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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ha bastante tempo, inumeras pesquisas vem mostrando que o ensino de Literatura e 

marcado por protocolos e convencoes que circulam na escola, onde o texto literario e 

pretexto para o reconhecimento de fatos historicos e/ou figuras ou funcoes de linguagem 

(LAJOLO, 1988). Esse quadro pouco alentador toma-se mais preocupante quando o 

texto escolhido para a realizacao dessas atividades e a poesia que nao ocupa lugar de 

destaque no fazer pedagogico de muitos professores. Diante disso, esta pesquisa 

objetiva mostrar que e possivel despertar o gosto pela leitura de poesia desde que as 

atividades desenvolvidas sejam pensadas, sistematizadas e, quando necessario, 

reformuladas. Entretanto, procurar apresentar abordagens diferentes para o trabalho com 

o texto literario em sala de aula e uma tarefa ardua, devido nao so a falta de estimulos 

tanto do professor quanta dos alunos, mas tambem devido a necessidade de 

reformulacao de velhas praticas e concepcoes erroneas sobre o papel que a literatura 

deve ocupar no cenario educacional. Consciente disso, procurei desenvolver com alunos 

egressos da Educacao de Jovens e Adultos (EJA) atividades de leitura de poesia. A partir 

da observacao das reacoes desses alunos diante dos poemas lidos e da reflexao sobre 

as respostas deles a um questionario, uma das conclusoes a que cheguei e que o gosto 

pelo literario pode ser, sim, despertado a partir de atividades desenvolvidas em sala de 

aula. Por outro lado, o que nao e possivel de ser garantido e a sua permanencia fora dos 

muros da escola. Diante disso, reitero que, assim como brincar, assistir a televisao, ler 

revistas de fofocas sao, para os alunos-colaboradores desta pesquisa, necessidades 

imperiosas, a literatura pode se tornar uma dessas necessidades desde que o trabalho 

com o texto literario se tome uma pratica efetiva inserida no cotidiano da sala de aula, 

uma vez que os dados coletados levam a crer que parece que e so no espaco escolar 

que muitos dos alunos tern acesso a esse bem simbolico que e a literatura, e nao 

podemos, como ensina Candido (1995), negar-lhes este direito. 

PALAVRAS-CHAVE: Poesia, Leitura Literaria, Recepcao, Ensino, Educacao de Jovens e 

Adultos 



RESUME zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II y a suffisant temps, innombrablees recherchers vainent montrant qui I'enseignement de 

litterature est marque pour protocols et conventions qui circulent dans I'ecole, ou le texte 

litteraire est pretexte pour la reconnaissance de faits historiques et/ou figures ou fonctions 

de langage (LAJOLO, 1988). Celui carre peu encourage se changer plus preoccupere 

quand le texte choisi pour la realizacion des celles activites est la poesie qui non occupe 

lieu de preeminence dans le faire pedagogique de tres professeures. Devant de cela, 

cette recherche objectif montrer qui est possible eveiller le gout par lecture de la poesie 

depuis qui I'activites developpees qu'il soient pensees, systematisees et, quand 

necessaire, reformees. Pourtant, chercher presenter abordages differents par le travaille 

avec le texte litteraire dans le salle de classe est une tache arduse, du non seul la faute 

de stimulation tant du professeur combien d'eleves, mais aussi juste la neccessite de 

modifier vieilles pratiques et conceptions erronee sur la papier qui le litterature devoint 

occuper dans le mise d' seine educationnelle. Conscient de cela, ai recherche 

developper avec eleves eloignes d' Education de Jeunes et Adultes (EJA) activites de 

lecture et poesie. Partageant d'observation des reactions des ces eleves devant des 

poemes instruits et du reflexion sur sas reponses avec une questonnaire, une des 

conclusions qui ai arrive est qui le gout pour la litteraire peutetre oui, eveille, partageant 

d'activittes developpees dans le salle de classe. D'ailleurs, qui n'est pas possible d'etre 

garanti est sa permanence hors des murs d'ecole. En face de cela, reitere qui, ainsi 

comme jouer, regarder le television, lire revues qui parlent sur les personnes des medias 

sont, pour I'eleves collaborateurs de cette recherche, necessites imperieuses, la litterature 

pouvoit se redevenir une des cettes necessites depuis qui le travaille avec le texte 

litteraire se redevait une pratique effective inseree dans le quotidien de salle de classe, 

une fois qui les donnes collectes partent la croire qui semble qu' est seule dans le espace 

ecolier qui beaucoup d'eleves ont acces le ce bien symbolique qui'est la litterature, et non 

pouvons, avec enseigne Candido (1995), lui nier ce droit. 

Mots Cle: Poesie, Lecture Litterairee, Reception, Enseigne, Education des Jeunes et 

Adults 
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Renda-se. como eu me rendi. 
Mergulhe no que voce nao conhece como eu 
mergulhei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
[...] 

Nao se preocupe em compreender. 
Viver ultrapassa todo entendimento. 

Clarice Lispector 

Dos caminhos anteriores a pesquisa: memorias e reflexoes 

Ao contrario de muitas pesquisas que sao aprofundamentos de trabalhos 

anteriores, frutos, portanto, de uma verticalizagao dos pensamentos e reflexoes de seus 

autores, esta e fruto de uma necessidade antiga: a de entender as relacoes entre 

literatura e ensino, especialmente a relacao entre poesia e ensino. A essa primeira 

necessidade, somava-se uma outra mais pessoal, so agora formulada: superar a ideia, 

nutrida em mim mesmo, de ser a poesia urn genero dificil, compreensivel apenas por uns 

poucos iluminados, o que, inconscientemente, era urn argumento para nao trazer a tona 

a minha propria aversao a leitura e interpretacao de poesia, em especial um certo tipo 

de poesia matizada por um determinado sentimentalismo piegas. 

Mesmo sendo um leitor avido, ler poesia era para mim, apesar do alumbramento 

diante de alguns versos deste ou daquele poeta, algo desinteressante. Preferia os 

romances, contos e cronicas, relegando, assim, a poesia para um segundo ou terceiro 

momento, e so recorria a ela quando precisava decorar alguns poemas para poder 

impressionar os meus alunos, pois, sendo professor de literatura, deveria contribuir para 

a formagao de leitores de literatura - isso, embora obvio, nao o e para alguns 

professores. 

No entanto, antes de chegar a essa consciencia, mediava, entre mim e a poesia, 

uma certa indiferenca. E assim foi durante todo o ensino fundamental e medio e ate 

mesmo na universidade onde, entre trabalhar com poesia ou com prosa, nem titubeava e 

escolhia a prosa. Ate que para fazer a selecao para o programa de pos-graduagao da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), eu, que fui educado lendo prosa, 

senti-me sem ideias para toma-la como objeto de estudo e lembrei-me dessa minha 

"incapacidade" de trabalhar com poesia, que deveria ser nao so minha, mas de muitos 
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professores que, iguais a mim naquele momento, achavam - e muitos ainda continuam 

achando - ser a poesia um genera cuja abordagem em sala de aula e muito dificil. 

Ao criticar a permanencia dessa ideia sobre a complexidade da poesia, nao estou 

querendo negar que o hermetismo "e um dos tracos responsaveis pela dificuldade de 

penetracao no misterio da poesia, que se configura sobretudo na imagistica de que faz 

uso o poeta" (PROENCA FILHO, 1978, p. 260). Estou criticando, sim, o fato de essa 

complexidade continuar sendo utilizada como "desculpa" para um nao "enfrentamento" 

do texto poetico e para a consequents perpetuacao da indiferenca em relacao a leitura 

desses textos. 

Reconheco que a poesia e algo "para iniciados, a ser alcancada sem elementos 

intervalares que pudessem facilitar o entendimento logico das palavras escolhidas e 

arrumadas pelo artista" (PROENCA FILHO, 1978, p. 257). Por outro lado, relativizando 

essa afirmacao tao categorica, acredito que, apesar de algo para iniciados, e possivel, a 

partir da realizacao de trabalhos com este intento, formar leitores para quern poesia nao 

e dificil, pois, despojados do epitetozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iniciados, eles sao capazes de fazer uma leitura 

atenta porque Ihes foi ensinado a identificar os elementos capazes de facilitar ou nao o 

entendimento logico daquilo que foi transformado em poesia. Isso exige do professor a 

realizacao de um trabalho contfnuo e cotidiano na sala de aula. 

Por isso, partindo dessa primeira percepcao, esta pesquisa, inicialmente visava 

trabalhar a leitura de poesia com professores do ensino fundamental, pois, se queremos, 

enquanto professores, formar leitores de literatura, teremos de ser, nos mesmos, leitores 

e, no meu caso especifico, leitor de poesia. A escolha pelo ensino fundamental deu-se 

porque eu cria que esta fase da educacao basica deveria fornecer aos alunos subsidios 

para que, quando chegassem ao ensino medio, ja viessem nutridos pelo gosto pela 

literatura, o que poderia facilitar o trabalho com a leitura dos famosos classicos de nossa 

literatura. 

A partir destas hipoteses, o projeto inicial objetivava nao so trabalhar a leitura de 

poesia com esses professores, mas construir, juntamente com eles, propostas que 

viabilizassem despertar o gosto dos alunos por esse genera literario, o que deveria ser 

desenvolvido de forma nao-obrigatoria, espontaneamente, sem a preocupacao pelo 

controle dos resultados. 

Se obtivesse exito, esse trabalho poderia vir a despertar o gosto pela leitura de 

outros generos literarios - contos, cronicas, romances e ate mesmo textos dramaticos -

estes ultimos, assim como os textos poeticos, parecem nao marcar presenca no fazer 

pedagogico de muitos professores - , pois os textos literarios, embora sejam lidos pelos 

alunos, o sao para ser cumprida determinada obrigacao ou ser obtida determinada nota, 
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mas nunca porque se gosta de le-los, uma vez que a leitura-fruicao do texto, no espaco 

escolar, ha muito tempo, cedeu lugar a leitura obrigagao escolar. Ou seja, a 

escolarizacao do literario, processo inerente a escola, que nao pode fugir da selegao, 

formalizagao e avaliagao de conteudos e tarefas, ao utilizar o texto literario apenas para 

outros fins, tornou-se algo negativo e marcado pela deturpacao e falsificagao da 

literatura, fruto de "uma pedagogizagao ou didatizagao que, ao transformar o literario 

em escolar, desfigura-o, desvirtua-o, falseia-o" (SOARES, 2003, p. 22). 

Consciente, portanto, de que a escolarizacao literaria e um processo inevitavel, 

pois e da essentia da escola, algo que a institui e a constitui, acredito que e preciso fazer 

com que essa escolarizacao seja desenvolvida obedecendo a criterios que preservem o 

literario, que oferecam aos alunos a vivencia do literario e nao uma distorcao ou 

caricatura dele. Isso exige a criacao de espagos escolares onde as atividades 

desenvolvidas nao sejam avaliadas, medidas ou cobradas a partir de criterios tao 

pontuais e estanques, como a atribuicao de uma simples nota, os quais fazem com que o 

professor esqueca que, no processo de avaliacao, a literatura deve ser tomada como 

experiencia e nao como um conteudo a ser avaliado (COSSON, 2006). 

A relevancia inicial desta pesquisa estava, portanto, no fato de ela vir a propor 

uma reflexao sobre a circulacao do texto poetico em sala de aula a fim de integrar a 

leitura deste genero literario ao cotidiano escolar. Ao agir assim, eu acreditava, e 

continuo acreditando, que, se, ha alguns anos, se argumentava que havia a inexistencia 

da leitura porque nao existiam livros ou porque o acesso as obras em muitos pontos do 

pais nao era facil e o prego tambem nao ajudava, esse tipo de argumento nao tinha -

tampouco continua tendo - forga. E nao a tern porque nao so sao esses fatores que 

intervem no sucesso ou no fracasso da leitura e porque, se antes faltavam livros, hoje 

chegaram as escolas livros, em sua maioria, escritos por autores considerados bons pela 

critica especializada, ainda que, conforme salienta Alves (2001a), a presenga desses 

autores nao garanta um trabalho significative 

Se nao faltavam livros, acreditava eu que o fato de nao se trabalhar com a poesia 

em sala de aula se devia a outros problemas mais serios entre os quais avultava a falta 

de professores que quisessem e soubessem tambem trabalhar em sala de aula nao so 

com poesia, mas tambem com outros generos literarios. Por isso, eu reiterava a 

relevancia desta pesquisa argumentando que era preciso nao so distribuir livros mas 

tambem ter professores preparados para trabalhar com esses livros em sala de aula, ja 

que esta talvez seja o unico lugar onde a crianga (e a maioria dos brasileiros) tern acesso 

a livros e sobretudo a textos literarios. 
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O nosso publico seria composto, entao, nao por alunos mas por professores com 

os quais pretendia trabalhar o genero poesia, a partir dos livros da colecaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Literatura em 

Minha Casa, cujo acervo e composto por obras de autores nacionais e estrangeiros e e 

destinado a todas as escolas publicas pelo Ministerio da Educacao. Se eu conseguisse 

levar a poesia aos professores que, em sua maioria, segundo Alves (2001a), se dizem 

incompetentes para trabalhar com ela, acreditava tornar-se mais facil leva-la aos jovens 

leitores a fim de que estes, com a ajuda daqueles, pudessem reconhecer as sutilezas, os 

sentidos e a profundidade desse genero literario. 

Para tanto, pretendia eu realizar um mini-curso para o qual os professores seriam 

convidados e no qual seriam discutidas algumas nocoes importantes para o ensino de 

literatura, tais como a nocao de leitura mais adequada ao trabalho com o texto literario, a 

relacao entre leitura e literatura no espaco escolar, a propria "nocao" de poesia e o lugar 

destinado a ela na escola, ate podermos chegar a leitura e interpretacao de poemas. 

Como se pode perceber, o mini-curso objetivava investir na formacao docente, e, para 

que pudesse obter exitos, eu precisava estar preparado. 

Enquanto me preparava elaborando o mini-curso, cheguei a escrever uma 

proposta para o trabalho com poesia em sala de aula e, para mostrar aos professores 

que viriam participar do mini-curso que ela era exequivel, resolvi aplica-la com os meus 

proprios alunos, o que poderia me oferecer parametros para refletir sobre os encontros e 

os desencontros que surgiriam quando a proposta fosse posta em execugao - ate entao 

eu nao sabia que esta fora uma feliz ideia. E assim continuei pensando em como 

realizar o mini-curso, mas, devido as atribuigoes dentro e fora da universidade, quando 

percebi, restava menos de um semestre para a coleta dos dados desta pesquisa, os 

quais seriam oriundos da realizacao do mini-curso. 

Entretanto, a aplicagao daquela proposta, que, inicialmente, fora pensada apenas 

como uma proposta, havia me fornecido dados preciosos que eu nao poderia deixar de 

lado, guardando-os sob o algido manto do esquecimento. Foi, portanto, mudando os 

informantes daquela pesquisa, mas nao os seus objetivos e tampouco as necessidades 

que a fomentaram, que esta pesquisa nasceu, cuja relevancia seria a mesma da 

pesquisa inicial, se nao fosse o publico com o qual trabalhei: alunos egressos da 

Educacao de Jovens e Adultos (EJA), os quais, com pouca escolaridade, sao pessoas 

que "tiveram no seu passado um direito violado, perdendo importante ferramenta para 

pensar, pesquisar e ter acesso ao saber que e produzido pela humanidade" (HADDAD, 

2006, p. 01). 

Alem disso, apesar de estes alunos estarem cursando a segunda e a terceira 

series do ensino medio, trabalhei com os mesmos poemas que iria aplicar com os alunos 
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do ensino fundamental II nao so porque alguns dos autores dos poemas eram poetas 

que fazem parte do conteudo de literatura do ensino medio mas principalmente porque, 

na escola onde eles estudavam e que esta situada em um municipio do interior deste 

Estado, os unicos livros de literatura existentes eram os da colecaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Literatura em Minha 

Casa. Assim, embora sejam destinados ao Ensino Fundamental I e II, os livros desta 

colecao podem auxiliar o trabalho de professores que ensinam em escolas que nao 

possuem a minima condigao para a formagao de leitores, o que exige de nos nos 

valermos daquilo que, no momento, temos em maos. 

Desse modo, esta dissertagao foi organizada em cinco capitulos. No primeiro, 

Dos caminhos da pesquisa: abordagens metodologicas, alem de conceber este trabalho 

como um estudo de caso etnografico, caracterizo o local, os colaboradores e descrevo 

os caminhos da pesquisa. 

Em Da leitura a leitura literaha: uma cartografia da leitura no espago escolar, 

procuro, como o proprio subtitulo aponta, apresentar uma cartografia da leitura e da 

leitura literaria no espago escolar, uma vez que inumeros sao os trabalhos que tomam a 

leitura como escopo, mas, quando e acrescentado a este vocabulo o qualificativo 

"literario", parece que esses trabalhos se tornam bastante parcos e, mesmo entre os 

poucos que se voltam para a leitura literaria, esta e vista sob um unico ponto de vista: 

consideragoes sobre a leitura de obras literarias neste ou naquele outro seculo. Diante 

dessa "aparente" falta de reflexao um pouco mais "teorica" sobre a leitura literaria, pois, 

se esta ou aquela vertente diz que a leitura e isto ou aquilo, acredito ser possivel 

apresentar o que vem a ser a leitura literaria, sem que com isso caiamos na estetica 

paralisante de uma unica definigao. 

Para tanto, as reflexoes apresentadas neste primeiro capitulo seguem, sobretudo, 

as orientagoes de Candido (1995) e Steiner (1988), as quais me possibilitaram pensar a 

leitura literaria como um poderoso instrumento por meio do qual aquele que le pode 

reconhecer-se no outro e, assim, criar vinculos com outras pessoas e, por extensao, com 

toda a humanidade, pois o texto literario, importante elemento na criagao da identidade 

do ser humano, contribui nao so para a sua formagao intelectual como tambem para a 

formagao de sua personalidade, ja que, em meio as muitas transformagoes politicas, 

sociais, economicas e culturais, a literatura, muito mais do que uma simples guardia do 

patrimonio cultural, pode trazer contribuigoes nao so para uma melhor adequagao a um 

mundo novo como principalmente para a formagao total do ser humano. 

Em De poesia e escola: entre os meandros de uma cartografia, a necessidade de 

fazer uma cartografia, agora sobre a relacao entre poesia e escola, surge novamente. 

Este segundo capitulo, assim como o anterior, possui um cunho teorico-pedagogico, 
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principalmente para o professor interessado em instrumentalizar-se sobre poesia, uma 

vez que procuro nao so discutir como a poesia e apresentada na escola como tambem 

rastrear as principals propostas teoricas que possam contribuir para a insercao da poesia 

no fazer pedagogico desse professor, mas sempre com o cuidado de nao fazer pensar 

que determinada vertente seja melhor do que outra. 

Neste capitulo, a apresentacao de diferentes perspectivas teoricas sobre o texto 

poetico tern como objetivo reiterar a importancia de o professor munir-se de 

conhecimentos teoricos a que devera, sempre que for necessario, recorrer para iluminar 

a sua pratica pedagogica e o seu trabalho com o texto literario. Por isso, a presenca, por 

exemplo, das ideias dos formalistas russos ou dos novos criticos tao dispares em relacao 

as da estetica da recepcao, uma vez que acredito que o professor deve, conforme 

apregoam os estudiosos da Escola de Constanca, nao so levar em consideracao o papel 

do leitor na atualizacao da obra literaria, mas tambem saber, como ensinam, por 

exemplo, os formalistas, que elementos intemos como o verso, o ritmo, o metro, a rima 

atuam na construgao do significado da obra. Ou seja, penso que o professor precisa 

pesar e ponderar as inumeras contribuigoes existentes no estudo do texto literario e 

escolher aquela que melhor pode ajudar na compreensao daquele texto que ele levou 

para estudar com seus alunos. 

Como um sema que se impoe e e reiterado ao longo deste trabalho, o vocabulo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cartografia aparece em Cartografia amorosa: a presenga do amor em poemas da colegao 

Literatura em Minha Casa. Neste quarto capitulo, como forma de apontar para a 

necessidade de o professor manter o exercicio da critica literaria, analiso os poemas que 

escolhi para trabalhar com os alunos-colaboradores. A insergao desta analise se faz 

necessaria tambem devido ao fato de que, conforme ensina Iser (1996), se quisermos 

verificar os efeitos que o texto provoca em seus receptores. este deve ser entendido 

como um processo em que a interpretacao, que e derivada do proprio texto, visa ao 

acontecimento da formagao do sentido e, em decorrencia disso, ela nao pode ser 

descartada. 

Em De leitura, poesia e amor: reverberagoes de vozes silentes, e feita a analise 

dos dados coletados a partir da leitura dos poemas realizada pelos alunos-colaboradores 

e a partir das respostas que apresentaram a um questionario que Ihes foi entregue. Neste 

ultimo capitulo, especie de confluencia dos outros, aparentemente antipodas, reflito sobre 

os acertos e desacertos surgidos durante a recepcao dos poemas feita por esses alunos 

a fim de verificar se a acolhida dos poemas se deu por intermedio da negagao de 

experiencias vividas ou da conscientizagao de outras jamais expressas. 
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Com esta pesquisa procuro, portanto, nao so chamar atencao para o fato de que, 

apesar das escassas condicoes, a sala de aula, embora seja um espaco complexo, e um 

laboratorio para infindaveis pesquisas que podem ser realizadas pelos proprios 

professores; mas tambem trazer contribuigoes teorico-metodologicas que possam 

orientar o trabalho do professor em sala de aula, sejam seus alunos da EJA, sejam do 

ensino regular. 



CAPITULO I 

DOS CAMINHOS DA PESQUISA: 

ABORDAGENS METODOLOGICAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Que pedagogos eramos, quando 
nao tinhamos a preocupacao da 
pedagogia! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Daniel Pennac 
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1.1 Caracterizacao do tipo de pesquisa 

Esta pesquisa e de natureza qualitativa e insere-se no contexto das pesquisas de 

cunho etnografico. Este tipo de pesquisa e caracterizado fundamentalmente por um 

contato direto do pesquisador com a situacao pesquisada e permite reconstruir os 

processos e as relacoes que configuram a experiencia escolar diaria (ANDRE, 1995). 

Sendo um estudo de caso etnografico, este trabalho tern a vantagem de poder retratar 

situacoes vivas do dia-a-dia escolar, sem prejuizo de sua complexidade e de sua 

dinamica natural. 

Entretanto, isso nao exime o pesquisador de posicionar-se sobre o caso estudado 

e de apresentar informacoes que podem servir como ponto de partida para uma reflexao 

a respeito do fazer pedagogico sobre o ensino de literatura em sala de aula, uma vez que 

os dados etnograficos, embora criticados por seu alto teor de subjetividade, podem se 

tornar uma fonte de generalizacoes. Estas, segundo Andre (1995, p. 57), se dao no 

ambito do leitor "que, com base nas descricoes feitas pelo autor do estudo e na sua 

propria experiencia, fara associacoes com outros casos, generalizando seus 

conhecimentos". 

Diante disso, cumpre esclarecer que a ideia de generalizacao e aqui tomada nao 

como um conjunto de leis que se aplicam universalmente, mas como um conjunto de 

dados que podem ser uteis para compreender dados de outros estudos, visto que o 

conhecimento em profundidade de um caso pode ajudar a entender outros. Sendo assim, 

esta pesquisa nao pretende comprovar nem fazer "grandes" generalizacoes. A ideia-tese 

que sustenta este trabalho, a de que e possivel despertar o gosto pela leitura prazeirosa 

de poemas, pode parecer, diante de alguns fatores intervenientes, insustentavel, dai a 

razao por que procuro, mais especificamente no quinto capitulo, refletir sobre esses 

fatores. Alem disso, para garantir a plausibilidade dessa ideia-tese, procurei descrever a 

situacao de estudo, compreende-la e revelar os seus multiplos significados, deixando que 

o leitor decida se as interpretacoes expressas podem ou nao ser generalizaveis, com 

base na plausibilidade e na sustentacao teorica que este trabalho apresenta. 

No entanto, como a pesquisa etnografica nao pode se limitar a descricao de 

situacoes, ambientes, pessoas. ou a simples reproducao de suas falas e/ou depoimentos, 

procurei levar em consideracao a histdria pessoal de cada colaborador, voltando-me para 

"os valores, as concepcoes e os significados culturais dos atores pesquisados, tentando 

compreende-los e descreve-los e nao encaixa-los em concepfoes e valores do 
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pesquisador" (ANDRE, 1995, p. 46), o que exigiu de mim uma intervencao. Por isso. esta 

pesquisa pode ser vista tambem como uma pesquisa-acao, uma vez que examina as 

acoes de sujeitos dentro de um microcontexto em que houve uma estreita associacao 

entre o pesquisador e os colaboradores da pesquisa envolvidos numa acao conjunta ou 

na resolucao de problemas coletivos da comunidade pesquisada (THIOLLENT, 2005). No 

caso deste estudo, a opcao nao foi a resolucao de problemas coletivos, do tipo sindical 

ou politico, por exemplo, mas tentar despertar o gosto dos alunos-colaboradores pela 

leitura de poemas e refletir sobre todo o processo de recepcao dos poemas lidos. 
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1.2 Caracterizacao do local de pesquisa 

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede estadual de ensino do 

municipio de Olivedos, situado a 54 quilometros de Campina Grande. Apesar de ter sido 

construida entre os anos de 2002 e 2003 e inaugurada em 2004, esta escola ja apresenta 

algumas avarias em sua estrutura fisica que, apesar disso, e conservada e limpa. Do 

ponto de vista fisico, a escola funciona num predio novo e dispoe de 06 salas de aulas, 

01 direcao/secretaria, 01 sala de professores, 01 cozinha, 01 almoxarifado, 03 banheiros 

e 01 sala de leitura; mas nao possui sala de video, laboratorio de informatica tampouco 

biblioteca. 

Ha, na area de Lingua Portuguesa, alem dos livros didaticos, 01 unica gramatica -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gramatica da Lingua Portuguesa (1986), de Celso Cunha - e 06 dicionarios: 03 

exemplares do Dicionario Escolar da Lingua Portuguesa (1984), de Silveira Bueno; 01 

exemplar do Dicionario da Lingua Portuguesa (1988), de Antenor Nascentes; 01 do 

Minidiciona'rio da Lingua Portuguesa (2001), de Adriano da Gama Kury, e 01 Dicionario 

Junior da Lingua Portuguesa (2001), de Geraldo Mattos. 

Quanto aos livros de literatura, existem, como se podera perceber pelo quadra 1, 

a seguir, alguns esparsos exemplares da colecao Literatura em Minha Casa, que se 

encontram dispostos na sala de leitura. Cumpre esclarecer que a colecao Literatura em 

Minha Casa e uma das estrelas do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao (FNDE/MEC), e, desde abril de 2002, 

vem distribuindo uma colecao de livros para estudantes do ensino fundamental. A 

distribuicao dessa colecao visa possibilitar aos alunos e as suas familias o acesso a um 

conjunto de textos significativos para a sua formacao cultural e seu interesse pela leitura 

de obras literarias. Alem disso, cada kit e composto por cinco livros (um de poesia, um de 

conto, uma novela, uma peca de teatro e uma adaptacao de um classico da literatura 

universal), os quais apresentam uma variedade de temas: infancia, amor, o fazer literario, 

denuncia social, etc., o que pode, mesmo a partir do estudo de uma unica tematica, 

colocar os alunos em contato com um numero diversificado de autores. 
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QUADRO 1 
Obra Autor Editora/ Ano de 

Publicacao 
Categoria Exempi; 

Minhas Memorias de Luciana Sandroni Companhia das Letrinhas Novela 07 

Lobato - 2 0 0 2 

Palavra de Poeta Henriqueta Lisboa et al Atica - 2001 Poesia 07 

Bazar do Folclore Ricardo Azevedo Atica - 2001 Tradicao Popular 07 

Meus Pnmeiros Versos Manuel Bandeira, Cecilia 

Meireles e Roseana 

Murray 

Nova Fronteira - 2001 Poesia 02 

Era uma vez um conto Moacyr Scliar et. al. Companhia das Letrinhas 

- 2 0 0 2 

Conto 05 

Carta errante, avd Mirna Pinsky FTD - 2001 Novela 13 

atrapalhada e menma 

aniversariante 

Palavras de encantamento Elias Jose et. al. Moderna - 2001 Poesia 04 

Contos de Grimm, animais Jakob S Wilhelm Grimm - Nova Fronteira - 2002 Conto 01 

encantados traducao e adaptacao de 

Ana Maria Machado 

Historinhas Pescadas Angela Lago et al. Moderna - 2001 Contos 04 

Meus Pnmeiros Contos Leo Cunha et. al. Nova Fronteira - 2001 Conto 02 

A ilha do tesouro Robert Louis Stevenson -

Adaptacao de Claire Ubac 

Atica - 2002 Classico da Literatura 

Universal 

09 

A area de Noe Vinicius de Moraes Companhia das Letrinhas 

- 2002 

Poesia 05 

Um assassinato. um Mark Twain - Traducao de Objetiva - 2001 Novela 11 
misterio e um casamento Ana Maria Machado 

Bisa Bia, Bisa Bel Ana Maria Machado Moderna - 2001 Novela 09 

A formiguinha e a neve Adaptacao de Joao de 

Barros (Braguinha) 

Moderna - 2001 Classico da Lrteratura 

Universal 

04 

0 macaco malandro Tatiana Belinky Moderna - 2001 Peca Teatral 04 

A casa da madrinha Lygia Bojunga Nunes Nova Fronteira - 2002 Novela 01 

Cinco Estrelas Chico Buarque et. al. Objetiva - 2001 Poesia 06 

Os miseraveis Victor Hugo - Traducao e 

adaptacao de Walcyr 

Carrasco 

FTD - 2 0 0 1 Romance 13 

Pluft, o fantasminha Maria Clara Machado Companhia das Letrinhas Peca Teatral 07 

- 2 0 0 2 

Peca Teatral 

De conto em conto Carlos Drummond de 

Andrade et. al. 

Atica - 2001 Conto 05 

A arvore que dava dinheiro Domingos Pellegrinni Atca - 2001 Novela 11 

Eu chovo, tu choves, ele Sylvia Orthof Obietiva - 2001 Peca Teatral 10 

chove ... 

0 santinho Luis Fernando Verissimo Objetiva - 2001 Conto 12 

A bailanna e outros Roseana Murray FTD - 2 0 0 1 Poesia 11 
poemas 

Uma histdria de futebol Jose Roberto Torero Objetiva - 2001 Novela 08 

Histrjrias de fadas Oscar Wilde - Traducao 

Barbara Heliodora 

Nova Fronteira - 2001 Conto ingles 08 

Quern conta um conto'' Ana Maria Machado et. al. FTD - 2001 Conto 10 

Ze vagao da roda fina e Sylvia Orthof Nova Fronteira Peca Teatral 01 

sua mae Leopoldina 

0 fantastico mistirio de Pedro Bandeira FTD - 2001 Peca Teatral 13 

Feiurinha 

Hoje tern espetaculo: no Ana Maria Machado Nova Fronteira - 2001 Peca Teatral 08 

pais dos prequetes 

Odisseia Adaptacao de Ruth Rocha Companhia das Letrinhas 

- 2 0 0 0 

Classico Universal 08 

Vida e paixSo de Pandonar Joao Ubaldo Ribeiro Nova Fronteira - 2001 Novela 04 

o Cruel 

TOTAL 222 

Numero total de livros da colegaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Literatura em Minha Casa existentes na escola campo de pesquisa 

Apesar de os livros constantes no quadro demonstrativo perfazerem um total de 

222 exemplares, eles nao passam dos meros 33 tftulos diferentes. Alem deles, ha apenas 

alguns outros que vieram da Escola Dom Pedro I, antiga escola estadual que funcionava 
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no municipio anteriormente a construcao da escola onde esta pesquisa foi realizada e 

cujo predio hoje e utilizado como escritorio de representacao da Empresa de Assistencia 

Tecnica e Extensao Rural (EMATER). No entanto, esses livros, com excecao dos da 

colecaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Literatura em Minha Casa, sao todos antigos. Muitos deles estao deteriorados, 

alem de nao servirem ao ensino de literatura, pois sao livros didaticos ou tecnicos. 

Quanto ao numero de alunos, durante o primeiro semestre de 2006, conforme dados 

fornecidos pela direcao, foram matriculados 131 alunos distribuidos da seguinte forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 2 

SerieszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N° de alunos matriculados 

Fundamental Multiseriado - 1*., 2*. e 3*. 07 

Educaqao Infantil 23 

E J A - V . C 2 1 . 07 

EJA - 3". e 4'. 15 

E J A - 5 3 . 13 

EJA - 6'. 07 

Ensino Fundamental - T. 14 

Ensino Fundamental - 8s. 13 

Ensino Medio - 1*. 06 

Ensino Medio - 2 * . 06 

Ensino Medio - 3 a . 10 

TOTAL 131 

Numero de alunos existentes durante o primeiro semestre de 2006 

A partir do segundo semestre, o quadra de alunos passou a ser este: 

QUADRO 3 
Series Nc de alunos ainda existentes 

Fundamental Multiseriado - 18., 2*. e 3". 0 

Educagao Infantil 06 

E J A - 1". e 2'. 02 

E J A - 3". e 4 s. 02 

E J A - 5". 0 

EJA - 6". 0 

Ensino Fundamental - 7*. 08 

Ensino Fundamental - 8". 05 

Ensino Medio - 1 " . 0 

Ensino Medio - 2'. 05 

Ensino Medio - 3*. 09 

TOTAL 37 

Numero de alunos existentes durante o segundo semestre de 2006 
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A escola funciona nos dois turnos. Pela manna, durante o primeiro semestre de 

2006, havia duas turmas do fundamental I: o multisseriado e o pre-escolar. Esta continua 

funcionando com apenas seis alunos enquanto a outra fechou, pois os pais transferiram 

seus filhos para a escola do municipio. A noite, durante o primeiro semestre de 2006. 

funcionavam, mesmo com poucos alunos, todas as series do ensino fundamental II e do 

medio. Dessas, ao contrario do ano anterior em que todas as turmas eram da Educacao 

de Jovens e Adultos (EJA), apenas a 5 a. e 6 a . series eram compostas por alunos da EJA. 

Entretanto, a partir do segundo semestre de 2006, a escola passou a nao ter 

mais 5 a. e 6 a . series porque nao houve matriculas para a 5 a. serie, uma vez que nao 

apareceram alunos, e tambem porque os alunos da EJA que estudaram no semestre 

passado nao se matricularam na 6 a. serie. Alem disso, devido ao atraso da verba para o 

pagamento do transporte escolar, a evasao aumentou com a reducao do numero de 

alunos nas turmas que estavam funcionando e principalmente com o fechamento da 1 a . 

serie do ensino medio, cujos alunos, oriundos todos da zona rural do referido municipio, 

ficaram sem condicdes de assistirem as aulas. Dessa forma, a escola teve uma reducao 

nao so no numero de alunos como tambem no numero de professores, alguns dos quais 

tiverem de ser transferidos para o municipio de Campina Grande, onde ficaram a 

disposicao do Estado. 
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1.3 Caracterizacao dos cola bora dores da pesquisa 

Os alunos que colaboraram com esta pesquisa sao oriundos das zonas urbana e 

rural do municipio onde esta situada a escola que funcionou como campo de pesquisa e 

na qual trabalho ha dois anos. As turmas em que eu ensino sao a segunda e a terceira 

series do ensino medio. Na primeira, conforme quadra 3 e 4, foram matriculados apenas 

sete alunos dos quais cinco permanecem estudando. Na segunda, foram matriculados 

dez alunos e apenas um desistiu, pois, como morava longe da escola, nao tinha 

condicoes de vir assistir as aulas tampouco havia transporte para ir busca-lo. 

A maioria desses alunos e egressa do ano anterior, quando estudava em series 

da EJA, e frequenta essa escola porque trabalha durante o dia. Por isso, so pode estudar 

a noite, pois a escola do municipio so funciona nos turnos da manna e da tarde. Alem 

disso, todos os alunos, com excecao de dois ou tres, estavam ha bastante tempo sem 

estudar, voltando a escola apenas para obter a escolaridade que nao foi possivel 

completar no tempo habil. Enfim, todos trabalham durante o dia e, a noite, quando 

chegam a escola, estao cansados, inclusive ha alguns que literalmente dormem no 

momento das aulas, principalmente porque passaram todo o dia trabalhando na roca, 

arando a terra, manejando motor de agave, trabalhando na pedreira existente no 

municipio ou em casas de familia. 

Para corroborar o que acabei de afirmar e para poder compreender melhor os 

encontros e desencontros na leitura e recepcao dos poemas, pedi a esses alunos que 

escrevessem como e o dia-a-dia deles e fizessem um perfil de si mesmos (c.f. 

questionario em anexo). Tal perfil, assim como as repostas que apresentaram as 

perguntas formuladas durante a coleta de dados, sera transcritozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ipsis litteris, porque nao 

se pode desprezar a historia de vida desses alunos, que vem tardiamente ao encontro do 

ato de ler e de escrever, passando por leituras, compreensoes e usos tidos como 

desqualificados em outros universos culturais: 

Albanizia1 

"Sou uma pessoa feliz, uma porque, estou de bem com a vida. Estou sempre 
com pessoas boas. 

Sou casada com uma pessoa muito especial. Casei com ele no dia 16/12/98 e 
espero viver com ele ate o ultimo dia de minha vida, tenho um filho 

1 Por motivos eticos e para evitar constrangimentos aos colaboradores desta pesquisa, optei, 

acordado com eles, por apresentar apenas um apelido ou o primeiro nome de cada um. 
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maravilhoso que amo muito (Guilherme) e estou esperando uma menininha, 

pesso sempre a Deus que ela venha a esse mundo com bastante saude 

Sou uma pessoa catolica creio em Deus pois ele e o responsavel por tudo que 

se passa em nossa vida. 

