quisesse este sujeito, 

desqualificar essa autoridade em sua fala, nao seria essa a sua real intencao. Porem, o que 

poderia ser compreendido como uma contrariedade a ideologia apresentada pelo autor 

corresponde, na verdade, a uma estrategia do movimento dialogico de assimilacao, pois o 

autor apresenta o discurso da autoridade como sendo preconceituoso, assim como a voz da 

"[. . . ] arbitragem paulistana [. . .]" (§ 4), por tantas outras vezes anteriores nao ter dado o devido 

reconhecimento, no que se refere a contribuicao dos nordestinos ao processo de construcao do 

pais. 

A voz de autoridade, o "[ . . . ] poeta da pureza de Drumond" (§ 7), e assegurada pelo 

autor como: "Pureza artistica, mesmo assim, incapaz de anular os surtos do preconceito" (§ 

7). Portanto, o discurso desta voz nao esta sendo colocado como verdade, assim, o autor 

estaria desqualificando o seu proprio discurso. O que temos e a demonstracao de visoes 

preconceituosas sobre algo que necessita ser realmente (re)pensado, no caso, a qualidade 

literaria da escrita nordestina. 

2.2.1.2 Manifestacao do movimento dialogico de distanciamento 

Com o objetivo de encontrar tracos que isolassem a orientacao valorativa do outro e 

confirmassem a presenca do movimento dialogico de distanciamento nas cronicas analisadas, 

apresentamos outro texto (cronica D), atraves do qual conseguimos perceber "[. . .] o 

chamamento de outras perspectivas que nao tern ou nao adquirem no enunciado do autor o 

estatuto de credibilidade" (RODRIGUES, 2005, p. 175). Nesse caso o autor nao determina a 

voz: 

Os que defendem a ascensao pelo merito esquecem ou nao tem memoria das 
condicoes historicas em que o colonizador de todos tempos se relacionou 
com o negro. Na corrida pela escola, pelo emprego pela vida social a 
conjuntura negra area com quatrocentos anos de escravidao e de 
discriminates dissimuladas. No papel, todos sao iguais, mas a realidade, 
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mesmo a de hoje, nega a igualdade a olhos vistos. A corrida sera por muitas 
geracoes ainda de desiguais (§ 6). 

O autor (articulista) nao denomina a voz que fala. Quais os que defendeml Em outro 

momento, ao utilizar o termo no papel, o autor desqualifica o discurso da igualdade ainda 

defendida por alguns (os que defendem), pois, atraves dessa expressao, confere a voz o devido 

distanciamento da verdadeira e real situacao que, segundo o autor, "[. . .] nega a igualdade a 

olhos vistos" (§ 6). 

Com isso, podemos dizer que, ao passo que no texto anterior (cronica B), no 

movimento dialogico de assimilacao, o autor chama a voz disponibilizando espaco para ela 

atraves do discurso citado (direto), neste texto, (cronica D), com o movimento dialogico de 

distanciamento, "[ . . . ] as vozes com as quais o autor se confronta sao apagadas ou 

reacentuadas, pelo enquadramento [...] que lhes da, de modo a perderem sua credibilidade 

[. . . ]" (p. 175), declara Rodrigues (2005). Alguns aspectos correspondentes as configuracoes 

estilistico-composicionais estao ligados ao objeto do discurso, outros fazem parte do processo 

de producao da comunicacao, segundo a mesma autora. 

Cumpre ressaltar que o processo de comunicacao da-se pela mediacao do jornal. 

Mas, a partir do momento em que esse jornal ganha visibilidade e divulgacao, tambem pela 

internet, a comunicacao e estendida. Com o jornal digitalizado, e ainda a publicacao das 

cronicas e de outros generos em secoes individuals dos respectivos colunistas, no site da 

empresa jornalistica, a expectativa de publico leitor aumenta, haja vista ser a internet um meio 

de comunicacao universal. 

Alem disso, Rodrigues (2005) chama atenc&o para outros aspectos: 

[...] a orientacao ativa para os enunciados ja-ditos molda a manifestacao 
estilistico-composicional [...] observada no modo de inter-relacao do 
discurso do articulista com os enunciados ja-ditos, pelo enquadramento do 
discurso do outro e pelas formas composicionais de introducao e 
organizacao do discurso do outro [...] (p.175). 

Sendo assim, os movimentos dialogicos (assimilacao e distanciamento) passam a ser 

configurados como identificadores das estrategias utilizadas no processo de enquadramento e 

da citacao das vozes no discurso. Logo, 

[...] O enquadramento do discurso do outro cria a perspectiva, o fundo 
dialogico que e dado ao discurso introduzido, da-lhe um acento de valor, 
pois 'por maior que seja a precisao com que e transmitido, o discurso do 
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outro incluido [...] sempre esta submetido a notaveis transformacoes de 
significado' (Bakhtin, 1993b [1934-1935], p.141) (op. cit., p.176). 

Isso possibilita a observacao e a compreensao de como o autor chama as outras 

vozes, a maneira como sao assimiladas, ou distanciadas, oferecendo ao texto a sustentacao 

ideologica, a credibilidade e a confirmacao do argumento da sua autoridade. 

Assim sendo, podemos, conforme Rodrigues (2005), destacar no movimento 

dialogico de assimilacao, "[. . .] a escolha de determinados verbos ou grupos proposicionais 

introdutorios do discurso citado e o uso de determinadas palavras e expressoes avaliativas" (p. 