Meu dia e bastante corrido mais dar pra levar a vida assim. Acordo sempre as 

cinco horas da manha faco umas coisas em casa e vou levar meu filho na 

escola e passo a manha das seis a doze e meia ajudando um casal de 

pessoas idosas gosto muito mais minha profissao e agricultora pois e da 

agricultura que trabalho junto com meu esposo (Joseilton) para tiramos o 

nosso sustento. 

Chegando em casa eu descanso um pouco e comesso minha rotina tomando 

conta das coisas ate chegar a hora que eu mais gosto que e ir pra escola. 

Pois estou construindo o meu future Chegando o fim das aulas volto pra 

minha casa para emfim descansar para um novo dia". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Beta 

"Meu nome Gilberta. Tenho 23 anos so casada eu gosto de trabalhar muito. 
Meu dia e me lenvanto 6 horas lavo o meu rosto e depois sai pra ganha o dia 
no rosado apanhar feijao mais, agora eu nao vou porque estou gravida mais 
mesmo assim eu trabalhei ate semana passada. 

Mais quando nao vou eu fico em casa, arrumar a casa ou vou lavar roupa, me 
acordo coloco comer pro bicho, e varo as porta da minha casa. Depois coloco 
o almogo no fogo vou arruma a casa, e depois lavo o banheiro. 
Chega a hora do almogo vou esperar meu marido chegar, depois lavo a louca 
e vou me deita um pouco ate 2 horas da tarde quando estou com tempo vou 
da uma arrumada nos guarda roupa, la pra 3.30 da tarde vou no rosado 
quebra milho, e levo pra os bicho em casa, nas terca feira vou fazer faxina na 
casa de Niedja. 

As vezes vou la em mae ajudar os meus irmao pra cuidar do gado. Nos tempo 
de planta, e de panha feijao, as vezes ganho dia alugado a 10 reais o dia. 
Mais agora acabou e tambem porque estou gravida e mais dificio de trabalhar. 
Os servico acabou. O servigo agora so tern pra os homens e muito dificio esta 
as coisa agora". 

Das Dores 

"Meu nome e Maria das Dores, casada, mae de quatro filhos, nascida nesta 
cidade maravilhosa, que eu tanto adoro, desde 1967 que eu moro aqui, eu 
ocupo o dia inteiro so a servico domestico e tambem lavo e passo roupa de 
algumas pessoas, as vezes faco faxina e vou muitas nas casas da minhas 
amigas, bater papo e a noite quando nao estou na escola, fico em casa 
assistindo televisao" 

Durcineia 

"Eu sou Durcineia. Tenho 26 anos e tenho um filho com 6 anos. Durante o dia 
quando eu acordo ammo o menino e vou deixa na escola. Quando eu volto 
vou trabalha na casa de Rita ate 1 hora. Quando chego em casa arumo as 
coizas de casa. Quando e 3 horas vou vender din-din no colegio Quando eu 
volto vou fazer din-din para vender no outro dia. Quando eu termino de 5 
horas eu vou cuidar da janta na casa onde eu trabalho. Quando eu volto de 6 
horas para minha casa sol dar tempom de cuidar do menino. Tomar banhor e 
janta para o colegio. As vez ainda vou para o sitio trabalha no rogado no final 
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de semana. Eu gosto de sai com meu namorado e toma montila e mim divertir 

um pouco porque e bom. 

Mas o que eu mai gosto e de trabalhar na roca porque eu sou uma agricultora 

no sitio Impueira". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lindiane 

"Meu nome e Lindiane. Geralmente o meu dia e assim, na parte da manha 

vou para o meu trabalho que e na casa da minha prima onde eu a ajudo, nos 

afazeres de casa, fico ate as 12:00 horas, vou para minha casa, passo a tarde 

quase todo dormindo, quando acordo vou arrumar minha casa e fazer as 

minhas atividades escoiares. 

Quando chega a noite vou mim preparar para ir a escola e as 10:00 horas da 

noite estou de volta a minha casa onde vou repousar para que no dia seguinte 

comecar tudo de novo". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Luciana 

"Meu nome e Luciana, tenho 29 anos, nasci em 1997. 
Sou casada, tenho um filho. Minha vida durante o dia e assim, mi levanto 
escovo os dentes, vou pra cozinha preparar o cafe, tomo cafe e depois vou 
lava a louca Depois arrumar a casa e depois fazer o almogo. 12 horas 
almogo, arrumo a cozinha. Depois deito um pouco, asisto televisao, se tiver 
alguma coisa pra estuda eu estudo, depois resolvo alguma coisa na rua. 
De cinco da tarde comeco a fazer a janta, tomo banho, janto e venho pra o 
colegio. Quando chego do colegio, coloco o menino pra dormir, asisto um 
pouco de televisao e 11 e meia vou dormir e espera o outro dia pra comegar 
tudo de novo a mesma rotina". 

Marluce 

"Eu se levanto as 5:00 h comega a luta escovo os dentes, alimento as galinha, 
do ragao ao gato. 6:30h vou trabalhar, chegando la preparo o cafe, apos o 
cafe arrumo a casa pois trabalho como impregada na casa de Adilma. 
Eu gosto muito de trabalhar para ela, so nao e melhor porque eu trabalho 

muito e nao tenho tempo para conversa. 
Eu comego a preparar o almogo a 10:00h. 

No cafe da manha eu preparo tapiocas, ovos fritos, queijo assado, suco de 
frutas, descasco as fruta e esquento o pao. 

No almogo fago feijao temperado, carne assada, came ao molho branco, 
arroz, macarrao, verduras e por fim suco de frutas naturais e sobremesa". 

Severino 

"Durante o dia as vezes eu faso algumas obrigagoes, quando aparece um 

bom rimo de trabalho eu trabalho. Eu gosto de me divertir jogando video-

game, jogo bola, costumo cagar bichos no mato, eu gosto muito de aventuras, 

e no mato eu me divirto muito. E quando estou parado procuro ficar em casa 

assistindo televisao, adoro que tenho agio, muito tiros e adrenalina, mais meu 

dia e simples como qualquer garoto". 
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Thiago 

Tita 

Valdete 

Vilma 

Zeze 

"Eu Thiago tenho dezenove anos, estudo o segundo ano do ensino medio no 

[colegio do] estado. Moro proximo a Cagepa e perto da minha casa tern um 

rio. A maior parte do dia fico em casa lendo livros fazendo exercicios da 

escola estudando tambem. 

So saio de casa quando tenho algum compromisso ou quando vou comprar 

aigo ou dar um recado. Gosto muito de pescar todo dia, gosto tambem de 

pescar de anzol nos agudes da regiao. Sou um cara quieto de paz, nao gosto 

de confusao nem de brigas. Gosto de jogar video game no final de semana 

em casa. Gosto de acompanhar jogos de futebol em outras cidades quando 

estou com dinheiro, etc. ". 

"Falar do meu cotidiano e lembrar da adolescencia que passei no sitio 
Aroeiras fazendo as mesmas atividades que hoje continua as mesmas 
atividades, trabalhando na agricultura, cuidando das vacas, tirando sempre 
uma horinha para as tarefas escolares mas tudo isso e gratificante. So que 
hoje eu tenho mais maturidade e consequentemente exige mais 
responsabiiidade. Entretanto, o interesse de uma pessoa digna e fazer as 
coisas certas e foi com este principio que tornei-me um homem feliz e 
realizado; nao sou rico, nem tenho curso superior [...]. Sou filho de agricultores 
que me educaram de forma correta dentro de suas realidades. Portanto, o 
meu dia-a-dia e retratado de forma simples como de qualquer pessoa que 
vivem no sitio". 

"O meu dia a dia comeca com a minha oragao do dia para que Deus ilumine o 
meu caminho. 

Na parte da manha preparo o cafe. Vou para o trabalho de 7 da manha as 11 
horas, fanco o percurso de 15 minutos, ao chega o trabalho. Quando retorno 
para casa inicio a rotina de dona de casa. Repouso 15 minutos, fanco as 
tarefas da escola, vou para a loja. Chego as 5 da tarde novamente vou 
preparo o jantar. 

No entrevalo da janta eu e meu esposo dialogamos os problemas do dia. 
Tenho que ir na casa de minha mazinha todos os dias isto e uma obrigagao. 
Vou para o colegio as 7 da noite retorno as 10. 

"Eu Vilma sou casada e tenho uma filha. 
Levanto pela manha, vou aprontar o cafe arumar a filha para a escola. Depois 
vou ao sitio cuidar os animais das plantas, volta par a cidade la vem o almogo 

aruma a casa e vou fazer produtos de limpeza. 

Tarde. Almogo deito uns 5 minutos e comego a fazer o jantar. 
Noite. Tomar banho jantar e ir para a Escola". 

"Olhe gosto muito de assistir televisao, mais adoro trabalha - principalmente 
arruma a casa e lavar roupas, isto e as coisas que eu mais gosto de fazer, 
nao trabalho fora so em casa, quando nao tenho o que fazer vou conversa 
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com as minhas amigas. Nao trabalho na roga mais ja trabalhei muito so nao 

gostava de limpa mato." 

Como se pode observar pelos depoimentos, estes alunos se enquadram dentro do 

perfil dos alunos atendidos pela EJA. Sao, com algumas excegoes, maes ou pais de 

familia que nao puderam atender as necessidades para com o tempo e os espacos 

rigidamente delimitados pela escola e, com sacrificio, acumulando responsabilidades 

profissionais e domesticas, passam a frequentar cursos noturnos na expectativa de 

conseguir "a escolaridade perdida" e tambem mudar de vida. 

Todavia, ao afirmar isso, nao quero incorrer no risco de fazer achar que a funcao 

precipua da EJA seja a reposicao dessa escolaridade perdida "na idade certa", mas, por 

outro lado, esse e um dado a que nao posso me furtar se quero analisar como sujeitos 

atendidos por esse tipo de programa educacional recepcionarao o texto literario. Noutras 

palavras, os alunos da EJA, depois de excluidos dos bancos escolares, voltam para 

retomar o curso de sua escolaridade basica, ainda que isto implique apenas em querer 

receber o certificado de conclusao e nao em se apropriar de habilidades emancipatorias, 

o que faz com que estes alunos, no silencio de sua exclusao, continuem servindo a 

manutencao do poder daqueles que o utilizam em favor de projetos pessoais e 

populistas. Por isso e que faco minhas as palavras de Teixeira (2004, p. 186): 

A esse contingente de estudantes, que a cada ano regressam a escola na 
esperanga de dias melhores e de satisfagoes coletivas e pessoais, devemos, 
ao menos, a tentativa de procurar novos caminhos que os possibilitem ler, nao 
so com os olhos, mas com o pensamento, com a emogao, com todo o seu 
corpo e essencia espiritual. Permitir-lhes, assim, quern sabe, 'soltar a voz' o 
mais fortemente quanto forem capazes. 

Isso exigira do educador reconhecer que o publico de alunos atendidos por 

programas educacionais do tipo EJA e, do ponto de vista socio-economico, muito 

homogeneo. Entretanto, do ponto de vista socio cultural, bastante heterogeneo. Alguns 

deles tiveram algumas passagens acidentadas no ensino escolar, mas sempre 

alimentaram o desejo de terminarem os estudos, apesar de nunca terem, no contexto 

escolar, valorizados os conhecimentos, as crencas e os valores adquiridos ao longo de 

suas historias de vida. 

Diante desse contato nao muito feliz com a escola e, em decorrencia disso, 

diante da exclusao de certas possibilidades que a nossa cultura letrada proporciona, 
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esses alunos foram marcados profundamente, seja pela auto-imagem negativa que foram 

obrigados a construir de si mesmos, seja pelo estigma que a sociedade Ihes impoe. Ter 

consciencia disso e importante para que esses alunos, nesse retorno a sala de aula, 

alimentem, ainda que utopicamente, a esperanga de mudanca e nao tenham novamente 

as suas expectativas frustradas. 
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1.4 Caracterizacao da producao e analise dos dados 

Pesquisas do tipo etnografico podem empregar varios metodos - qualitativos e 

quantitativos ou ambos - para a coleta de dados. Embora a preferencia seja pelos 

qualitativos, nenhum metodo pode ser descartado e a sua escolha e determinada pela 

tarefa a ser cumprida. Entre os metodos mais utilizados, estao: a observacao, a 

observacao-participante, entrevistas, registros em diarios de campo, questionarios. 

Para esta pesquisa, a principal fonte de dados foi as respostas escritas pelos 14 

alunos-colaboradores as perguntas formuladas em sala de aula. Como fontes 

secundarias, utilizei-me da observacao participante, de registro em diario de campo e de 

um questionario. Este ultimo nao serviu como mero instrumento para a obtencao de 

respostas para os aspectos questionados. Pelo contrario, foi importante para a 

reconstrucao do horizonte de expectativa social dos alunos colaboradores (questoes de 1 

a 7) e para a construcao do perfil deles (questoes de 8 a 12). 

Trabalhei com os 14 alunos-colaboradores, 11 do sexo feminino e 03 do sexo 

masculino, seis poemas retirados de quatro livros da colecaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Literatura em Minha Casa: 

Amores diversos (2003), Conversa de poeta (2003), Na onda dos versos (2003) e Poesia 

e sempre (2003), os quais continham 132 poemas. Desse universo, apenas 32 tinham 

como tema o amor. 

A selecao de poemas que abordam a tematica do amor foi uma escolha pessoal 

que se pautou por dois criterios: primeiro, nao se pode esquecer que a questao das 

escolhas e um dos aspectos de maior visibilidade "quando se tern por objeto a recepcao 

da literatura por leitores e que pode, portanto, ser uma porta de entrada para a 

compreensao de como os leitores interagem com a literatura, principalmente em espacos 

institucionais de leitura" (VERSIANI, 2003, p. 21). 

Como decorrencia disso, o segundo criterio esta ligado ao fato de eu acreditar ser 

o amor um tema que pode despertar o interesse dos alunos, ja que, dentre as identidades 

tematicas que persistem ao longo da historia da humanidade, a do amor nunca saiu de 

cena, sendo, portanto, um volumoso repositorio da cultura ocidental. 

Cumpre ressaltar que, como o objetivo deste trabalho, nao e fazer uma analise 

critico-literaria de determinada obra, mas verificar a possibilidade de despertar o gosto de 

alunos pela leitura de poemas e, consequentemente, refletir sobre a recepcao desses 

poemas, foram escolhidos apenas seis, pois um numero maior poderia tornar a analise 

da recepcao exaustiva e cansativa. 
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Foram, portanto, ministradas 17 aulas ao longo das quais nenhum dos alunos 

ficou sabendo que estava participando como colaborador de uma pesquisa. Optei por nao 

comunicar nada, pois temia que eles pudessem pensar que estavam sendo avaliados e, 

assim, para agradar a mim enquanto pesquisador e professor, viessem a forjar algumas 

das respostas as perguntas formuladas. Alias, depois da coleta e da analise de dados, 

mostrei a eles uma versao desta dissertacao e muitos disseram que, se tivessem sabido 

que estavam participando de uma pesquisa, teriam dado respostas melhores. 

Dessas 17 aulas, as duas primeiras foram destinadas a sondagem do que os 

alunos sabiam sobre o amor. Por isso, iniciei-as incitando-os a responderem a seguinte 

pergunta: O que e o amor? As respostas foram, de inicio, oferecidas oralmente, mas 

depois pedi que elas fossem escritas (c.f. anexo) e entreguei aos alunos os poemas: 

"Bilhete", de Mario Quintana; "Soneto", de Mario de Andrade; "Atira para o mar", de 

Renata Pallotini; "Sobre o amor", de Geraldo Carneiro; "O amor", de Manuel de Barros, e 

"Pego em seu pe", de Amaldo Antunes, poema que, nao sendo intitulado, recebe, aqui, 

como titulo o primeiro verso. 

Com os poemas em maos, os alunos passaram duas aulas fazendo, entre uma 

pergunta e outra, uma leitura silenciosa para que pudessem ter um primeiro contato com 

os poemas, o que poderia faze-los despertar para uma imagem mais significativa, um 

ritmo mais envolvente ou uma metafora mais estranha e sedutora que viessem a ser 

compartiihados em sala de aula. 

Nas quatro aulas subsequentes, foi desenvolvida uma atividade indispensavel 

para a compreensao dos poemas: a leitura em voz alta. Essa atividade nao e uma tarefa 

ligeira e, por isso, exigiu um pouco mais de tempo, pois ela e uma forma por meio da qual 

procuramos adequar a percepcao do poema a uma realizacao objetiva. No 

desenvolvimento dessa atividade, "e preciso ler e reler o poema, valorizar determinadas 

palavras, descobrir as pausas adequadas, e, o que nao e facil. adequar a leitura ao torn 

do poema" (ALVES, 2002, p. 32). 

Apos essa leitura em voz alta, mais quatro aulas foram destinadas a discussao 

das impressoes que os poemas causaram nos alunos. Esse foi um momento para eles 

dizerem se gostaram ou nao dos poemas, o que depois foi registrado por escrito (c.f. 

anexo). Tanto num quanto noutro caso, foi criado um espaco para que os alunos 

pudessem argumentar por que haviam gostado ou nao dos poemas. 

As demais aulas, cinco no total, foram destinadas ao trabalho com os proprios 

poemas. Nelas, procurei explorar com os alunos as imagens presentes em cada um 

deles, chamar atencao para as diferencas formais entre eles e como essa diferenca esta 

relacionada as potencialidades de sentido dos poemas. Alem disso, foi chamada a 
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atencao para determinados detalhes, tais como: o ritmo: a rima, certas palavras, a 

disposicao grafica dos poemas. 

Apos o momento descrito acima, procurei analisar as respostas dos alunos a partir 

dos registros em diario de campo e de documentos produzidos por eles - respostas 

escritas as perguntas formuladas e ao questionario aplicado (c.f. anexo) - antes e 

durante a intervencao pedagogica. Alem disso, as respostas as perguntas do 

questionario foram analisadas sem que fosse feita a separacao entre as turmas e sem 

que fossem tambem revelados os nomes dos informantes, ja que o questionario tinha 

como objetivo verificar a recepcao de todos os alunos a leitura dos poemas e nao 

contrapor a recepcao de uma turma a recepcao da outra. 

Depois da analise dos dados, passei a organizacao da dissertacao, cujos 

primeiros capitulos ja haviam sido elaborados antes da intervencao pedagogica. Nos 

capitulos seguintes, discuto o lastro teorico que da sustentacao a esta pesquisa bem 

como os dados coletados. 



CAPlTULO II 

DA LEITURA A LEITURA LITERARIA: 

UMA CARTOGRAFIA DA LEITURA NO ESPAQO ESCOLAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pois o desejo de ler, como todos 

os outros desejos que distraem 

nossas almas infelizes, e capaz 

de analise. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Virginia Woolf 

A literatura, como toda a arte, e 

uma confissao de que a vida nao 

basta. 

Fernando Pessoa 
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2.1 Do ato de ler: preliminares 

Como todo individuo, a partir de estimulos da sociedade e da vigencia de codigos 

que sao transmitidos preferencialmente por intermedio de um alfabeto, esta 

intrinsecamente capacitado a ler, a leitura possui uma natureza universal (ZILBERMAN, 

1986a) e faz, portanto, parte da natureza humana, uma vez que, desde sempre, o 

homem le e le nao so o verbo, mas todos os significantes que Ihe estao disponfveis. 

Segundo Yunes (2002a, p. 98), "essa potencialidade para significar, que e o 

germe mesmo dessa condicao humana, faz com que o homem imediatamente 

compreenda os objetos, os outros homens, dentro de uma optica de apropriacao de uma 

imagem [...] por ele mesmo 'desenhada'", a qual, na maioria das vezes, so por analogia e 

que corresponde ao objeto de que trata. Isso ocorre porque o mundo onde nascemos e 

— e nos tambem somos — previamente organizado pela linguagem: 

O nosso estar-no-mundo, como individuos sociais que somos, e mediado por 
uma rede intrincada e plural de linguagem, isto e, que nos comunicamos 
tambem atraves da leitura e/ou produgao de formas, volumes, massas, 
interagoes de forgas, movimentos; que somos tambem leitores e/ou produtores 
de dimensoes e diregoes de linhas, tragos, cores... Enfim, tambem nos 
comunicamos e nos orientamos atraves de imagens, graficos, sinais, setas, 
numeros, luzes... Atraves de objetos, sons musicais, gestos, expressoes, cheiro 
e tato, atraves do olhar, do sentir e do apalpar.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Somos uma especie animal tao 
complexa quanto sao complexas e plurais as linguagens que nos constituem 
como seres simbolicos. isto e, seres de linguagem (SANTAELLA, 1985, p. 11; 
italicos meus). 

Nesse caso, a leitura e o proprio modo pelo qual o homem organiza o mundo: Ler 

e realizar a experiencia de se pensar pensando o mundo. Noutras palavras, a leitura 

tornou-se um precioso instrumento de reaproximacao a vida por meio do qual "o 

deslocamento de horizonte provocado pelo texto, pela interacao que mobiliza o sujeito do 

desejo, ressitua o leitor e faz com que ele possa atualizar o texto no angulo da sua 

historicidade, de sua experiencia, dando-lhe tambem vida nova" (YUNES, 2003, p. 12). 

Nesse sentido, a leitura, desde sempre. devolveu ao mundo o homem de forma 

mais autdnoma, abrindo-lhe os olhos para um dominio cada vez mais amplo sobre o 

codigo de que se servia. O ato de ler, compreendido de forma ampla, caracteriza, pois, 

toda a relacao racional entre o individuo e o mundo que o cerca, o que faz com que a 

leitura seja a mola-mestra de sociedades letradas como a nossa, principalmente porque, 
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nessas sociedades, ler tomou-se a porta de entrada do individuo ao universo do 

conhecimento, sendo, portanto, o primeiro passo para a assimilacao dos valores da 

sociedade. 

Uma vez que, para poder assimilar os valores de uma sociedade que e regida por 

uma cultura escrita, o individuo precisa aprender a ler, cabe a escola ensinar a ele como 

viver em um mundo organizado na e pela linguagem. Entretanto, segundo Aguiar (2003), 

a escola, para atingir os objetivos a que se propos desde a sua formacao, isto e, formar 

homens capazes de competir e de ser um adulto de sucesso, homogeneizou sua clientela 

e expurgou aqueles que nao se enquadravam nas metas (pre)estabelecidas. 

Nessa escola, insensivel a diversidade, onde os alunos nao entram em contanto 

com objetos culturais multiplos e onde a sala de aula nao e um espaco da variedade de 

sujeitos, de objetos de leitura e de praticas culturais, a leitura ocupou e ocupa, no 

encadeamento anual da aprendizagem, sempre um lugar de destaque, ja que ela, nao 

sendo reduto exclusivo da disciplina Lingua Portuguesa — aspecto esse esquecido por 

muitos professores que acham que ensinar a ler compete so e somente so aos 

professores de portugues —, e presenca permanente durante toda a carreira do aluno e, 

assim, intervem em todos os setores intelectuais que, para serem difundidos, precisam 

do livro. 

Como tal, a leitura e uma producao da experiencia humana que corresponde a 

praticas valorizadas na transmissao cultural, por isso, Zilberman (1986b, p. 07) afirma 

que, "da consolidacao ou nao de sua pratica, advem uma serie de consequencias, as 

quais envolvem tanto o dominio cognitive do aluno, como suas emocoes e preferencias, 

ja que o livro, quando de ficcao ou de poesia, entra em sintonia com sentidos multiplos na 

intimidade de cada individuo". 

Mesmo incumbida de ensinar a ler, a escola tern cumprido essa tarefa de um 

modo mecanico e estatico, uma vez que, no espaco escolar, ler, alem de ser uma 

habilidade desligada do dia-a-dia dos alunos, confunde-se com a aquisicao de um habito 

ao qual e atribuido um valor positivo absoluto, pois ler traz "beneficios obvios e 

indiscutiveis ao individuo e a sociedade - forma de lazer e de prazer, de aquisicao de 

conhecimentos e de enriquecimento cultural, de ampliacao das condicoes de convivio 

social e de interacao" (SOARES, 1988, p. 19). 

Essa postura que, de acordo com Brito (2003), tern elevado a leitura a categoria 

de ato redutor por meio do qual o individuo pode ser salvo da miseria e da ignorancia, 

contribui para a perpetuacao de uma visao ingenua sobre a leitura. Essa visao. ao tornar 

o ato de ler algo possuidor de uma aurea maravilhosa e extraordinaria, tern, muitas 

vezes, esquecido que a leitura e uma pratica social por meio da qual "os sujeitos, em 
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funcao de sua experiencia, conhecimento e valores previos, processam informacao 

codificada em textos escritos" (BRITO, 2003, p. 84). 

Para esse autor, a leitura deve ser pensada, portanto, nao so como procedimento 

cognitivo, mas tambem como acao cultural historicamente constituida, uma vez que ela 

se constitui num ato politico: 

Quanto mais consciencia o sujeito tiver deste processo, mais independente sera 

a sua leitura, ja que nao tomara o que se afirma no texto que le como verdade 

ou criacao original, mas sim como produto. A ignorancia do carater politico do 

ato de ler, por sua vez, nao anula seu componente politico, porque este e 

constitutivo do processo, mas conduz a mitificacao da leitura e dos textos 

impressos e ao nao reconhecimento dos interesses e compromissos dos 

agentes produtores de texto (BRITO, 2003, p. 84-85). 

Neste caso, negar essa faceta politica do ato de ler e escamotear dois 

importantes aspectos da leitura: a construcao do conhecimento e a experiencia solitaria e 

coletiva de critica intelectual. Como consequencia disso, passou a circular na escola e 

nas campanhas de promocao da leitura uma concepgao segundo a qual ler e submeter-

se "a vontade das empresas de producao de textos e informacao. Produzem-se e 

vendem-se objetos de leitura, assim como produzem-se e vendem-se objetos de cultura 

de massa" (BRITO, 2003, p. 88). Isso pode fazer com que o leitor, ao inves de 

amadurecer, passe, visto que nao ha um engajamento dele com o processo de 

reelaboragao do saber instituido, a rejeitar textos que exijam maior envolvimento 

intelectual e, consequentemente, deixe de usufruir dos bens da cultura letrada e acessar 

os codigos e valores inscritos neste universe 

Essa postura e bastante grave nao so porque apresenta uma visao unilateral 

sobre leitura, mas principalmente porque contribui para que o aluno, "sabendo ler e nao 

mais perdendo esta condicao. nao se [converta] necessariamente em leitor, ja que este 

se define, em principio, pela assiduidade a uma instituicao determinada - a literatura" 

(ZILBERMAN, 1986a, p. 17). 

Neste caso, no cumprimento de suas obrigacoes, a escola, sendo uma instituicao 

legitimadora dos bens literarios, deve oferecer condicoes para a realizacao de praticas 

leitoras e, consequentemente, propiciar a formagao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitus, ou seja, "o conjunto de 

disposicoes responsaveis pela recepcao e pela apreciacao dos bens simbolicos, entre 

eles a literatura, que circulam socialmente" (VERSIANI, 2003, p. 25). 

Entretanto, para cumprir essa tarefa, a escola, na maioria das vezes, tern ficado 

no meio do caminho — e esse, como ja disse o poeta, e cheio de pedras —, pois nao 
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consegue cumprir, de forma global, sua tarefa: transformar o individuo habilitado a leitura 

em um leitor, dai, talvez, a razao por que Yunes (2002a) afirma: 

A questao da leitura na contemporaneidade se coloca na confluencia das 

interpretagoes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA na urgencia de transformar meros receptores em leitores. 

sensiveis as menores vlbragoes logicas, de modo que textos e discursos 

deflagrem nele a mobilizagao dos sujeitos histohcos. Nao estamos mais no 

espago da interpretagao exegetica, mas no espago da comunicagao expressiva, 

da interagao entre a obra e leitor (YUNES, 2002a, p. 102; italicos meus). 

Sendo assim, ler, alem de ser uma pratica social e tambem uma forma de acao 

cultural, historicamente, constituida, e, em decorrencia disso mesmo, condicao de estar 

no mundo, criando-o outra vez. Entretanto, essa dimensao social, politica e epifanica da 

leitura nao e percebida — e, se e, e escamoteada — pela escola que, na maioria das 

vezes, associa a leitura a escrita e o leitor a um mero decodificador de letras, 

esquecendo-se de que o ato de ler e muito mais do que a simples decodificacao do 

codigo escrito. Ler nao se esgota na decodificacao pura da palavra escrita ou da 

linguagem escrita em geral, mas deve se antecipar e se alongar na inteligencia do 

mundo, uma vez que "a leitura do mundo precede a leitura da palavra, dai que a posterior 

leitura desta nao possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente" (FREIRE, 2000, p. 10). 

Noutros termos, a leitura do mundo precede a escrita da palavra, nao obstante, no 

mundo letrado, a leitura da palavra condicione a leitura do mundo. Todavia, isso nao nos 

pode fazer esquecer que a leitura e um ato que precede e nao decorre da escrita. "Ao 

contrario do que se supoe, ela [a leitura] e antes a antecipacao da escrita, pois para 

escrever o mundo e necessario que ele tenha sido lido. A experiencia efemera de ler, as 

vezes, se deixa prender por uma escrita" (YUNES, 2003, p. 42); mas, mesmo assim, 

lemos, primeiramente, o contexto, a situagao para so depois — e bem depois — lermos 

as linguagens formais que se assentam sob codigos com sistema/normas e semantica 

definida a priori. Ler, portanto, e uma pratica obrigatoria para todas as coisas que 

fazemos: "todo o tempo estamos lendo - ler e uma condigao de sobrevivencia. Aos 

homens que nao leem, e nao apenas o verbal, nao e facil sobreviver" (YUNES, 2003, p. 

42), uma vez que a leitura nao so requer a disponibilidade para ir alem do ja sabido como 

tambem exige a construcao de relacoes significativas, pois ela: 
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E permanente passagem da palavra de um a outro, pela interacao 

desautomatizada que realiza, onde EU ausente do outro (autor) me pede uma 

resposta pessoal que me permita tambem dizer EU, no compromisso que tenho 

com a minha e a sua palavra. Ler nao e, pois, tao simples quanto decifrar letras 

na pagina do livro didatico, de respostas prontas; para quern soubesse, de fato 

ler/ser, estudar se assemelharia a um jogo instigante, exercicio liidico a incitar a 

criagao liicida (YUNES, 2003, p. 53). 

Sendo algo que marca o ingresso do individuo numa comunidade de leitores e 

que cria uma rede de solidariedade, pois ler e solidarizar-se pela reflexao, pelo dialogo 

com o outro, a quern altera, a leitura e, portanto, iniciada no proprio contexto socio-

cultural onde vivemos, e fruto de nossas historias de vida, de nossos ideais, de nossos 

conhecimentos sobre o mundo. E, neste caso, ratificando o que ja foi dito, a leitura e um 

instrumento imprescindivel para a insercao social, e, procendendo assim: 

[...] estamos nos posicionando cnticamente frente ao mundo e definindo de onde 
falamos, uma vez que a leitura sera a mediadora das relagoes entre o aluno e o 
mundo e, a partir dela, ele podera interferir na realidade e reconstrui-la Dessa 
forma, a ideia de ferramenta como objeto que permite agir sobre o mundo e 
transportada para a leitura como instrumento, ferramenta da percepgao, que 
serve para construir os significados do mundo. Vista por esse prisma, a ideia de 
leitura como instrumento, recurso para a expressao e, como tal, basta dominar 
seu codigo e sua tecnica, e superada pela perspectiva da leitura como um modo 
de organizar e constituir o conhecimento, estando a servigo, pois, da construgao 
de um mundo de referencias que dao sentido a existencia humana. A atividade 
de leitura e posta como um ato politico (BELMIRO, 2003, p. 121-122). 

Essa parece, por exemplo, ser a ooncepcao de leitura subjacente aos Parametros 

Curriculares de Lingua Portuguesa do Ensino Fundamental (PCN)2. De acordo com os 

PCN, o trabalho com leitura, alem de visar a formagao de escritores, ou seja, de pessoas 

capazes de escrever com eficacia, objetiva formar leitores competentes. Nesse sentido, a 

leitura e apresentada como uma atividade na qual "o leitor realiza um trabalho ativo de 

construgao do significado do texto, a partir de seus objetivos, do seu conhecimento sobre 

o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a lingua [...]" (PCN, 1997, p. 53). Ela 

: Embora este trabalho tenha sido desenvoivido no ensino medio, sempre que necessario, para 
iluminar a nossa reflexao sobre a circulagao do texto literario em sala de aula, independentemente 
do segmento de ensino, recorreremos aos Parametros Curriculares Nacionais tanto do medio 
quanto do fundamental, uma vez que estes sao as diretrizes que norteiam os curriculos escolares 
e os seus conteudos minimos na area de Linguagem e que orientam a fungao do professor no 
exercicio pedagogico. Dessa forma, como acreditamos que o acesso a Literatura deve ser feito 
desde as series iniciais, respeitando-se, evidentemente, as capacidades cognitivas do aluno, 
torna-se necessario refletir sobre as concepgoes de leitura, leitura literaria e literatura subjacentes 
aos PCN destinados tanto a um quanto a outro segmento da educagao basica, ainda que nao 
aprofundemos a nossa reflexao. 
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e, por extensao, um processo por meio do qual os sentidos comegam a ser constituidos 

antes da propria leitura e tern sido, na escola, um objeto de ensino que, para se tornar 

tambem objeto de aprendizagem, deve, mantendo sua natureza e complexidade e sem 

se descaracterizar, fazer sentido para o aluno, pois a leitura, sendo uma pratica social, e 

"sempre um meio, nunca um fim. Ler e resposta a um objetivo, a uma necessidade 

pessoal" (PCN, 1997, p. 57). 

Para tanto, os PCN sugerem que, para aprender a ler, alem de ser preciso uma 

diversidade de objetivos, modalidades e textos que caracterizam, de fato, as praticas de 

leitura, e necessario "negociar o conhecimento que ja se tern e o que e apresentado pelo 

texto, o que esta atras e adiante dos olhos, recebendo incentivo e ajuda de leitores 

experientes" (PCN, 1997, p. 56), os quais, por seu tumo, devem fazer com que os alunos 

vejam a leitura como algo interessante e, ao mesmo tempo^desafiador, algo que, depois 

de conquistado, Ihes dara autonomia e independencia, pois o ato de ler, processo 

abrangente e complexo, e uma atividade de compreensao, de intelecgao de mundo "que 

envolve uma caracteristica essencial e singular ao homem: a sua capacidade simbolica e 

de interagao com o outro pela mediacao da palavra" (BRANDAO e MICHELETTI, 1997, p. 

17). 

Neste sentido, o ato de ler nao pode ser caracterizado como uma atividade 

passiva, uma vez que a leitura, sendo uma atividade de linguagem, e uma pratica social 

de alcance politico e, como tal, e, sobretudo, "uma atividade constitutiva de sujeitos 

capazes de inteligir com o mundo e nele atuar como cidadaos" (BRANDAO e 

MICHELETTI, 1997, p. 22). A esse respeito, Magnani (1989, p. 34) afirma o seguinte: 

[...] a leitura nao e um ato isolado de um individuo frente ao escrito de outro 
individuo. Implica nao so decodificagao de sinais, mas tambem a 
compreensao do signo linguistico enquanto fenomeno social. Significa o 
encontro de um leitor com um escrito que foi oficializado (pela intervengao de 
instancias normativas como a escola, por exemplo) como texto (e como 
literario) em determinada situagao historica e social. E nessa relagao 
complexa interferem tambem as historias de leitura do texto e do leitor, bem 
como os modos de percepgao apreendidos como normas, em determinada 
epoca e por determinado grupo. 

Nessa perspectiva, a leitura esta sujeita as injungoes historico-sociais porque ela 

e uma atividade de interagao entre o homem e o mundo, interagao mediada pela palavra, 

esta que e, conforme se pode depreender da ligao de Bakhtin (2000), um signo vivo, 

dialetico, voltado para o Outro. Sendo assim, "a leitura e, pois, travessia, a exigir pactos, 

compra e venda, negocios, escambos, barganhas de sentido. Vamos a ela" (WALTY, 

2000, p. 170). 
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Assumindo, portanto, uma forma dialetica, a leitura, dentro do espaco escolar, 

deve ser vista como algo inserido na dinamica social, ou seja, como uma pratica cultural 

inserida na dinamica social onde o aluno vive. Nesse conceito, o livro, que e, na maioria 

das vezes, visto como receptaculo privilegiado dos produtos intelectuais e da tradicao. 

deixa de ser um objeto sacralizado, intocavel e passa a ser um produto cultural ativo 

integrado ao sistema de trocas da comunidade, passa a ser um fato presente no 

cotidiano dessa comunidade e vivenciado segundo as regras sociais da propria 

comunidade (AGUIAR, 2003). 

Para que isso se torne uma pratica efetiva, a escola deve, conforme sugerem os 

PCN (1997), abrigar multiplas formas de aproximacao entre alunos e livros, ofertando-

Ihes livremente tipos de textos de diferentes linguagens, tipos diferentes de leitura 

individual e coletiva. E, alem disso, deve, como sugere Aguiar (2003), propiciar aos 

alunos ocasioes de freqiientar agendas sociais mais amplas (bibliotecas publicas. 

livrarias, feiras de livros, encontros com autores) e de interagir com modalidades varias 

(jornais, revistas, almanaques) que funcionam como mediadores de leitura. 

Todavia, isso nao pode fazer com que a escola esqueca que e nela que os alunos 

entram em contato com outros segmentos que os aproximam dos livros e, por isso, todo 

o corpo educacional deve estar aberto ao convivio para alem das paredes da sala de 

aula, possibilitando que os alunos possam escolher o que querem ler e justificar as suas 

escolhas. Depois disso, e chegada a hora da leitura, atividade que e desenvolvida 

solitariamente e exige do aluno que se isole para que possa intemalizar os significados 

descobertos e apresentar um posicionamento diante deles. 

Mesmo sendo um ato solitario que, paradoxalmente, e marcado pela interagao 

verbal entre individuos socialmente determinados — o leitor e o autor, seu universo, seu 

lugar na estrutura social, suas relagdes com o mundo e com os outros —, e possivel 

desenvolver atividades que, se forem multiplas e variadas, podem estimular a 

participagao do leitor (em formagao). 

De qualquer forma, essas atividades, segundo Aguiar (2003), devem procurar 

respeitar as diversidades de ritmos, de capacidades de compreensao, de abstragao, de 

concentragao dos alunos, o que pode ser feito se elas forem desenvolvidas em termos de 

ludismo e versatilidade, pois a leitura e um jogo cujas regras o leitor precisa aceitar para 

que a partida seja iniciada, mas ela, a leitura, e sobretudo um jogo por meio do qual o 

leitor se descobre como sujeito capaz de dar conta do proprio processo de leitura. 

Se quiser formar esse tipo de leitor, a escola, no cumprimento de seu papel como 

instituigao social, deve mudar sua concepgao de leitura e buscar alternativas para uma 

melhor escolarizagao da leitura, visto que, como afirma Soares (2003), este processo de 
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escolarizagao, que consiste na ordenagao de tarefas e agoes, procedimentos 

formalizantes de ensino, selegao, ordenagao, exclusao e apresentagao de conteiidos, e 

inevitavel, porque e da essencia da escola, e o processo que a institui e a constitui; e 

visto que, como ja foi dito, e na escola que a maioria da populagao tern contato com os 

livros. Estes, contudo, no ambiente escolar, passam a ser identificados, na maioria das 

vezes, como livros didaticos e sao usados como meio de decorar regras gramaticais, 

estudar vocabulario ou para suprir as carencias do professor que, muitas vezes, tern, de 

acordo com Kleiman (1998), a visao de que o texto e um deposito de informacoes e que o 

papel do leitor consiste em apenas extrair essas informacoes, atraves do dominio das 

palavras que, nessa visao, sao o veiculo das informacoes. 

Essa perspectiva, na visao de Silva (1988, p. 99), "nada mais faz do que decretar 

a morte do leitor, transformando-o num consumidor passivo de mensagens e retirando-

Ihe a possibilidade de ser sujeito dos seus proprios atos". E isso nao e condizente a uma 

escola que deve ser marcada pelo dialogo, pela interiocucao, pela producao de sentidos, 

pela critica, pela inventividade, requisitos esses a que o texto literario, dada a sua 

natureza, se presta; mas que, no ambiente escolar, se perdem devido a utilidade que se 

pretende dar as qualidades esteticas do texto literario. E, com isso, deixa-se de formar 

leitores criativos, participantes, dotados de senso critico e visao humanista da vida e do 

mundo, pois, nas palavras de Azevedo (2003, p. 76): 

Leitores sao pessoas que sabem diferenciar uma obra literaria de um texto 
informativo; pessoas que leem jornais, mas tambem poesia; gente, enfim, que 
sabe utilizar textos em beneficio proprio, seja para receber informacoes, seja 
por motivacao estetica, seja como instrumento para ampliar sua visao de 
mundo, seja por puro e simples entretenimento. 

Alem disso, no caso especifico da literatura, a escola nao pode esquecer que a 

formagao do leitor literario objetiva formar "um leitor para quern o texto e objeto de 

intenso desejo, para quern a leitura e parte indissociavel do jeito de ser e viver" 

(RANGEL, 2003, p.137-138). Ela e, enfim, algo que. em determinados momentos ou 

situacoes, precisa driblar serias dificuldades, inclusive as representadas por outros 

desejos. Desse modo, ainda segundo esse autor, o texto literario e indispensavel nao so 

para o ensino/aprendizagem da leitura mas evidentemente para a formagao do gosto 

literario. A esse respeito e bastante elucidativa a afirmagao abaixo: 
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Gostar ou nao gostar de ler nao pode ser simplesmente atribuido a 

habilidades ou aptidoes inatas, mas a preferencias ou exclusoes inscritas em 

modos de ser construfdos historica, social e culturalmente. Trazido para o 

ambito da pratica, em estrategia de formagao previa ou em servigo, esse 

esclarecimento tern permitido aos professores compreenderem e modificarem 

suas relagoes com a literatura, [...] provando que e possivel voltar a ser leitor, 

voltar a ler e a gostar de ler e mostrando, tambem, a responsabilidade da 

escola nessa transformagao (OSWALD, 2003, p. 74). 

Nesse educar pela literatura, e preciso lembrar que nao basta que o texto literario 

seja incluido na programacao escolar. E necessario que Ihe seja dado o devido 

tratamento, o que exige a existencia de criterios serios que deverao nortear a escolha do 

que se oferecera ao aluno, e de estrategias adequadas para a abordagem e 

processamento do texto literario, o que, na pratica, tern se revelado um verdadeiro 

suplicio de Tantalo. 
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2.2 Da leitura literaria: um encontro marcado por desencontros 

Sendo uma atividade complexa, plural que se desenvolve em varias diregoes, o 

ato de ler e, aqui, tornado como produgao de sentido, acao individual (e social) e , ao 

mesmo tempo interlocucao, ainda que esta seja, nas palavras de Jouve (2000), diferida, 

uma vez que, por meio dela, leitor e autor, afastados no tempo e no espago, encontram-

se imersos em relagoes assimetricas, mas, ao mesmo tempo, e por meio da leitura que o 

leitor, no processo de compreender a vida, pode atribuir sentido a existencia. 

Embora existam outras modalidades de leitura que gozam, inclusive, de maior 

transito social, a modalidade privilegiada neste trabalho sera a leitura literaria nao so 

porque nela, conforme afirma Lajolo (1999), a liberdade e o prazer sao ilimitados, mas 

principalmente porque a literatura, esse complexo de textos que, de acordo com Eco 

(2003, p. 09), a humanidade produziu e produz nao para fins praticos mas por amor a si 

mesma "— e que se leem por deleite, elevagao espiritual, ampliagao dos proprios 

conhecimentos, talvez por puro passatempo, sem que ninguem nos obrigue a faze-lo 

(com excegao das obrigagoes escolares)", assume algumas fungoes para a nossa vida 

social e individual, atuando, mediante um saber literario consistente, na formagao de 

sujeitos sociais. 

Entre as fungoes da literatura apresentadas pelo eminente professor de 

semiologia, esta o fato de ela manter em exercicio a lingua como patrimonio coletivo e, 

ao proceder assim, criar identidades e comunidades. Mas ela — e isso talvez explique a 

razao por que se deve ensinar, ler, vivenciar literatura — tambem mantem em exercicio a 

nossa lingua individual, fazendo chegar ate nos "os ecos de um mundo de valores que 

chega de e remete a livros" e colocando-nos diante de "herois, que poderiam fugir de um 

fado atroz [mas que], por debilidade ou cegueira, nao compreendem ao encontro de que 

estao indo, e precipitam-se no abismo que cavaram com as proprias maos" (ECO, 2003, 

p. 20). 

Noutras palavras, a literatura nos ajuda a compreender a impossibilidade de 

modificarmos o destino, ou seja, uma outra fungao sua e esta educagao a morte, as leis 

inexoraveis da vida. E, neste ponto, leitura e literatura se coadunam porque ambas, por 

um lado, compartilham a natureza formativa e, por outro, desprendem o leitor das 

dificuldades e imposigoes da vida real, renovando-lhe a percepgao do mundo e 

permitindo a ele nao so ouvir como tambem falar de assuntos vistos, invariavelmente, do 

ponto de vista da subjetividade. 
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Este aspecto, o da subjetividade, permite-nos, neste trabalho, evitar que, como 

comumente acontece, tomemos a leitura como um fenomeno meramente cognitivo, 

embora ela seja tambem esse conjunto de estrategias e habilidades de que o leitor 

precisa para ser considerado como tal; ou como um simples fato historico-social. mesmo 

que, por meio dela, seja possivel trazer a tona os significados atribuidos a certos autores, 

obras e outros componentes do cenario literario. A leitura, aqui, devido a esse 

qualificativozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA literario, sera vista como experiencia subjetiva. No entanto. como esse 

aspecto da subjetividade tern sido esquecido no ambiente escolar, a leitura literaria tern 

deixado de ser leitura experiencia e se tornado, nesse universo, leitura experimento. 

Ao tomarmos a leitura como experiencia, procedemos assim porque acreditamos, 

conforme Larrosa (apud YUNES, 2003), que e preciso recuperar a categoria da 

experiencia para o pensamento e para a formacao. E, mesmo que seja uma categoria 

bastante ampla, ela tern na leitura um dos seus lugares paradigmaticos. "[...] Ex - per -

ientia signiflca sair para fora e passar atraves de [...]. O saber da experiencia ensina 'a 

viver humanamente...' e nao se confunde com o experimento de verdades objetivas que 

permaneceram externas ao homem". Assim, a nocao de leitura como experiencia e 

extremamente favorecida pela opcao de trabalhar com a literatura, pois nesta o leitor 

encontra-se diante de "uma nova experiencia que ele vai viver e transformar, 

transformando-se na medida em que incorpora a sua essencial novidade ao seu mundo 

de vivencias" (ZILBERMAN, 1986, p. 38). 

Pela leitura literaria, o leitor se experimenta e se transforma, enquanto transforma 

o texto, e, ao se apropriar dessa experiencia, ele e capaz nao so de se apropriar de si 

mesmo, mas principalmente de comecar a ler o mundo e a sociedade em torno e alem, 

pois experimentar o literario e trabalhar com ele, dentre outras particularidades, 

apresenta uma, em especial, que esta ligada ao fato de que com a leitura do literario e o 

trabalho com ele "o conhecimento nao se fecha — pelo contrario, se abre em multiplas 

possibilidades, e a verdade nao se instaura em nenhuma delas" (GARCIA, 2003, p. 20); e 

o texto, se ja estava aberto a multiplas interpretacoes, permanecera assim, instigando o 

imaginario de cada um de nos, e, inclusive, a nossa consciencia critica, pois: 

A literatura tambem desempenha um papel politico por contribuir para a 
formagao do pensamento critico, servindo de instrumento de reflexao: pode 
questionar a hegemonia do discurso oficial e o consenso estabelecido pela 
ideologia dominante. No entanto, essa potencialidade da literatura somente 
sera atualizada se o sujeito desenvolver aquelas habilidades e competencias 
que o tornam leitor critico tanto do texto quanto da realidade (ZINANI e 
SANTOS, 2004, p. 65). 
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Dessa forma, tomar a leitura literaria uma pratica efetiva em sala de aula e buscar 

estabelecer um contrato — ou trazer a lume os que foram abruptamente interrompidos — 

do aluno com a literatura por meio do qual, respeitando-se o convivio individualizado 

estabelecido entre o leitor e a obra literaria, "emerge a possibilidade de um conhecimento 

do real, ampliando os limites — ate fisicos, ja que a escola se constroi como espago a 

parte — a que o ensino se submete" (ZILBERMAN, 1988, p. 21). Noutros termos, a 

literatura, ao deflagrar, sem finalidades precipuas ou cobrangas ulteriores, a experiencia 

mais ampla da leitura, e condigao necessaria para tomar o ensino mais satisfatorio para o 

aluno, que, por meio dela, pode, dentre muitas coisas, aprender a ler o mundo e se 

descobrir como sujeito do conhecimento, o que pode trazer transformagoes radicals. 

Uma dessas transformagoes e a instauragao de uma educagao mais humanista, 

pois "a literatura lida essencial e constantemente com a imagem do homem, com a forma 

e o estimulo da conduta. [...]. O que o homem infligiu ao homem, em epoca muito 

recente, afetou a materia basica do escritor — a totalidade e o potencial do 

comportamento — e oprime o cerebro com uma nova escravidao" (STEINER, 1988, p. 

22-23). Por isso, de acordo com esse autor, aquele que ensina literatura "devera se 

perguntar qual e o seu proposito (orientar, guiar alguem pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lear ou pela Oresteia e 

moldar com as proprias maos os caminhos de outrem)", uma vez que toda pratica esta 

embasada numa concepgao de literatura, que determina os fins a que almejamos chegar 

e principalmente o tipo de homem que queremos formar. 

Neste ultimo caso, a literatura contribui para uma educagao que, na busca pela 

"humanidade essencial", amplia e apura a capacidade do espirito humano, visto que e 

nela que ainda se concentra a luz — mesmo tenue — que nos proporciona refletir sobre 

nossa condigao essencial e intima. Sendo assim, ao lermos uma obra literaria, podemos 

ser possuidos por ela "tao completamente que, por um momento, permanecemos com 

medo de nos mesmos e em um estado de infinito reconhecimento" (STEINER, 1988, p. 

29), como se nos desprendessemos do proprio corpo, e, ao olharmos para tras, vissemos 

a nos mesmos e sentissemos "um subito medo alucinante; uma outra presenga esta 

entrando em [nosso] proprio ser, e nao ha caminho de volta. Sentindo esse medo, a 

mente busca abruptamente despertar" (STEINER, 1988, p. 29). Ou seja, em meio as 

muitas transformagoes politicas, sociais, economicas e culturais, a literatura, muito mais 

do que uma simples guardia do patrimdnio cultural, pode trazer contribuigoes nao so para 

uma melhor adequagao a um mundo novo como principalmente para a formagao total do 

ser humano; e, se nao conseguimos ler isso que ela nos da a ler, somos, talvez, do 

ponto de vista tecnico, capazes de ler a palavra impressa, mas analfabetos no unico 

sentido que importa. 
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Vista como um bem humanizador, a literatura, segundo Candido (1995), e um 

direito humano, uma vez que ela pertence aquela categoria de bens que nao podem ser 

negados a ninguem. Nesse sentido, e preciso defender a necessidade da leitura literaria 

nao so porque inumeros jovens e adultos gostam de ler, mas tambem porque a literatura 

e uma das profundas necessidades humanas, necessidade que, se nao satisfeita, pode 

causar a desorganizagao pessoal ou a frustragao mutiladora, pois ela, em sendo uma 

necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfacao constitui um direito, e 

fator indispensavel de humanizacao, processo esse que e, aqui, compreendido conforme 

apresentado por Candido (1995): 

Entendo aqui porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA humanizacao (ja que tenho falado tanto nela) o processo 
que confirma no homem aqueles tragos que reputamos essenciais, como o 
exercicio da reflexao, a aquisigao do saber, a boa disposigao para com o 
proximo, o afinamento das emocoes, a capacidade de penetrar nos problemas 
da vida, o senso de beleza, a percepgao da complexidade do mundo e dos 
seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nos a quota de 
humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para 
a natureza, a sociedade, o semelhante (CANDIDO, 1995, p. 249). 

A literatura e esse bem humanizador porque, "trazendo livremente em si o que 

chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque faz 

viver" (CANDIDO, 1995, p. 244). Esse poder que ela tern de fazer o homem mergulhar 

em suas paginas e delas sair renovado, esse poder que, ao colocar o homem em contato 

com a essentia humana, propicia a ele a experiencia sempre renovada de viver o mundo 

e a si mesmo em cada texto percorrido e, assim, tornar-se, cada vez, mais humanizado, 

vem confirmar a assertiva de que a literatura e uma das artes que responde a nossa 

necessidade de fantasia, de devaneio sem falar que ela e um objeto de natureza 

complexa, pois e, ao mesmo tempo, uma "construgao de objetos autonomos como 

estrutura e significado", uma "expressao, isto e, manifesta emocoes e a visao do mundo 

dos individuos e dos grupos", e e tambem "uma forma de conhecimento, inclusive como 

incorporacao difusa e inconsciente" (CANDIDO, 1995, p. 244). 

Entretanto, esse poder encantador e humanizador vem do fato de a literatura ser 

um objeto, um objeto construido, pois, sendo construgao, os seus elementos 

constitutivos, as palavras, ao organizarem a materia, exercem tambem um papel 

ordenador sobre nossa mente. Dessa forma, "quer percebamos ou nao, o carater de 

coisa organizada da obra literaria toma-se um fator que nos deixa mais capazes de 
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ordenar a nossa propria mente e sentimentos; e em consequencia, mais capazes de 

organizar a visao que temos do mundo" (CANDIDO, 1995, p. 245). 

E, portanto, tirando as palavras do nada e as dispondo como um todo articulado, 

que a literatura as torna capazes de humanizar o homem, uma vez que "a organizacao da 

palavra comunica-se ao nosso espirito e o leva, primeiro, a se organizar; em seguida, a 

organizar o mundo" (CANDIDO, 1995, p. 246). Isso faz com que a literatura seja uma 

necessidade humana imperiosa e, desse modo, poder frui-la se toma tambem um direito 

das pessoas de qualquer sociedade. Negar essa fruicao e mutilar a nossa humanidade, 

ja que "a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob 

pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e a visao 

de mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza" (CANDIDO, 

1995, p. 256). 

A respeito desse carater formador, cumpre acrescentar que a funcao formativa da 

literatura e muito mais complexa do que pressupoe um ponto de vista meramente 

pedagogico, uma vez que ela nao e um mero apendice de instrugao moral e civica, e, 

como tal, "age com impacto indiscriminado da propria vida e educa como ela — com altos 

e baixos, luzes e sombras" (CANDIDO, 2002, p. 83). 

Compreendida desse modo, a literatura, assim como aquilo que sua leitura 

propicia, e algo que o olhar clinico da racionalidade nao pode captar, principalmente 

porque a leitura literaria possui uma dupla funcao nem sempre compreendida pela 

desumanidade politica e pela sociedade de massa tecnologica: como uma experiencia de 

libertacao, ela faz o leitor esquecer, ainda que por um momento bastante efemero, os 

problemas e preocupacoes de sua existencia; e, como uma experiencia de 

preenchimento, possibilita a este mesmo leitor modificar o seu olhar sobre as coisas. 

Neste sentido, a literatura e um poderoso instrumento que possibilita ao homem 

emancipar-se das amarras ideologicas, culturais e socias, uma vez que, como afirmam 

Zinani e Santos (2004, p. 71), "e atraves da literatura, a partir da leitura do texto literario, 

que o leitor consegue melhor organizar o conhecimento de si proprio e do mundo em que 

vive", o que se coaduna especificamente a este objetivo do ensino fundamental tracado 

nos parametros curriculares nacionais: 

Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de 

confianga em suas capacidades afetiva, fisica, cognitiva, etica, estetica, de 

inter-relagao pessoal e de insergao social, para agir com perseveranga na 

busca de conhecimento e no exercicio da cidadania (PCN, 1997, p. 08). 
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Entretanto, os PCN, nas poucas linhas que dedicam ao texto literario, ao tratarem 

de suas especificidades, nao fazem mais mencao a essa funcao/formacao humanizadora 

que o texto literario pode oferecer e que podemos depreender do objetivo apresentado 

acima. Apesar disso, reconhecem o texto literario como uma forma especifica de 

conhecimento. que difere do saber produzido pela ciencia, e sugerem que o trabalho com 

ele esteja incorporado as atividades da sala de aula nas quais se deve discutir/mostrar as 

propriedades compositivas matizadas nesse tipo especial de linguagem. Com isso, 

esperam que sejam afastados os equivocos enredados no trabalho com o texto literario, 

que, na maioria das vezes, e tratado "como expedientes para servir ao ensino das boas 

maneiras, dos habitos de higiene, dos deveres do cidadao, dos topicos gramaticais, das 

receitas desgastadas do 'prazer de ler"' (PCN, 1997, p. 37). 

Esse posicionamento dos PCN, apesar da pouca atencao dada ao texto literario, 

deixa, por um lado, entrever uma compreensao mais ampla do fenomeno literario 

segundo a qual o ensino de literatura deveria pautar-se no trabalho com a linguagem e, 

com isso, contribuir para "a formagao de leitores capazes de reconhecer as sutilezas, os 

sentidos, a extensao e a profundidade das construgoes literarias" (PCN, 1997, p. 38-39). 

Por outro lado, ao ressaltar a complexidade e a multiplicidade de sentidos do texto 

literario, os PNC podem dificultar o processo de leitura desse "tipo especial de 

linguagem", como tambem podem passar a ideia equivocada de que a literatura e "algo 

criado por alguem distante, especie de genio dotado de dons especiais para construir um 

tipo de mensagem que investe num uso particular e diferente da linguagem, perspectiva 

romantica, pois supervaloriza a instancia do autor" (SILVA, 2005, p. 45). 

Alem disso, se comparados, os PCN do ensino fundamental e os do medio 

apresentam, ainda segundo essa mesma autora, uma falta de articulagao entre os 

pressupostos teoricos apresentados para esses dois niveis de ensino. revelando certas 

concepgoes relacionadas ao texto literario que devem ser repensadas, pois se pautam 

em formulagoes genericas e ratificam certos lugares-comuns no ensino de literatura, 

apresentando muitas perguntas e quase nenhuma resposta. 

Entretanto, parece-nos que a autonomia e a especificidade da literatura, antes 

negadas, ou melhor, bastante deslocadas nos PCN, principalmente nos do ensino medio, 

ganharam um espago maior na nova versao deste documento, chamada de Orientagoes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Medio (doravante OCNEM), o que vem ratificar a 

importancia da literatura, por exemplo, no curriculo do ensino medio a fim de "dotar o 

educando da capacidade de se apropriar da literatura, tendo dela a experiencia estetica" 

(OCNEM, 2006, p. 55), a qual e compreendida como o contato com o texto literario: 
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So assim sera possivel experimentar a sensagao de estranhamento que a 

elaboragao peculiar do texto literario, pelo seu uso incomum de linguagem, 

consegue produzir no leitor, o qual, por sua vez, estimulado, contribui com sua 

propria visao de mundo para a fruicao estetica. A experiencia construida a 

partir dessa troca de significados possibilita, pois, a ampiiacao de horizontes, 

o questionamento do ja dado, o encontro da sensibilidade, a reflexao, enfim, 

um tipo de conhecimento diferente do cientifico, ja que objetivamente nao 

pode ser medido (OCNEM, 2006, p. 55). 

As Orientagoes Curriculares Nacionais para o Ensino Medio, ao contrario dos 

antigos PCN do ensino medio, em que o papel da literatura era restringido e nem 

chegava a ser problematizado, devido a superficialidade com que a literatura era 

abordada no curriculo do ensino medio, apresentam uma reflexao mais ampla sobre a 

literatura, reconhecendo o seu papel como bem simbolico de que se deve apropriar e 

tambem como agente humanizador. Reflexo disso e a incorporagao neste documento de 

algumas contribuicoes da Teoria Literaria como, por exemplo, a reflexao sobre o papel do 

leitor na reconstrucao simbolica do texto literario. 

As Orientagoes Curriculares Nacionais para o Ensino Medio reconhecem que a 

relagao entre o texto e o leitor e modelada por fatores linguisticos, culturais, ideologicos, 

"num arco extenso que pode ir desde a rejeigao ou incompreensao mais absoluta ate a 

adesao incondicional. Tambem conta a familiaridade que o leitor tern com o genero 

literario, que igualmente pode regular o grau de exigencia e de ingenuidade, de 

afastamento ou aproximagao" (OCNEM, 2006, p. 58). Pensando assim, essas orienagoes 

curriculares delegam a escola o papel de formar leitores que sejam capazes de 

adentrarem "no ambito mais complexo da leitura literaria" e, assim, poderem fruir obras 

capazes de propiciar a eles "uma fruigao mais apurada, mediante a qual [terao] acesso a 

uma outra forma de conhecimento de si e do mundo" (OCNEM, 2006, p. 70). 

Nesse processo, o professor torna-se aquele que, no contexto das praticas 

escolares de leitura literaria, e um mediador, uma vez que ele "opera escolhas de 

narrativas, poesias, textos para teatros, entre outros de diferentes linguagens que 

dialogam com o texto literario" (OCNEM, 2006, p. 72). Noutras palavras, reconhecendo o 

anacronismo do estudo de literatura no ensino medio, que ainda segue um modelo 

artificial que nao contribui para uma efetiva circulagao e recepcao de livros no ambiente 

escolar, e apontando, como decorrencia disso, a necessidade de excluir do curriculo 

aquilo que e excessivo e nao essencial, as orientagoes curriculares para o ensino medio 

sugerem que os professores passem a refletir sobre os objetivos das aulas de literatura, 

sobre as obras que devem compor o "acervo basico" para a formagao do leitor, sobre o 
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dialogo permanente entre literatura e outras areas, apontando, inclusive, as 

especificidades e o modo de ser de cada uma. Isso exige que cada docente, alem de ser 

um leitor especializado, tenha um conhecimento mais aprofundado no ambito da Teoria 

Literaria e passe a privilegiar "um contato mais direto com a obra, a experiencia literaria, 

e [a considerar] a historia da literatura uma especie de aprofundamento do estudo 

literario, devendo, pois, ficar reservado para a ultima etapa do ensino medio ou para os 

que pretendem continuaros estudos especializados" (OCNEM, 2006, p. 77). 

Agindo assim, o professor contribuira para fazer com que o aluno perceba que a 

literatura, embora seja uma arte, produto da intuicao humana e, como tal, e por esse 

caminho que deve ser apropriada, e tambem, parafraseando Zinani e Santos (2004), um 

importante elemento conscientizador que pode desencadear mudangas nas estruturas 

psicologicas e, talvez, sociais, uma vez que atua nas estruturas cognitivas e, dessa 

forma, contribui para a formagao do homem, pois, como projegao da experiencia humana, 

a literatura e, conforme ensina Candido (2002, p. 80), "algo que exprime o homem e 

depois atua na propria formagao do homem". 

Parece-nos, no entanto, que esse aspecto da literatura como repositorio de 

experiencias humanas, em contato com o qual o homem pode evoluir, ainda nao e 

considerado pela escola em cujas salas de aulas falta um trabalho mais consistente com 

o texto literario cujo ensino e marcado por protocolos e convengoes que circulam na 

escola, "atraves de materials didaticos que fazem desfilar figuras de linguagem a serem 

reconhecidas, fungoes de linguagem a serem identificadas, fatos historicos a serem 

justapostos a certas ocorrencias formais interpretando-as" (LAJOLO, 1988, p. 92). 

Esses protocolos, ainda de acordo com a referida autora, sao os responsaveis 

por uma educagao de gosto e, nessa perspectiva, ensinar literatura na escola "talvez 

tenha como produto final a substituicao de certos protocolos por outros que manam dos 

pontos centrais da comunidade interpretativa oficial" (LAJOLO, 1988, p. 96). Noutros 

termos, a presenga do texto literario no ambiente escolar, quando nao e um pretexto, e 

marcada por abordagens inconsistentes donde avultam perguntas literais que 

"inviabilizam um mergulho mais profundo na obra literaria [e que] nao habituam o aluno a 

esse movimento de analise mais profundo. Assim, nao percebem o prazer que 

proporciona esse envolvimento com a leitura [literaria], ficando apenas na superficialidade 

de respostas formais" (TAVARES, 2003, p. 108). 

Isso inviabiliza que aquele que le o texto literario possa reconhecer-se no outro e, 

assim, criar vinculos com outras pessoas e, por extensao, com toda a humanidade, pois 

o texto literario. importante elemento na criagao da identidade do ser humano, contribui 

nao so para a sua formagao intelectual como tambem para a formagao de sua 
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personalidade, processo esse em que conhecimento e prazer podem se fundir. No 

entanto, conhecimento e prazer, dentro do ambiente escolar, frequentemente sao 

trabalhados dicotomicamente, o que tern tornado o texto literario desprovido de sua 

essentia. 

Desse modo, como se nao bastasse tomar a leitura literaria pretexto para o ensino 

de outras coisas, exceto o de literatura, a escola, "por ser servil, quer transformar a 

literatura em instrumento pedagogico, limitado, acanhado, como se o convivio com a 

fantasia fosse um bem menor" (QUEIROS, 2002, p. 160), o que tern sido conseguido 

principalmente no ensino medio onde, ao priorizar a historiografia literaria, a escola alijou, 

dessa ultima fase da educagao basica, a presenca da literatura e, consequentemente, a 

sua leitura, uma vez que o importante e o aluno aprender um rol de datas, autores e 

obras. 

Isso nao quer dizer que a literatura nao possa ou nao deva ser um patrimonio 

pedagogico precioso que pode vir a "fomecer a professores e alunos caminhos para 

atingir as metas fundamentals propostas pelos PCN, como ainda ser um dos esteios para 

a interdisciplinaridade, participando de alguns temas transversals propostos nos 

Parametros" (FARIA, 1999, p. 09). Entretanto, embora conscientes de que a literatura 

pode ser um excelente instrumento pedagogico, somos contrarios ao fato de a escola, no 

seu afa pedagogico, ter enredado a literatura em fios pedagogizantes, o que culminou 

numa abordagem equivocada do texto literario, uma vez que este, no ambito escolar, 

circula sob a forma de fragmentos e, portanto, "destituido de sua integridade, de sua 

carga literaria, que Ihe garantiria mais consistencia significativa e ate mesmo coerencia, 

em alguns casos" (TAVARES, 2003, p. 114). 

Essa abordagem, por sua vez, tornou o ensino de literatura, com tenues variagoes 

nos niveis fundamental e medio, marcado por uma dispersao, pois, "ao longo das aulas, 

ensina-se sobre o cenario da literatura, a vida dos autores que se tornam personagens e 

nao sobre o ser da literatura — o texto literario enquanto tal" (CAMPOS, 2003, p. 13). 

Esse ensino tao adverso a literatura e haurido de praticas pedagogicas que, alem de nao 

facilitarem o acesso ao livro e a textos de qualidade, nao tern contribuido para formar o 

gosto pela leitura, mas tern contribuido, no caso da literatura, para fazer com que os 

alunos saiam da escola, quando nao odiando, pelo menos completamente indiferentes 

aos valores que a leitura literaria pode suscitar. 

Essas praticas altemam-se entre a alegria e o desanimo, uma vez que ainda 

seguem uma metodologia dogmatica e historicizante que reduz a literatura a uma 

sequencia de fatos, autores e obras, descartando o contato com o texto literario. Assim, 

texto e aluno permanecem calados e a aula de literatura ou de leitura literaria torna-se 
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monotona e monologica, pois os unicos que falam sao o livro e o professor. Em outros 

termos, tais praticas contribuiram para a esterilizagao do aspecto mais vivo e formativo 

da literatura, para torna-la algo enfadonho e apatico, algo que provoca raiva nos alunos, 

mas que deveria nao so fomentar-lhes a promogao do debate e da reflexao critica como 

tambem sensibiliza-los para desvendarem as dimensoes da palavra (literaria), a qual 

pode nao so falar de situacoes que Ihes interessem como principalmente altera-los, 

transforma-los, po-los diante de novas formas de ser e existir, pois a palavra literaria 

trabalha, segundo Queiros (2002), com os sentimentos que fundam o homem: a busca, a 

perda, o desencanto, o medo, a esperanga, o luto, o amor, o ciume, a fraternidade. 

Como contraponto a essa letargia que envolve a leitura literaria no espago 

escolar, e preciso que o ensino de literatura esteja centrado na leitura de textos e 

sustentado por teorias literarias e praticas pedagogicas que contemplem a interagao do 

leitor com o texto e, so assim, possibilitar-se-a aos alunos o desenvolvimento do prazer 

do texto, do prazer estetico. Nesse processo, ensinar a leitura do texto literario exige 

mostrar aos alunos que a literatura se produz num constante dialogo entre textos e 

sensibiliza-los para reconhecer os sentidos, a decifragao de signos e a reconstrugao de 

uma linguagem que guarda todas as dores e emogoes do mundo e que, por isso mesmo, 

e "uma confissao de que a vida nao basta". 



CAPITULO III 

DE POESIA E ESCOLA: 

ENTRE OS MEANDROS DE UMA CARTOGRAFIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pois bem. 

as vezes 

de tudo quanto Ihe entrego, a Poesia faz uma coisa 

que parece que nada tern a ver com os 

ingredientes mas que tern por isso mesmo um 

sabor total: eternamente esse gosto de nunca e de 

sempre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mario Quintana 

A poesia nao oferece repostas ou solucoes 

para os problemas da realidade; convida a 

refletir sobre nos mesmos, agindo no vacuo 

entre o que acontece e o que gostariamos 

que acontecesse. 

Seamus Heaney 
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3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 De poesia: em busca de uma definicao entre varias (in)definicoes 

Presente desde o inicio da atividade literaria em nebuloso estagio cultural perdido 

nas sombras do tempo, a poesia vem escapando as tentativas paralisantes de rigidas 

definicoes. Ja em Aristoteles, em suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Poetica, ela nao gozava de um estatuto proprio 

que, ao descreve-la como um genero, a colocasse em pe de igualdade com os generos 

narrativo e dramatico. Diante disso, procurou-se atribuir-lhe uma consciencia generica e, 

como o verso nao era - tampouco e - um sinal infalivel capaz de determinar este ou 

aquele texto como pertencendo a este ou aquele genero, apelou-se pelo lirismo. 

Neste caso, deixando o dominio da imitacao da realidade, o poeta voltava-se 

para si proprio e apresentava, diante do mundo, "uma relacao pessoal das impressoes 

suscitadas pelo mundo, uma exploracao intima dos sentimentos, expressa atraves de 

uma voz julgada espontanea, que e o canto" (STALLONI, 2003, p.135). Como 

decorrencia disso, buscou-se tambem definir a poesia por outro vies: o da nao-ficcao, 

segundo o qual a obra poetica se definiria pela sua aparente recusa de ficcao, uma vez 

que o poeta, ao voltar-se para si e tirar a inspiracao de si mesmo, abandonava as vias da 

imaginagao. 

No entanto, mesmo que permitam uma aproximacao da essentia de uma escrita 

poetica, os criterios de subjetividade e de nao-ficcao, assim como o do verso, nao 

permitem o estabelecimento de uma categoria homogenea. De acordo com Todorov 

(1980, p. 95), sao raros os estudos que dao uma definicao pragmatica da poesia, isto e, 

"que a definem com o estado de espirito do autor que precedem seu aparecimento ou 

com o do leitor que a seguiu". Esta repugnancia a essa ideia de poesia, bastante em 

voga outrora, advem de que "nao e porque um belo dia sofremos, que automaticamente 

escrevemos poesia; alias, e a partir do poema que deduzimos o estado do seu autor; este 

e um efeito do texto, nao sua causa [...]" (TODOROV, 1980, p. 95). Diante disso, o que 

caracteriza o texto poetico? Segundo Todorov (1980), na busca por uma resposta a essa 

pergunta, grande parte dos estudos dedica-se aos aspectos semantico e sintatico. 

Considerando-se o aspecto semantico, existem, pelo menos, tres respostas para a 

pergunta anterior: a teoria ornamental, a afetiva e a simbolista. 

De acordo com a primeira, oriunda da retorica classica, a poesia caracteriza-se 

por apresentar um discurso formulado de modo mais belo, mais omado, uma vez que "os 

ornamentos poeticos servem o 'agradar'e em quase nada contribuem para o 'instruir"' 

(TODOROV, 1980, p. 96). Entretanto, essa e uma teoria pragmatica que recusa 
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explicitamente a diferenga semantics. Na segunda teoria, as palavras, fora do ambito 

poetico, tern um conteudo intelectual, nocional, conceitual enquanto, dentro do ambito 

poetico, possuem um conteudo emotivo, afetivo, "patetico". A diferenca existente entre o 

que as palavras designam em poesia e fora dela esta, portanto, no proprio conteudo do 

que e dito. Na terceira teoria, de origem romantica e bastante aceita por grande parte dos 

estudiosos contemporaneos, a diferenca entre poesia e nao-poesia esta na maneira de 

significar e nao no conteudo da significacao. Sendo assim, a poesia caracteriza-se por 

fazer com que as palavras, deixando a sua condigao de signos na linguagem cotidiana, 

alcem a condigao de simbolos. 

As teorias sintaticas, por sua vez, situam a especificidade poetica "na relagao 

entre as partes do texto e nao mais entre seus niveis (forma e conteudo, significante e 

significado, etc.)" (TODOROV, 1980, p. 99). A preocupagao, agora, nao e mais com os 

problemas ligados a natureza filosofica ou existencial da experiencia poetica e passa a 

incursionar pelos problemas que cercam o modo como ocorre o funcionamento interno do 

discurso poetico. 

Os primeiros estudiosos que buscaram apresentar um conceito operatorio que, 

desde entao, serve como instrumentos de analise foram os formalistas russos, a quern 

devemos o estabelecimento de novas orientagoes para a teoria da compreensao poetica, 

principalmente porque "nao so muita coisa do que se diz nas discussoes de hoje sobre o 

tema da linguagem e da poesia ja se encontrava no inicio prenunciada nos escritos dos 

formalistas, como tambem muita coisa exige critica a luz dos conhecimentos formalistas" 

(STEMPEL, 2002, p. 415). 

Para os formalistas, a especificagao da palavra poetica advem de sua 

contraposigao ao que seria "linguagem pratica". Ambas consideradas como duas 

substantias diferentes. Neste caso, ao contrario da linguagem cotidiana, a linguagem 

poetica e definida primordialmente como uma forma exclusiva e diferente de outras 

formas e usos da linguagem. O que caracterizaria a linguagem poetica seria o fato de ela 

olhar para si mesma, chamar atengao para o proprio meio, para a propria palavra. 

Como ressalta Tezza (2003), na busca de um sistema autonomo, de substantia 

formal e capaz de explicar por si a poeticidade, os formalistas fizeram questao de se 

deterem na imanencia da obra literaria, cujos elementos estao em correlagao mutua, pois 

ela nao pode ser explicada fora de suas correlagoes sistematicas. Mesmo assim, eles 

nao conseguiram atingir de forma completa uma explicagao para o problems da 

linguagem poetica, que era vista como um desvio da linguagem cotidiana, como um 

confrontamento entre linguagem literaria e linguagem nao-literaria: "falando de modo bem 

geral, o dogma do 'desvio' da linguagem poetica e de sua compreensao, como alteragao 
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material da linguagem comum, constituia nao so o metodo mais iminente, para nao dizer 

o mais primitivo de sua avaliacao, como tambem a forma mais exigente de criar poesia' 

(STEMPEL, 2002, p. 420). 