176). 

A compreensao sobre o uso dos verbos introdutorios possibilita detectarmos a 

manifestacao do discurso do outro, alem de conduzir a sua apreciacao (exemplo - cronica B): 

[...] a revista dos Civitas nao foi preconceituosa: na lista por ela formada dos 
50 grandes brasileiros "que ajudaram a construir o Brasil e que ainda 
inspiram as geracoes atuais na tarefa de antecipar o futuro" aparecem 12 
nordestinos. Na verdade, nao havia como evitar, mesmo deixando de lado 
um Capistrano de Abreu, um Rodolfo Garcia, um Jose Americo [...]. Mas va 
la que seja: dez, doze nomes nordestinos reconhecidos pela arbitragem 
paulistana como construtores espirituais e materials do Pais, como espiritos 
influentes a quern o futuro deve alguma satisfacao, ja e um ganho 
consideravel (§§ 1, 2, 4). 

Consequentemente, as palavras e expressoes avaliativas possibilitam conduzir uma 

valoracao positiva em relacao ao enunciado ou ao autor deste. Apresentamos como exemplo 

dessa expressao avaliativa um trecho do texto analisado (cronica B): 

[...] dez, doze nomes nordestinos reconhecidos pela arbitragem paulistana 
como construtores espirituais e materiais do Pais, como espiritos influentes a 
quem o futuro deve alguma satisfacao, ja e um ganho consideravel. [...] A 
literatura que fez as nossas cabecas e fixou, geracao apos geracao, a nossa 
visao e sentimento do mundo. Apesar de parecer mal escrita a um poeta da 
pureza de Drumond. Pureza artistica, mesmo assim incapaz de anular os 
surtos do preconceito (§§ 4, 7). 

Conforme Rodrigues (2005), o movimento dialogico de distanciamento possui maior 

variedade de estrategias de enquadramento da voz do outro, pois na utilizacao de tal 

movimento objetiva-se desqualificar, apagar, distanciar o ponto de vista desta voz. 

Para tanto, podem ser utilizadas no movimento dialogico de distanciamento 

estrategias como a ironia, as aspas, os pronomes demonstratives, o chamamento do discurso 

do outro, a negacao, os operadores argumentativos, o uso de palavras e expressoes avaliativas, 
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das quais muitas delas funcionam simultaneamente tambem como meios de introducao e da 

citacao do outro discurso, segundo Rodrigues. 

Ao verificarmos a presenca ou nao dessas estrategias nos textos analisados, 

destacamos o seguinte trecho (cronica D): 

[...] Olha-se em redor, e o negro e excecao, so rompida a forca de 
circunstancias muito pessoais que o consentem ser visto assim mesmo, 
quando sobem, com 'alma de branco'. Os que defendem a ascensao pelo 
merito esquecem ou nao tern memoria das condicoes historicas em que o 
colonizador de todos tempos se relacionou com o negro. [...] No papel, todos 
sao iguais, mas a realidade, mesmo a de hoje, nega a igualdade a olhos 
vistos. A corrida sera por muitas geracoes ainda de desiguais (§§ 5, 6). 

No trecho, encontramos as seguintes estrategias: 1) o uso da negacao: "Os que 

defendem a ascensao pelo merito esquecem ou nao tern memoria das condicoes historicas em 

que o colonizador de todos tempos se relacionou com o negro" (§ 6); 2) o uso de palavras e 

expressoes avaliativas: "No papel, todos sao iguais, mas a realidade, mesmo a de hoje, nega a 

igualdade a olhos vistos. A corrida sera por muitas geracoes ainda de desiguais" (§ 6). 

3) A utilizacao das aspas: "Olha-se em redor, e o negro e excecao, so rompida a 

forca de circunstancias muito pessoais que o consentem ser visto assim mesmo, quando 

sobem, com 'alma de branco'" (§ 5); 4) o uso dos operadores argumentativos: "No papel, 

todos sao iguais, mas a realidade, mesmo a de hoje, nega a igualdade a olhos vistos" (§ 6). 

5) O uso do chamamento do discurso de um outro: "Os que defendem a ascensao 

pelo merito esquecem ou nao tern memoria das condicoes historicas em que o colonizador de 

todos tempos se relacionou com o negro" (§ 6); 6) a ironia: "Olha-se em redor, e o negro e 

excecao, so rompida a forca de circunstancias muito pessoais que o consentem ser visto assim 

mesmo, quando sobem, com 'alma de branco'" (§ 5); 7) a utilizacao dos pronomes 

demonstrativos: "Os que defendem [. . . ]" (§ 6), (ex.: aqueles que defendem), nesse caso, o 

pronome de 3* pessoa Os age no contexto como um pronome demonstrativo. Quern sao os que 

defendem, (ou) aqueles que defendem? 

Tais demonstracoes das possiveis estrategias correspondentes ao movimento 

dialogico de distanciamento das vozes foram possiveis porque, neste texto-exemplo (cronica 

D), o autor orientou-se mais para um tipo de analise/comentario sobre outros enunciados (ja-

ditos), claramente expostos no seu discurso. 