A linguagem poetica, ao deixar a comunicacao objetiva em segundo piano, se 

apresenta como "um enunciado que se orienta para a expressao". Essa diferenciagao, 

segundo Stempel (2002), acentada em base inequivocadamente funcional, por vezes 

terminologicamente obscura, nao e posta fundamentalmente em duvida, embora nao 

tenha sido reconhecida igualmente em todas as suas implicacoes. Noutras palavras, se a 

comunicacao e a razao de ser da linguagem pratica, ela, na poesia, fica reduzida a um 

minimo, e secundaria: "ao contrario da linguagem comum, o texto poetico esta construido 

de um modo desautomatizado onde as convencoes da lingua, em todos os seus niveis -

do fonico ao semantico - se problematizam para dar, do objeto descrito, nao sua imagem 

reflexa do real, e sim, uma visao 'estranha'" (BRITO, 1995, p.113). 

De acordo com esse autor, e a partir dos formalistas que, pela primeira vez na 

historia da critica literaria, os problemas formais passam a ser estudados como uma 

questao de conteudo e os problemas de conteudo como uma questao de forma. Desse 

modo, no caso especifico do texto poetico, este se definira sobretudo por suas 

caracteristicas formais exclusivas. 

Uma dessas caracteristicas e o ritmo, o qual e o principio de construgao do verso, 

ou seja, e o seu fator principal e subordinante. Segundo Brik (1976, p. 131), "falamos de 

ritmo em toda a parte onde podemos encontrar uma repeticao periodica dos elementos 

no tempo e no espaco". Por isso, para utiliza-lo como termo cientifico, devemos despoja-

lo de algumas significacoes que, oriundas de uma determinada area do conhecimento, 

podem, quando transpostas para outra area, se tomar bastante perigosas. 

Como categoria cientifica, o ritmo e um movimento apresentado de uma maneira 

particular e nao esta ligado a alternancia natural dos movimentos astronomicos, 

biologicos, mecanicos. Pensando assim, Brik (1976) nos adverte para a necessidade de 

termos que distinguir rigorosamente o movimento do seu resultado. Em outras palavras, 

para citar um exemplo que se coaduna aos objetivos deste trabalho, "o poema imprimido 

num livro tambem nao oferece senao tracos do movimento. Somente o discurso poetico e 

nao o seu resultado grafico pode ser apresentado como um ritmo" (BRIK, 1976, p. 132). 

Essa diferenciagao entre o ritmo e o seu movimento apresenta uma importancia 

nao so academics mas sobretudo pratica, pois "todas as tentativas para encontrar as leis 

do ritmo nao tratavam do movimento apresentado sob uma forma ritmica, mas das 

combinacoes de tracos deixados por esse movimento" (BRINK, 1976, p. 132). Isso, por 

um lado, fazia com que, por exemplo, os estudiosos do ritmo poetico se perdessem no 
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verso, dividindo-o em silabas e medindo-o a fim de, dessa forma, encontrar, nessa 

analise, as leis do ritmo. E, por outro lado, fazia com que tais estudiosos esquecessem 

que o movimento ritmico e anterior ao verso: "Nao podemos compreender o ritmo a partir 

da linha do verso; ao contrario, compreender-se-a o verso a partir do movimento ritmico" 

(BRIK, 1976, p. 132). 

Dito de outra maneira: e preciso conhecer o impulso ritmico de que resulta o 

verso, ja que tudo depende do ritmo poetico, que, por sua vez, tern como consequencia a 

distribuigao em linhas e silabas, o que pode ajudar a desfazer o permanente equivoco 

que foi gerado a partir da confusao entre impulso ritmico e verso pronto. Entretanto, se a 

nocao de verso parece nao ser muito obscura, o mesmo nao acontece com a de ritmo. 

Por isso, e necessario precisa-la. 

De acordo com Tomachevski (1976, p. 141), tomando-se o ritmo como "todo 

sistema fonico organizado com objetivos poeticos, sistema acessivel a percepgao dos 

ouvintes", toda produgao humana sera "uma materia para a ritmica na medida em que 

participa de um efeito estetico e organiza-se de maneira particular em verso". Para 

precisar as particularidades dessa assertiva, Tomachevski (1976) examina duas nogoes 

estritamente ligadas na historia da literatura: verso e metro. Este, alem de ser o trago 

distintivo dos versos em relagao a prosa, represents a norma a qual a lingua poetica 

obedece. 

Todavia, as normas metricas sao instaveis, variando conforme a epoca. Isso, por 

um lado, fez com que as tradigoes literarias reunissem os diferentes fenomenos verbais 

numa unica imagem: a da lingua poetica; e fez, por outro lado, com que os diferentes 

principios metricos fossem associados a um unico elemento: o verso. A esse problema 

historico transitorio do verso, esta ligado um outro problema - o da forma poetica: 

A pratica europeia contemporanea tern o habito de imprimir os versos em 
linhas arbitrarias iguais, e mesmo de realca-los com maiusculas; 
inversamente, publica-se a prosa em linhas ininterruptas. Apesar do 
isolamento da grafia e da palavra viva, esse fato e significativo, pois, na 
palavra, certas associates sao ligadas a escrita. Essa divisao da lingua 
poetica em versos, em periodos de alcance fonico comparavel e por fim igual, 
e evidentemente o traco especifico da lingua poetica. Esses versos ou, para 
introduzir um novo termo, esses periodos discursivos equipotenciais, dao-nos 
por sua sucessao a impressao de uma repeticao de um carater "ritmico" ou 
"poetico" do discurso. Percebemos series isolaveis (versos) e, comparando-
as, conscientizamos a essentia do fenomeno ritmico (TOMACHEVSKI, 1976, 
p. 142). 
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Nesse sentido, a escansao e uma leitura particular que poe em relevo a 

distribuigao dos acentos e que somos obrigados a fazer por uma imposigao do proprio 

metro, se quisermos dar conta da capacidade fonica propria as unidades do verso. A 

escansao e, portanto, uma atividade obrigatoria, pois "ela acompanha inevitavelmente a 

nossa percepgao dos versos, so nos permite reconhece-los e da sua cor a percepgao da 

lingua poetica. Impoe-nos a pronuncia dos diferentes versos de uma certa maneira que 

chamamos declamagao e que se opoe a pronuncia da prosa" (TOMACHEVSKI, 1976, p. 

143). 

Por outro lado, se o metro pertence ao dominio da contagem, se e marcado por 

"uma distribuigao periodica dos acentos no interior dos limites da unidade metrica (o 

verso), uma divisao vocalica profunda do discurso pronunciado em medidas elementares, 

em periodos fonicos equipotenciais" (TOMACHEVSKI, 1976, p. 143), o ritmo nao 

pertence a esse dominio de contagem, pois ele se liga nao a escansao artificial mas a 

pronuncia real. Ele nao pode ser posto em relevo porque e passivo, e engendrado pelo 

verso: 

[...] o ritmo e sempre concreto, funda-se unicamente sob os elementos da 
pronuncia por nos inteligiveis ou tornados realmente em consideracao, 
elementos que estao tanto num discurso ritmico quanto num discurso nao 
ritmico. Nao podemos senao reconhecer e reproduzir um metro, enquanto que 
o ouvinte pode perceber o ritmo, mesmo se ignora as normas subjacentes do 
verso, mesmo se nao percebe o seu metro. Por isso, encontram-se 
freqiientemente pessoas sensiveis ao ritmo e a musica do verso, mas de todo 
o modo perdidas no dominio do metro, pessoas que nao distinguem o jambo 
do troqueu e que, em sua leitura, deformam desesperadamente a natureza 
metrica do verso (TOMACHEVSKI, 1976, p. 144). 

Entretanto, a linguagem poetica nao e so ritmo. Ela possui, ao mesmo tempo, uma 

unidade ritmica e uma unidade sintatica. Neste caso, o verso possui uma natureza 

complexa porque nao so deve obedecer a uma sintaxe prosaica, ou seja, um sistema de 

combinagao de palavras no discurso cotidiano, como tambem a uma sintaxe ritmica. Mas 

isso nao quer dizer que devamos fazer uma leitura prosaica do verso, pois, este, se isso 

vier a acontecer, tera a sua estrutura ritmica destruida. 

Mesmo que o verso obedega a uma sintaxe prosaica, se nao levamos em conta a 

sua natureza ritmica, faremos uma leitura que o tomara como prosa e que, dessa forma, 

perdera seu sentido poetico. Diante desse risco iminente, Brik (1976, p. 136) adverte que 

"o verso obedece nao somente as leis da sintaxe, mas tambem as da sintaxe ritmica, isto 
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e, a sintaxe enr iquece suas leis de exigencias r i tmicas", pois e nela que residem os 

valores semant icos sem os quais o verso deixaria de ser parte da l ingua: 

Se a estrutura semantica do verso nao tern importancia, se a significacao das 

palavras nada representa, nao e necessario manejar as palavras: os simples 

sons sao suficientes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] 

Em outras palavras, ao privar o verso do seu valor semantico, nos o isolamos 

do elemento linguistico e o transferimos para o elemento musical e, por isso 

mesmo, o verso deixa de ser um fato linguistico (BRIK, 1976, p. 138). 

C o m isso Brik (1976) quer ressaltar o fato de que as palavras se combinam 

segundo qual idades nao so fonicas mas sobretudo semant icas. Ao proceder ass im, este 

autor, de acordo com Tezza (2003), deixa t ransparecer duas crit icas: uma a palavra 

transracional dos futuristas, ou seja, possuidora de signif icantes despojados de conteudo 

signif icativo; outra a ideia de que o verso e apenas a "vest imenta da ideia", ou seja, "o 

involucro exterior do complexo l inguist ico natural". Brik (1976) procura, portanto, 

apresentar o verso como um complexo necessar iamente l inguist ico e a l ingua poetica 

como algo que deve ser compreendida naqui lo que a une e naquilo que a separa da 

l ingua falada: a sua natureza propr iamente l inguist ica. 

A lem dos formal istas, os novos cr i t icos (new critics) tambem estao entre os 

estudiosos que puseram enfase na imanencia do texto poetico, preocupando-se "mais 

com as tecnicas da poesia do que com a erudicao historica". De acordo com Brito (1995, 

p. 117), com esses estudiosos, "nunca a poesia fora estudada tao de perto, e a 

expressao 'close reading' passou a ser s inonimo de um rigor de leitura em que, do nivel 

mais abstrato do temario ao mais concreto da metr ica, nada, absolutamente nada na 

textual idade, deveria f i ca r fo ra da analise". 

Recusando-se a expl icar o conteudo dos poemas a partir de nocoes extr insecas 

pautadas em ciencias ou discipl inas alheias a estet ica literaria, os novos cri t icos puderam 

ressaltar uma autonomia de que o texto poetico parece nunca ter desfrutado antes. 

Segundo Cohen (2002, p. 553-554), "a nova poesia (e, parece que por extensao, tambem 

a nova crit ica) devia ser tomada como reacao contra a moda do romant ismo; devia 

caracter izar-se pela exat idao, a precisao e a descr icao - resul tados de um ' t remendo 

combate com a l inguagem"' por meio da qual e com a qual o artista apreende o seu 

objeto. 

No caso especi f ico do poema, este nao seria "a imitacao direta ou concreta de um 

fenomeno, de um objeto ou de uma exper iencia. O poema nao e a transcricao de uma 
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experiencia do poeta, mas uma t ransformacao dessa exper iencia; por conseguinte, 

exper iencia nova, irredutivel" (COHEN, 2002, p. 560). Nesse sentido, ass im como toda 

obra de arte, o poema deveria ser anal isado sem que se recorresse a abordagens 

historicas ou biograf icas. Entretanto, se isso foi posit ivo e t rouxe uma nova contr ibuicao a 

respeito das proprias obras, o metodo dos novos crit icos apresentava um inconveniente: 

ele "podia ser apl icado mecan icamente pelos estudantes - tal qual as equacoes qu imicas 

- sobretudo sobre as obras modernas, desprezando totalmente o contexto cultural e 

intelectual onde tais obras se fo rmavam" (COHEN, 2002, p. 571) e, ass im, todas as obras 

poet icas acabam por apresentar "o m e s m o tipo part icular de estrutura". 

Embora procurassem compreender a maquina do texto, suas combinacoes e 

t ransformacoes, fa l tavam as postu lacoes dos novos cri t icos uma certa s istemat ic idade e 

um teor mais cientif ico, o que, de acordo com Eagleton (2001), so veio em 1957, quando, 

em seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Anatomia da critica, Northrop Frye apresentou uma vigorosa "total izacao" de 

todos os generos literarios. Para o crit ico canadense, a literatura era regida por 

determinadas leis que, se formuladas pela crit ica, possibi l i tar iam a esta se tornar mais 

s istematica. 

Para tanto, era preciso el iminar os ju izos de valor, ja que eles nao passavam de 

mani festacoes subjet ivas. Dessa forma, a literatura era e levada a categor ia de 

substi tut ive da historia, pois, sendo um sistema verbal autonomo. ela dever ia manter-se 

fechada, sem a infi ltracao de qualquer e lemento exterior ao s istema: "as obras literarias 

sao fei tas de outras obras l iterarias, e nao de qualquer mater ial estranho ao proprio 

s is tema" (EAGLETON, 2 0 0 1 , p. 127). 

As postulacoes de Frye ev idenc iam os primeiros passos de uma corrente crit ica 

que atendera pelo nome de estrutural ismo, o qual tentou reduzir os fenomenos 

individuals a meros exemplos das leis gerais que fazem as estruturas func ionarem e tinha 

a conviccao de que as partes de uma obra se expl icam a partir da propria obra e nao a 

partir de e lementos exteriores a ela. O enfoque estrutura I ista, ass im como outras 

or ientacoes teor icas anter iores, concentrava-se na obra tomada em si mesma, 

re lacionando-a a um modelo abstrato, separando o conteudo real da historia e se 

concentrando totalmente na forma. 

O estrutural ismo foi, em l inhas gerais, uma tentat iva de aplicar os pressupostos da 

l inguist ica saussur iana a outros objetos que nao a propria l ingua. Embora nao houvesse 

tratado da poesia, Saussure (apud BRITO, 1995), ao se deter sobre o fato l inguist ico, 

apresentou concei tuacoes cruciais para aqueles que, desde os formal istas russos, se 

det iveram sobre o discurso poetico: "a observacao de Saussure da maneira como a 

l ingua funciona serviu para, por contraste, fazer ver como a poesia nao funcionava, 
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chegando-se ass im a novas formulacoes que inverter iam as originais saussurianas.. ." 

(BRITO, 1995, p. 114). Dentre as herancas saussur ianas as avessas, Brito (1995) e lenca 

tres: conotacao, paradigma e arbi trar iedade. 

Quanto a primeira, para Saussure, o signo e uma unidade l inguistica composta de 

duas faces: uma material , o signif icante; outra concei tual , o signif icado. Disso depreende-

se que ha tambem duas grandes especies de s istemas de signos a partir dos quais a 

l ingua tambem poderia ser vista de forma dual: ora como denotat iva, "na medida em que 

cada signo corresponde, a i , um signif icante e um signif icadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pari passu"; ora como 

conotat iva onde nao so se inclui o discurso poetico como tambem o concei to de signo se 

complexi f ica da seguinte forma: "o signo saussur iano completo (isto e: o signif icante da 

l ingua mais o signif icado da l ingua) vai aparecer ai no papel de um mero signif icante de 

um signo maior cujo signif icado e, em principio, supral inguist ico" (BRITO, 1995, p. 114). 

Essa concepcao tornou-se um marco del imitador de fronteiras conceituais, pois 

nao so apontava para as especi f ic idades da l inguagem poetica como tambem descartava 

todas as incl inacoes para a descr icao do func ionamento desse d iscurso por meio da 

l ingua. Todavia, a nocao de conotacao se restringiria, com o passar do tempo, apenas 

aqueles e lementos lexicais da l inguagem onde a signif icacao esta ambiguizada pelo uso 

pol issemico. 

A segunda heranca indireta de Saussure esta relacionada a nocao de paradigma, 

a qual foi muito importante para a nocao de poesia formulada por Jakobson, um dos mais 

eminentes estudiosos pertencentes a escola formal ista russa, que procurou inserir a 

poesia dentro das seis funcoes da l inguagem. De acordo com ele, a funcao poet ica e 

aquela marcada pelo pendor para a mensagem como tal, ou seja, a mensagem tern como 

foco a propria l inguagem. 

No entanto, adverte o eminente l inguista, a funcao poetica nao e reduto exclusivo 

da poesia. Isso seria uma simpli f icacao excessiva e enganadora, uma vez que, embora 

dominante na arte verbal, a funcao poetica se faz presente em todas as outras at iv idades 

verbais, a inda que func ionando como consti tuinte acessor io, subsidiario, o que implica 

dizer que "o estudo l inguistico da funcao poetica deve ul trapassar os l imites da poesia, e, 

por outro lado, o escrut in io da poesia nao se pode limitar a funcao poet ica" ( JAKOBSON, 

1999, p. 129). Isso, por sua vez, nao pode inibir a busca de um criterio l inguist ico 

empir ico da funcao poetica. 

Na busca por esse caracter ist ico indispensavel , inerente a toda obra poetica, 

Jakobson (1999, p. 130) chegou a celebre formulacao: "a funcao poetica projeta o 

principio de equivalencia do eixo de selecao sobre o eixo de combinacao", ou seja, a 
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funcao poetica se define peio pr incipio de equivalencia entre o eixo paradigmat ico sobre 

o eixo sintagmatico: 

O paradigma e o alforje da escolha (fonetica, vocabular, ritmica) e da 

possibilidade; o sintagma e a disposicao frasal em sua feicao sintatica, cujo 

arranjo contribui para os sentidos e para o ritmo que ai se deseja alcangar. Ou 

seja, o paradigma e o espaco da busca; o sintagma, o da realizacao 

(AMORIM, 2006, p. 03). 

Essa celebre formulacao de Jakobson sobre a l inguagem poetica so pode ser 

compreend ida se nao esquecermos que a estrutura poetica era para os formal istas um 

sistema de l inguagem. Talvez, seja por isso que ela tern sido alvo de crit icas que a 

acusam de ser l inguist ica demais e nao ter condicao de abranger todos os codigos de 

conteudo - como os ideologicos. Apesar disso, tal formulacao ate hoje "permanece 

inabalavel como um ponto de re fe renda obrigatorio para todos os que se dedicam ao 

problema teorico e pratico do func ionamento da l inguagem poet ica" (BRITO, 1995, p. 

116). 

A terceira descoberta saussur iana que encontrou resposta negat iva no campo da 

teoria poetica foi a ideia de arbi t rar iedade do signo l inguistico. De acordo com o pensador 

de Genebra, em toda e qualquer l ingua, a relacao entre signif icante e signif icado nao 

possui mot ivacao necessar ia, natural ou logica, o que a judou a desl igar o texto do seu 

ambiente e torna-lo um objeto autonomo. Entretanto, alguns estudiosos, como Tzevan 

Todorov, Ivan Fonagy, a lem do proprio Jakobson, de fendem que, "correndo na direcao 

oposta da l ingua, a l inguagem poetica tende a instauracao de uma mot ivacao entre os 

componentes materials e conceituais do signo" (BRITO, 1995, p. 116). 

A o conceber a obra literaria como qualquer outro produto de l inguagem, um 

construto, cujos mecan ismos poder iam ser classif icados e anal isados, o enfoque 

estrutural ista foi o responsavel pelo maior avanco que os estudos literarios ate aquela 

epoca haviam conhecido. C o m o um metodo de invest igacao, que pode ser apl icado a 

toda uma gama de objetos, o estrutural ismo permit iu que a crit ica literaria se tornasse 

mais discipl inada e menos impressionista. 

Existem outras orbitas por que podemos chegar a pensar sobre a poesia. A 

esti l ist ica espanhola, por exemplo, ao filiar imagens e ri tmos a seus mat izes existenciais, 

assentara-se sob a formula croceana intuicao = expressao (BOSI , 2003b) . Isso, al iado ao 

fato de que o escopo da anal ise esti l istica e o estudo do esti lo, do modo peculiar como 

em cada obra a l inguagem esta p lasmada, poderia implicar o risco de "hipersimbol izar 

este ou aquele outro e lemento fonetico ou gramatical" . 
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De acordo com Aguiar e Silva (1979), a obra literaria, para Damaso Alonso, 

grande nome da estil istica espanhola, se def ine por sua unicidade, pois ela se constitui 

num "cosmo, um universo fechado em si mesmo". Sendo assim, caber ia a esti l istica 

estudar e apresentar a s istemat izacao indutiva de certas categorias gener icas e normas 

que estao presentes em mult iplos organismos literarios. Isso faz com que a esti l ist ica de 

Damaso Alonso tenda para "o conhec imento cienti f ico da obra literaria, embora Ihe 

escape sempre o que nessa obra existe de mais profundo - a sua unicidade" (AGUIAR e 

SILVA, 1979, p. 615) . 

Apesar disso, o poema seria caracter izado por apresentar uma sucessao temporal 

de sons e um conteudo espir i tual. Seria, em outras palavras, um conjunto de signif icantes 

e signif icados. Estes ult imos ser iam modi f icados por aqueles, os quais, a lem de poderem 

apresentar uma extensao variavel, podem ser medidos e mater ia lmente registrados. Para 

Damaso Alonso, pertencer iam ao signif icante o verso, a estrofe, o poema, a s i laba, o 

acento. O signif icante seria, portanto, uma carga complexa que, a lem da representacao 

da real idade, engiobar ia e lementos sensoriais, afet ivos e conceituais. Neste caso, como 

signif icantes e signif icados es tabe lecem entre si mult iplas relacoes, compete a esti l istica 

anal isar as inter-relacoes existentes entre os e lementos signif icantes e os e lementos 

signif icativos da obra literaria. 

Aparentada com a esti l ist ica, a leitura circular, ou circulo hermeneut ico, era, 

segundo Bosi (2003b), uma proposta de Leo Spitzer para a interpretacao das producoes 

simbol icas dentre as quais avulta a poesia. Fugindo do mero biograf ismo e tambem de 

uma concepcao documental is ta do texto literario, Spitzer concebe a anal ise de uma obra 

como um processo cujo ponto de part ida e a propria obra cuja analise, por sua vez, deve 

ser comecada a partir de um pormenor l inguist ico. A esse pr imeiro momento, 

eminentemente indutivo, em que se parte de um pormenor ou conjunto de pormenores 

para um fato geral ou nuclear, segue-se um segundo momento em que, pelo vies 

dedut ivo, parte-se do fator nuclear e gener ico para os diversos e lementos integrantes da 

obra. 

O metodo de Spitzer poderia ser visto como r ig idamente estabelecido e apto a ser 

apl icado a qualquer obra e por qualquer estudioso. No entanto, alerta-nos Aguiar e Silva 

(1979, p. 609) , "cada obra literaria coloca o crit ico literario perante um problema especial, 

que nao pode ser resolvido atraves do recurso a um processo estereot ipado", o que nos 

faz ver que, na leitura circular de uma obra, nao podemos esquecer que atuam duas 

variaveis: a personal idade do crit ico e a conf iguracao da obra. Ou seja, se diante de uma 

obra, o crit ico " intuiu" que determinado e lemento e uma porta de entrada para a sua 
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compreensao, e necessar io mostrar, respei tando-se a conf iguracao dela, como este 

pormenor se relaciona com a total idade da obra: 

A atencao as partes leva a percepcao do todo, mas, como se trata de um 

conhecimento induzido por olhares parciais, devera ser confirmado (ou 

infirmado, em caso de engano) pelo exame de outros aspectos e assim 

sucessivamente ate que a inteligencia da totalidade venha a iluminar de modo 

justo cada um dos particulares (BOSI, 2003b, p. 14). 

O circulo hermeneut ico logrou, entao, concil iar o privi legio imanente da 

textual idade com o dado ontologico da interpretacao e, em solo brasileiro, circulou, entre 

os idos dos anos cinquenta ou sessenta do seculo passado, nas l icoes presentes nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Manual de explicagao de textos, de Fernando Lazaro Carreter e Ceci l ia de Lara, que, 

embora apresentasse no tftulo uma nomenclatura f rancesa, possuia uma metodologia 

hermeneut ica de tradicao a lema e contr ibuiu para a fo rmacao de toda uma geracao 

habituada a leitura atenta do texto. 

A o lado do circulo hermeneut ico, uma outra abordagem do texto poetico que, 

tambem como f izeram os novos cri t icos, nao se preocupava com a defesa de categor ias 

anal i t icas especi f icas, senao o pr incipio geral de por a anal ise adiante da interpretacao, 

foi a explication du texte, para a qual o vocabulo explicar signif icava dizer, desdobrar, 

expl icar aqui lo que aparece implfcito. 

Possuidora de um certo didat ismo as vezes rigido, essa vertente era "uma tecnica 

estreita saida de uma tradicao escolar que a raison raisonnante levara sempre a melhor 

sobre a intuicao e o sent imento" (BOSI, 2003b, p. 19). Nao havia, portanto, espaco para 

"a musica ondeante e sugest iva do poema lirico", pois o que se presumia era "que todo 

poema devesse confer a apresentacao do tema, o seu desdobramento (em tres partes de 

preferencia) e a conclusao". O poema, assim estudado, assemelhar-se- ia ao discurso 

argumentat ive, ja que teria de ter um comego, um meio e um f im. O analista deveria, 

entao, seguir, "passo a passo, o encadeamento das oracoes e per iodos", num exame 

formal e detido tao imanentemente efetuado quanto o close reading amer icano (BOSI , 

2003b, p. 19). 

Ate agora, as propostas sumar iamente apresentadas revelaram uma diversidade 

dos modos de interpretacao, havendo, na expl icagao de um texto, inclusive a 

convivencia, lado a lado, de correntes ate pouco tempo divergentes. Entretanto, elas nao 

levam em consideracao um aspecto da construcao poetica que se revela, para este 

trabalho, como um ponto fulcral: a recepcao, conforme formulada por Hans Robert Jauss, 

precursor da estet ica da recepcao nos idos da decada de 1960 do seculo passado, 
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per iodo marcado por uma efervescencia poli t ico-cultural que vinha afetando nao so a 

vida universitaria como tambem a sociedade ocidental . 

As ideias de Jauss projetaram uma nova historia da literatura. Para o mestre de 

Constanca, o ensino da historia da l iteratura, inst i tuicao em decompos icao que ele 

tentava reabil itar sob novo estatuto, v inha sendo feito a partir de modelos que, a lem de 

nao apresentarem uma perspect iva estetica, nao t ratavam da historia da l iteratura, pois 

eram uma moldura em que a historicidade da literatura desaparecer ia. Esta a estet ica da 

recepcao procurava recuperar, restabelecendo a relacao, rompida pelo historicismo, entre 

o passado e o presente, condicao imprescindivel para a reconci l iacao entre os aspectos 

historicos e esteticos. 

Embora possa parecer que Jauss tenha produzido um trabalho 

predominantemente teorico, isso nao e verdade. Como af irma Zi lberman (1989), ele se 

deteve tambem na analise de textos l iterarios como, por exemplo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ifigenia em Tauride, de 

Goethe, cuja analise exempli f ica varias propostas formuladas antes. A o anal isar essa 

obra, Jauss, compromet ido com o enfoque recepcional , procurava entender como esta 

peca passou de "Evangelho do Human ismo a lemao" a leitura escolar obrigatoria e 

considerada desinteressante. Tal desinteresse, concluia Jauss, era or iundo do fato de o 

modo de recepcao e de consumo ter mudado, o que fora ocasionado porque a 

exper iencia estetica e diferente de uma epoca para outra. Como expl ici tacao da natureza 

eminentemente l ibertadora da arte, tal experiencia e composta por tres etapas inter-

relacionadas: poiesis, aisthesis e katharsis. 

A poiesis, compreendida no sentido aristotelico "da faculdade poetica", e, de 

acordo com Jauss (1979), "o prazer ante a obra que nos mesmos real izamos", ou seja, o 

prazer de se sentir co-autor da obra, pois, enquanto recebedor, part ic ipamos da producao 

do texto. A aisthesis corresponde ao "prazer estet ico da percepcao reconhecedora e do 

conhecimento perceptivo", o que permite alargar o conhec imento do destinatario. A 

katharsis e designada como "aquele prazer dos afetos provocados pelo discurso ou pela 

poesia, capaz de conduzir o ouvinte e o expectador tanto a t ransformacao de suas 

conviccoes, quanto a l iberacao de sua psique" (JAUSS, 1979, p.80). A katharsis permite 

que esse ouvinte ou esse expectador assuma novas normas de compor tamento social, 

uma vez que ela l iberta-os dos interesses praticos e dos compromissos cotidianos, 

oferecendo- lhes nao so uma visao mais ampla dos eventos mas tambem o est imulo para 

ju lgar tais eventos. 

Por meio de tais etapas e que se realiza o prazer estetico, termo este que 

prat icamente se tornou um jargao da crit ica literaria e cujo signif icado devemos, neste 

trabalho, precisar para evitar, como comumente ocorre, usos indistintos. De acordo com 
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Jauss (1979),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA prazer e um vocabulo cujo signif icado primitivo, ou seja, "ter o uso de ou o 

proveito de a lguma coisa", encontra-se esmaecido, restrito a um uso obsoleto ou 

especial izado demais. A lem desse signif icado, o vocabulo prazer possui um outro, latente 

apenas na palavra alema. Geniessen, igualmente desprezado: part icipacao e apropr iacao 

e sentido especi f ico de "alegrar-se com algo" . 

A inda segundo Jauss (1979), embora nao escrita, a historia do conceito de prazer 

acerca da exper iencia estetica e lementar nos ensina que "a elevacao do signif icado do 

prazer estet ico, no per iodo da arte classica a lema, precedeu um processo, no qual 

conhecimento e prazer, i.e., a ati tude teorica e a estetica, mal podiam ser verbalmente 

di ferenciados" (JAUSS, 1979, p. 64) . Essa di ferenciacao so veio a ocorrer porque havia 

uma necessidade de, ante as instancias da fi losofia e da religiao, justi f icar o prazer 

estet ico. Ademais , "a ref lexao moderna sobre a conduta de prazer, que era capaz de 

liberar a producao e a recepcao da arte, permaneceu por muito tempo subordinada a 

argumentacao retorica e moral ista" (JAUSS, 1979, p. 64). E, quando se desprendeu da 

amarras da retorica, o prazer, enquanto exper iencia prazeirosa propiciada pela arte, 

entrou em decl in io porque nao so se negou o seu lado comunicat ivo mas pr incipalmente 

se elegeu, como novo ideal para ele, a subjet iv idade que goza em si mesma: 

Data de entao a decadencia de toda a experiencia prazeirosa da arte. O 

prazer estetico, restringido em sua producao cognitiva e comunicativa, mostra-

se, de agora em diante, nos modelos trifasicos da historia da filosofia como a 

contra-instancia sentimental ou utopica da alienacao, ou, na teoria estetica 

contemporanea, como a quintessencia de uma conduta que, ja em face da 

arte classica, e tomada como alheia a arte (banausisch), passando a 

condenada face a todas as formas artisticas da modernidade (JAUSS, 1979, 

p. 69). 

Atua lmente, o prazer perdeu muito de seu sentido elevado, pois deixou de ser 

valor izado como fruto de uma percepcao estetica e passou a ser visto apenas como fruto 

de uma reflexao crit ica. Se outrora ele just i f icava as relagoes com a arte, hoje so alcanca 

o status de genuino quando, pr ivado de todo prazer, se eleva ao nivel da reflexao crit ica, 

pois, para a ciencia da arte, so e digna de ser teor izada a exper iencia estetica que nao se 

restr inge ao compor tamento contemplat ivo ou de prazer, uma vez que o prazer estet ico 

exige do eu "uma tomada de posicao, que exclui a existencia do objeto e, deste modo, 

converte em objeto estetico" (JAUSS, 1979, p. 75). 

Como tanto a ati tude teorica quanto o prazer estetico impl icam em um 

distanciamento do objeto contemplado, nao podemos esquecer que "a ati tude estetica 
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exige que o objeto distanciado nao seja contemplado desinteressadamente, mas que seja 

co-produzido pelo fruidor a semelhanga do que se passa no mundo imaginar io, em que 

ent ramos como co-part ic ipantes - como objeto imaginar io" (JAUSS, 1979, p. 75). O 

prazer estetico, marcado pela osci lacao entre a contemplacao desinteressada e a 

part ic ipacao exper imentadora, e sempre uma relacao dialetica dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA prazer de si no prazer 

no outro, pois "o sujeito, enquanto utiliza sua l iberdade de tomada de posicao perante o 

objeto estetico irreal, e capaz de gozar tanto o objeto, cada vez mais explorado por seu 

proprio prazer, quanta seu proprio eu, que, nesta at iv idade, se sente l iberado de sua 

existencia cot idiana" (JAUSS, 1979, p. 76) . 

Se, num primeiro momento do seu projeto teorico, Jauss dedicou-se a 

exper iencia/prazer estet icos, ele, num segundo momento, como ja foi apontado, dedicou-

se a hermeneut ica literaria, cuja viabi l idade cientif ica desejava implantar mas cuja 

compreensao nao pode ser feita fora do quadra da exper iencia propiciada pela obra de 

arte, quando ocorre o efeito estet ico. 

Segundo Jauss (2002), a pratica de interpretagao de textos e feita sem que se 

separem, metodicamente, a compreensao e a interpretagao, a assimi lagao espontanea e 

a interpretagao refletida de um texto literario, por isso recorrer a unidade tr iadica do 

processo hermeneut ico - compreensao, interpretagao e apl icagao - e importante quando 

se quer demonstrar, hermeneut icamente, que t ipo de compreensao, interpretagao e 

apl icagao pode ser caracter ist ico de um texto de carater estet ico, ja que este deve ser a 

premissa de toda interpretagao e, como tal, deve consti tuir-se como uma preocupagao da 

hermeneut ica literaria. 

C o m isso, Jauss (2002) nao esta negando a importancia da anal ise estrutural, por 

exemplo, do texto poetico. Mas, como aquilo que esse t ipo de texto da a entender 

antec ipadamente gragas ao seu carater estet ico resulta de seu efeito processual e ja 

pressupoe uma leitura anterior, a descrigao do texto deve fundamentar-se 

hermeneut icamente numa anal ise do processo de recepgao, pois o texto poetico se torna 

"compreensivel na sua funcao estetica apenas no momento em que as estruturas 

poeticas, reconhecidas como caracter ist icas no objeto estet ico acabado, sao 

retransportadas, a partir da objet ivagao da descrigao, para o processo da experiencia 

com o texto, a qual permite ao leitor part icipar da genese do objeto estetico" (JAUSS, 

2002, p. 876). 

O texto poetico deixa de ser, portanto, o ponto final e a soma dos meios nele 

real izados e se torna o ponto de partida do efeito estet ico. O estudo do texto poetico deve 

pautar-se, entao, menos nos pre-dados da recepgao e mais na at ividade estet ica do leitor 

receptor, uma vez que a compreensao estet ica, no texto poetico, esta or ientada 
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pr incipalmente para o processo de percepcao que, nesse processo, ja e pressuposta 

como uma compreensao previa e que e or ientada pelo texto atraves de sua disposigao, 

da sugestao do ritmo ou da realizagao gradat iva da forma do texto. 

Esse processo interpretativo exige a separagao da interpretagao reflexiva da 

compreensao percept iva do texto poet ico, o que so e possivel devido a estrutura 

manifesta do horizonte de exper iencia advinda da releitura, estrategia a que recorremos 

quando, numa primeira leitura, o signif icado de um texto nao se nos revelou claro. A lem 

disso, Jauss (2002) reconhece que o seu metodo ainda nao e possivel de satisfazer a 

pesquisa da recepgao empir ica em seus apuros. Entretanto, ele contrargumenta: "o que 

importava era encontrar um ponto de part ida que pudesse ser desenvolv ido 

metodicamente, que permit isse distinguir melhor os niveis da percepgao estetica da 

reflexao refletida, na interpretagao de textos poeticos" (JAUSS, 2002, p. 880). 

Dessa forma, o processo de recepgao exige uma primeira leitura que, 

estet icamente obrigatoria, nos faz aperceber determinados detalhes, abr indo e l imitando 

s imul taneamente o espago para possiveis concret izagoes. A lem disso, essa primeira 

leitura funciona como um pre-dado para uma segunda leitura. A mudanga de horizonte 

entre a primeira leitura e a segunda leitura e descrita por Jauss (2002) nos seguintes 

termos: 

O leitor que realizou receptivamente, verso por verso, a partitura do texto e 

chegou ao final, antecipando constantemente, a partir do detaine, a 

virtualidade do todo de forma e significado, apercebe-se da forma plena da 

poesia, mas ainda nao do seu significado igualmente pleno, quanto menos do 

seu "sentido global". Quern aceita a premissa hermeneutica de que o sentido 

global de uma obra lirica deve ser entendido nao mais como substantia, nao 

como significado atemporal antecipado, mas como sentido-tarefa, espera que 

o leitor, no ato da compreensao interpretativa, admita que de agora em diante 

pode concretizar um entre outros significados possiveis da poesia, relevante 

para ele, sem que exclua a possibilidade de outros que discordem. A partir da 

forma realizada, o leitor agora ira procurar e produzir o significado ainda 

incompleto por meio de uma leitura retrospectiva, voltando do fim ao inicio, do 

todo ao particular. Aquilo que inicialmente se opunha a compreensao 

apareceu nas perguntas nao respondidas durante a primeira leitura. Espera-

se que a sua resposta por meio do trabalho de interpretagao possa criar um 

todo tao pleno no nivel do significado quanto no nivel da forma, a partir de 

cada elemento significativo ainda indeterminado sob algum aspecto. Poder 

encontrar esse significado global apenas por meio de uma descrigao 

supostamente objetiva, pertence a premissa hermeneutica da parcialidade. 