Essa caracteristica faz desse texto/enunciado (cronica D) um tanto quanto diferente 

das outras cronicas, aquelas orientadas mais pela expressao da voz social do autor, uma 
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apresentacao do seu discurso, da sua voz, do seu olhar sobre o mundo, seu contexto social, 

quase nunca trazendo discursos alheios para corroborar com seu enunciado, pois este nao 

seria o objetivo principal do autor, ja que estamos falando de outro genero, outro proposito 

discursivo. 

Em suas cronicas, geralmente ha a utilizacao de recursos estilisticos como a narrativa 

baseada em lembrancas suas, em momentos regressos da sua vida como modo de 

apresentacao de um dialogo casual entre autor e leitor, aquilo que chamamos de conversa 

entre dois amigos, no entanto, nao deixam de emitir e/ou expressar a sua realidade, por meio 

de posicionamentos discretamente intencionados. 

2.2.2 Movimentos dialogicos basicos 

Rodrigues (2005), ao refletir sobre o artigo, faz algumas consideracoes pertinentes a 

compreensao da relacao dialogica estabelecida na orientacao valorativa do autor para o seu 

interlocutor e para a sua reacao-resposta. A autora aponta para a construcao de tres 

movimentos dialogicos, a saber: o movimento de engajamento, o movimento de refutacao e o 

movimento de interpelagao. Estes movimentos sao considerados a base para o tipo de relacao 

que o autor pretende estabelecer com o seu interlocutor. 

2.2.2.1 O movimento de engajamento 

Ao verificarmos a presenca dos movimentos dialogicos de assimilacao e de 

distanciamento, anteriormente apresentados e exemplificados, passamos a estudar mais 

detidamente algumas manifestacoes dos movimentos dialogicos basicos para o 

estabelecimento da relacao dialogica entre autor e interlocutor, a comecar pelo movimento 

dialogico de engajamento, pelo qual: 

[...] o articulista eleva o leitor a posicao de aliado, de um co-autor [...]. O 
discurso e construido como se o articulista e o leitor falassem de uma mesma 
posicao valorativa, em uma relacao de concordancia. O leitor e alcado a 
posicao de um co-autor. Sua reacao-resposta e assimilavel a orientacao 
valorativa do articulista, que se manifesta em certos tracos estilistico-
composicionais, como o verbo e o pronome na l a pessoa do plural (nessa 
situacao, o nos e um eu + tu), o pronome todos e as perguntas retoricas como 
questionamentos possiveis do leitor [...] (RODRIGUES, 2005, p. 178). 

Para tanto, afirmamos novamente o carater dialogico, pelo qual destacamos a 

fundamental participacao do leitor no acumulo da autoria do genero. Isso porque o autor 
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assume o objetivo de efetivar a comunicacao com seu interlocutor. Por isso, e pensando nesse 

possivel leitor que o autor-cronista produz seu enunciado, utilizando, como meio para a 

solicitacao da colaboracao desse interlocutor/leitor, o dialogo. 

Como dito anteriormente, o autor pode manifestar concretamente sua relacao com o 

interlocutor atraves de alguns tracos que irao indicar a presenca do seu aliado (leitor) na 

construcao do discurso. Em uma das cronicas (B), o autor inclui o seu leitor no ponto de vista 

por ele apresentado: "A literatura que fez as nossas cabecas e fixou, geracao apos geracao, a 

nossa visao e sentimento do mundo" (§ 7). 

O autor tern como objetivo engajar o leitor, no entanto, esse interlocutor incluido no 

discurso nao pode ser qualquer um, ele deve fazer parte do mesmo contexto social, pois se 

trata da "[ . . . ] literatura espalhada no mundo pelos nordestinos" (§ 7). Portanto, esse 

movimento dialogico sera efetivado quando autor e interlocutor compartilharem desse 

ambiente social, ja que e a partir do contexto/cotidiano do autor que a cronica e desenvolvida. 

2.2.2.2 O movimento de refutacao 

No que diz respeito ao movimento dialogico de refutacao, atraves dele: 

[...] o autor antecipa as possiveis reacoes-resposta de objecao que o leitor 
poderia contrapor a seu discurso, abafando-as. Pelo movimento de refutacao, 
o autor provoca o silenciamento de enunciados pre-figurados (possivel 
contrapalavra), que ou incorpora no seu discurso, ou leva em conta na 
construcao do seu enunciado. [...] As possiveis reacoes do leitor ao discurso 
do articulista, contrarias a seu ponto de vista, sao incorporadas ao discurso 
do autor e enquadradas de modo refutativo (RODRIGUES, 2005, p. 178-
179). 

Nos textos analisados, o trecho (cronica E), compreendido como uma manifestacao 

do movimento dialogico de refutacao, pode corresponder ao momento em que o autor-cronista 

fala sobre a ascensao social do negro na sociedade brasileira: "Os que defendem a ascensao 

pelo merito esquecem ou nao tern memoria das condicoes historicas em que o colonizador de 

todos tempos se relacionou com o negro" (§ 6). Ainda no mesmo paragrafo, o autor completa 

dizendo que "Na corrida pela escola, pelo emprego, pela vida social a conjuntura negra area 

com quatrocentos anos de escravidao e de discriminacoes dissimuladas". 

Caso o leitor tome a posicao de contestar o discurso do cronista, aquele tera que se 

colocar na categoria dos que nao sabem ou nao reconhecem a situacao do negro no pais desde 

a epoca de sua colonizacao, uma situacao expressada pelo autor como uma "[. . . ] geracao 
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ainda de desiguais" (§ 6). Portanto, aquele que negar essa desigualdade historica, estara 

enquadrando-se nas visoes dissimuladas e discriminatorias da realidade ainda vigente. 

2.2.2.3 O movimento de interpelacao 

Em relacao ao terceiro movimento dialogico, Rodrigues (2005) considera: 

No movimento dialogico de interpelacao, determinado ponto de vista e 
apresentado como o ponto de vista, como A verdade a qual o leitor deve se 
sentir compelido, persuadido a aderir. A opiniao do articulista, um 
interlocutor de elite, constitui-se como norma para os leitores, uma vez que 
se mostra como argumento para a plausibilidade e credibilidade do seu 
enunciado. A interacao dialogica entre autor e leitor se apresenta como uma 
relacao de imposicao sobre o leitor, marcada no artigo por indicadores 
modais do tipo "e preciso", "e condicao essencial", "deve ser", "isso e 
fundamental [...]" (p. 179). 

No mesmo texto (cronica E), paragrafos cinco e seis, o autor desenvolve um discurso 

que pode corresponder a uma manifestacao mais proxima do movimento dialogico de 

interpelacao do leitor para a sua orientacao valorativa, para o seu horizonte axiologico. A 

narrativa da cronica, com as lembrancas do sujeito autor, da lugar a uma visao social que tern 

como ponto de partida a situacao do negro no pais. Um ponto de vista apresentado como 

sendo A verdade, aquilo que fez, faz e fara parte da sociedade ainda por muito tempo. Essa 

verdade e exposta com o auxilio da pontuacao interrogativa, afirmativa, pelo torn discursivo 

persuasive Observemos o trecho completo: 

Como explicar um pais composto metade de negros com uma participacao 
tao diminuta nos servicos maneiros? Olha-se em redor, e o negro e excecao, 
so rompida a forca de circunstancias muito pessoais que o consentem ser 
visto assim mesmo, quando sobem, com "alma de branco". Os que defendem 
a ascensao pelo merito esquecem ou nao tem memoria das condicoes 
historicas em que o colonizador de todos tempos se relacionou com o negro. 
Na corrida pela escola, pelo emprego, pela vida social a conjuntura negra 
area com quatrocentos anos de escravidao e de discriminacoes dissimuladas. 
No papel, todos sao iguais, mas a realidade, mesmo a de hoje, nega a 
igualdade a olhos vistos. A corrida sera por muitas geracoes ainda de 
desiguais (§§ 5, 6). 

Se, por acaso, o leitor nao tiver compreendido o real proposito, a verdade expressa 

pelo autor nos meandros de sua narrativa, essa compreensao estaria sendo efetivada neste 

momento da cronica, pelo trecho citado. Com isso, o autor nao da oportunidade para o leitor 
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negar essa verdade. Desta forma, o horizonte axiologico do autor-cronista fara o acabamento 

do discurso no movimento de interpelacao do leitor. 

Primeiro, o autor lanca um questionamento: Como explicar um pais composto 

metade de negros com uma participacao tao diminuta nos servicos maneiros? (§ 5). Esse 

questionamento pode ser compreendido como uma verdade de abertura para A verdade logo 

em seguida apresentada na fala do cronista, atraves das afirmativas: 

Olha-se em redor, e o negro e excecao, so rompida a forca de circunstancias 
muito pessoais que o consentem ser visto assim mesmo, quando sobem, com 
"alma de branco" (§ 5). 

Na corrida pela escola, pelo emprego, pela vida social a conjuntura negra 
area com quatrocentos anos de escravidao e de discriminacoes dissimuladas 
(§ 6). 

Em outro momento lanca uma afirmativa que nao e sua, portanto, nao e essa A 

verdade que o leitor deve aceitar: "No papel, todos sao iguais [ . . . ]" (§ 6). Por isso, essa 

verdade e exposta como falsa pela imediata refutacao: "[ . . . ] mas a realidade, mesmo a de hoje, 

nega a igualdade a olhos vistos" (§ 6). A sua fala e conferido o aspecto de verdade, "A 

verdade" que o leitor deve aderir: "A corrida sera por muitas geracoes ainda de desiguais" (§ 

6). 

Vale dizer que ao nos determos com a observacao da incorporacao de outras vozes 

ao discurso do autor das cronicas, percebemos uma forte presenca do discurso relatado direto. 

Essa verificacao nos leva a uma reflexao pela qual compreendemos a cronica como sendo um 

genero orientado mais para a expressao da subjetividade do sujeito autor, para o qual e dada a 

possibilidade de selecionar, dentre varios recursos e estrategias existentes, aqueles/aquelas 

que melhor chamem a atencao do seu interlocutor (leitor) para a "conversa" engendrada em 

seu discurso. 

Por isso, constatamos nas cronicas, a construcao de um discurso voltado em grande 

parte para a apresentacao de narrativas, pelas quais entram outros sujeitos, outras vozes 

igualmente importantes para o desenvolvimento e apresentacao dos elementos constitutivos 

do genero. 
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3 CONSIDERACOES FINAIS 

Retomando o que foi dito na introducao, este trabalho teve como motivacao primeira 

para a sua producao a preocupacao com o ensino de Lingua Portuguesa da rede publica 

estadual. Consequentemente surge uma necessidade de aprofundamento na teoria dos generos 

discursivos, bem como o seu emprego nas aulas de lingua materna. 