Com ela surge a questao do horizonte historico que condicionou a genese e o 

efeito da obra e que, por outro lado, limita a interpretagao do leitor 

contemporaneo. A pesquisa deste horizonte e a tarefa de uma terceira leitura, 

a leitura historica (JAUSS, 2002, p. 880-881). 
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Essa leitura historica, ao contrar io das outras duas, se preocupa com a 

interpretagao de uma obra conforme as premissas validas em sua epoca. Para tanto, 

deve-se levar em consideragao, nessa leitura, - o que nem sempre foi real izado - que a 

compreensao historica de qualquer objeto artistico depende de dois fatores: o carater 

estet ico e a distancia no tempo. Mas, desses dois, o pr imeiro e que deve ser a premissa 

da interpretagao, o que nao nega o valor da leitura historica, uma vez que ela, devido a 

sua fungao controladora, evita que "o texto do passado seja adaptado ingenuamente aos 

preconcei tos e as expectat ivas de signif icados de nossa epoca. Ela possibil i ta a 

compreensao do texto poetico em sua al ter idade, separando expressamente o horizonte 

passado do contemporaneo" (JAUSS, 2002, p. 882). 

A o longo desse processo interpretative, inumeras sao as perguntas formuladas e 

mais ainda as que nao foram levantadas. Entretanto, como ensina Jauss (2002), as 

perguntas na anal ise de obras literarias so sao ef icazes quando, por meio delas, e 

possivel provar que o texto pode ser compreendido nao apenas como uma resposta a(s) 

pergunta(s) formulada(s) mas sobretudo como uma nova resposta. Em outras palavras, o 

texto deve ser interpretado como signif icado dessa resposta. 

A hermeneut ica literaria, conforme proposta por Jauss (2002), tern como objetivo 

refletir sobre as propr iedades estet icas da obra de arte e, uma vez que corresponde ao 

quest ionamento do texto pelo interprete, ela depende da exper iencia estet ica, momento 

em que se efetiva o intercambio produt ivo entre o sujeito e objeto estetico. Todavia, como 

adverte Zi lberman (1989), a hermeneut ica literaria, ass im compreendida, retira o 

interprete do centra e nao deseja substi tui- lo por n inguem, visto que ela e uma 

permanente releitura da historia. 

A estetica da recepgao, dada a sua propria natureza, nao podia f icar a margem de 

crit icas e polemicas, as quais enfocam, dentre outros aspectos, o concei to de leitor, a 

visao do texto literario e o proprio alcance do trabalho de Jauss. Apesar disso, nao 

podemos negar que trouxe contr ibuigoes signif icativas para a ciencia literaria nao so 

porque alargou as fronteiras da teoria e da historia da literatura e da literatura comparada, 

inclusive a lgumas de suas ideias permanecem bastante atuais; mas pr incipalmente 

porque, buscando uma compreensao mais ampla e plena da obra literaria, ela levou em 

consideragao "nao so a invengao autoral , mas sua comunicagao com o leitor e a 

legit imagao da literatura por seu poder de emancipagao" (BORDINI , 2004, p. 39). 

A inda de acordo com essa autora, a estetica da recepgao, sem abandonar o rigor 

cienti f ico, transita com faci l idade da teoria para a pratica, dos fundamentos para a 

metodologia e, assim, possibil i ta a nos nos conhecermos melhor como leitores, autores, 

produtores e consumidores, tanto quanto aluno e professores de Literatura, e, em 
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decorrencia disso, apresenta inumeras possibi l idades de invest igacao e intervencao 

criativas no panorama da leitura e da producao literarias para diversas faixas etarias de 

publico. 

A escolha da estetica da recepcao como principal guia metodologico deste 

trabalho, ao longo do qual, quando necessario, recorreremos a outras vertentes 

metodologicas, deve-se, portanto, ao fato de que apoiar-se em teorias que se a tem 

apenas na imanencia do texto literario nao e o mais adequado quando se quer 

desenvolver um trabalho mais sistematico e fundamentado que envolva a tr iade: leitura, 

l i teratura e escola. Dito de outra forma, se queremos dar conta de como ocorre a insergao 

da literatura na vida escolar, devemos incluir, na nocao de l i terariedade, postulada pelas 

teorias da imanencia, o leitor e a pratica de leitura a f im de verificar como ocorre a 

interacao entre o leitor e o texto, processo que legit ima e da vida a l iteratura e por meio 

do qual o leitor pode ter suas exper iencias corroboradas ou contrar iadas. 

Na discussao sobre l iteratura, considerar essa interacao leitor-texto parece ser o 

mais adequado para entender como a literatura se apresenta e e apresentada na escola, 

uma vez que a pratica escolar de leitura e dirigida, planejada, aval iada, l imitada no tempo 

e no espaco, o que torna a leitura escolar distante "da individual idade, sol idao e 

gratuidade que caracter izam a leitura prevista pelas teorias da literatura que 

descons ideram, em suas ref lexoes, as condicoes institucionais nas quais ocorre a leitura 

de textos de cuja l i terariedade elas se ocupam" (l_AJOLO, 1999, p.44). 

Isso nao quer dizer que as teorias da l i terariedade imanente devam ser 

descartadas. Pelo contrario, elas sao necessarias nao so porque viabi l izam "a 

s istemat izacao da leitura, tao essencial para trabalhos colet ivos e dir igidos como e o caso 

da leitura que a escola patrocina", mas tambem porque permi tem "a identi f icacao de 

e lementos que, latentes no texto, se atual izam mediante a leitura" (l_AJOLO, 1999, p.44). 

Entretanto, devemos lembrar que a atual izacao da l i terariedade em latencia 

depende de certa interagao entre o leitor e o texto, pois nao e qualquer leitor tampouco 

qualquer leitura que atualiza a virtual idade do literario, a qual nao e atual izada da mesma 

forma em diferentes leitores ou em diferentes leituras de um mesmo leitor, uma vez que o 

ato de ler possui um duplo horizonte: o implicado pela obra e o projetado pelo leitor de 

uma determinada sociedade. Ao levar em conta isso, a estet ica da recepgao, 

distanciando-se das teorias da l i terariedade imanente, promoveu uma mudanca no 

paradigma da investigagao literaria, visto que passou a considerar o discurso literario algo 

que se constitui, atraves de seu processo receptivo, como uma plural idade de estruturas 

de sentido socio-histor icamente mediadas. 
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3.2 De poesia e e s c o l a : o s i lenciamento de sent idos 

As relacoes entre literatura e escola nem sempre foram amigaveis. Marcadas pela 

presenca de protocolos e convencoes que fazem do texto literario pretexto para, entre 

outras coisas, se testarem os e lementos intelectivos, a racional idade e o esquema 

mecanico de compreensao, tais relagoes sao caracter izadas sobretudo pela perda de 

elos entre as instancias do conhecimento no prazer e o prazer no conhecimento 

(MARTINS e VERSIANI , 2005) . Neste cenario, marcado por anti l icoes, a poesia aparece 

como o genero literario menos prest igiado. A esse respeito, e bastante elucidat iva a fala 

do poeta Jose Paulo Paes sobre o seu primeiro contato com a poesia: 

Quanto a mim, assim que desasnei, ou seja, que aprendi a ler, mergulhei nos 

classicos infantis - Perrault, Andersen, Condessa de Segur, Grimm, etc. - da 

serie "Encanto e verdade". 

O contato com a poesia so se daria dois ou tres anos mais tarde, no grupo 

escolar. E foi um contato inicialmente desastroso. Os autores de compendios 

para o ensino da lingua portuguesa tinham um faro infalivel para escolher 

sempre o pior, o mais chato e o mais convencional em materia de versos. 

Apesar do horror que me causavam - ou quern sabe por causa dele mesmo -

guardo ate hoje na memoria fragmentos de poemas que me obrigavam a ler 

na escola (PAES, 1996, p. 09). 

Para o poeta, a forma como era tratada naquela epoca passava a falsa ideia de 

"ser a poesia um tipo de l inguagem enfei tada, obr igator iamente r imada e metr i f icada, que 

nada t inha a ver com as coisas da real idade e que so servia para aborrecer a paciencia 

dos alunos ou ser recitada, mao espalmada no peito, nas festas civicas" (PAES, 1996, p. 

10-11). Esse lugar marginal que a poesia ocupa(va) no ambiente escolar e, segundo 

Averbuck (1996), decorrente do preconcei to, que at inge todas as esferas sociais e que, 

estendendo-se a escola, se revela com mais evidencia no trabalho com os textos 

poeticos: 

Esta postura liga-se, igualmente, ao desconhecimento nao so das 

possibilidades de exploracao da literatura em geral, atraves da descoberta da 

poesia, como do proprio papel da arte em desenvolvimento da personalidade 

humana. Por outro lado, apoia-se na propria situacao da arte no contexto da 

sociedade, no preconceito oriundo de seu papel modificador, subversivo, em 

relacao a mediania, a tradicao, ao continuismo das normas. Ao excluir a arte 

de seus roteiros programaticos, a escola apenas espelha a atitude da 

sociedade em geral (AVERBUCK, 1986, p. 66). 
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A lem disso, esse quadro nem um pouco alentador e, no caso da poesia, 

decorrente de varios outros problemas entre os quais podemos citar o privi legio de que 

goza a prosa em nosso cenario educacional , o fato de o professor se sentir incapacitado 

para trabalhar com esse genero literario e o fato de esse trabalho, quando real izado, nao 

conseguir ul trapassar os l imites da tradicional e quest ionavel interpretagao de textos. 

Essa situacao, segundo Alves (2001b, p. 60) permanecera ate que se 

compreenda que "a poesia tern um valor, que ela nao e um mero joguinho ingenuo com 

as palavras", que ela possui um lado ontologico que se volati l iza entre as paredes de 

varias salas de aula. A inda segundo Jose Paulo Paes: 

[A poesia pode] ser a linguagem da surpresa diante dos misterios do mundo, o 

mundo fora e o mundo dentro da gente; a linguagem em que eram formuladas 

as grandes perguntas fundamentals acerca do sentido da vida e da morte. 

[...] Ezra Pound definiu a literatura, e porextensao a poesia, como "linguagem 

carregada de sentido no mais alto grau possivel". Essa intensidade de sentido 

esta a servico daquilo que se constitui no objetivo fundamental da poesia: 

mostrar a perene novidade da vida e do mundo; aticar o poder da imaginacao 

das pessoas, libertando-as da mesmice da rotina; faze-las sentir mais 

profundamente o significado dos seres e das coisas; estabelecer entre estas 

correspondencias e parentescos inusitados que apontem para uma misteriosa 

unidade cosmica; ligar entre si o imaginario e o vivido, o sonho e a realidade 

como partes igualmente importantes da nossa experiencia de vida (PAES, 

1996, p. 11; 26-27). 

E preciso, pois, compreender que a poesia, assim como toda arte, nao e adomo, 

nao e algo superf luo ou verniz do processo educacional , pois goza de um lugar central, 

porque, devido a sua propria natureza, "se apresenta como a instancia que permite 

f lagrar a lgumas diferencas cujo enfrentamento trara consequencias nada previsiveis na 

formacao do aluno" (OSAKABE, 2005, p. 49) , e tambem porque, quando nao se constitui 

ela propria uma experiencia sempre renovada - dai a razao por que Mario Quintana ter 

escrito, no texto que serve como epigrafe a este capitulo, que a poesia, mesmo 

misturando todos os ingredientes da vida, conservazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um sabor total: eternamente esse 

gosto de nunca e de sempre - , a poesia produz no leitor uma percepcao nova sobre 

determinada experiencia tambem nova e fundante nesse sujeito. 

Nesse sentido, f ranquear ao aluno o acesso a poesia e uma at ividade complexa e, 

ao mesmo tempo, s imples: 

Complexa, por conta de todo um trabalho de constituicao de um contexto que 

Ihe viabilize o acesso (retrabalhar a sensibilidade, recompor elementos 

culturais, dar-lhe embasamento contextual etc.), e simples porque tudo acaba 
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por presumir-se na suspensao temporaria dos processos de mediacao que o 

aluno ja tera vivenciado, ou seja, dos inevitaveis lugares comuns, estereotipos 

que Ihe d3o a estabilidade referencial necessaria para a sua convivencia 

cultural e social (OSAKABE, 2005, p. 50). 

A experiencia estetica, advinda do contato com a poesia, propicia ao leitor uma 

gama de sent imentos que, gestados e desvendados pela cr iacao poetica, l ibertam o 

sujeito de uma teia de preconceitos e uti l i tarismos "que, como dados de sua exper iencia 

diaria, c lamam por sua superacao". Como assinala Osakabe (2005), numa epoca em que 

criterios como uti l idade e eficacia se impoem como determinantes dos valores de 

prestigio, nada mais fecundo, para embasar o exercic io crit ico e a perspect iva 

t ransformadora e para propiciar uma experiencia nova na e pela l inguagem, do que a 

poesia, que, assim como toda arte, e dotada desse poder de emancipar o sujeito das 

amarras ideologicas, sociais, rel igiosas. 

Entretanto, a escola nao consegue desenvolver um espaco de vivencia 

signif icativa a partir da convivencia com textos poeticos. Essa si tuacao e decorrente de 

dois fatores principais: o pr imeiro diz respeito a falta de entus iasmo do professor para 

trabalhar com tais textos, pois, se ele nao for sensivel ao texto poetico, permeavel a 

comunicacao do artista, indiferente e fechado ao apelo da arte, "a descarga emocional 

provocada pela sensibi l izacao a um texto poetico [tera] seu circuito interrompido antes de 

chegar ao aluno [...]" (AVERBUCK, 1986, p. 69). O segundo fator esta relacionado as 

at iv idades que sao desenvolv idas com esses textos no ambito escolar. 

De acordo com Gebara (2002), no trabalho com poesia em sala de aula, a 

primeira at ividade sugerida e a leitura si lenciosa para um reconhecimento do texto. Essa 

at ividade, na maioria das vezes, funciona como preambulo para a resolucao de 

exercic ios gramaticais. A essa abordagem utilitaria e mecanicista, seguem-se, as vezes, 

at iv idades de leitura oral , as quais sao real izadas, em sua grande maioria, pelo proprio 

professor e raramente contam com a part icipacao do aluno. 

Outra forma de abordar o poema em sala de aula e a dramat izacao, individual ou 

em jogral . Essa at ividade, quando nao e bem pensada e preparada, reduz as 

possibi l idades do texto a um simples recitar, pratica bastante recorrente quando e preciso 

desenvolver at iv idades alusivas a datas civicas ou comemorat ivas. A dramat izacao de 

um poema nao e facil, pois depende do poema, de suas caracter ist icas e da 

dramat ic idade que ele possui. 

A lem disso, existem outros fatores que contr ibuem para o sucesso ou o f racasso 

do trabalho com poesia em sala de aula: quern escolheu essa at ividade, como ela foi 

encaminhada, qual e a reacao que o texto produziu, como foi o contato dos alunos com o 
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texto. Tudo isso funciona como indice na hora em que o professor for avaliar as 

at iv idades desenvolv idas. 

Uma outra abordagem do texto poetico em sala de aula e a leitura expressiva, 

at ividade cujo objet ivo consiste em aprovei tar a carga expressiva do texto, valor izando 

alguns de seus e lementos estruturais e caracter ist icos (a pontuacao, o t ratamento 

graf ico, a t ipologia etc.). No entanto, os textos selecionados para essa at iv idade sao 

apresentados, nos livros didaticos, como textos suplementares, para recitar ou 

s implesmente para ler. Apresentados dessa forma, eles nao recebem a devida atencao 

do professor, que esta preocupado em dar conta da enorme carga de conteudo 

programado em relagao inversa com o tempo disponivel para desenvolve- la. 

Em outras palavras, quando nao esquecido, o texto poet ico que aparece em sala 

de aula e, na maioria das vezes, somente os que sao selecionados pelos manuais 

didat icos: 

Essa pre-selecao nao leva em conta as diferencas, a maturidade, as 

necessidades e particularidades de um grupo, nem os assuntos de 

interesses, as experiencias anteriores de leitura etc., porque ha uma 

expectativa quanto a um publico virtual que, por vezes, nao e aquele 

que esta com o livro a sua frente para realizar a primeira leitura do 

poema (GEBARA, 2002, p. 146). 

A essa homogeneizacao do publico, seguem-se problemas relacionados a 

qual idade estetica e a quant idade dos poemas. Como se nao bastasse a 

descaracter izacao da poesia uti l izada para f ins ortograf icos ou gramaticais, perdendo-se, 

ass im, a interacao ludica, r i tmica com os poemas, o que poderia levar o aluno a 

percepcao do poetico e ao gosto pela poesia (SOARES, 2003), os manuais didat icos 

recorrem aos mesmos autores e as mesmas obras, o que impossibi l i ta o aluno de ter 

acesso a uma gama maior de autores e obras. 

Ademais , no caso do poema, ocorre um fato bastante interessante, embora nem 

um pouco alentador: nas pr imeiras series este genero parece aparecer em grande 

numero nos livros didaticos, mas, a medida que se avanca no ensino fundamenta l , o 

texto poetico vai sumindo: 

Principalmente na alfabetizagao, [o numero de poemas] e grande, pois ha um 

aproveitamento "do pendor infantil para o ritmo tanto sonoro quanto corporal". 

Nas series seguintes, os poemas sao selecionados em funcao da utilidade 

que possam vir a ter na apresentacao de um conteudo exigido pelo curriculo. 

Por essa razao, da 5 a serie em diante, quando o espaco ludico do aluno e 

diminuido, os poemas tambem o sao porque "a poesia, via de regra, e 

percebida apenas como uma atividade ludica. A escola e o lugar da 
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seriedade, assim nao se pode perder tempo com uma linguagem que nao 

pertence ao mundo da pratica" (GEBARA, 2002, p. 146). 

Nesse processo, a relacao entre poesia e conteudo programat ico e uma das 

responsaveis pelas distorgoes nao so no momento da escolha dos textos, como tambem 

na elaboragao de at iv idades posteriores, as quais t ratam o texto poetico como um texto 

em prosa ou como um pretexto para a real izagao de exercic ios gramaticais que, em sua 

maioria, apresentam al teracoes graf icas, f ragmentacoes com o objet ivo de apresentar um 

conteudo, sem se importar com a natureza do texto util izado. 

A lem da quant idade e da qual idade dos textos oferecidos como textos poeticos, 

outro aspecto bastante discut ivel e a apresentagao desses textos que, muitas vezes, 

chegam aos alunos sob a forma de f ragmentos. Neste caso, como afirma Soares (2003), 

nao ha uma preocupacao em fazer com que esses textos apresentem textual idade: eles 

nao se apresentam como um texto coerente e signif icativo; sao, na real idade, 

pseudotextos que func ionam como modelo de textos exemplares para os alunos. 

Por essa e outras razoes, o texto poetico passa a ser visto pelos alunos como 

mero passatempo ou como - e eis outra razao - texto sem maior elaboragao, pois 

nenhum dos e lementos de sua estrutura e desvendado. E preciso, entao, fazer com que 

os alunos cheguem ao poema. Para tanto, e necessar io desenvolver at ividades que, 

antes de mais nada, sejam bem pensadas, bem planejadas, uma vez que a l iteratura, 

como um conteudo a ser ensinado, ass im como todo processo educat ivo, precisa ser 

organizada, pensada, s istematizada para atingir os seus objet ivos. 

Para se chegar ao poema, o pr imeiro momento consiste na leitura f ru igao-prazer , 

momento em que "todas as impressoes, emogao estetica af loram, sensibi l izando o leitor 

para a proxima etapa" que consiste na elaboragao de uma parafrase, at iv idade que 

auxi l iara os a lunos a levantar indicios para a anal ise do texto lido. Depois disso, e 

chegado o momento de decompor o poema em diversos niveis: 

- v i sua l , da composicao do poema no espago; 

- fonico, da organizacao dos sons (assonancias, aliteracoes etc.); 

- lexico, dos termos usados (tecnicos, neologismos etc.), do nivel da 

linguagem etc.; 

- morfossintatico, das classes de palavras e de suas combinacoes 

(predominio de substantivos, adjetivos etc.; quais tipos de verbos; frases 

coordenadas ou subordinadas etc.); 

- semantico, dos efeitos de sentido, as figuras de linguagem (GEBARA, 2002, 

p. 153). 
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O ult imo momento deste trabalho deve ser dedicado a uma sintese que devera, a 

partir da anal ise de todos os consti tuintes do poema, permitir uma leitura crit ica do texto 

nao baseada apenas nas impressoes iniciais. Dessa forma, o t rabalho com o texto 

poetico em sala de aula, cumpre esclarecer, nao visa a formacao de cri t icos literarios 

nem de poetas, mas "desenvolver no aluno (leitor) sua habi l idade para sentir a poesia, 

apreciar o texto literario, sensibi l izar-se para a comunicacao atraves do poet ico e usufruir 

da poesia como uma forma de comunicacao com o mundo" (AVERBUCK, 1986, p. 69) . 

Todavia, inumeras pesquisas vem mostrando que o trabalho com a literatura em 

geral e, ainda, objeto de um ensino que Ihe e adverso, o que o tern tornado uma pratica 

pouco signif icativa tanto para os professores quanto para os alunos, ev idenciando que as 

relacoes entre l iteratura e ensino nao sao tao pacif icas. Como consequencia disso, o 

ensino de literatura nao esta possibi l i tando garant ir a funcao essencial de construir e 

reconstruir a palavra que nos humaniza. 

Caracter izado pelo circulo da reproducao e da permissiv idade e pela falta de um 

objeto proprio cujo estudo possibil i te aos alunos uma experiencia a ser compart i lhada, o 

ensino de literatura e, conforme Cosson (2006), marcado pela arrogancia, indiferenca e 

ignorancia. A primeira ve a l iteratura como um saber desnecessar io que, sendo um verniz 

burgues de um tempo passado, ja dever ia ter sido abol ida da escola. A segunda acredita 

que o papel da literatura dever ser apenas reforcar as habi l idades l inguist icas do aluno. 

Por f im, a ignorancia acha que estudar l i teratura ou qualquer outra coisa nao apresenta 

di ferenca nenhuma. Sob esse prisma, a literatura e vista, a um so tempo, como um 

apendice da discipl ina L ingua Portuguesa, como um instrumento para desenvolver a 

competenc ia l inguistica do individuo ou como um objeto inacessivel , uma vez que ela e 

um misterio, algo para iniciados. 

Essas visoes equivocadas sobre o papel que a l i teratura deve ocupar dentro do 

espaco escolar contr ibuem para que a escola esqueca que a literatura e uma experiencia 

a ser real izada, que ela nos diz quern somos, faz-nos viver no mundo, apesar do mundo, 

e, ass im, faz com que desejemos e expressemos o mundo por nos mesmos. 

Como fonte nao so de conhec imento mas pr incipalmente de incorporacao do outro 

em mim sem a perda de minha ident idade, a l i teratura precisa manter um lugar de 

destaque nas escolas para que nossos alunos possam nao so saber da vida por meio da 

exper iencia do outro, mas, sobretudo, v ivenciar essa experiencia. 

Para tanto, isso exige mudangas no rumo da escolar izacao literaria, processo 

que, em vez de confirmar, tern negado o processo humanizador da literatura e 

contr ibuido para que o trabalho com ela em sala de aula nao se t ome atraente para o 
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aluno e para o professor, inibindo, ass im, a external izacao do prazer propiciado pela 

leitura do texto literario. 

Se consegui rmos dar novos rumos a esse processo de escolar izacao, estaremos 

contr ibuindo para que a literatura, na concret izacao de sua funcao humanizadora, nos 

ensine como sair de dentro de nos mesmos , conhecer o olhar do outro e reconhecer-nos 

no outro num universo diferente do nosso. Essas sao velhas l icoes que fazem com que o 

texto literario, ha muito tempo, seja uma fonte inesgotavel de ensinamentos e 

encantamentos, e, por isso, nao pode f icar circunscrito ao ensino de regras gramaticais, 

per iodos literarios ou caracter ist icas deste ou daquele autor. 



CAPITULO IV 

CARTOGRAFIA AMOROSA: A PRESENQA DO AMOR 

EM POEMAS DA COLEQAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LITERATURA EM MINHA CAS A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ainda que eu falasse a lingua dos homens 

E falasse a lingua dos anjos 

Sem amor eu nada seria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Corlntios 13:1 

Nao ha garantia nenhuma. Mas e desejar 

um compromisso, sem nenhuma garantia, 

que faz do amor algo especial. 

George Weinberg 

O amor comeu na estante todos os meus 

livros de poesia. Comeu em meus livros 

de prosa as citacoes em verso. Comeu no 

dicionario as palavras que poderiam se 

juntar em versos. 

Joao Cabral de Meio Neto 

Que pode uma criatura senao, 

entre criaturas, amar? 

Amar e esquecer, 

amar e malamar, 

amar, desamar, amar? 

Sempre, e ate de olhos vidrados, amar? 

Carlos Drummond 
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4.1 O s dizeres sobre o amor em poemas da colecaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Literatura em Minna Casa 

A interpretagao, conforme Bosi (2003a), e um trabalho tenaz que, em meio as 

possibil idades semanticas oferecidas pelo texto, procura encontrar uma resposta a esta 

pergunta crucial: o que o texto quer dizer? Neste caso, o interprete, que e, por excelencia, 

um mediador, deve decifrar a relacao de abertura e fechamento que a palavra mantem com 

o nao-escrito, o que exige dele olhar com atencao os varios estratos do querer dizer. Dessa 

forma, "diante do efeito verbal e estilizado de um processo que e sinuoso e, nao raro, 

obscuro para o seu criador", o interprete precisa respeitar "esse carater de mobil idade, 

incerteza, surpresa, polivalencia e, ate certo ponto, indeterminagao que toda fala implica 

mesmo quando tudo nela parega agua de rocha e cristal sem jaga" (BOSI, 2003a, p. 466). 

Ao buscar interpretar uma obra, o interprete esforga-se para poder reconstituir - e 

ate mesmo reviver em si - "aquele movimento plural de sentido que faz jus nao so as 

regularidades do poema como as suas fraturas e contradigoes" (BOSI, 2003a, p. 467), 

tentando, dessa forma, identificar, entre as varias forgas em presenga, aquelas que, ao dar 

ao texto a perspectiva e o torn afetivo dominantes, Ihe sobredeterminaram. 

Como a operagao analitica tern, no exame da forma literaria, o seu objeto prioritario, o 

labor analitico move-se em meio a estrutura dos significantes, campo marcado pela 

presenga da sintaxe, figuras, tecnicas de estilo, procedimentos de construgao e de elocugao. 

Entretanto, nao podemos esquecer que, como a analise literaria e "uma leitura de 

expressoes, e nao um recorte de segmentos materiais, ela nao pode separar-se do trabalho 

da interpretagao" (BOSI, 2003a, p. 470), ja que ambas fazem parte de um processo que e 

marcado por "um ir-e-vir ao todo as partes, e das partes ao todo", e que amalgama, na 

mesma operagao, as tarefas do analista e do interprete. 

Ademais, como bem lembra Goldstein (1989), a interpretagao de um texto - quando 

feita por uma so pessoa - e aberta a complementagao de novas e enriquecedoras leituras 

que o analista ou interprete deve fazer utilizando os dados de que dispoe e que forem uteis, 

a fim de verificar, agora de acordo com Candido (1989, p. 04), "como (para usar palavras 

antigas) a materia se toma forma e o significado nasce dos rumos que esta Ihe imprimir". 

A atividade analit ica, portanto, objetiva passar ao leitor o mesmo prazer com que se 

tomou consciencia da complexidade da estruturagao do poema e, como tal, ela e um 
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trabalho de leitura, uma atividade ligada as necessidades de sobrevivencia e de organizagao 

da vida. Desse modo, por meio da atividade analit ica, assumimos o papel de leitor critico, ou 

seja, "esse leitor que vai alem de uma leitura puramente emotiva, buscando capturar o texto 

no espaco de uma criticidade, tendo como finalidade a construgao de um discurso (a sua 

leitura), e, obviamente, a recepgao anonima do publico-leitor" (BARBOSA FILHO, 2003, p. 

43). 

Entretanto, as leituras desse leitor, em algumas situagoes, quando nao sao algadas a 

condigao de uma pequena pega exposit iva, um simples passeio pelos bosques da 

subjetividade ou ate mesmo esbogo de anatomia, se fazem para fazer desaparecer 

precisamente o texto e, quase nunca, para tornar presente a co-presenga do texto, o que 

decorre do fato de que a preocupagao com o metodo que sera empregado na leitura literaria 

transformou o proprio metodo em uma abstragao, uma generalidade, quando ele, na 

verdade, deveria "nascerdo contato, do exame do proprio texto". 

Se o metodo utilizado estabelecer uma relagao de respeito nao ao texto mas ao 

aparato conceitual, a leitura tornar-se-a o caminho por meio do qual se procurarao, no texto, 

as propriedades axiologicas que esta ou aquela teoria reivindica. Neste caso: 

O sentido da leitura (aberto e imensuravel por si mesmo, penso eu) se esgota na 

exata correlacao daquilo que o texto apresenta com aquilo que a teoria dispoe 

obviamente como os seus pressupostos. Aqui, mais uma vez, estamos diante de 

um gesto monologico, fechado, de uma presentjficacao da leitura enquanto perda 

(BARBOSA FILHO, 2000, p. 45). 

No entanto, se a leitura do texto literario pode, desde que nao se ouga a voz silene do 

texto, ser uma perda ou perdas daquilo que pode despertar a nossa atengao para o texto 

literario, essa mesma leitura pode se configurar numa outra estrategia marcada pelo prazer, 

o prazer do encontro. Neste caso, esse prazer nao e pura comogao mas algo que brota dos 

sentidos, do apelo afetivo e ate mesmo de um movimento intelectual que se conjugam na 

tarefa unanime da leitura. 

Para v i ve ra experiencia propiciada pela leitura literaria, o leitor precisa de ixarde falar 

pelo texto e ouvir o que o proprio texto fala. Isso implica em "respeitar o texto, a fala singular 

que o move na sua diferenga, sua autonomia estrutural, sua mobil idade semantica, seus 

vazios, enfim, toda sua abertura", para que, dessa forma, o circuito de comunicagao se abra 

"numa sinfonia polifonica de sentidos que se digladiam e se completam no espago 

intertextual" (BARBOSA FILHO, p. 46). 
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Neste caso, a leitura, como afirma Andrade (2001, p. 42), e "tanto experiencia 

sedutora plantada nos anseios e desejos do sujeito, iivre das convencoes, quanto exercicio 

de reflexao que revela 'novos dados do codigo, ou de enciclopedia'", e, como tal, essa leitura 

possibilita ao leitor ser introduzido no corredor do prazer da descoberta de que algo (o 

mundo, a vida, as coisas...) pode ser diferente, visto de um outro angulo, com um novo olhar. 

Coerentes com o que expusemos em paragrafos anteriores, assumindo o papel de 

leitor crit ico e conscientes de que a analise de poesia — terreno que escolhemos para 

exercer a nossa leitura critica — e bastante movediga, o que faz com que se afirme que 

poesia e muito dificil, ensejamos, neste capitulo, analisar alguns poemas a partir de uma 

leitura que, evitando fazer do texto pretexto para superinterpretacoes ou interpretagoes 

aleatorias, procurara se aproximar tanto quanto possivel da nervura que da sustentagao aos 

poemas escolhidos. 

A escolha de poemas que tern como tema o amor tambem, alem dos dois motivos 

que expusemos no primeiro capitulo, apresenta um terceiro: o fato de que, alem de ser o 

amor um tema universal que, seguindo as leis ordinarias da Natureza, e passivel de ser 

compreendido como qualquer outra coisa, a historia da poesia, por ser esta a mais remota 

l inguagem do desejo, e inseparavel da historia do amor. A esse respeito, Paz (2001, p. 50) 

afirma: 

A relacao entre amor e poesia nao e menos intima. Primeiro a poesia lirica e depois 

o romance - que e poesia a sua maneira - tern sido constantes veiculos do 

sentimento amoroso. O que nos tern dito os poetas, os dramaturgos e os 

romancistas sobre o amor nao e menos precioso e profundo que as meditacoes dos 

filosofos. 

Noutras palavras, agora segundo Morin (2003, p. 09) , "o amor faz parte da poesia da 

vida. A poesia faz parte do amor da vida. Amor e poesia engendram-se mutuamente e 

podem identificar-se um no outro". No entanto, segundo Colasanti (1985), usamos a palavra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

amor de maneira vaga, talvez porque seja o amor algo demasiado transcendental e amplo: 

sentimento que impele as pessoas para o que se Ihes afigura belo, digno ou grandioso. 

Afeigao, grande amizade, ligagao espiritual, carinho, tendencia ou instinto que aproxima os 

animais. Desejo sexual. 

Apesar da vaguidao com que usamos a palavra amor e das inumeras definicoes 

encontradas em dicionario para ela, o amor nao deixa de ser um sentimento de bem-querer 

intenso, gerado por nossos desejos, necessidades e projegoes: 
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O Amor e o mais exigente, o mais dificil de satisfazer de nossos instintos. Temos 

fome e se podemos comer, a fome desaparece. Temos sede e se podemos 

beber, cessamos de ter sede. Temos sono e se dormimos despertamos 

dispostos. Assim repousados, saciados, despertos, nao pensamos mais em 

comer, beber, ou dormir, ate que a necessidade de novo renasca. Mas a 

necessidade de amar e de uma tenacidade diferente. Parece uma sede que 

ninguem podera satisfazer totalmente, nem mesmo pela posse fisica 

(BONAPARTE,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SANTANNA, 1993, p. 07). 

Alem disso, sendo uma ligagao mais estavel e duradoura, o amor se concentra num 

unico objeto: o se ramado . Este, no jogo amoroso, e a condicao mesma do nosso ser, como 

se para existirmos dependessemos sobretudo do seu amor, pois, segundo Alberoni (1988, p. 

10-11), "o ente amado se converte naquele que nao pode ser senao ele - o absolutamente 

especial, o insubstituivel - [ porque e] portador de algo inconfundivel, algo que sempre nos 

faltou, que se revela atraves dele e que sem ele nao podemos encontrar de novo." Todavia, 

o amado e surpresa renovada, incerteza, perda e reconquista, enfim, uma incognita cujo 

olhar, gesto ou movimento nos tocam profundamente, porque "[...] a relacao estabelecida 

entre nos e a pessoa amada, assim como a experiencia inusitada que estamos vivendo, 

tornam o se ramado excepcional e diferente" (ALBERONI, 1988, p. 07). 

Como uma essencia inerente ao ser humano, o amor e uma das realizagoes 

absolutas da natureza humana, pois e uma ligagao, uma construgao de elos com outros 

mortais. Eis uma das razoes p o r q u e o amor, comumente conhecido como Eros, representa 

a forga abstrata do desejo cuja representagao nos foi transmitida pelos artistas mas 

principalmente pelos poetas. Estes, na tentativa de compreender essa forga que move o 

mundo, criaram inumeras metaforas, fazendo com que o amor deixasse de se completar 

apenas no outro e passasse a se completar na palavra, em tudo o que produz voz e texto, os 

quais, apesarde registrarem a presenga do amor, nao sao suficientes para defini-lo. 

Diante desse impasse em apresentar uma definigao precisa, uma vez que as 

palavras sobre o amor, ao contrario das palavras do amor, se consti tuem "num discurso frio, 

tecnico, objetivo, que, em si mesmo, degrada e dissolve seu objeto" (MORIN, 2003, p. 15), 

deixar-nos-emos guiar, neste capitulo, pelos proprios poemas, a partir dos quais tentaremos, 

se nao for possivel chegar a uma (in)definigao, compreender esse deus que, segundo 

Castello Branco (1987), varia e multiplica as especies vivas e que, ao mesmo tempo, e 

fugidio e subterraneo, escapando sempre dos compassos rigidos e desvitalizados de um 

conceito, de uma definigao permanente. 
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Conscientes dessa maleabil idade, procuramos descobrir os segredos desse deus 

analisando, inicialmente, o seguinte poema de Mario Quintana z : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bilhete 

Se tii me amas, ama-me baixinho 

Nao o grites de cima dos telhados 

Deixa em paz os passarinhos 

Deixa em paz a mim! 

Se me queres, 

enfim, 

tern de ser bem devagarinho, Amada, 

que a vida e breve, e o amor mais breve ainda... 

O primeiro aspecto que nos chama a atencao neste poema e o seu titulo. Este, alem 

de ser um poderoso fator de coerencia textual, e tambem parte indissociavelmente veiculada 

as estruturas de sentido do poema. O titulo e bastante sugestivo porque aponta, do ponto de 

vista da carga semantica que exibe, para duas possibil idades basicas de interpretagao. 

Na primeira, podemos pensa-lo como designativo de uma carta simples, o que e 

corroborado pela estrutura formal do poema, que e composto por apenas oito versos curtos 

quanto a ideia que encerram. Ou seja, a maioria dos versos deste poema, embora nao 

possuam sinais de pontuagao que demarquem o seu final, funcionam, cada um deles, como 

uma unidade sintatico-semantica autonoma, embora, do ponto de vista metrico, esses versos 

apresentem metros variados de 2, 3, 6, 8, 10, 11 e 13 silabas poeticas. 

Na segunda interpretagao, que nos parece mais compativel com as estruturas de 

sentido potencializadas pelo poema, podemos tomar o seu titulo como significando uma 

senha que, no caso, permitira o acesso ao jogo amoroso. Tanto uma quanto outra sao 

hipoteses que podem ser confirmadas durante o processo de analise. 

: Mario Quintana nasceu em Alegrete, em 30 de julho de 1906, e morreu em 5 de maio de 1994, em 

Porto Alegre, RS. Trabalhou em jomais de Porto Alegre e na livraria o Globo, atual editora Globo. 