Tal motivacao/preocupacao ganhou forca a partir de experiencias vividas, 

especificamente com alunos do Ensino Medio, atraves de projetos no periodo de graduacao, 

voltados para o ensino de lingua. Com isso, as reflexoes sobre os generos do discurso 

tornaram-se tarefas importantissimas ao processo de formacao social e profissional dos 

envolvidos. 

Em nosso trabalho, constatamos que, no ambito de ensino, a compreensao da lingua 

materna deve fazer com que o estudante seja motivado a conhecer de modo efetivo a sua 

lingua, pois, assim, o professor estara estabelecendo um elo de sentido desse aluno com o 

mundo a sua volta. 

Portanto, a formacao discursiva desses sujeitos deve surgir como meta 

imprescindivel ao ensino de Lingua Portuguesa. Neste percurso, o professor assume o papel 

de sujeito reflexivo e mediador dessa formacao, atraves da qual teremos futuros cidadaos 

competentes linguisticamente. 

Assim sendo, reafirmamos que tratar os generos discursivos como sendo o cerne nas 

aulas de lingua materna nao e tarefa facil. Isso exige que o professor possua um dominio 

teorico que lhe assegure o bom andamento desse trabalho. Para isso, e preciso evitar olhares 

limitados sobre os generos, do contrario, estara sendo desconstruido o carater puramente 

social, pelo qual os sujeitos significant e atribuem sentido ao mundo. 

Ao elegermos um genero como meio de estudo e, assim, procurarmos compreender o 

modo de organizacao de determinados grupos sociais, do ponto de vista discursivo, nosso 

olhar voltou-se para o genero cronica que, por sua vez, necessita de maior atencao. Buscamos 

refletir mais detidamente sobre os campos jornalistico e literario no processo de formacao do 

genero e, consequentemente, tentar entender como se apresenta o "grupo" composto por 

jornalistas/escritores de nossa sociedade, tendo como base para esse tipo de analise uma dada 

realidade de nosso contexto social. 

Para tanto, foram analisadas cinco cronicas, de divulgacao semanal pela empresa 

jornalistica o Jornal da Paraiba. Todas as cronicas foram escritas por um mesmo autor, 

colunista do jornal e expostas na secao Opiniao do referido jornal. 
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Com isso, atraves do estudo, aqui empreendido, esperamos ter apresentado uma 

significativa base teorica e uma possibilidade de ensino ao professor, no que se refere ao 

tratamento e abordagem dos generos discursivos e, assim, apontarmos caminhos para o 

processo de compreensao e producao de generos nas aulas de lingua materna. 

Sendo assim, no decorrer deste trabalho, do ponto de vista teorico, refletimos a 

validade de uso da cronica, no que diz respeito a sua utilizacao como objeto de ensino, alem, 

obviamente, de discutimos sobre as caracteristicas discursivas motivadoras do dizer desse 

genero, considerando seus respectivos ambientes de sua fonnacao/producao. 

Como vimos, no que concerne ao genero em questao, refletimos sobre a sua 

formacao sociodiscursiva, esta fundamentada na relacao reciproca existente entre as esferas 

jornalistica e literaria. Desse modo, passamos a considerar aquilo que chamamos de uma 

formacao interesferas do genero. Por isso, a exposicao teorica desse trabalho fundamentou-se 

nessa relacao. 

Observamos que o proposito discursivo do genero corresponde ao elemento 

responsavel pela forma como podemos compreender o posicionamento do sujeito-autor, os 

sentidos por ele estabelecidos, assim como sua relacao com as esferas sociais que 

possibilitaram a formacao e producao do genero. 

Nesse pressuposto, constatamos que cada genero e moldado por um projeto 

discursivo o qual, em sua efetivacao, pode vir a renovar-se em nome do mesmo genero, 

fazendo com que este se transforme e/ou outros tantos nascam, sempre atendendo as 

necessidades dos falantes. Dai a importancia de discutirmos essas questoes e podermos 

observar os posicionamentos e as mascaras assumidas pelos sujeitos construtores dos 

enunciados, neste caso, o cronista com a sua cronica. 

Atraves da analise, refletimos, dentre outras coisas, sobre as caracteristicas 

discursivas motivadoras para a producao dos enunciados, como essas motivacoes 

manifestaram-se, o posicionamento axiologico do sujeito-autor, a relacao existente entre os 

sujeitos da interacao, nesse caso, autor (cronista) e interlocutor (leitor), as regularidades que 

marcaram e representaram as esferas de atuacao do sujeito autor e da formacao do genero, 

alem de aspectos distintivos do genero em relacao a outros divulgados no mesmo 

meio/midia/ suporte. 

Cumpre lembrar que os textos analisados nao foram estudados como modelos do 

genero em foco. Estariamos, portanto, fugindo do processo discursivo pelo qual os generos 

passam e, com isso, suas possiveis transformacoes ate formarem-se enquanto generos do 
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discurso, mediadores, moduladores e modificadores da interacao social e verbal entre os 

sujeitos. 

Observamos, nas cronicas analisadas, diferentes propositos discursivos, porem, todas 

tendo como base motivadora as impressoes e percepcoes daquele que as escreve. Uma 

escrita/producao com caracteristicas de uma conversa, algo que, aparentemente, surge do 

nada, de maneira simples, mas que pela aparente falta de importancia, cativa, chama o leitor 

de tal forma que o faz "ouvir" e "responder" atentamente as reacoes e as respostas lancadas 

pelo seu interlocutor, o cronista. 
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Cronica A 

A estrada 
Gonzaga Rodrigues 

[§ 1] Botamos os pes na estrada, ou seja, a van dos nossos dias, no penultimo entardecer de 
2011. Arranjo-me no primeiro banco, ao lado do motorista, adaptando o encosto a 
fadiga da coluna. 

[§ 2] Velha estrada de tantas idas e vindas, por onde sempre voltei em cima dos pes, quer 
dizer, indo sem vontade, sem alegria, sem desejo de ficar. Nao sei se foi o refugo da 
primeira ida, da rejeicao no emprego, na fila para trabalhar nas fundacoes da Chesf, e 
ate, ja sem esperanca, no recrutamento como grumete da Marinha. Tudo isso 
naufragando o olhar do poeta primario no amincio colorido de uma marca de oleo que 
piscava sem cessar na noite borrenta do Beberibe, unica luz naquele mundo de portas e 
janelas fechadas. 

[§ 3] Agora o clarao e de incendio grande assustando um dos netos que, como a gente de 
meio seculo atras, ainda recorre a Recife para o embarque. Recorrencia de toda uma 
historia economica iniciada na colonizacao e pontilhada de tragedias em meio ao 
atraso. 

[§ 4] Explico ao neto que nao e nada. E a queimada dos tocos de cana, a mesma a que se 
referem os cronistas dos primeiros plantios, muitos deles com palavras de 
condenacao. 

[§ 5] - Mudou muito com a duplicacao - ouvi do motorista. 
[§ 6] E fiquei ruminando, em silencio, sobre esse tipo de mudanca tamponada com cimento 

e asfalto. De alargamento, conforto e seguranca, margens e interior adentro na mesma 
antiga paisagem. 

[§ 7] O que teria sobrado para os que andam fora estrada? Quilometros atras tinhamos 
passado sob uma passarela destinada a pedestre. Estava ali a resposta mais a vista, sem 
outras preocupacoes e exames. 

[§ 8] Tudo o que mudou se concentra realmente na estrada, sob o intenso fluxo dos farois, o 
casario solitario do mato, antes isolado, vindo aumentar as pontas de rua. 

[§ 9] Recife ja comeca na saida de Joao Pessoa, o cordao de luz fazendo da estrada a mais 
longa avenida, Avenida Recife, antiga BR-101. 

[§ 10] Retardado, sob o impacto da escuridao subitamente rompida pelo clarao da queimada, 
acodem-me a cabeca fagulhas desconexas de incertas leituras, como a do heroi 
paraibano de 19 anos, Jose Peregrino, arrastado pela mesma estrada, as maos 
amarradas, para ser levado a forca no Recife pelas ideias republicanas. Flagra Irineu 
Pinto: "Vestido da alva dos condenados e acompanhado de forcas aparatosas e da 
Irmandade da Santa Casa, vai Peregrino pagar com a vida a redencao da patria que ele 
sonhara feliz e gloriosa". Que lindo sonho! 

Gonzaga Rodrigues, jornalista e escritor/ PB [publicado em 
Jornal da Paraiba, em 01/01/12] 



61 

Cronica B 

Celso, por um triz 
Gonzaga Rodrigues 

[§ 1] Nao, desta vez a revista dos Civitas nao foi preconceituosa: na lista por ela formada 
dos 50 grandes brasileiros "que ajudaram a construir o Brasil e que ainda inspiram as 
geracoes atuais na tarefa de antecipar o futuro" aparecem 12 nordestinos. 

[§ 2] Na verdade, nao havia como evitar, mesmo deixando de lado um Capistrano de Abreu, 
um Rodolfo Garcia, um Jose Americo (visto por um expoente do pensamento sulista 
como "o homem mais representativo do Nordeste") ou um Paulo Freire,um Josue de 
Castro, um Arraes, um populista sem abrir mao da austeridade. 

[§ 3] Por que nao Chateaubriand? Sua linha de pensamento, como capitao de empresas, nao 
perdeu ainda fortes tracoes de influencia. E tambem como ideologo do capitalismo 
tupiniquim. 

[§ 4] Mas va la que seja: dez, doze nomes nordestinos reconhecidos pela arbitragem 
paulistana como construtores espirituais e materials do Pais, como espiritos influentes 
a quern o futuro deve alguma satisfacao, ja e um ganho consideravel. 

[§ 5] No final da galeria, como se surgisse de ultima hora, entra Celso Furtado, unica 
presenca da Paraiba no "exercicio hipotetico" dos organizadores da lista. (Anos atras, 
se entre esses organizadores estivesse o jornalista Barbosa Lima Sobrinho, 
seguramente nao faltaria a espada nacionalista de outro paraibano, o general Vidal de 
Negreiros, fundador da nacionalidade). 

[§ 6] De qualquer modo nao puderam se furtar a leitura e consideracao do papel do 
Nordeste no cenario cultural e politico da nacao. Ainda nao da para exorcizar os 
fantasmas de Rui, Nabuco, Floriano, nem jogar no lixo o pensamento de Gilberto 
Freyre, de Anisio Teixeira ou de Celso Furtado. 