Tradutor de Virginia Woolf, Proust, Conrad, Voltaire, Maupassant, Balzac e outros autores de 

importancia, publicou seu primeiro livro de poesias,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Rua dos Cataventos, em 1940. Depois, vieram 

Cangoes (1946), Sapato Florido (1948), O Aprendiz de Feiticeiro (1950), Espelho Magico (1951), 

Caderno H (1973), Quintanares (1976), Apontamentos de Historia Sobrenatural (1976), A Vaca e o 

Hipogrifo (1977), Prosa e Verso (1978), Bau de espantos (1986), Preparativos de Viagem (1987), alem 

de varias antologias. 
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Se tornado como designativo de uma carta, o bilhete e uma especie de 

correspondencia intima em que, em poucas linhas, alguem escreve uma mensagem para 

alguem. Ora, "bilhete", de Mario Quintana, alem do torn confidencial, e escrito em apenas 

oito versos e e marcado pela presenga de uma certa formalidade, instaurada com a 

utilizagao do pronomezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tu, que representa o interlocutor do eu lirico. Aqui , cumpre ressaltar 

que, embora o uso do tu seja uma das marcas linguisticas do Rio Grande do Sul, a utilizagao 

desse pronome neste poema de Mario Quintana deve ser entendida nao como uma marca 

regional, mas como um recurso estil istico, pois a utilizagao de um outro pronome nao 

causaria os mesmos efeitos de sentido que a presenga do tu causa. 

Apesar da aparente formalidade, a instauragao de um tu, a quern o eu lirico 

insistentemente se dirige, nao inibe o torn afetivo que permeia todo o poema. Pelo contrario, 

serve para encurtar a distancia entre o amante e o ser amado. Essa afetividade, que confere 

ao poema uma espontaneidade mais humana, esta presente sobretudo pela utilizagao do 

diminutivo nos versos 1 (Se tu me amas, ama-me baixinho), 3 (Deixa em paz os passahnhos) 

e l(tem de ser bem devagarinho, Amada,). A presenga do diminutivo em baixinho, 

passahnhos e devagahnho coloca em primeiro piano a l inguagem afetiva, e, ao utiliza-los, o 

eu lirico exprime, de modo espontaneo, o desejo de que a sua Amada aprenda que amar e 

algo que se faz baixinho e devagarinho, com contengao e sem a necessidade de arroubos. 

Por outro lado, a hipotese de que o termo bilhete pode significar senha nao e 

descartada, pelo contrario, e corroborada pela leitura mais atenta do poema. Lido em voz 

alta, o primeiro aspecto que salta aos ouvidos e a reiteragao da sibilante /s / , que aparece 

treze vezes. Aqui, cumpre esclarecenmos que e o uso da forma pronominal tu que faz com 

que todos os versos que apresentem este pronome como sujeito tenham marcada em si a 

sibilante /s/. Neste caso, essa escolha pronominal deve, a nosso ver, mais a fatores 

estilisticos do que a um simples registro diatopico, pois a presenga deste pronome permite 

que se crie a imagem acustica de sibilos prolongados, como se o eu lirico estivesse 

sussurrando no ouvido de sua Amada. 

Ora, dentre as acepgoes para sussurrar esta segredar. E, aqui, a segunda hipotese 

levantada a partir do titulo do poema parece ser confirmada, pois, se se deve amar baixinho, 

deve-se mante-lo em segredo; alias, um segredo que e sabido apenas por duas pessoas: 

aquele que ama e aquela que e amada. 

Nao e a toa que o poema comega com uma oragao condicional e e dividido, no quinto 

verso, por outra oragao tambem condicional. Ambas estabelecem condigoes necessarias 
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para que o jogo amoroso - o segredo - continue mantido entre o eu lirico e a sua Amada, a 

quern aquele se dirige. Pois se amar e manter-se em segredo, e preciso que a Amada ame 

baixinho, deixe em paz aquele que ela ama, pois, conforme disse, artisticamente, Mario 

Quintana, "a vida e breve, e o amor mais breve ainda....". 

Aqui, o poeta deixa entrever, para aqueles que irao ser iniciados nos dominios do 

amor, que a primeira licao a ser aprendida consiste em ver o amor como algo que precisa 

ser contemplado sem impetos, pois, sendo ele tao tenue, pode, diante desses excessos, 

dissipar-se. Neste caso, segundo Alberoni (1988, p. 12), "quando perdemos nosso amor, a 

espera de uma hora se converte numa espera de anos e de seculos, e a nostalgia do 

instante de etemidade nos acompanha para sempre". 

Em outras palavras, como se separar do ser amado e o maior medo de quern ama, 

Mario Quintana nos sugere, neste poema, que, para nos livrarmos do espectro da 

despedida, e preciso aprenderque a m a r e nao so receber, mas sobretudo acolher, para que, 

assim, ambos, amante e ser amado, possam sentir o prazer de estarem juntos, sentir, enfim, 

o prazer da troca e da doacao mutuos, da partilha dos coracoes. Neste sentido, conforme 

podemos depreender pelos quatro primeiros versos iniciais, amar e a vontade de cuidar do 

objeto amado e de preserva-lo, e es ta ra servico, colocar-se a disposicao, aguardara ordem. 

Noutras palavras, o estudo do nivel estrutural, principalmente o lexical e o sonoro, 

revela o significado, que e mais profundo em relacao ao sentido ostensivo. Ou seja, se a 

uniao entre os amantes pressupoe a liberdade para amar, falar de amor tambem pressupoe 

a liberdade para abordar este tema, dai , talvez, a razao por que Mario Quintana construiu um 

poema de uma unica estrofe cujos versos sao, quanto ao numero de si labas, livres. 

Dito de outra forma, composto por apenas oito versos de metro variados e sem o torn 

grandiloquente e solene de muitos poemas que tratam do mesmo assunto, este poema de 

Mario Quintana apresenta uma simplicidade nao so na forma como trata o tema do amor, 

mas principalmente na maneira como o estrutura formalmente: se o poeta diz que o amor e 

um sentimento que deve serv iv ido de forma nao impulsiva, ele, para falar desse sentimento, 

que nao e simples, consegue faze-lo com simplicidade sem precisar recorrer a adornos 

linguisticos ou formais. 

Enfim, a concepcao de amor presente neste poema e aquela segundo a qual amar 

nao significa precisar do Outro porque simplesmente se gosta de sua companhia. Amar e 

precisar da presenga do Outro, e estar em consonancia com ele, pois as almas se 

completam e sozinho o mundo nao tern sentido. Por isso, o amor deve ser vivenciado a cada 
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instante, uma vez que, sendo ele breve, nao podemos esperar aprender a amar de forma 

certa da proxima vez, pois o amor e um evento, visto que efemero, que jamais voltaremos a 

experienciar assim como nao nos banhamos no mesmo rio duas vezes. Nesse sentido, a 

perspectiva de amor presente neste poema filia-se, conforme Alves (2006), a topica dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA carpe 

diem e consiste no desejo de aproveitar o amor enquanto e possivel, pois, se ele e fugaz, 

aproveitemo-lo, porem sem estandart izacao. 

Um outro poema que pode, assim como o de Mario Quintana, receber o epiteto de 

iniciatico e este de Mario de Andrade 3 : 

SONETO 

Aceitaras o amor como eu o encaro?... 

... Azul bem leve, um nimbo, suavemente 

Guarda-te a imagem, como um anteparo 

Contra estes moveis de banal presente. 

Tudo o que ha de melhor e de mais raro 

Vive em teu corpo nu de adolescente, 

A perna assim jogada e o braco, o claro 

Olhar preso no meu, perdidamente. 

Nao exijas mais nada. Nao desejo 

Tambem mais nada, so te olhar, enquanto 

A realidade e simples, e isto apenas. 

Que grandeza... a evasao total do pejo 

Que nasce das imperfeigoes. O encanto 

Que nasce das adoracoes serenas. 

O soneto, como bem lembra Andrade (2003, p. 127), e, entre todas as formas fixas 

da expressao lirica, a que, sem duvida alguma, mais resistiu - e resiste - as idas e vindas do 

gosto poetico e ainda e, apesar da recusa e desprezo dos primeiros modemistas, "a 

traducao grafica mais comum da ideia de 'poesia' para os ocidentais. Traducao 

simplif icadora, mas que revela em negativo a grande disposigao adaptativa do soneto, uma 

3 Mario de Andrade (1893-1945) e um dos principals responsaveis pelo Modernismo Brasileiro e um 

dos mais importantes escritores do Brasil. Poeta, contista, romancista, musicologo, cronista, critico 

literario e ensaista, Mario de Andrade e dono de uma marca inovadora que esta presente em toda a 

sua obra, que foi dedicada a captar e expressar toda a cultura brasileira em sua forga e beleza e cujos 

nomes mais singulares sao: Pauliceia Desvairada (1922), Cla dos Jabutis (1927), Macunaima (1928) e 

Contos Novos (1947). 
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flexibilidade que Ihe permitiu atravessar os seculos". Mario de Andrade, apesar de ser um 

modemista da primeira fase, sentiu-se a vontade para voltar a cultivar certos recursos 

poeticos que o radicalismo da primeira geracao tornara objeto de desprezo. 

Prova disso e o poema acima, que e um soneto cujos versos se estruturam em 

hendecassi labos com acento ora marcado na quarta, sexta e decima primeira si labas, ora na 

quinta e na decima primeira, o que confere a este poema um ritmo de extrema docura. 

Quanto as rimas, todas sao al temadas e obedecem ao seguinte esquema: (abab, abab) nos 

quartetos; (cde, cde) nos tercetos. 

A lem disso, o poema apresenta constanteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA enjambement (c.f. versos 7 e 8; 9, 10, 11; 

e 12, 13 e 14 ) que, com a quebra violenta da linearidade frasica, nos remete a um aparente 

transbordamento de emogoes, ja que, alem de glosar temas satir icos, humorfsticos, epicos, 

elegiacos etc., o soneto tern nos transes sentimentais algo inerente a sua propria natureza 

(MOISES, 2004). Entretanto, a presenga do cavalgamento, ao mesmo tempo em que e um 

transbordamento de sentido de um verso para outro, nao e neste poema um 

transbordamento de emogoes. Ou seja, se no piano formal, temos esse transbordamento; no 

piano do conteudo, o que existe e a contengao, o retesamento de emogoes. 

Esse paradoxo entre forma e conteudo, talvez, seja decorrente da escolha da forma 

poetica feita pelo poeta, pois o soneto e uma forma fixa que indica ordenamento e, no caso 

deste poema de Mario de Andrade, e escolhido como forma de exprimir os sentimentos de 

maneira equil ibrada. Esse arcabougo formal acaba conferindo ao poema em pauta um torn 

que e, ao mesmo tempo, contemplativo e afetivo e que, talvez, seja decorrente da propria 

forma poetica escolhida, uma vez que Mario de Andrade utiliza-se do soneto, uma forma 

classica, para falar de um tema tambem classico: o amor. Neste caso, o transbordamento de 

emogoes que este tema implica parece ser refreado pela forma poetica. 

No primeiro quarteto, os versos 1 e 2 encontram-se ligados por reticencias. No 

primeiro, elas parecem sugerir uma pausa longa para que possa vir a resposta a pergunta 

formulada pelo eu lirico ao seu possivel interlocutor, o ser amado ou o leitor: "Aceitaras o 

amor como eu o encaro?". Como a resposta nao vem, o eu lirico, hesitado, como sugerem 

as reticencias presentes no inicio do segundo verso, procura apresentar como o amor e 

encarado por ele: "Azul bem leve, um nimbo, suavemente". A imagem desse amor servira 

ao ser amado como defesa, protegao contra "os moveis do banal presente". 

Se o primeiro quarteto e dedicado a explicagao de como o eu lirico concebe o amor, o 

segundo e voltado para apresentagao da imagem do s e r a m a d o que aparece como alguem 
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em cujo "corpo nu de adolescente" vive "tudo o que ha de melhor e de mais rare". A partir 

dessas imagens, o eu lirico passara a apresentar o ser amado como algo sagrado e, 

constituindo-se em objeto da fixagao amorosa, ele sera o ponto para onde converge tudo o 

que advem do sagrado, da adoracao. 

Por outro lado, tal imagem do ser amado, se levarmos em consideragao que, em 

alguns casos, "o amor nasce da visao de um corpo belo, os graus do amor vao do fisico ao 

espiritual, a beleza do amado como caminho para a contemplagao das formas eternas" 

(PAZ, 2001 , p. 75), permite-nos aproxima-lo da imagem de Eros, o deus do amor, o qual, 

segundo Lacarrierre (2003, p. 259), "em sua melhor forma, [...] e um adolescente alado que e 

mostrado frequentemente nos vasos, voando sobre o fundo negro do ceu, alheio a forga da 

gravidade". 

Essa aproximagao fica mais evidente no primeiro terceto em que o eu lirico pede ao 

ser amado que nao Ihe seja pedido mais nada, pois o que ele, o eu lirico, quer e adorar o ser 

amado. Aqui, o verbozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA adorar pode corroborar o que afirmamos no paragrafo anterior - que o 

eu lirico eleva a figura do ser amado a condigao divina, igualando-o ao deus Eros - , pois 

este verbo, alem de significar amar extremosamente, significar render culto a alguma 

divindade, a qual, no soneto em estudo, lembra, como dissemos antes, Eros, o deus do 

amor, a quern o eu lirico deseja so olhar - e aqui cumpre dizemos que o amor se excita no 

olhar e cresce pelo ato de ver que abre todo o espago para o desejo - e diante do qual ha "a 

evasao total do pejo/ que nasce das imperfeigoes. O encanto/ que nasce das adoragoes 

serenas". 

E, neste caso, o amor que e fruto de contemplagao/ adoragao do olhar e estar preso 

ao outro perdidamente pelo olhar (olhar preso no meu perdldamente). Aqui , o adverbio 

perdidamente, assim como o suavemente presente no verso 2, nao apenas introduz uma 

nogao de tempo, mais ainda de modo, continuidade (LAPA, 1998). Al ias, essa ideia de 

movimentagao ja era sugerida pelas reticencias. Inicialmente, elas estao presentes nos dois 

versos iniciais do primeiro quarteto e tomam a aparecer no primeiro verso da ultima estrofe 

do poema. Neste terceto, elas introduzem uma pausa mais prolongada que exige do leitor 

dar mais atengao ao que e representado e perceber a intensidade afetiva que e conferida ao 

amor. Este e algo por meio do qual aquele que ama se prende ao outro, ja que o amor, 

segundo o poema em pauta, e contemplar-se no Outro no qual aquele que ama se ve. 

Neste sentido, o ser amado, sendo o unico capaz de refletir aquele que ama, passa a 

possuir uma unicidade que e um bem, tomando-se excepcional e diferente, a unica pessoa 
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que pode oferecer aquele que ama a plenitude e a paz em determinados momentos que, 

subjetivamente, sao momentos de eternidade, frutos da uniao entre o gozo e a 

contemplagao, o mundo natural e o espiritual. 

O eu lirico, portanto, diante do pode rde Eros, e arrebatado para uma uniao luminosa 

que esta muito alem de todo amor possivel nesta vida e, dessa forma, "sera cada vez mais 

possivel realizar experiencia mistica, extatica, a experiencia do culto e do divino, atraves da 

relacao de amor com um outro individuo" (MORIN, 2003, p. 21). 

Noutras palavras, o eu lirico fala sobre um ardente amor espiritual que teme ser 

degradado no contato carnal e que, por isso, como disse Mario de Andrade, que neste 

soneto depura-se e despoja-se, alcangando uma expressao simples e essencial, deve ser 

visto como "encanto que nasce das adoragoes serenas", pois amar e antes de tudo 

selecionar o eleito do coragao, tomar um rosto ou um nome singular entre todos. 

Neste soneto de Mario de Andrade, o amor, apesar de voltado para uma pessoa, 

toma-se um impulso de vida, uma energia, uma forga que se manifesta na alma como um 

sentimento de lembranga de algo que a alma teve, mas perdeu. Como tal, o amor nao se fixa 

no transitorio, no corpo, na materia, mas na contemplagao desse corpo, a qual persistira 

como lembranga do ser amado e, por isso, amar e a vontade de preservar, na lembranga, o 

objeto amado, contribuindo para o mundo. Cada contribuigao torna-se o trago vivo do eu que 

ama e a lembranga do ser amado contribui para a perpetuagao do amor, fruto "das 

adoragoes serenas". 

Se o poema de Mario Quintana passa a ideia de ser o amor uma consonancia entre 

ser amado e aquele que ama, se o poema de Mario de Andrade, por sua vez, deixa entrever 

a ideia de que o amor exige a contemplagao do objeto amado, o poema a seguir, de Renata 

Pallotini 4, vem mostrar que o amor e tambem uma prova, e uma escolha, pois, indomito, ele 

se impoe a nossa revelia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atira para o mar 

Atira para o mar as tuas coisas 

Abandona os teus pais 

Muda de nome 

Esquece a patria 

"Ganhadora do Premio Jabuti em1997, Renata Pallottini publica poemas desde os 18 anos, mas o seu 

primeiro livro de poemas so veio a ser publicado aos 22 anos. Formada em Direito e em Filosofia, 

escreveu tambem ensaios, contos, pecas teatrais, roteiro de telenovelas e series de televisao. 
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Parte sem bagagem 

Fica mudo 

Abre os teus olhos 

Se o teu amor nao vale tudo isso 

Entao fica onde estas 

gelado e quieto 

O amor so sabe ir de maos vazias 

E so vale se for 

O unico projeto. 

Este poema, do ponto de vista formal, e, inicialmente, composto, nas duas primeiras 

estrofes, por oragoes coordenadas assindeticas com verboszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (atira, abandona, muda, 

esquece, parte, fica, abre), todos, no imperativo, o que Ihe confere um torn incisivo e 

bastante veemente, o qual, assim como a estrutura paralelistica dessas duas primeiras 

estrofes, e quebrado com a presenga, na terceira estrofe, da oragao condicional. 

A lem disso, a presenga da oragao condicional interrompe aquele torn incisivo 

inicialmente presente nas duas primeiras estrofes e instaura, agora, um torn mais reflexivo, ja 

que aquele a quern o eu lirico se dirige tern de refletir sobre o amor a fim de avaliar se ele, o 

amor, vale atirar para o mar - e aqui o mar pode ser lido como significando esquecimento -

tudo o que foi dito nas duas primeiras estrofes: as tuas coisas, os teus pais, o nome, a patria. 

Neste poema, o amor e, portanto, apresentado como algo que exige mudangas 

profundas, desprendimento das coisas materias, das relagoes afetivas com os pais, das 

nossas raizes - pois exige que esquegamos a patria - , da propria identidade - pois exige 

que mudemos de nome - , uma vez que, se nao for assim, o amor nao vale a pena. Dessa 

forma, como o amor "so sabe ir de maos vazias", ele exige daquele que ama ser "o unico 

projeto", ja que "e uma promessa que nao se cumpre e so por o ignorarmos acreditamos nas 

suas juras, entregamo-nos a elas, como se do sentimento ou da vida se pudesse dar ou ter 

garantias. Indissociavel do odio, o amor o e ainda de uma outra paixao humana, a paixao tao 

humana da ignorancia" (MILAN, 1986, p. 14). 

A perspectiva de amor que aparece neste poema apresenta-o como algo para o qual 

nao ha regras, pois ele subverte a todas elas porque deve sustentar-se a si mesmo, uma vez 

que o a m o r e a propria e unica regra. Por isso, para Bauman (2004, p. 23): 

Enquanto vive, o amor paira a beira do malogro. Dissolve o seu passado a 

medida que prossegue. Nao deixa trincheiras onde possa buscar abrigo em caso 

de emergencia. E nao sabe o que esta pela frente e o que o futuro pode trazer. 
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Nunca tera confianca suficientemente para dispersar as nuvens e abafar a 

ansiedade. O amor e uma hipoteca baseada num futuro incerto e inescrutavel. 

Sendo assim, o amor, neste poema de Renata Pallotini, e abrir-se a uma existencia 

diferente sem qualquer garantia. E um projeto alt issimo sem a certeza de uma resposta. 

Mas, mesmo assim, a grandeza do amor e desesperadamente humana, pois oferece 

momentos de felicidade e etemidade - como percebemos na leitura dos poemas anteriores -

, cria um desejo ardente, mas nao pode oferecer certezas. 

Diante desse amor, a unica certeza que se pode ter e que ele e essa forga que flut 

de dentro para fora, independentemente de nossas intencoes ou esforco, ja que, apesar de 

"o amor ser um sentimento contraditorio cujas razoes a razao desconhece [mas] desde 

sempre so a poesia deixa existir destemidamente" (MILAN, 1986, p. 27), ele e uma 

necessidade profunda do ser humano, sendo, portanto, digna de ser vivida e em si mesma 

desejavel. Assim, Eros pode ser visto como amor no sentido amplo e tambem como amor 

sexual. 

Este ultimo aspecto e o que podemos ver neste poema de Geraldo Carneiro 5 : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sobre o amor 

[a Tonia Carreiro] 

amor e coisa que se faz a dois, 

segredo consagrado p o r u m Deus 

a sua escolha, a arvore ou a folha 

que se despede do pais dos ventos 

e que acomete esses seus pensamentos 

so seus, so meus, so vossos, sempre nossos. 

parece papo de carola, cara? 

eu sei, e tenho la meu pedigree 

catolico apostolico carioca, 

que fui la nos confins da minha infancia 

e continuo em meu apostolado 

ao lado da galera mais surtada, 

que ainda ere na arte sendo vida 

e vida convertida em vice-versa 

Pois eu, se nao existisse o tal do amor, 

viveria exilado de mim mesmo. 

5 Nascido em Belo Horizonte, em 1952, Geraldo Carneiro, cujo primeiro livro foi publicado em 1974, 

alem de poeta, e tradutor, ensaista, roteirista, autor de minisseries para televisao e letras de musicas. 

Atualmente, trabalha e mora no Rio de Janeiro. 
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Este poema e um soneto. Mas ao contrario do de Mario de Andrade, ele, alem dos 

tradicionais quatorze versos, possui mais dois e, por isso, e chamado de soneto de cauda ou 

de estrombote, pois apresenta em apenso uma outra estrofe com um ou ate tres versos 

(MOISES, 2004). "Sobre o amor" e um soneto composto por dezesseis versos 

decassilabicos que, com excecao do quarto e do quinto versos, sao brancos, ou seja, nao 

r imam entre si. A lem disso, os seis primeiros sao dedicados a apresentacao do tema - o 

amor. A partir do oitavo verso ate o decimo quarto, ocorre o desdobramento desse tema e os 

dois ultimos sao dedicados a conclusao. 

Com isso, salta aos olhos a analogia com o discurso argumentative, o que ja e 

assinalado no proprio titulo pela preposicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sobre, que indica assunto a respeito do qual se 

falara, e pela presenga de uma sintaxe de colocagao que prima pela nao inversao de termos, 

empregando uma l inguagem corrente, direta que ajuda na exposigao do assunto sobre o 

qual se versara ao longo do poema. 

Ademais, os versos, apesar de possuirem o mesmo numero de silabas poeticas, 

apresentam uma variacao de si labas tonicas e, compostos pororacoes hipotaticas, tern uma 

certa rigidez de raciocinio logico, o que reafirma o carater argumentative do poema cujos 

nexos de dependencia logico-sintatica se manifestam logo no inicio em que ha um acumulo 

de imagens sobre o amor - "coisa que se faz a dois, segredo consagrado por um Deus, 

arvore ou folha que se despede do pais dos ventos". 

Neste inicio, que anuncia o tema, o amor, apesar de ser um segredo consagrado por 

um Deus, nao esta livre de certas intemperies, pois ele, ao mesmo tempo em que apresenta 

uma natureza divina, possui um componente material, uma vez que tambem e "arvore ou 

folha que se despede do pais dos ventos". 

Apesar dessa natureza divina, o amor e marcado por uma certa instabilidade, e os 

amantes marcados pela eterna busca da alma gemea. No piano formal, o que acabamos de 

afirmar pode ser corroborado pelo sexto verso no qual a dispersao dos amantes e marcada 

formalmente pela recorrencia de varios pronomes possessivos - seus, meus, vossos - e a 

reintegracao deles e marcada, por sua vez, por outro possessivo: o pronome nossos. 

Ainda com relacao ao inicio do poema, o carater expositivo presente nele, se 

permanecesse, torna-lo-ia bastante cansativo, pois seria uma infindavel sucessao de 

imagens positivas sobre o amor, por isso o que foi dito inicialmente e posto em duvida no 

sexto verso: Parece papo de carola, cara?. Essa interpelacao nao so muda o tipo de 

l inguagem presente no inicio do poema, a qual era mais formal e bem proxima da l inguagem 
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presente em oracoes religiosas, como, ao usar um registro de lingua mais proximo do 

cotidiano com a utilizacao de giriaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Parece papo de carola, cara), ironiza o fato de se crer 

ainda na natureza divina do amor. 

Diante disso, o eu lirico nao nega que esse seu posicionamento possa parecer papo 

de carola, mas, mesmo assim, ele, uma vez que, desde crianca foi registrado como catolico 

apostolico carioca, eis, portanto, o seu pedigree, continua, mesmo em meio a galera mais 

surtada, propagando a crenca no amor, a qual e arrematada no final do poema quando 

afirma que sem o amor viveria exilado de si mesmo. Neste poema, o amor nao so e visto 

como desejo entre os seres humanos, pois e "coisa que se faz a dois", mas principalmente 

como algo divino, uma vez que e um "segredo consagrado por um Deus". 

Alias, essa ideia de conceber o amor como divino e bastante antiga, aparecendo, por 

exemplo, em O Banquete, de Platao (2001), um dos textos mais lidos sobre o amor e no qual 

Apolodoro narra a um de seus amigos o que ouvira a Aristodemo acerca do banquete que 

Agaton, poeta tragico de grande merito, havia oferecido a alguns amigos e no qual, a lem do 

proprio Aristodemo, estavam presentes Fedro, Pausanias, Eriximaco, Aristofanes, Alcibiades 

e Socrates. Com excecao deste ultimo, todos os demais procuraram fazer um elogio a Eros, 

exaltando o seu carater divino. 

De acordo com eles, Eros e um grande deus admirado nao so pelos homens como 

tambem pelas proprias divindades e, como tal, e a causa dos maiores bens que os homens 

receberam. Para Pausanias, por exemplo, existe mais de um Eros. Ha um Eros vulgar e um 

outro celeste. Este ultimo e que, segundo Pausanias, deve ser louvado porque "e celeste, e 

extraordinariamente benefico tanto para os individuos como para o proprio Estado, pois 

impele ao mesmo tempo amante e amado a procurarem incansavelmente a virtude e a 

sabedoria" (PLATAO, 2001 , p. 114). 

Enfim, embora apresentem opinioes diferentes, todos os convivas concordam sobre 

um unico ponto: a natureza divina de Eros, que, para eles, e um grande deus que exerce 

dominio sobre todas as coisas humanas e divinas. Esse aspecto divino de Eros, que 

remonta a textos bastante antigos como o de Platao, e que encontramos no poema de 

Geraldo Carneiro. 

Alias, essa sacralizacao do amor, embora pareca "papo de carola", e que, conforme 

ja foi afirmado, permeia todo o poema, pois, sendo o amor algo sagrado, um preceito divino, 

ele e capaz de fazer de dois um, igualando os amantes, ou, como e sugerido no poema, 
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igualando os pensamentos dos amantes, os quais sao "so seus, so meus, so vossos, sempre 

nossos". 

Alem disso, o amor, neste poema, e tambem fruto de uma aprendizagem que 

comecou la nos confins da infancia do eu lirico e, como tal, o amor e um processo gradativo 

que exige esforco para compreender "esse segredo consagrado por um deus"; ao mesmo 

tempo em que exige exercicio e repeticao por isso e "coisa que se faz a dois". 

Diante desse objeto sacralizado que torna o multiplo em uno e sem o qual "viveria 

exilado de mim mesmo", o eu lirico, como se tivesse passado por uma experiencia mistica, 

confessa-se um de seus apostolos e segue propagando o credo nesse deus que, 

reafirmando a sua aurea divinal, tambem produz uma geografia sacral do mundo onde cada 

lugar, casa, arvore ou mesmo uma vista sobre o mar ou as montanhas pode se converter em 

zonas sagradas, templos permeados de simbolos sagrados do amor. 

Dito de outra forma, o amor inscreve-se, portanto, em nossa natureza mais profunda, 

de tal forma que viver sem ele e exilar de si mesmo, e como tal ocupa um lugar em cada 

cultura, mudando nao so no tempo como no espaco. Dessa forma, assim como as formas de 

amar se transformam ao longo do tempo, o amor de ontem nao e o mesmo de hoje, as 

opinioes sobre o que e o amor tambem sofrem mudancas ao longo do tempo e ate mesmo 

entre os sujeitos pertencentes a um mesmo tempo e a uma mesma cultura, pois muitas sao 

as opinioes sobre este que e um tema insistente de nossa sociedade. 

Por exemplo, se para todos os participantes de OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Banquete (2001), Eros e esse deus 

que presta grande auxilio aos homens, procurando servir de medico na cura de doencas cuja 

extincao importaria na maior de todas as felicidades, para Socrates, ou melhor, para Platao 

que se utiliza da personagem Socrates para expressar a sua propria maneira de julgar o 

amor, este e um desejo, uma privacao. 

Eros e, dessa forma, desejo que nao se realiza e, como tal, impulsiona o ser humano 

a desejar forcosamente o que nao esta a sua disposicao, o que nao tern, o que Ihe falta. 

Como desejo/falta, Eros e filho de Poros, o esperto, e Penia, a pobreza, que, aproveitando-

se do fato de Poros estar embriagado, pois bebera bastante no banquete em homenagem ao 

nascimento de Afrodite, deitou-se com ele e concebeu a Eros: 

E por ser filho de Poros e Penia, Eros tern o seguinte fado: e pobre, e muito longe 

esta de ser delicado e belo, como todos vulgarmente pensam. Eros, na realidade, 

e rude, e sujo, anda descalgo, nao tern lar, dorme no chao duro, junto aos umbrais 

das portas ou nas ruas, sem leito nem conforto. Segue nisso a natureza de sua 

mae que vive na miseria. 
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Por influencia da natureza que recebeu do pai, Eros dirige a atencao para tudo 

que e belo e gracioso; e bravo, audaz, constante e grande cacador; esta sempre a 

deliberar e a urdir maquinacoes, a desejar e a adquirir conhecimento, filosofia 

durante toda sua vida; e grande feiticeiro, mago e sofista. 

Nao vive, propriamente, nem como imortal nem como mortal. No mesmo dia, ora 

floresce e vive, ora morre e renasce, se tern sorte, gracas aos dons recebidos 

pela heranca paterna. Rapidamente passam por suas maos os proveitos que Ihe 

trazem a sua esperteza. Assim, nunca se encontra em completo estado de 

miseria, nem, tampouco, na opulencia (PLATAO, 2001, p. 144-145). 

Concebido desta forma, o amor nao pode ser um deus mas um ser intermediario 

entre as qualidades herdadas da mae e do pai, um ser que nao constitui um bem em si 

mesmo, dai por que Platao o apresenta como desejo, privagao. Desse modo, Eros e, 

portanto, desejo que nunca finda e, uma vez que todo homem deseja procriar segundo o 

corpo e segundo a alma, Eros e tambem desejo de procriacao, de imortalidade, porque deixa 

um individuo novo no lugar de um velho. E a esse Eros, impulso erotico que faz a vida vingar 

e que, mesmo restrito a duas pessoas, e uma forga revolucionaria, que o poeta Manoel de 

Barros 6 procura louvar neste poema: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O amor 

Fazer pessoas no frasco nao e facil 

Mas se eu estudar ciencias eu fago. 

Sendo que nao e melhor do que fazer 

pessoas na cama 

Nem na rede 

Nem mesmo no jirau como os indios fazem. 

(No jirau e coisa primitiva, eu sei, 

mas e bastante proveitosa) 

Para fazer pessoas ninguem ainda nao 

inventou nada melhor que o amor. 

Deus ajeitou isso pra nos de presente. 

De forma que nao e aconselhavel trocar 

o amor por vidro. 

6 Natural de Cuiaba, Mato Grosso, Manoel de Barros nasceu em 1916 e e considerado um dos poetas 

brasileiros mais originais. Publicou seu primeiro livro em 1937, mas somente em 1999 e que veio a 

escrever livros para criangas, ganhando, em 2001, com OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fazedor de amanhecer, o Premio Jabuti de 

O Melhor Livro do Ano. 
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Assim como no poema anterior, o amor aparece aqui como algo divino, pois "Deus 

ajeitou isso pra nos de presente". Mas, ao contrario do outro poema, o amor aqui e 

apresentado de forma um tanto erotica. Ele, apesar de revestido por uma aurea divinal, 

assume conotacoes que dizem respeito ao relacionamento sexual especif ico, ao sexo 

propriamente dito, isto e, genital, pois com ele e por meio dele e que se fazem pessoas na 

cama, na rede ou no j irau. 

Visto dessa forma, o amor e uma metafora que representa uma das mais antigas 

formas da experiencia humana: o desejo sexual. Este e, no poema em pauta, visto ainda 

como algo inato ao homem, porque presente de um deus, e, reafirmando o que dissera 

Platao emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Banquete (2001), tern como finalidade a procriacao: "Sendo que nao e melhor 

do que fazer/ pessoas na cama/ Nem na rede/ Nem mesmo no j irau como os fndios fazem. / 

(No jirau e coisa primitiva, eu sei, / mas e bastante proveitosa)". Nestes versos, podemos 

perceber que o amor, enquanto desejo sexual, e, portanto, um fato natural e, como tal, foi 

convertido em atividade erotica. 

Entretanto, conforme assinala Bataille (1987), "a atividade sexual dos homens nao e 

necessariamente erotica. Ela o e sempre que nao for rudimentar, que nao for simplesmente 

animal" (1987, p. 28). E, para se desvenci lhar da animalidade inicial e primitiva - nao e a toa 

que o poeta faz referenda ao j i rau: (No jirau e coisa primitiva, eu sei, / mas e bastante 

proveitosa), o qual, no poema, podemos ler como uma representacao primitiva do desejo 

erotico - e transforma-la em atividade erotica, o homem teve de trabalhar, compreender que 

morria; teve de passar da sexualidade livre a sexualidade envergonhada, pois, a partir de 

entao, ela so podia ser desfrutada desde que em espacos destinados especif icamente para 

estes fins: Sendo que nao e melhor do que fazer/ pessoas na cama/ Nem na rede/ Nem 

mesmo no jirau como os indios fazem. 

Nestes versos, substantivos como cama, rede e jirau podem ser tornados como 

indices de uma vida privada, a qual fez com que o homem esquecesse que a imposicao de 

limites e um meio para a multiplicacao dos desejos lascivos mais obscures, os quais, na 

maioria das vezes, devem, para que a suposta ordem social seja mantida, estar sob a 

sombra de interditos. Estes, no entanto, nao impediram que, em todas as epocas da historia 

da humanidade, existisse um interesse pelas praticas e representacoes sexuais. 

Todavia, esse interesse, cumpre registramos, nao foi suficiente para enobrecer o 

tema e "a representacao erotica foi e ainda costuma ser marotadamente colocada em nivel 

das coisas nao serias (ou demasiadamente serias), rebaixada ao nivel das manifestacoes 
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imorais, irrelevantes, apolit icas, menores, desagregadores, perigosas, ou incentivadas ate 

uma saturacao restritiva" (DURIGAN, 1985, p. 11). 

Com base nisso, podemos dizer que o poema de Manoel de Barros contribui para a 

elevacao do amor a categoria das coisas demasiadamente serias e incentivadas ate uma 

saturacao restritiva, pois, ao vincula-lo a reproducao sexual, esquece que, enquanto 

representagao do desejo sexual, ele e um meio cuja funcao, alem da procriacao, e contribuir 

para que as pessoas possam ter uma vida sexual saudavel e sem conflito, uma vez que nao 

e apenas atraves dos canais da sexualidade explicita que Eros se faz ouvir: 

Alias, o segredo de seu poder parece residir exatamente nessa maleabilidade: o 

erotismo deriva de impulsos sexuais, mas e capaz de ultrapassa-los e de se 

revelar mesmo em casos de extrema sublimacao dos impulsos sexuais. 

[...] Afinal, como deus que varia e multiplica as especies vivas, Eros deve ser 

tambem multiplo, vario em seu constante movimento. Fugidio e subterraneo, ele 

permanecera invulneravel aos controles e leis sociais: onde houver vida humana, 

havera sempre a ameaca da desordem erotica, a promessa de resgate da 

totalidade perdida, o silencio hipnotico do deus (CASTELLO BRANCO, 1987, p. 

14). 

Sendo assim, os impulsos de Eros abrangem, ainda de acordo coma referida autora, 

as visoes alucinadas dos misticos, o canto dos poetas, as imagens abstratas de um pintor, o 

dialogo uterino entre mae e filho, os mitos sobre a criacao e fim do mundo, o que pode nos 

levar a ver o erotismo como um tema que apresenta algumas variagoes, as quais vao do 

mero olhar, da mais delicada sensualidade, do erotismo espiritual e mesmo religioso, do 

relacionamento sexual especifico e o sexo propriamente dito, isto e, genital. 

Apesar de enfatizar a presenga do instinto sexual, o poema de Manoel de Barros 

procura exaltar o amor como um jogo em que, embora o premio seja a reprodugao, os 

amantes nao dao mas se dao. Com isso, este poema vai de encontro a ideia recorrente que, 

hoje, promove a sexualidade mecanica, sem amor, reduzida a simples busca do gozo. 

Diante disso, o poema em analise procura, portanto, louvar apenas o Eros erotico, 

esse deus que "varia e multiplica as especies vivas" e que, em nossa sociedade, esta sendo 

dessacralizado porque foi trocado por vidro, deixando de ser um sentimento de bem-querer 

intenso, com intensao sexual, voltado para outra pessoa. 

Esse principio que o singulariza(va), tomando-o divino, pois o amor e, conforme 

podemos entrever pela leitura do poema, o responsavel pela uniao entre dois seres para a 

concepgao de um outro ser nascido dos dois, vem sendo deixado de lado devido aos 

avangos cientif icos, principalmente no campo da genetica cujos experimentos ja viabil izaram 
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"fazer pessoas no frasco". Ou seja, atualmente, a medicina compete com o sexo pela 

responsabil idade de reprodugao. O resultado dessa disputa, segundo Baumam (2004, p. 57-

58), e uma conclusao inevitavel: 

Agradece-se pelo que a medicina pode fazer, mas tambem pelo que se espera que 

ela faca e pelo que dela desejam os estudantes e ex-alunos da escola de 

marketing da vida dos consumidores. A possibilidade fascinante que se encontra 

bem aii na esquina e a oportunidade [...] de "escolher um filho num catalogo de 

doadores atraentes quase da mesma forma como eles [os consumidores 

contemporaneos] estao acostumados a comprar pelo correio ou por meio de 

revistas de moda" - e adquirir a crianga escolhida no momento perfeito. Seria 

contrario a natureza de um consumidor experiente nao ter o desejo de dobrar 

aquela esquina. 