[§ 7] Para so falar no pensamento social e politico cultivado e praticado pelo discurso e a 
acao desses nordestinos. Nao entra na conta, obviamente, o substrato social e politico 
da literatura espalhada no mundo pelos nordestinos. A literatura que fez as nossas 
cabecas e fixou, geracao apos geracao, a nossa visao e sentimento do mundo. Apesar 
de parecer mal escrita a um poeta da pureza de Drumond. Pureza artistica, mesmo 
assim incapaz de anular os surtos do preconceito. "Como esses nordestinos escrevem 
mal"- desabafou em carta a Ciro dos Anjos, seu confidente mineiro. 

Gonzaga Rodrigues, jornalista e escritor/ PB [publicado em 
Jornal da Paraiba, em 03/01/12] 
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Cronica C 

Quede Ricardo? 
Gonzaga Rodrigues 

[§ 1] Ricardo Coutinho, o governador, nao me deixou assistir a sessao solene que a 
Fundacao Laureano promoveu, na noite de 23, aos 50 anos do Hospital. Estava de 
ferias e chego atrasado para falar nisso. 

[§ 2] Vereador, deputado, mesmo prefeito, Ricardo nao era desses procedimentos. Raro o 
ajuntamento, solene ou popular, que a ele o "mago'nao viesse juntar-se. Adivinhava a 
ocasiao em que se fazia necessario. Ocasioes nem sempre chamativas, de grande 
publico, como a que vivemos juntos quando o governo de Maranhao mandou cortar, 
por inadimplencia, a luz da Prefeitura de Chico Franca. Eu era assessor de imprensa de 
Chico, filho de Damasio. O Damasio que se antecipara a todos e a mim proprio em 
providenciar, pela Prefeitura, os funerais de minha mae. Antiga professora rural do 
mais enfirrnado interior, o velho e bom Damasio achava que D. Antonina fazia jus a 
essa dadiva, ainda que vinda de outro municipio. Achando pouco, deu-lhe um nome de 
rua que ainda nao acharam onde pregar a placa. 

[§ 3] Estavamos, entao, a luz de velas, no gabinete antigo do prefeito, quando vem juntar-se 
a nos, com a mesma reacao ao ato insolito, o Ricardo vereador. A Prefeitura nao era de 
Oposicao, pois Chico nunca foi disso, mas estava em maos de outro partido que nao o 
do governo. E descuidara-se, havia varias gestoes, da conta de luz acumulada aos 
montes. Ricardo nao era do partido de Chico, ate o combatia, mas foi abraca-lo. 

[§ 4] Agora, tantos anos depois, era de que eu me lembrava ao participar da mesa que 
presidia as solenidades ao Laureano, desfalcada da presenca do governador. Ou do seu 
representante. Nenhum governador, por mais assoberbado, mais estabanado, por mais 
indiferente a protocolos, faltaria a uma ocasiao daquelas. 

[§ 5] O que estaria acontecendo, se o proprio Ricardo nao se fez de rogado ao liberar os 
recursos antes dele assegurados para a compra do acelerador que faltava? Liberou e se 
fez presente ao ato inaugural, prometendo novos recursos e servicos. Mas nao deu 
muita trela ao ritual cortejado por todos os tempos e povos de distintas civilizacoes, a 
maioria deles em louvor da vida, do extremo sacrificio e das traicoes que ela nos 
impoe. 

[§ 6] A mesa estava composta de outras liderancas, aliadas e oponentes, integradas ao 
mesmo cordao de solidariedade tecido pela obstinada ansia de vida e de superacao de 
limites do hospital. O auditorio de medicos, profissionais da Saude e de diferentes 
atividades curtia ali esse mesmo sentimento - o de comovida homenagem a historia e a 
comunidade do Laureano. 

[§ 7] Ricardo Coutinho nao deve estar fora disso. Como nunca podera fugir ao rito, nem que 
tivesse participado, de escudo ou arma mais moderna, de todas as grandes revolucoes. 

[§ 8] E por que nao foi? 
[§ 9] Essa pergunta atrapalhou e desviou-me, de certo modo, das palavras da celebracao, 

salvo as da professora Angela Bezerra de Castro, membro do Conselho, que me deu o 
privilegio de ouvi-las antes pelo telefone. 

Gonzaga Rodrigues, jornalista e escritor/ PB [publicado em 
Jornal da Paraiba, em 01/04/12] 
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Cronica D 

A aluna de Augusto 
Gonzaga Rodrigues 

[§ 1] D. Nininha foi aluna particular de Augusto dos Anjos, na rua General Osorio. Da 
janela onde vinha limpar a vista, na rua principal de Alagoa Nova, D. Nininha me viu 
passar com o EU debaixo do braco, creio que uma edicao das Bedeschi de 1947, 
quando a carreira do livro comecava a disparar, e que atinge hoje a 48a pela Bertrand-
Brasil. 

[§ 2] Antes de ler o depoimento de Jose Americo e o do professor Jose Oiticica, que 
conviveram com as singularidades gestuais e de comportamento pessoal do morador 
do Pau d'Arco, bem antes dessa leitura mitificada, colhi da antiga diretora do grupo 
escolar, ja aposentada, a mesma impressao. 

[§ 3] - Estudei com ele, assisti, meio assustada, aos seus repentes, a suas mudancas de 
feicoes quando se excedia numa explicacao ou se detinha num assunto que gostava... 
Foi um momento inesquecivel da minha vida estudantil. 

[§ 4] - Ele ja era famoso? - Explicou que nao era pela fama, pois mais famosos do que ele, 
na conversa dos saloes e na aparicao nos jornais e revistas, eram Raul Machado e 
Americo Falcao. Era pela emocao extraordinaria que transmitia a quern o ouvisse, 
recitasse um verso ou explicasse uma questao de algebra. A sala inteira se empolgava 
com o fervor de sua voz e de suas palavras. As palavras, mesmo as do uso comum, 
ganhavam com ele uma forca e uma expressao surpreendentes. "Parecia nao ser 
realmente deste mundo". 

[§ 5] Nao creio que D. Nininha chegasse sequer a pensar em analises literarias. Ensinava o 
primario, as nocoes basicas da gramatica e, em materia de letras, de coisa literaria, nao 
devia passar das nocoes de retorica relegadas ao final das velhas gramaticas. 

[§ 6] Mas nao teve como escapar ao cantochao dos dinamos profundos ou a aleluia virginal 
das crencas. Mais a forca musical das palavras do que mesmo ao seu sentido. 

[§ 7] Tempos depois, muitos anos distantes desse guardado da memoria, encontrei Jose 
Americo repassando essa mesma impressao de transcendencia. 

[§ 8] Eml982, revendo-a aos noventa anos, vinha a minha linda professora de outro instante 
de transporte emocional, ao deixar o Espaco Cultural inaugurado sob a batuta de Isac 
Karavichevski regendo a Sinfonica da Paraiba. 

[§ 9] Apoiada no braco do sobrinho, o xale protegendo-lhe da forte brisa da noite, deu-me a 
felicidade do novo e ultimo encontro, num momento em que todos subiamos ao ceu 
mandados pelo coro da 9 a Sinfonia que as vozes da mocada do Varjao, Torre e 
Mandacaru vieram entoar. 

Gonzaga Rodrigues, jornalista e escritor/ PB [publicado em 
Jornal da Paraiba, em 19/01/12] 
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Cronica E 

Os servicos maneiros 
Gonzaga Rodrigues 

[§ 1] Nao ficou na lembranca, a primeira vez que me chamaram de negro. Nao devo ter 
sentido qualquer ofensa. Na infancia nao foi. Tive uma infancia quase que monastica, 
de filho unico sem companhia nem vizinhanca. Dessa fase so me lembro de Nino, um 
que morreu de vermes, e do filho do fogueteiro, Ze Paulo, que perdi de vista quando 
larguei o sitio. 

[§ 2] Entre a adolescencia e a primeira juventude, decorridas no caldeamento de Campina 
Grande, estuario mais que regional das ambicoes comerciais e culturais dos meus anos 
de formacao, a mencao a minha cor, que me lembre, so se deu quando tive de tirar, na 
policia, uma pre-identidade (ainda nao fizera os 18 anos) . Horas depois, quando fui 
ler com apurada curiosidade os detalhes do documento, la estava a classificacao 
"parda-clara", que nao me causou mossa e permaneceu ate quando excluiram esse tipo 
de registro da cedula de identidade. 

[§ 3] Negro, mesmo, so comecei a ser chamado a partir da Casa do Estudante. La todos 
ganhavam apelido e, aos olhos gerais, fiquei como negro. Eramos tres em toda a 
comunidade, eu o mais claro deles. 

[§ 4] No Pio X I campinense, meu primeiro colegio, negro era fruta rara. Na minha classe 
tinha o negro Raimundo Adolfo e, menos escuro, de um moreno fortemente corado, 
quase bronze, o negro Temistocles. No Liceu, onde tive passagem breve, a classe 
amorenou um pouco. Era escola publica mais ao alcance dos filhos de pequenos 
funcionarios e comerciantes. 

[§ 5] Isso e o que os meus olhos guardam. Como explicar um pais composto metade de 
negros com uma participacao tao diminuta nos servicos maneiros? Olha-se em redor, e 
o negro e excecao, so rompida a forca de circunstancias muito pessoais que o 
consentem ser visto assim mesmo, quando sobem, com "alma de branco". 

[§ 6] Os que defendem a ascensao pelo merito esquecem ou nao tern memoria das 
condicoes historicas em que o colonizador de todos tempos se relacionou com o negro. 
Na corrida pela escola, pelo emprego, pela vida social a conjuntura negra area com 
quatrocentos anos de escravidao e de discriminacoes dissimuladas. No papel, todos 
sao iguais, mas a realidade, mesmo a de hoje, nega a igualdade a olhos vistos. A 
corrida sera por muitas geracoes ainda de desiguais. 

[§ 7] O voto do ministro Peluso remete a essa profunda consciencia da conjuntura historica 
do negro no Brasil: "O merito e, sim, um criterio justo, mas e justo apenas em relacao 
aos candidatos que tiveram oportunidades identicas ou pelo menos assemelhadas." 

Gonzaga Rodrigues, jornalista e escritor/ PB [publicado em 
Jornal da Paraiba, em 29/04/12] 