Nessa optica, o amor toma-se um objeto de consumo que deve servir as 

necessidades, desejos e impulsos do consumidor. Contrario a essa reificagao do amor, o eu 

lirico adverte que nao devemos troca-lo por vidro. Entretanto, o amor e, atualmente, posto 

como mais uma das mercadorias que se deve desejar e que, como as demais mercadorias, 

fascina e seduz, prometendo desejo e ansiedade, esforcos sem suor e resultados sem 

esforgo. 

Nesse sentido, a imagem do vidro presente no poema em pauta remete para essa 

sociedade consumista em que vivemos e que favorece "o produto pronto para uso imediato, 

o prazer passageiro, a satisfagao instantanea, resultados que nao exijam esforgos 

prolongados, receitas testadas, garantias de seguro total e devolugao de dinheiro" 

(BAUMAN, 2004, p. 21-22). 

Contrario a esse pensamento, o poema de Manoel de Barros vem reiterar que o 

amor, ao exigir o envolvimento de dois seres - "cada qual a grande incognita na equagao do 

outro" - , conduz os amantes a uma terra inexplorada e nao-mapeada pela ciencia, 

favorecendo a eles alegrias de uma especie que nenhum objeto de consumo, por mais 

engenhoso e sofisticado que seja, pode proporcionar. 

Sendo assim, a concepcao de amor que aparece neste poema assemelha-se a que 

esta presente em OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Banquete (2001), de Platao. Nesse livro, o amor aparece na voz de 

Diotima de Mantineia, que conta com o aval de Socrates, como algo que e dirigido para a 

geragao e o nascimento no belo. Amar e, entao, querer "gerar e procriar", por isso o amante 

procura e se ocupa em encontrar "a coisa na qual possa gerar". 



Isso quer dizer, de acordo com Bauman (2004, p. 21), que "nao e ansiando por coisas 

prontas e concluidas que o amorencon t ra o seu significado, mas no estimulo a participar da 

geracao dessas coisas". Por isso, nada "e melhor do que fazer/ pessoas na cama/ Nem na 

rede/ Nem no jirau como os indios fazem". E nao e melhor porque, uma vez que a 

humanidade vive a permanencia da a t rac lo sexual, ela consumou o face-a-face amoroso, 

dai a razao por que "para fazer pessoas ninguem ainda nao/ inventou nada melhor do que o 

amor", pois este e sempre humano, e algo que acontece ao ser humano e que e marcado 

por sensacoes que a ciencia nao conseguira reproduzir "in vitro". 

Entre essas sensagoes, esta o desejo de estar no corpo do outro, viver e ser vivido 

por ele numa fusao de corpos - fusao essa que as descobertas cientificas tendem a e v i t a r - . 

por isso "nao e aconselhavel trocar/ o amor por vidro", uma vez que, "pelo amor, vemos que 

nos e os outros temos o mesmo valor como individuos perante o cosmo; toma-se tao 

importante para nos que um ser se complete, que viva plenamente, que encontre a alegria 

na vida, quanto nos e importante suprir nossas proprias necessidades" (JONHONSON, 

1987, p. 256). 

Ao chamar a atencao para essa dessacralizacao do Eros erotico, o poeta Manoel de 

Barros vem corroborar a assertiva segundo a qual o texto literario, ha muito tempo, e uma 

fonte inesgotavel de ensinamento e encantamento e, sendo erotico, ele passa a ser "um 

tecido, um espetaculo, uma textura de relagoes significativas que no seu conjunto configura 

e entrelaga papeis e caracterist icas com a finalidade de mostrar uma representagao cultural, 

particular, singular da sexualidade" (DURIGAN, 1985, p. 38). 

Como algo construido socio-historicamente, o desejo erotico, ao ser representado 

literariamente, apresenta caracteristicas singulares que dependem da epoca, dos valores, 

dos grupos sociais, das particularidades do escritor, das caracteristicas da cultura em que 

ele encontra-se engendrado. 

Essa dessacralizagao de Eros e, portanto, a marca de nossa epoca, de nossa cultura, 

o que pode, paradoxalmente, levar a louvacao demasiada de Eros, como faz Manoel de 

Barros, ou ao declinio total deste deus sobre o qual, em todas as epocas da historia da 

humanidade, nao se falava ou do qual se falava somente em espagos restritos. Isso o 

obrigou a refugiar-se no dominio do implicito, do nao-dito, das entrelinhas, do sussurro, os 

quais, depois, passaram a ser tornados como suas caracteristicas absolutas, mas nao 

impediram a manifestagao dos impetos sexuais, ja que, de ha muito, a humanidade se 
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interessa por saberes sobre o sexo, os quais garantiram e garantirao a sobrevivencia de 

Eros, mesmo diante do iminente deci inio. 

Embora o amor continue sendo o tema de poetas - conforme atestam os poemas ate 

entao analisados - e romancistas do seculo XX e entrada do seculo XXI, parece-nos que 

esta havendo um enfraquecimento do sentimento amoroso em dias atuais. Isso e 

consequencia, conforme Bauman (2004), do fato de que vivemos numa epoca, denominada 

por ele de modemidade l iquida, que e marcada por uma misteriosa fragilidade dos lacos 

humanos - um amor Ifquido - e em que se deseja que esses lacos "surjam e desaparegam 

numa velocidade crescente e em volume cada vez maior, aniquilando-se mutuamente e 

tentando impor aos gritos a promessa de 'ser a mais satisfatoria e a mais completa" 

(BAUMAN, 2004, p. 12). 

Esse enfraquecimento do sentimento amoroso, fenomeno denominado por Paz 

(2001) de deciinio de Eros, ja perceptivel no poema de Manoel de Barros, e abordado, de 

forma mais enfatica, neste poema de Arnaldo Antunes 7 : 

Pego em seu pe 

- e so um pe. 

Pego em sua mao 

- e so uma mao. 

Pego em seus cabelos 

- sao so cabelos. 

Aqui tudo e 

aquilo que e. 

Onde mora 

o amor? 

Este poema, alem da l inguagem direta - com excecao dos ultimos versos, todos os 

demais sao compostos por oragoes assindeticas justapostas - , apresenta uma valorizacao 

da disposicao grafica, ou seja, o espaco grafico funciona como um agente estruturante. Alem 

disso, os complementos verbais dos versos a esquerda (pe, mao, cabelos) aparecem como 

complemento predicativo nos versos a direita. Como podemos ver, as mesmas palavras sao 

repetidas e nao mudam a sua posicao sintatica, pois, tanto a direita ou a esquerda, elas 

7 Misto de poeta e musico, Amaldo Antunes e formado em Linguistica pela USP e foi um dos 

integrantes do grupo de rock OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Titas. Aos 23 anos, langou o seu primeiro livro: Ou E. Chegou a 

ganhar o Premio Jabutj com As coisas, e o seu livro 2 ou + corpos no mesmo espago foi adotado pelo 

Programa Nacional de Livro Didatico (PNLD). 



funcionam como complementos, ora adjunto adverbial, ora predicativo do sujeito, o que, 

como veremos, aponta, no piano semantico, para a inercia da agao empreendida pelo eu 

lirico. 

Ainda com relacao ao campo lexico, percebemos, nos tres primeiras versos a 

esquerda, a reiteracao de um unico verbo de agaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pegar, enquanto, nos outros tres 

primeiras a direita, ocorre a reiteracao do verbo de estado ser. No piano semantico, esta 

oposicao entre verbo de agao versus verbo de estado aponta para o insucesso da busca 

empreendida pelo eu lirico. 

Toda vez que empreende uma agao (pegar o pe, a mao ou os cabelos), o eu lirico 

tern essa agao refreada, pois nao recebe, como contrapartida, uma reagao da pessoa para 

quern o possessivo seu remete, o que e corroborado pela presenga dos pontos finais que 

marcam o f im de cada verso (ou agao) e o inicio de outro verso (outra agao). Esse 

movimento agao-inercia-agao-inercia tende a repetir-se ad infinitum e, diante disso, o eu 

lirico formula a pergunta fulcral: Onde mora o amor? 

Aliada a estrutura verbo-visual, a unidade ritmico-formal sugere um constante ir-e-vir, 

o que e confirmado pela disposigao das palavras no branco do papel. Nesse sentido, os 

travessoes assumem um papel importante porque pontuam separando e unem o que 

separam, demarcando o constante movimento de busca e recomego. Mas qual e o objeto 

dessa busca constante? Pela pergunta com que termina o poema, sabemos que tal objeto e 

o amor. 

Aqui, mais um exercicio de analise a partir do lexico do poema: este e composto, em 

sua maioria, por substantivos concretos (pe, mao, cabelos) e por um unico substantivo 

abstrato: o amor. Ora, sendo este um substantivo abstrato, ele "designa ser de existencia 

dependente, [isto e], cuja existencia depende de pessoa ou coisa" (BECHARA, 2001 , p. 70). 

Mas este ser de quern o amor e dependente, condigao sine qua non para o estabelecimento 

do jogo amoroso, nao existe; esta fragmentado, ou melhor, aparece metonimicamente como 

pe, maos, cabelos, fragmentos dele que nao dizem nada a quem ama, pois tais partes, por si 

so, nao conseguem trazer a tona o fogo escondido, a chama, o desejo, uma vez que sao 

aquilo que sao: pes, maos, cabelos. 

Sendo assim, a estrutura do poema e bastante sugestiva porque a disposigao 

grafico-visual dos versos entrecortados sugere, como ja apontamos, um i r -e -v i r em busca 

de algo que nao se consegue encontrar, pois esse algo - o amor - foi, e e o que sugere o 
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poema, banido do cotidiano habitual. O poema aponta para um duplo: fala do amor, mas 

pela ausencia do proprio amor. 

Outro aspecto importante na sintaxe do poema e que os versos iniciais eram, 

conforme assinalamos, compostos por oracoes parataticas justapostas como se uma e outra 

marcassem sintaticamente a rapidez com que o eu lirico desloca-se durante o percurso em 

busca do amor. Entretanto, ao fim do poema, as oracoes parataticas, antes unidas pelos 

travessoes, dao lugar a oracoes absolutas, ou seja, sem nexos de dependencia sintatico-

semantica, marcando o f im - inclusive ha uma diminuicao no ritmo do poema que se toma 

mais lento - da jomada empreendida pelo eu lirico, o qual, entretanto, nao conseguiu 

alcancar o objeto de sua busca, por isso formula a pergunta: "Onde esta o amor". 

Dessa forma, podemos infer i rque este poema e, entao, a concretizacao de uma ideia 

abstrata: a ausencia do amor nos dias atuais. Talvez, seja por isso que ele nao apresenta 

um titulo. E, neste caso, se o titulo foi um elemento importante na leitura do poema de Mario 

Quintana, a sua ausencia neste texto de Amaldo Antunes nao e menos importante. Noutras 

palavras, o vazio deixado pela falta do titulo se coaduna com as estruturas de sentido do 

poema, pois nao ha como nomear algo que nao existe, eis, portanto, uma possivel razao por 

que o poema se encerra de forma interrogativa: "Onde esta o amor". 

Essa pergunta sobre o lugar do amor no mundo atual e, segundo Paz (2001, p. 141), 

"ao mesmo tempo iniludivel e crucial. Escamotea-la e, mais que uma desercao, uma 

mutilacao", uma vez que, como o amor foi banido do cotidiano habitual, ele esta prestes a se 

dissolver, pois foi ferido no seu ceme: a nocao de pessoa, o eixo de nossa civil izacao, o que 

pode ser corroborado pelo poema em estudo, que, ao longo de seus versos, traz nao a 

representacao de uma pessoa, mas os fragmentos dessa pessoa: pes, mao, cabelos. 

Para curar essa ferida que ainda nao se abriu porcomple to , "devemos encontrar uma 

visao do homem e da mulher que nos devolva a consciencia da singularidade e da 

identidade de cada um" (PAZ, 2001 , p. 151). E isso so sera possivel se reinventarmos, 

restaurarmos o amor, mas e preciso que, antes, reinventemos o homem, ja que o amor e 

sempre humano. Perguntar-se sobre o lugar do amor no mundo atual e perguntar-se sobre o 

lugar do proprio homem. 

Apesar de, contemporaneamente, como afirmamos antes, estarmos vivendo o 

deciinio de Eros, isso nao sera suficiente para matar a sede de a m o r 

Talvez, porque a historia do homem seja uma historia de amor; o homem toma 

conhecimento do amor porque esse "mysterium Fascinans" se Ihe manifesta; 



talvez porque a experiencia amorosa primaria preceda toda a reflexao sobre o 

mundo, constituindo-o, descobrindo-lhe um ponto fixo. um eixo central de toda a 

orientacao futura; talvez porque reconhece-lo nao seja recuar, mas confessar uma 

pretensao grandiosa: o amor e o tempo e o espago onde o EU se da o direito de 

ser extraordinario, soberano sem ser individuo, aniquilado mas igual aos espacos 

infinitos pela fusao com o outro; talvez, porque o amor revele esses medo-

vontade de nao ser limitado - de ir alem das fronteiras de si mesmo - NADA FAZ 

CRER QUE SEJA DESTA VEZ QUE O HOMEM ABDIQUE DO TEMA ( 

DANTAS, 1994, p. 188, maiusculas da autora). 

Em outras palavras, a riqueza inesgotavel do tema do amor e do desejo 

possibilitara que Eros, esse deus demasiadamente humano, se livre da laje fria do 

esquecimento, pois, como afirma Castello Branco (1987, p. 14), "onde houver vida humana 

sempre havera a ameaga da desordem erotica, a promessa de resgate da totalidade perdida, 

o silencio hipnotico do deus". 

E, nesse caso, a literatura tern prestado uma grande contribuigao, pois todos os 

versos, todas as historias em que Eros se faz presente sao, relembrando Barthes (1994), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fragmentos de um discurso amoroso em continua renovacao, uma especie de grande rede 

universal e atemporal tecida com os mais variados fios a partir dos quais se aprende a sentir, 

expressar a propria sensibil idade, ja que Eros e essa forga que, por nos langar a um novo 

universo de experiencias, vai procurando se afirmar por mais exiguo que seja o lugar que ele 

venha a ocupar. 



CAPITULO V 

DE LEITURA, POESIA E AMOR: 

R E V E R B E R A Q O E S DE VOZES SILENTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Voltei a estudar porque senti 

falta. 

Resolvi voltar a estudar para ter 

mais experiencias das coisas 

boas que o mundo oferece. 

(Fala dos alunos) 

Para ser valida, a educacao deve 

considerar a vocacao ontologica 

do homem - vocacao de ser 

sujeito - e as condicoes em que 

ele vive: em tal lugar exato. em 

tal momento, em tal contexto. 

Paulo Freire 
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5.1 A palavra poetica contemplada: recepgao dos p o e m a s pe los a lunos 

A recepgao de uma obra literaria e vista pelos teoricos de Constanga como "uma 

concret izagao pert inente a estrutura da obra, tanto no momento de sua producao como 

no da sua leitura, que pode ser estudada estet icamente [...]" (AGUIAR e BORDINI , 1988, 

p. 82). Nesse sentido, e preciso considerar que tanto o leitor quanto a obra estao imersos 

em horizontes que, muitas vezes distintos e defasados, prec isam necessar iamente se 

fundir para que a comunicacao se realize. A esses horizontes, os teor icos alema.es da 

Escola de Constanga denominaram hor izontes de expectat ivas e os def iniram como o 

quadro geral que condiciona a leitura e que esta l igado a determinados fatos e normas 

eminentemente estet icos: o conhec imento que o publico tern da obra, a experiencia 

literaria haurida de leituras anter iores, e a distingao vigente entre l inguagem poetica e 

l inguagem pratica. 

Os hor izontes de expectat iva incluem, portanto, todas as convengoes estet ico-

ideologicas que possibi l i tam a produgao/recepgao do texto, processo em que a fusao dos 

hor izontes de expectat ivas se da obr igator iamente, "uma vez que as expectat ivas do 

autor se t raduzem no texto e as do leitor sao a ele transfer idas. O texto se torna o campo 

em que os dois hor izontes podem identif icar-se ou estranhar-se" (AGUIAR e BORDINI , 

1988, p. 83). 

Entretanto, durante muito tempo, a experiencia estetica foi relegada a um segundo 

piano, ja que os efeitos estet icos, quando nao ocul tados pelos problemas legados pela 

ontologia e pela metaf is ica platonica, soavam estranhos a arte. Ou seja, das fungoes 

vitais da arte, era considerado apenas o lado produt ivo da exper iencia estetica, 

raramente o receptivo e quase nunca o comunicat ivo (JAUSS, 1979). Com isso, era 

relegada a importancia do efeito estet ico e esquecido que "a exper iencia primaria de uma 

obra de arte real iza-se na sintonia com seu efeito estet ico, i.e., na compreensao fruidora 

e na fruigao compreensiva" (JAUSS, 1979, p. 46). 

Diante desse quadro, a estetica da recepgao, de ixando de lado as leituras 

hipotet icas, procura, entao, estudar a leitura concreta do leitor real, pois, para ela, o texto 

apenas se concret iza atraves da atuagao do leitor e, devido a isso, "nao pode 

s implesmente ser compreendido como uma partitura de instrugoes que por si propria ja 

assegurassem a sua t ransformagao em forma signif icativa" (GUMBRECHT, 2002, p. 

992). Por isso, a estetica da recepgao postula que a atitude receptiva e iniciada a partir 
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da aprox imacao entre texto e leitor e que as possibi l idades de dialogo entre eles 

dependem do grau de identi f icacao ou de distanciamento do leitor em relacao a obra, no 

que diz respeito as convengoes sociais e culturais a que esta vinculado e a consciencia 

que delas possui (AGUIAR e BORDINI , 1988). 

Para a anal ise da exper iencia do leitor, e preciso, portanto, di ferenciar e 

estabelecer a comunicacao entre os dois lados da relacao texto e leitor: 

Ou seja, entre o efeito, como o momento condicionado pelo texto, e a 

recepcao, como o momento condicionado pelo destinatario, para a 

concretizacao do sentido como duplo horizonte - o intemo ao literario, 

implicado pela obra, e o mundivivencial, trazido pelo leitor de uma 

determinada sociedade (JAUSS, 1979, p. 49-50). 

Dessa forma, o horizonte de expectat iva interno ao texto, uma vez que derivavel 

do proprio texto, foi reconstruido nao so por mim no capi tu lo anterior mas tambem pelos 

proprios alunos quando estes fo ram inci tados a mostrar o que compreenderam dos 

poemas. Entretanto, como o horizonte de expectat iva social e mais problemat ico de ser 

estabelecido, ele foi reconstruido a partir das respostas as perguntas de um quest ionar io 

(c.f. anexo) cuja presenga se tornou relevante porque as perguntas que ele contem 

podem contribuir na ref lexao a respeito de como os alunos recepcionaram os poemas em 

estudo, a f im de saber se, durante as 17 aulas ministradas, foi produzido um momento de 

nova signif icagao. 

Como foi dito no capitulo metodologico, iniciei a pr imeira aula escrevendo no 

quadro a seguinte pergunta: o que e amor? A formulagao de tal pergunta visava levar os 

alunos a, d istanciando-se, revisarem cri t icamente "seu proprio compor tamento, 

redundando na ruptura do horizonte de expectat ivas e seu consequente a largamento" 

(AGUIAR e BORDINI , 1988, p. 85) . Depois, para que esses hor izontes pudessem ser 

mater ia l izados, pedi que aquela pergunta inicial fosse respondida por escri to. 

Como a turma do segundo ano e composta por apenas cinco alunos - tres 

homens e duas mulheres - , abaixo t ranscrevo as respostas deles a pergunta sobre o que 

e o amor, o que foi feito antes de eles lerem os poemas, ainda que a lgumas destas 

respostas, como se podera ver, apresentem alguns aspectos que d ia logam com os 

poemas t rabalhados. Sever ino escreveu que o amor: 

"e a aproximagao de um homem e uma mulher que se amam muito, em que 

se podem confiar e repartilhar tudo de bom entre os dois e tambem possam 

viver a vida toda se amando, e construindo uma familia. 
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O amor tambem e uma heranca deichada de pai para filho filhos, e um 

sentimento muito forte em que esses dois serumanos sentem ao se ver, ao se 

tocar essas pessoas se sentem muito feliz". 

A resposta desse aluno apresenta uma percepcao mais erotica do sent imento 

amor. Neste sentido, ela se aprox ima bastante da visao de amor apresentada em dois 

dos poemas lidos:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sobre o amor, de Gera ldo Carneiro, e Amor, de Manoel de Barros. 

Ambos desconsideram outras formas de amor e louvam apenas o amor heterossexual . 

Ja Das Dores definiu o amor da seguinte forma: 

"Amor e viver bem, na paz com todos, com a familia o pai a mae o esposo 

filhos e os amigos, amor e saber respeitar, ajudar os outros dar forca para que 

tudo seja perfeito o amor e tudo aquilo que n6s enssentivamos de bom para 

todos as pessoas que pensa negativo". 

A resposta dessa aluna, por sua vez, apresenta uma visao ampla sobre o amor, 

enfat izando sobretudo que ele e um estado do ser, um sent imento responsavel pela 

cr iacao de lacos afet ivos entre os indiv iduos. Entretanto, um aspecto dessa resposta 

merece um pouco de atencao, pois, quando a aluna diz que o "amor e saber respeitar", 

esta afirmativa remete, de imediato, ao poema de Quintana no qual, atraves de 

metaforas, o poeta deixa entrever que uma das caracter ist icas do amor e esse respeito 

as qual idades que o outro traz em si. 

De acordo com Thiago, o amor: 

"E um sentimento que sentimos por alguem, ou seja uma pessoa querida por 

exemplo a nossa mae, ou pai ou uma namorada. Amar e gostar de alguem. 

O verdadeiro amor, e dado de coracao nem todo mundo tern amor. Ao 

contrario muitos tern odio, raiva e magoa no coracao. 

O verdadeiro amor e o do pai so ele dememtrou amor, vontade de viver eles 

na mente". 

Novamente, nesta resposta desse outro aluno, o amor aparece como sendo o 

responsavel pela cr iacao de lacos entre os individuos. Para o aluno, "amar e gostar de 

a lguem". Ora, isso e o que todos os poemas lidos poem em evidencia, pois, para que o 

jogo amoroso aconteca, e preciso haver aquele que ama e aquele que e amado. 

Interessante e que nessa reposta ha uma primeira re ferenda ao coracao como sede 

onde o amor se concentra. Esse aspecto reaparecera na resposta de Valdete, para 
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quem o amor e "uma palavra moito linda que venhe do coracao, o amor e simples e belo, 

e compreencivel e maravi lhoso. Pois com o amor nos vensemos tudo poi ele e a baze da 

vida". A lem de dizer que a sede do amor e o coracao, o aspecto interessante nesta 

reposta e que a aluna apresenta o amor como sendo "a base da vida", ideia bastante 

recorrente em nosso imaginario. 

Para Tita, o amor e: 

"Um sentimentos que envolve as o ser humano em varios aspectos, 

principalmente no romanticos, ou num amor doentil, mas o sentimento forte 

que o amor proporcional ao uma pessoa mostra a fragilidade que o mesmo 

pode causar na vida. E sentimento que traz sofrimento e envolvimento a um 

relacionamento, mas clara que esta palavra tao forte reflete uma modificacao 

na vida de um individuo, que ao mesmo que causa desolucao, permite 

sensacoes maravilhosa, no momento em que o amor toca uma pessoa este 

sentimento e compreendido de forma alienada tornando este sentimento como 

uma paixao. 

Entretanto, os lacos que o amor constitui no meio, entreperta-se como bons 

relacionamentos". 

Esta resposta, vale salientar, e a unica que associa o amor a dor, mas, se pode 

causar sofr imento, desi lusao, ele, dev ido a sua mult ipl ic idade, permite, por outro lado, 

"sensacoes maravi lhosas". C o m o se ve, apesar dos problemas de ordem l inguist ica, o 

que me furto a comentar, pois foge aos objet ivos deste trabalho, as respostas dos alunos-

colaboradores apresentam uma mir iade de repostas para a pergunta que mot ivou a aula. 

Depois de apresentarem uma resposta a tal pergunta, era preciso ofertar aos 

alunos outras leituras que, opondo-se as exper iencias anter iores, problemat izassem-nos, 

inci tando-os a refletir e instaurar a mudanca atraves de um processo cont inuo (AGUIAR e 

BORDINI , 1988). 

Uma aluna perguntou qual era a minha resposta, e eu disse que daria a eles seis 

respostas: os poemas que fo ram anal isados no capitulo anterior. De posse dos poemas, 

os alunos, neste primeiro momento , dever iam le-los s i lenciosamente, ja que a leitura 

si lenciosa, por ser esse encontro individual com o texto, e imprescindivel para o t rabalho 

com a poesia e requer esse momento de leitura solitaria, embora solidaria, pois, se 

recitado, um poema lirico nao pode ser apreciado como merece. 

Apos essa leitura, perguntei se eles haviam gostado dos poemas. Esta s imples 

pergunta visava a instauragao de um cl ima que pudesse propiciar o debate entre os 

alunos a respeito dos poemas l idos, uma vez que, tendo como escopo a ati tude 

participativa dos alunos em contato com textos diferentes, o metodo recepcional , cr iado a 



108 

partir dos pressupostos da estetica da recepcao, apoia-se "no debate, em todas as suas 

formas: oral e escrito, consigo mesmo, com os colegas, com o professor e com os 

membros da comunidade" (AGUIAR e BORDINI , 1988, p. 86). 

Um aluno disse que nao havia gostado dos poemas. A o Ihe pedir que just i f icasse 

o porque, ele disse que era porque os poemas nao apresentavam rimas e, por isso, nao 

t inham sentido. Esta resposta e bastante interessante porque ela nao so e um indice de 

como se e ensinada a poesia em nossas escolas, mas pr incipalmente porque, como 

consequencia desse ensino, traz a tona uma ideia muito recorrente, embora equivocada, 

sobre o que e poesia, uma vez que esta nao pode ser definida s implesmente a partir de 

e lementos estruturais, pois possui um lado ontologico que nao pode ser pensado a partir 

de tais e lementos. 

A respeito dessa preocupacao com os aspectos formais da poesia e com a 

consequents preocupacao em se definir o que e poesia a partir deles, o que impede que 

se vivencie ela, torna-se, aqui , necessar io o seguinte t recho de um depoimento do 

escritor e poeta argent ino Jorge Luis Borges: 

Sempre que folheava livros de estetica, tinha a desconfortavel sensacao de 

estar lendo as obras de astronomos que nunca contemplavam as estrelas. 

Quero dizer, eles escreviam sobre poesia como se poesia fosse uma tarefa, e 

nao o que e em realidade: uma paixao e um prazer (BORGES, 2000, p. 11). 

Ora, o depoimento de Borges e corroborado pelo exemplo do aluno Sever ino, cuja 

fala revela os reflexos de um ensino pautado em concertos, def in icoes sobre poesia mas 

nunca baseado numa preocupacao com a vivencia da exper iencia poetica. E, portanto, 

um ensino em que a poesia e para ser escandida, metr i f icada mas nunca para ser lida, 

v ivenciada. Nessa perspect iva, poesia e um construto verbal que deve ser estudado a 

partir de determinados e lementos estruturais. "Assim, respei tosamente recebemos essa 

definigao e passamos adiante. Passamos a poesia; passamos a vida. E a vida, tenho 

certeza, e feita de poesia. A poesia nao e alheia - a poesia, como veremos, esta logo ali, 

a espreita. Pode saltar sobre nos a qualquer instante" (BORGES, 2000, p. 11), pois ela, 

parafraseando Manuel Bandeira, poeta brasileiro, carrega em si mesma "a marca suja da 

vida" e, como "a nodoa no brim", deve "fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero". 

Sendo vida, a poesia e exper iencia que se renova, mas que e si lenciada entre as 

fr ias paredes das salas de aula onde a preocupacao excessiva com uma definigao 

contribui para que os alunos de ixem de desfruta-la quando a sala de aula poderia ser o 
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espaco em que os alunos dever iam descobrir que, embora nao sa ibam definir o que e 

poesia, sabem tudo a respeito dela, porque a v ivenciam. 

Os outros alunos perceberam, durante essa sessao sobre as " impressoes' ! 

causadas pelos poemas, que estes apresentavam o mesmo tema: o amor a dois. E isso, 

segundo eles, l imitavam tal temat ica, pois, de acordo com eles, o amor nao e so a dois. 

Nesse sentido, cumpre reiterar que os alunos me f izeram ver esse aspecto que eu nao 

conseguira perceber. 

A lem disso, os alunos d isseram que acharam tais poemas bonitos, mas nao 

consegui ram expl icar em que consist ia essa "boniteza". Diante disso e como as duas 

aulas deste dia foram dest inadas a leitura e d iscussao das impressoes dos alunos sobre 

os poemas, e para fugir a essas meras respostas estereot ipadas que nao vao alem do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gostei ou e bonito, ao termino das aulas, pedi que os alunos vo l tassem a ler os poemas 

em casa e registrassem as impressoes que essa outra leitura suscitaria neles. 

Na aula seguinte, os a lunos apresentaram por escrito as impressoes que a leitura 

dos poemas suscitou neles, as quais estao registradas abaixo: 

Resposta de Das Dores: 

"Eu gostei de algumas frases e as que me chama atencao fala que as 

pessoas ainda nao inventaram coisa melhor que o amor. Fala dos indios que 

hoje raramente existem pelo Brasil. Deus que e o nosso maior pai, acho 

realmente, que estes poemas, sao verdadeiros e muito divertido. 

De forma que nao e aconselhavel trocar o amor por vidro. Porque o amor e 

importante e e claro que ninguem vai trocar o amor por vidro". 

Resposta de Thiago: 

"[O poema de que este aluno mais gostou foi o de Mario de Andrade porque, 

segundo este aluno, neste poema] "podemos ver um amor forcado, obrigado 

como se nao tivesse saida para o leitor". 

Resposta de Tita: 

" A avaliacao que sobre o amor de Manoel de Barros 

O contexto poetico que e abordado nos poemas refere-se ha um sentimento 

banal e de total liberacao, dando um prazer carnal para uma pessoa. Dentro 

de um conceito poetico o autor retrata as semelhancas de forma clara, direta, 
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mas mostra a ideia de que e ficcao no meio literario, interpretando-o como se 

fosse realidade, mais precisamente quando o mesmo se refere-se ha uma 

seguinte frase... (Nao entendi o que quer dizer esta frase No jirau e coisa 

primitiva, eu sei, mas e bastante proveitoso). 

E proveitoso porque, porque e proibido... ou sera que so e para satisfazer o 

prazer carnal. 

No meu ponto de vista e mais natural e saudavel um sentimento sincero, um 

amor voltado ao homem de forma clara e compreendida. Para gerarmos 

novas vidas e preciso compreendermos o preco da responsabilidade. No texto 

diz 'para fazer pessoas ninguem ainda nao inventou nada melhor que o 

amor'". 

Resposta de Valdete: 

"Eu gostei do poema Sobre o amor. 

Tern um conhecimento bem desmonstrado em urns da sua frases. Que foi 

sagrado consagrado por um Deus. Porque so Deus sabe que o amor e 

valiozo. Pormadureza. 

Depois da segunda leitura passei a gosta do poema Atira para o mar, pois ele 

mostra uma frase positiva e uns das suas frases farao 1°. Abre os teus olhos 

porque nas nossas vidas presisamos esta atento para o nosso dia-a-dia. 

2° o amor so sabe ir de maos vazias porque o amor nao se troca por nada ele 

e coisa que e orculta so venhe do coracao. 

Porque esta frase mostra o amor so sabe ir de mao vazias. Sim porque o 

amor nao e comprado. 

Amor e coisa que se faz a dois, pois o amor nao so e de dois pessoa e si de 

todo que sabem amar. 

Resposta de Sever ino: 

"Bom, eu gostei (de Atira para o mar) porque nessa frase esta afirmando que 

se voce tern um amou ele jamais significa mais nada jogo fora mais tern mais 

por que isistiir. Teta esquecer ele se nao vai se pio. So vais fazer sofrer. 

No verso tambem esta querendo explicar que o amor e acima de tudo se ama 

e o amor e parece se impossivel voce tern de deixar tudo que voce construiu 

na sua vida". 

Como se pode perceber pelas respostas apresentadas, os alunos, alem de nao 

apresentarem um texto coerente, nao formularam uma opiniao que t ivesse coerencia. Por 

isso, li os depoimentos deles para que, junto com a turma, pudessemos ir apontando e 

comentando as incoerencias presentes nesses "depoimentos", uma vez que, conforme 

af i rmam Aguiar e Bordini (1988, p. 86), "os criterios de aval iacao a serem empregados 

pelo professor, tendo em mira os pr incipios que dir igem o metodo recepcional , abrangem 

a dinamica do processo e cada leitura do aluno", que deve, ao longo do trabalho, ser 

capaz de comparar e contrastar todas as at iv idades real izadas, quest ionando nao so as 

suas respostas como as respostas de todo o grupo. Ao final desse processo, espera-se 
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que o aluno tenha sido capaz de apresentar, como resposta f inal, "uma leitura mais 

exigente que a inicial em termos estet icos e ideologicos" (AGUIAR e BORDINI , 1988, p. 

86). 

Depois disso, passamos a ler oralmente os poemas. A o f im dessa at iv idade, 

aproveitei esse momento para que pudessemos comentar a lgumas imagens dos poemas. 

Como a palavrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA imagem apresenta var ias signif icagoes, empreguei -a na esteira de Paz 

(2003, p. 37), ou seja, como "toda forma verbal , f rase ou conjunto de f rases que o poeta 

diz ou que unidas compoem o poema". Entretanto, como alerta o referido autor, embora 

seja uma frase em que a plural idade de signif icados nao desaparece, "a imagem nao 

expl ica: convida-nos a recria-la e, l i teralmente, a revive-la" (PAZ, 2003, p. 50). 

Reviver as imagens poet icas e, portanto, um processo que pode depender do 

horizonte de expectat ivas do leitor, uma vez que o poema pode apresentar imagens 

diante das quais o leitor pode nao apresentar nenhuma reacao ou a unica reacao seja 

talvez a indiferenca, uma vez que este leitor pode nao a ter compreendido, e, ass im, 

diante do confronto com o poema, ele, apesar de trazer todo um repertorio de 

exper iencias l inguist icas, sociais e culturais, nao pode mobil izar esse seu repertorio 

porque nao soube responder as provocacoes nem tambem soube preencher os vazios 

que a obra Ihe propos. 

Como exemplo disso, devem ser ci tados dois: o do aluno Tita, que disse nao ter 

entendido a seguinte imagem do poema de Manoel de Barros: Nao entendi o que quer 

dizer esta frase/No jirau e coisa primitiva, eu sei, mas e bastante proveitoso; e o da aluna 

Dorinha, que, durante a leitura oral dos poemas, disse que "n inguem vai trocar o amor 

por vidro", revelando que nao compreendera essa imagem tambem do poema de Manoel 

de Barros. Perguntei- lhe o que entendia sobre o que ela dissera. Ela disse que nao havia 

entendido, ou melhor, que o vidro e fragil e se quebra, e o amor nao se quebra. Essa sua 

resposta revelou que ela, a aluna, nao compreendera o sentido dessa imagem. Uma 

outra aluna disse que Dorinha pensou que o amor era algo como o que acontece na 

cant iga popular: "o anel que tu me deste era de vidro e se quebrou. O amor que tu me 

t inhas era de vidro e se acabou". Essa mesma aluna tentou expl icar que, nesta 

passagem do poema, o poeta estava fa lando de bebes de proveta, de laboratorio. Estava 

crit icando isso, pois "as pessoas so podem ser feitas por amor e nao por laboratorio". 

Depois dessa etapa, em que os equ ivocos presentes nos apontamentos dos 

alunos foram comentados com a turma, vol tamos a ler ora lmente os poemas. Neste 

momento , pedi- lhes que, dentre os poemas apresentados, esco lhessem um para ser lido 

oralmente. Nessa etapa, percebi que, ao ler, eles esquec iam algumas palavras, t rocavam 
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a ordem de outras ou faz iam uma leitura muito rapida que nao se af inava com o ritmo do 

poema. Por isso, depois que leram, pedi que vol tassemos a ler novamente. 

Nesse momento , a cada leitura de um poema por parte dos alunos, eu escolhia 

um outro ou o mesmo poema e lia tambem, procurando, durante a minha leitura, imprimir 

o torn que eu achava mais adequado ao poema, ja que, como o torn, em literatura, diz 

respeito as modal idades afetivas da expressao e e o veiculo por meio do qual "o sujeito 

se revela e faz a letra falar", eu , conforme ensina (BOSI , 2003, p. 468-469), se 

conseguisse dar, em voz alta, o torn justo a cada poema, poder ia estar conduzindo os 

alunos a uma boa interpretacao, isto e, "uma leitura 'af inada 'com o espir i to do texto". 

Durante este momento , uma aluna escolheu o poema de Arnaldo Antunes, porem 

nao percebeu que este poema exigia ser lido nao de forma linear. A disposigao grafica de 

seus versos leva a crer que ele possui duas estrofes: uma do lado direito e outra do lado 

esquerdo, o que da a falsa impressao de que a leitura desse poema deve ser feita 

seguindo primeiro os versos de uma estrofe e depois os de outra, mas isso nao e o 

metodo de leitura que o poema exige. Ao f im dessa etapa, perguntei se a leitura oral 

desses poemas havia contr ibuido para que eles, os alunos, percebessem algo que 

t ivesse vindo contr ibuir para a compreensao dos poemas. Uma aluna disse que a leitura 

oral dos poemas e importante, "porque e mais facil entender o poema ouvindo-o ser lido 

por uma pessoa". 

Embora consciente de que "um trecho lirico so se desabrocha inteiramente na 

quietude de uma vida solitaria" (STAIGER, 1975, p. 49) , a leitura em voz alta, muitas 

vezes, serve como um instrumental d idat ico-metodologico porque exige "aprender a 

t ransformar signos verbais em signos orais, memor izar a forma oral obtida, repetir 

inumeras vezes o texto para exprimir seu sent ido" (BAJARD, 1994, p. 32). O u seja, a 

leitura em voz alta nos alerta para a necess idade de, mui tas vezes, termos de oral izar 

para compreender, pois, nao fazendo parte do ato da leitura propr iamente dito, a 

compreensao ocorre depois desse lento trabalho de t ransposicao dos signos escritos em 

signos vocais e, ass im, possibi l i ta revelar o sentido profundo do texto. 

Al ias, para Dufrenne (1969), a poesia e uma voz e, sendo voz, nao e igual a 

dec lamacao - esta e apenas um efeito pratico - , ela e uma voz "a qual nenhuma voz 

humana se aparenta" porque poe em relevo o ser l ido. Como tal, a poesia, ao contrario 

da prosa, cuja leitura e um processo de conversao "do signo escrito em signo oral, sem 

passar pelo intermedia.no da palavra, sem proferir os seus sons", e voz - e nao si lencio -

porque "o sentido e imanente ao sensivel ; separar o sent ido do sensivel e omiti- lo para ir 

individualmente ao sentido conceitual , e omitir a exper iencia do belo que nao tern 

concei to" (DUFRENNE, 1969, p. 16). 
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Sendo uma voz interior, a poesia "deve objet ivar-se em uma voz falante. E com a 

l ingua que a poesia se constroi , e e na fala que ela se encarna, quando a escrita a 

conduziu ate nos" (DUFRENNE, 1969, p. 17). Noutras palavras, como a sonor idade, ao 

lado do ri tmo, e uma das principals propr iedades da poesia, o estrato fonico e, portanto, a 

d imensao sensivel de uma determinada obra literaria e, quando assume a forma de uma 

imagem acust ica de cl ima poet ico,esse extrato pode conduzir a estesia, e sua exploracao 

pode render exper iencias muito interessantes no t rabalho com o texto poet ico em sala de 

aula. 

No terceiro ano, procedi da mesma forma que na turma anterior. Todavia, as 

d iscussoes nao se revelaram bastante prof icuas porque as alunas, ao todo estavam 

presentes a aula apenas seis, t inham antes feito uma prova de f is ica, e isso as havia 

deixado inquietas, o que desv iou o rumo da aula. A lem disso, ainda relacionado a 

temat ica que estava sendo t rabalhada naquele momento , elas passaram a falar dos 

casamentos que hav iam sido fei tos na c idade dois dias antes, o que levou boa parte do 

tempo da aula. 

Diante disso, pedi- lhes que escrevessem por escrito e m casa a resposta que 

dever iam ter escrito, em sala de aula, sobre o que achavam ser o amor. Aqui , deve ser 

registrado que, ao contrar io da turma anter ior a cujos alunos fo ram entregues os poemas 

para serem lidos em casa, nao fiz isso com essa turma, uma vez que, como as alunas 

nao haviam apresentado uma resposta sobre o que era o amor, achei que, se Ihes 

entregasse os poemas, elas poder iam, talvez, deixar se inf luenciar pela concepcao de 

amor apresentada pelos poetas. Eis a lgumas das respostas apresentadas: 

Resposta de Albaniz ia: 

"Amor e um centimento inespricavel dificio, de se expricar mais quando 

vivivdo com intencidade e um sentimento verdadeiro talvez seja vivido entre 

amores emtre familias em fim emtre tantas coisas mas que seja um 

sentimento que mexe com o coracao e mente da gente nao cai so sei que 

cada um tern o seu jeito de amor. 

O meu porem acredito que seja inesplicavel, talvez, pois com o tempo o amor 

se tranforme e mude". 

Resposta de Durcineia: 

"O amor e uma coiza muito importante em nossa vida devemos amar a deus e 

ao proximo como e a si mesmo. Amar ao pais ao nosso filho devemo amar as 

pesso doente ter amor com as pessoa deficiente amor do namorado porque e 

muito gostozo gosta de verdade". 
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Resposta de Gilberta: 

"O amor para mim e tudo de bom. O amor e paz, vida, saude, o amor e tao 

importante que nao sei nem explicar, mais acho que todos nos sabemos o que 

significa o amor tern dois amor que para mim e tudo o amor de filho e o de 

mae". 

Resposta de Lindiane: 

"O amor na realidade e um sentimento puro que sentimos quando estamos 

amando de verdade, e algo que aquece as nossas corac5es de uma forma 

inesplicavel e faz com que as nossas vidas se complete com um alguem muito 

especial. 

E sabido que um relacionamento nao e feito so de flores mas tern seus 

espinhos tambem, por isso que para amar e ser amados temos que enfrentar 

as barreiras que existem entre dois amores. 

Nao devemos ter medo de amar temos quer seguir em frente e fazer o que os 

nossos coracoes manda, porque amar e precisso". 

Resposta de Luciana: 

"O amor, e amar o proximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar pai, 

mae, filhos, marido, eu acho que o amor faz maravilhas na vida da gente. 

Temos que amar a si proprio amar os animais, as plantas enfim todas as 

coisas. 

So que as vezes tern pessoas que nao merece o nosso amor, porque elas tern 

o coracao de pedra que nao ama ninguem essas pessoas so querem ver as 

pessoas tristes. Essas pessoas nao tern amor proprio. 

Eu mim amo, nao tenho preconceito, com as pessoas, sou feliz por ser 

perfeita, entao isso e amor. 

Eu acho se as pessoas do mundo tivesse amor, o mundo seria melhor seria 

um mundo de alegria e paz. Nao existiria violencia, nem preconceito nem 

corrupcao, ladrao, isso tudo e falta de amor ao proximo". 

Resposta de Marluce: 

"Amar e uma coisa que nos todos devemos amar. 

Amor e uma coisa muito importante na nossa vida devemos amar os nossos 

pais e nossa mae e nossa irma. 

Devemos amar o nosso proximo como amar a deus". 
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Resposta de Vanda: 

"Talvez, eu nao saiba explicar, pois nao conheco o verdadeiro amor, sei que 

existe pois, conheco pessoas que se dizem amar loucamente. Tenho um 

enorme carinho pela minha familia, amigos e ate mesmo pelo meu namorado. 

Eu, definitivamente nao amo ninguem . 

Quanto a "Deus" eu acredito que ele existe, pois so podemos dizer que eu o 

amo, pois so podemos dizer que realmente amamos quando sabemos o 

verdadeiro sentido do amor". 

Resposta de Vi lma: 

"O amor e uma palavra linda que nem sempre se fala sobre ela, porque amor 

ou amar o proximo e tao facil mais para as pessoas e tao dificil, porque eu 

acho que ama so a Deus e amar ao pr6ximo. So que as pessoas falam eu 

amo meu namorado eu mao meu marido, amar e uma coisa muito bonita para 

quern sabe. O que e pra agente, so que o AMOR e AMAR so um filho, AMAR 

O PROFESSOR, 

AMORDE FILHO 

AMOR DE MAE 

AMOR DE DEUS 

AMOR AO PROXIMO 

AMOR A T E MESMO 

AMAR A NATUREZA 

AMAR A NOITE AMAR A VIDA". 

Ass im como os alunos do segundo, as alunas do terceiro ano apresentaram o 

amor como um sent imento mult iplo, que apresenta varios aspectos e que obedece, como 

se pode perceber pela ult ima resposta, a uma especie de gradacao que vai desde o amor 

que nutr imos por pessoas famil iares, pai , mae, f i lho, ao amor por Deus, a si mesmo e a 

vida. Essas alunas perceberam o amor nao so como um sent imento que acomete duas 

pessoas, que provoca o desejo, sensacoes sexuais, mas pr incipalmente como algo mais 

universal, mais amplo, isto e, como um sent imento muito importante na vida do ser 

humano, como um sent imento de respeito a todas as formas de vida. Neste sentido, o 

amor e, como se pode entrever nas respostas, um sent imento de apreco por toda vida e 

pelo mundo inteiro e, como tal, condensa em si m e s m o varios aspectos: apreco, 

sat isfacao, amizade, car inho, devocao. 

Depois dessas discussoes, pedi que lessem os poemas em casa e esco lhessem 

aquele de que mais gostaram. Ass im como no segundo ano, pedi as alunas do terceiro 

que procurassem justi f icar por que haviam escolhido determinado poema. 
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Para Lindiane, o poema de que ela mais gostou foi o de Mario Quintana, pois 

"fala c laramente que para amar nao precisa falar para todo mundo ouvir, pois muitos 

fa lam mais nao a m a m . Quern ama mostra o seu sent imento atravez de at i tudes para com 

a pessoa amada". Este tambem foi o poema escolhido por mais quatro alunas. 

Albaniz ia gostou dele porque entendeu que "quando existe amor tern que haver 

respeito e nao modos diferentes, pois com isso o amor sofre. Enf im o amor e como a vida 

e ele precisa de coisas boas para viver por isso temos que pensar e repensar 

cu idadosamente em todos os momentos como se fosse um so, pois se deixamos pra 

aprovei tar mais tarde, pode ser que a vida nao nos de essa oportunidade". Marluce 

gostou do poema de Mario Quin tana porque "fala do amor, e uma palavra que signif ica, 

que jamais posso esquecer. O amor represents a bondade e a indulgencia e o perdao 

levado o amor. O amor e quando se trata de amar nosso olhos logo se vol tam para 

aquele que amar a Deus escolheu para ser o amor". 

Durcineia escolheu este mesmo poema porque "a pessoa que ama nao precisa 

ter preca porque quern ama a lguem nao e facil de esquecer. A m o r e coisa que se faz a 

dois. A coisa mais boa que deus eventou no mundo e quando agente encontra a pessoa 

que ama e e amado assim vale a pena." A ult ima aluna, Luciana, escolheu o poema de 

Mario Quintana porque acha "que o amor nao precisa ser aquela coisa acanalhada, amar 

nao precisa sai gr i tando pra todo mundo ouvir. Pra mim, o amor tern que ser em silencio, 

temos que saber amar nao adianta gritar para assustar as pessoas o amor e lindo sem 

ter que ser radiado" 

O poema de Manoel de Barros foi escolhido por duas alunas: Zeze e Vi lma. A 

primeira assim just i f icou o motivo por que gostou deste poema: 

fazer pessoas no frasco nao e facil, olhe eu acho esta frase uma coisa 

estranha e engracada, por que fazer pessoas no frasco e uma coisa 

muito complicada. Mas se eu estudar ciencia eu faco. Eu nao entendo 

que se estudar ciencia faz alguma coisa com esta frase. Sendo que nao 

e melhor do que fazer pessoas na cama. Achei esta frase mais legal por 

que fazer pessoa na cama e mais facil, nao seio se estou certa ou 

errada o que entendi foi que fazer pessoa na cama e muito legal. Agora 

na rede acho que nao e muito legal - acho que no jirau e muito ruim 

porque e duro mais deve ser proveitoso. Olhe para mim cem o amor nao 

existia pessoa. 

Vi lma gostou do poema de Manoel de Barros porque: 

fazer pessoas no frasco nao e facil porque e impossivel fazer pessoas 

no frasco a nao ser um desenho de uma pessoa. Mario Quintana se tu 

me mas , ama-me baixinho e por que nao o grites em cima de uma 

arvore que assusta os passahnhos, porque no telhado e mais para gato 
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do que para pessoas. Renata Pallotini e porque atira para o mar ou nao 
atire para fora de casa que seria mais facil. Gostei amor e coisa que se 
faz a dois porque se for mais de duas pessoas nao e amor e 
sevegonhice, ou safadeza. 

Vanda escolheu o poema de Geraldo Cameiro porque ele "explica o que e o amor 

embora nao sei se a resposta e certa. Nao concordo com o ultimo paragrafo quando faia 

o seguinte: pois eu, se nao existisse o tal do amor, viveria exilado de mim mesmo. Nao 

concordo porque esse poema fala de amor entre um homem e uma mulher, e eu nao 

conhego o verdadeiro significado do amor e nem por isso vivo exilada". 

Como se pode perceber, em algumas respostas, as alunas do terceiro ano, assim 

como os alunos do segundo, apresentaram comentarios sobre mais de um poema, nao 

conseguiram articular coerentemente uma justificativa para o porque de terem gostado ou 

nao de um determinado poema e nao de out.ro, revelando, assim, problemas de 

compreensao mesmo do texto escrito. Isso me levou a, antes de aplicar o questionario 

com elas, ler novamente os poemas e tentar comenta-los, instigando-as a falarem sobre 

as suas proprias percepcoes a respeito dos poemas.Para tanto, perguntei se alguem 

queria ler algum dos poemas e o primeiro escolhido foi o de Mario Quintana, depois 

vieram os outros, que foram escolhidos a partir do gosto pessoal de cada aluna, ou seja, 

cada uma leu aquele poema que Ihe havia chamado mais a atencao. 

Depois dessa leitura, li novamente os poemas procurando dar o torn que achava 

ser o mais adequado possivel para cada poema e, a medida que ia procedendo assim, 

procurava instar as alunas a falarem sobre o poema lido. Nesse momento, pude observar 

alguns "equivocos" de interpretacao. Por exemplo, no poema de Renata Pallotini, as 

alunas nao entenderam que o verbozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esquecer queria dizer deixar de lado, por em 

segundo piano. Para elas, esquecer significava perder na memoria. Diante disso, procurei 

chamar atencao para o fato que a primeira, e nao a segunda acepcao, e que estaria mais 

adequada as possibilidades semanticas engendradas poreste verbo naquele poema. 

Outro "equivoco" de leitura ocorreu, novamente, com o poema de Arnaldo Antunes 

que, como foi frisado no capitulo anterior, poe em evidencia a fragmentacao do ser 

amado, uma vez que o amor, em nossa sociedade, parece estar perdendo o seu lugar 

singular e nao consegue se instalar em nenhum noutro. Ora, para uma das alunas, esse 

poema relembrava os tempos antigos em que a interdicao e o silencio sobre as formas e 

praticas amorosas faziam com que os amantes tocassem apenas algumas partes 

daqueles a quern amavam. 

Esses equivocos apareceram mais, justamente, no momento em que pedi que as 

alunas tentassem explicar o que Ihes havia despertado o olhar para cada poema, o que 
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vem ressaltar a importancia desse momento em que os alunos podem falar sobre o que 

entenderam dos textos que leram, pois se nao fosse esse momento destinado a essa 

"conversa jogada fora", certamente esses equivocos de leitura nao teriam vindo a tona. 

Interessante registrar que, apesar desses equivocos, houve momentos em que, 

durante a propria leitura dos poemas, as alunas iam dizendo, sem que eu pedisse, quais 

as estrofes dos poemas que mais Ihes tocara a percepcao. Novamente, houve uma outra 

aluna que, durante a leitura dos poemas, nao havia percebido, enquanto fazia a leitura 

silenciosa, que o poema de Arnaldo Antunes, apesar de sua disposigao grafica levar a 

crer que temos duas estrofes paralelas, so pode ser lido se lermos o primeiro verso da 

suposta primeira estrofe e, em seguida, o da suposta segunda estrofe e assim 

sucessivamente. Aqui, fica evidente que as nomenclaturas tradicionais, que ainda se 

utilizam de conceitos como verso, estrofe, nao sao adequadas para a leitura e 

interpretacao deste poema e de outros poemas porque seguem uma outra "profissao de 

fe". 

Depois dessas leituras, as discussoes das alunas giraram em torno da seguinte 

pergunta formulada por uma delas: E existe esse amor? Ao questiona-la sobre que amor 

ela estava perguntando, a aluna respondeu: "Amor que causa magoa". Depois disso, elas 

passaram a discutir essa relacao entre amor e magoa e a contar relatos de suas vidas e 

de outras pessoas sobre as relacoes entre amor e magoa, amor e esquecimento. Houve 

uma aluna que, melancolicamente, definiu o amor como "coisa passageira, vem e passa". 

De acordo com Iser (1996, p. 07), no sentido restrito, a recepgao se refere a 

assimilacao documentada dos textos e e, por conseguinte, "extremamente dependente 

de testemunhos, nos quais atitudes e reacoes se manifestam enquanto fatores que 

condicionam a apreensao dos textos". Para registrar essas reacoes e atitudes e que, 

conforme ja havia sido dito, foi elaborado um questionario a cujas perguntas os alunos 

deveriam responder. Passemos, entao, a analise dessas respostas. 

A primeira pergunta -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Voce costuma ler com frequencia? O que le? - foi 

elaborada com o intuito de verificar apenas se os alunos liam e o que mais liam, o que 

poderia servir como indicio para determinar os gostos desses leitores: 

1 (a) "Nao leio muito. Mais quando voo ler leiu historia em quadrinhos, poesia e 

versos". 

(b) "Nao sou leitora diaria mais gosto de le a biblia e livros com uma boa 
historia e com poucas paginas e gosto de folhear livros revistas e jornais". 

(c) "Nao, eu nao costumo ler". 

(d) "Sim. Poemas e revistas". 
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(e) "Nao. Ler e uma forma de obter novas informacoes e conhecimento". 

(f) "Nao. Nem sempre eu estou lendo, mas o que mais gosto de ler e revistas 
de mod as e fuxicos". 

(g) "Nao porque nao tenho tempo disponivel". 

(h) "Sim, gosto muito de ler, eu gosto de lertodos os livros, mas gosto mais de 
ler romance". 

(i) "Sim, leio livros, revistas, jomais etc.". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q) "Nao costumo le, so leio um pouquinho o livro da sabedoria". 

(k) "Eu costumo ler com freqiiencia jomais e revistas e algum livro indicado 
por voce". 

Ao elaborar esta pergunta, queria, portanto, saber duas coisas: se a leitura fazia 

parte do cotidiano dos alunos e o que eles mais liam, pois, como afirma Soares (2005, p. 

30), o verbo ler so e intransitivo, sem complemento, "enquanto seu referente forem 

habilidades basicas de decodificar palavras e frases [...]". Para alem desse sentido, ler, 

como pratica social de interagao com o material escrito, e verbo transitive Compreendido 

dessa forma, o verbo ler exige complemento e, apesar de afirmaram que nao leem ou 

que leem pouco devido ao escasso tempo disponivel, inumeros foram os complementos 

que os aiunos/informantes desta pesquisa que afirmaram ler atribuiram a este verbo, 

revelando um gosto bastante ecletico que inclui desde revista em quadrinhos, poesia, 

trechos da biblia ou do livro da sabedoria, romances, jomais ate revistas sobre moda e 

fuxicos. 

A parte o gosto ecletico dos colaboradores, um dado presente nas respostas 

acima que merece reflexao e o que eles alegam como causa de nao lerem bastante: a 

falta de tempo. Se falta tempo para realizar tarefas uteis, para dar conta de todas as 

atividades e tarefas diarias, uma vez que a vida cotidiana nos chama e e preciso estar em 

constante movimento, como, pergunta Pacheco (2004), encontrar espaco para linhas e 

linhas imaginarias e ficticias que se "esparramam" numa narrativa, ou para a "inutilidade" 

que dorme entre os versos de um poema? Parar para ler, pode-se inferir pelas respostas 

dos alunos, so se for para obter informacoes uteis ou pesquisar conteudos para receber 

nota ou conceito na escola - nao e a toa que uma das respostas diz que "ler e uma forma 

de obter novas informacoes e conhecimento". 

Essa necessidade de atribuir fins pragmaticos a leitura contribui para que muitos 

professores, ao trabalharem com o texto literario. esquecam que a leitura literaria nao so 

pode preencher os vazios do texto como tambem pode, ao mesmo tempo, preencher os 
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vazios da propria subjetividade: "A pratica literaria e uma forma nao de alijamento do 

mundo, mas uma tentativa de reverter o ritmo frenetico e inconsciente que se impos 

como incontestavel e inexoravel as sociedades modernas" (PACHECO, 2004, p. 210) em 

cujo seio emergiram concepcoes utilitarias e tarefeiras segundo as quais fruir um objeto 

de arte, senti-lo, emocionar-se diante dele ou, simplesmente, contempla-lo e perda de 

tempo. Tempo e, pois, dinheiro e nao podemos desperdica-lo nos emocionando, levando 

em consideracao a dor do outro ou nao nos conformando com fatos que nos sao 

impostos como se fossem inexoraveis. Contra essa perspectiva utilitarista e pragmatica, 

defendo, assim como Pacheco (2004), um outro estatuto para a obra de arte, 

especificamente para a literatura, dentro do espaco escolar: 

A arte, entao, muito mais que uma atitude contemplativa, provoca uma 
fruicao estetica em que nao so o belo e o prazer tranqiiilo e sereno tern 
iugar, mas, tambem, o incomodo e o desespero oriundos de uma 
experiencia impactante, engendrando processos internos extremamente 
salutares e catarticos, que possibilitam a elaboracao e reelaboracao do 
sujeito, de sua subjetividade e da realidade em que se encontra 
(PACHECO, 2004, p. 212). 

Dessa forma, mesmo que a fruicao de objetos de arte seja vista como algo para 

individuos "ociosos", a escola, sendo uma instituigao "democratica", nao pode negar aos 

seus alunos o direito ao ocio, pois, agindo assim, estara contribuindo para que o acesso a 

arte permaneca sendo estratificado e, com isso, muitos de nossos alunos deixarao de 

entrar em contato com uma ferramenta por meio da qual poderao "aceder a interioridade 

da sua essencia, para melhor saber de si [mesmos] e situar-se. E, no seu percurso 

existencial, [procurarao] conhecer a si [mesmos], o mundo, a sua relacao com os outros, 

a sua relacao com o mundo" (PROENCA FILHO, 1989, p. 14). 

No caso especifico da obra literaria, corroborando o que o foi afirmado 

anteriormente, a literatura, como se fosse uma esfinge, posta-se diante de nos e nos 

pede uma unica coisa: "renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que voce nao conhece 

como eu mergulhei" (LISPECTOR, 1995), uma vez que ela, assim como toda arte, possui 

um forte componente emancipador por meio do qual e possivel transpor as formas de 

agio imediatas e buscar niveis mais profundos e consistentes de atuagao seja como 

individuo, seja como coletividade. 

A segunda pergunta -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nessas suas leituras, a poesia esta presente?- objetivava, 

assim como a primeira, fazer uma sondagem para verificar se, dentre os varios 

complementos atribuidos pelos alunos ao verbo ler, a poesia estava entre um deles: 
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2 (a) "Esta com certeza". 

(b) "Esta sim. Eu aprendi a gostar de poemas com as leituras em sala de 
aula". 

(c) "Nao muito, porque eu nao leu quase nada". 

(d) "Nen sempre". 

(e) "Sim". 

(f) "Nao, mas com certeza se estivesse eu iria le". 

(g) "Sim". 

(h) "As vezes sim, mas a maioria nao". 

(i) "As vezes". 

(j) "Nao". 

(k) "Geralmente em alguns trechos sim, em outros nao". 

Como se pode perceber, com excecao da resposta (k) que revela que o aluno nao 

compreendeu a pergunta, pois ele diz detectar a presenca da poesia em "trechos" daquilo 

que le, mas nao afirma se le ou nao poesia, esta, quando nao esta presente, aparece 

muito raramente, o que vem corroborar o que pesquisas anteriores ja apontaram: o fato 

de a poesia nao ocupar lugar de destaque na preferencia dos alunos, uma vez que "ela e 

'um outro tipo de literatura' que nao agrada tanto quanta as narrativas [...]" (VERSIANI, 

2003, p. 32). Ha, mais a frente, a fala de uma aluna que afirma peremptoriamente que 

nao gosta de poemas, o que vem corroborar o carater secundario que a poesia ocupa 

dentro da escola. 

A esse respeito, as orientacoes curriculares para o ensino medio, ao tratar da 

selecao de textos para o ensino de Literatura, apresenta um parentesis em que se 

reconhece que a poesia tern sido sistematicamente relegada a um piano secundario, 

devido principalmente a dificuldade com que o leitor (seja o professor, seja o aluno) tern 

em lidar com algumas caractehsticas intrinsecas do texto poetico: o abstrato, o 

inacabado, a ambiguidade. 

Alem disso, as orientacoes curriculares para o ensino medio reconhecem tambem 

que, apesar de a leitura de poemas ter se tornado rarefeita, a presenca de textos 

poeticos tanto nos livros didaticos quanta nas atividades de sala de aula nao e nenhuma 

garantia da leitura desse genera: 
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Mesmo aquelas geracoes que foram obrigadas a saber "de cor" os 
poemas dos manuais nao foram alem disso, isto e. terminados os 
estudos, limitaram-se aos poemas escolares, carregando-os na 
memoria como uma especie de antologia cristalizada pelo resto da vida. 
Parece que, infelizmente, a leitura de poemas fora da vida escolar e 
coisa para poucos (OCNEM, 2006, p. 74). 

Entre os motivos por que, fora da escola, a poesia e leitura de poucos, os PCN 

salientam dois: a nao exploracao das potencialidades da linguagem poetica, ou seja, dos 

efeitos de sentido produzidos pelos recursos fonologicos, sintaticos, semanticos; e a nao 

ampliacao do circuito de poemas e poetas. Esses sao apenas dois dos muitos obstaculos 

na formacao de leitores de poesia para alem do ambiente escolar onde a poesia ainda 

nao e vista como uma pratica social integrada a vida cotidiana. 

Esse lugar marginal que a poesia ocupa no espaco escolar e um dado concreto 

que merece mais atencao e se torna mais sintomatico ainda se considerarmos que ele 

pode ser um indice da situacao da propria literatura dentro da escola, o que o torna mais 

grave se levarmos em conta que e apenas no ambito escolar que boa parte da populacao 

brasileira tern contato com textos literarios. 

Por isso, a escola deve, no trabalho com o texto poetico - e, por extensao, com o 

texto literario - , buscar procedimentos didatico-metodologicos que valorizem os criterios 

esteticos de tais textos, pois sao esses criterios que contribuem para o contato dialogico 

entre o leitor e o texto literario, aspecto importante para a necessaria iniciacao do leitor na 

arte literaria. Em outras palavras, o trabalho com o texto poetico, o que e extensivo aos 

outros generos literarios, deve procurar fugir da obviedade das respostas e propor uma 

"leitura de qualidade, pela qual o discurso possa ser revelado como uma tessitura 

estetica e como uma comunicagao do humano" (TREVISAN, 2000, p. 160). 

Entretanto, ao contrario disso, ainda persistem, na escola, praticas que limitam a 

recepcao da poesia a veiculacao de informacoes doutrinarias e a propria desmontagem 

de seus elementos estruturadores: contagem e classificacao de silabas poeticas, versos, 

estrofes, o que, conforme se podera ver em uma outra fala dos alunos/informantes desta 

pesquisa, passa uma falsa ideia do que vem a ser poesia, pois esquece que: 

Se a poesia e uma estrutura comunicacional especifica (que se abre a 
criatividade do leitor, na producao de sentidos legitimaveis tanto para o texto 
como para a vida), a tarefa do leitor so pode ser a de buscar (com prazer) a 
adequacao do papel modelizante dos signos a concepcao de mundo 
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veiculada pela obra; tarefa, alias, esquecida pela propria escola (TREVISAN, 
2000, p. 162). 

A tarefa de buscar "a adequacao do papel modelizante dos signos a concepcao 

de mundo veiculada pela obra" nao e realizada pela escola devido a gratuidade com que 

o texto poetico e tratado no ambito escolar e devido tambem a utilizacao de 

procedimentos metodologicos redutores e limitados, o que, por um lado, faz com que se 

esvaia a capacidade que todo texto poetico tern de revelar e questionar tambem 

convencoes, normas e valores sociais e existenciais; e, por outro lado, faz com que a 

abordagem do texto poetico em sala de aula permaneca sendo um "roteiro de 

desencontros" numa trajetoria de silenciamento de sentidos. 

Ao elaborar a terceira pergunta -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Foram apresentados a voce alguns poemas que 

falam de amor. Voce gostou desses poemas?Essa tematica e de seu interesse? Se nao 

for, diga quais os assuntos que mais the interessam - , eu tinha como objetivo verificar se 

a tematica do amor era de interesse dos alunos: 

3 (a) "Sim; foram poemas bonitos que falam de um sentimento muito bonito que 
e o amor. E de meu interesse porque eu nao gostamos ler mais so gosto de 
poesias e versos". 

(b) "Sim gosto desta tematica eles foram do meu interesse, porque tudo que 
vem do amor e proveitozo". 

(c) "Foram sim, um pouco, sim e de meu interesse". 

(d) "Sim, sim". 

(e) "Gostei. Sim". 

(f) "E do meu interesse sim, pois adoro tudo o que fala de amor". 

(g) "Sim gostei". 

(h) "Sim, soneto, e bilhete nao e muito do meu interece, acho bonito so". 

(i) "Sim. Nao e do meu interesse. Pois nao gosto de poemas". 

(j) "Sim, gostei de 2. Bilhete de Mario Quintana, Soneto de Mario de Andrade". 

(k) "O genero dessa tematica e interessante, eu realmente gostei". 

Como se pode perceber, os poemas agradaram aos alunos. E mesmo a resposta 

3 (i) em que a aluna afirma que nao gosta da tematica tampouco de poemas, unica 

excecao entre as repostas apresentadas, nao chega a ser uma objecao ao que foi 
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afirmado anteriormente, pois, mesmo assim, a aluna diz ter gostado da tematica. Alem 

disso, uma vez que os poemas foram escolhidos de antemao e nao houve uma 

sondagem sobre os interesses dos alunos, e preciso, por isso mesmo, advertir que o 

trabalho com tematicas exige, por um lado, do professor saber com quais temas deve 

trabalhar. Por outro lado, exige dele gostar dos textos com os quais pretende trabalhar, 

pois o gosto pessoal e um dos criterios que devem nortear o trabalho com o texto literario 

em sala de aula, ja que e imprescindivel ter com esse texto uma profunda intimidade, 

uma experiencia de prazer, momentos de convivencia intima e de revelagoes; mas esse 

nao deve ser o unico e exclusivo criterio: 

Na verdade, o que se quer dizer e que parece essencial gostar do texto com o 
qual se vai "trabalhar". O simples amor pelo texto pode gerar um clima de 
entusiasmo e envolvimento que, dentro do contexto normalmente frio da sala 
de aula, de repente, se instauram condicoes adequadas para a vivencia da 
experiencia poetica. De outra parte, como se ler um texto de que nao se 
gosta? Nao sera um risco desnecessario? (BARBOSA FILHO, 2000, p. 28). 

Gostar, portanto, e o ponto de partida imprescindivel para o trabalho com o texto 

literario, independentemente do genero. Embora seja uma experiencia subjetiva, o ato de 

gostar possibilita o inicio e o prolongamento da experiencia literaria. Para tanto, o 

professor deve estar consciente de que o seu gosto pressupoe um outro: o do aluno do 

ensino fundamental e do medio, o que exige dele uma sondagem a respeito do possivel 

gosto desses alunos: 

Muitas vezes, descobrimos o universo de interesse atraves das "agendas" de 
alunos e alunas. O metodo mais comum era perguntarmos de forma direta 
(ouvindo e anotando, atraves de pequenas fichas; organizando entrevistas 
elaboradas pelos proprios alunos, etc.). Outra e descobrindo os filmes que 
mais apreciam, os programas de radio e televisao a que assistem, as novelas 
de que mais gostaram... (ALVES, 2002, p. 25). 

No caso de a escolha partir dos alunos, compete ao professor manter-se receptivo 

e atento aos gostos deles, o que exige dele uma historia de leitura mais ampla do que a 

do seu aluno para que possa "se dar bem" nessas situacoes de leitura, situacoes, por 

assim dizer, concretas, vivas e vividas. Mas cumpre reiterar que, partindo do professor -

como eu procedi nesta pesquisa - ou do aluno, o gostar e impreterivel quando se tern 

como objeto de trabalho o texto literario: 
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Pois bem, gostar e essencial. Sempre se conhece melhor quando se gosta. 
Sempre se faz melhor quando se pensa o que se gosta. Agora, e preciso se 
entender bem, gostar nao significa impor nem direcionar. Gostar e importante, 
quando se trata do texto poetico em sala de aula, porque o gosto contamina, 
irradia-se, promove a emocao, estimula a fantasia, enfim, deixa "alguma coisa 
no ar". No minimo, um exemplo de afetividade atraves do qual o professor 
deixa de ser um professor para ser um leitor, para ser uma pessoa que gosta 
de poesia. Se deste gosto nao se aprende nada, aprende-se, pelo menos, um 
pouco de emocao, um pouco de amor. Fica, sem duvida, um exemplo, uma 
atitude, a nocao de uma aventura, um pedaco de Utopia. Na verdade, 
considerada a situacao do aluno, isto e mais que significativo, uma vez que, 
se nao se ensina poesia (decerto algo impossivel), pode se ensinar o gosto e 
a paixao (BARBOSA FILHO, 2000, p. 28- 29). 

Sem esquecer do gosto pelos textos e de fazer uma sondagem sobre os 

interesses dos alunos, e necessario tambem que o professor saiba que precisa oferecer 

aos seus alunos textos novos que, ao abordarem experiencias novas por que ainda nao 

passaram, possam ser integrados ao universo deles, auxiliando-os a se comunicarem 

com o mundo e alargando, assim, os seus horizontes de expectativas. 

A quarta pergunta - A/azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sua opiniao, os poemas sao dificeis de serem entendidos? 

Por que? - visava registrar o grau de dificuldade que os poemas apresentariam para os 

alunos e quais os supostos motivos de tal dificuldade: 

4 (a) "Na minha opiniao por que nao tern muito rimas". 

(b) "Tenho poemas que sao dificeis de serem entendidos, porque eles fogem 

um pouco das suas estrofes". 

(c) "Sao muito dificeis porque eu tenho muita dificuldade de entender". 

(d) "Nao porque engisten alguns poemas que sao em logica". 

(e) "Sim. Porque os autores usam a linguagem indireta e nao direta, no que 
para mim foi muito dificil de interpleta". 

(f) "Um pouco, porque precisa de uma ajuda do professor e dos colegas de 
classe para podermos entender melhor". 

(g) "Sim". 

(h) "Sim, eu leio mas acho complicado de entender". 

(i) "Nao. Basta saber interpreta-los". 

(j) "Sao porque tenho dificuldade de entender poemas". 
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(k) "Foi possivel sim, ler e tentar compreender os mesmos nao pelo fato do 
professor pedi mas porque eu gosto". 

Das respostas apresentadas acima, com excecao daquelas em que os alunos 

dizem que o problema da compreensao ou nao compreensao dos poemas e oriundo 

deles proprios, o que exige a "ajuda do professor e dos colegas de classe para podermos 

entender melhor", merecem ser destacadas as respostas 4 (a), 4(b) e 4(e). Nas duas 

primeiras, a dificuldade adveio da presenca de certo elemento estrutural - as estrofes -

ou da ausencia de determinado elemento estrutural: as rimas. Aqui novamente, verifica-

se aquele velho equivoco, que pode ser um problema de formacao mesmo, que ja foi 

comentado anteriormente e que associa a poesia a elementos formais. 

Ao afirmar isso, nao estou desconsiderando que a poesia se define tambem por 

ser um modo peculiahssimo de mobilizacao da linguagem, mas estou querendo chamar 

atencao para o fato de que esta preocupacao excessiva com a natureza formal do poema 

contribui para o esquecimento de um outro aspecto: o fato de o poema abrigar, 

paralelamente aos aspectos de ordem formal propriamente ditos, uma significativa 

experiencia humana. 

Entretanto, nao quero negar a importancia da realidade espacial do poema numa 

determinada superficie, uma vez que a feicao plastica, na polifonia do conjunto, traz 

sempre uma contribuicao a mais e nao pode ser dispensada. Ao proceder assim, sou 

contrario a praticas perniciosas que, detendo-se apenas em um ou outro elemento da 

dimensao visual do poema, esquecem de valorizar os seus aspectos esteticos ou ate 

mesmo expressivos. 

Outra dificuldade que merece ser destacada e a linguagem empregada, o que fica 

evidente na resposta 4(e), em que a aluna afirma que os poemas foram dificeis de serem 

interpretados "porque os autores usam a linguagem indireta e nao direta, no que para 

mim foi muito dificil de interpleta". Esta resposta retoma um pouco a ideia dos formalistas, 

que, preocupados em estabelecer os tracos distintivos do objeto literario, distinguiam a 

linguagem poetica da linguagem pratica. Esta e, segundo a aluna, mais direta enquanto 

aquela e mais indireta, porque, neste caso, conforme o pensamento do formalismo russo, 

"o escritor deforma a realidade para melhor atrair a atencao do leitor, consistindo o seu 

processo basico de representacao do real num processo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA singularizagao dos objectos" 

(AGUIAR e SILVA, 1979, p. 559). Ou seja, ao contrario da linguagem cotidiana que 

apreende os objetos automaticamente, ou, para usar a terminologia empregada pela 

aluna, diretamente, "apenas atraves de um dos seus elementos ou atraves dos seus 
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caracteres genericos e superficiais", a linguagem poetica, ao apreender "indiretamente" o 

objeto, fornece uma sensacao dele como visao e nao como reconhecimento. 

A percepcao do objeto, de acordo com Aguiar e Silva (1979), constitui, na arte, um 

fim em si mesmo e tudo na linguagem poetica tende para anular o automatismo da 

percepcao, dai a razao por que a aluna ter dito que os poemas apresentam uma 

linguagem indireta, o que pode leva-la a pensar que a linguagem poetica, dada a sua 

natureza singular, seja dificil, obscura e propensa ao hermetismo, o que ganhara foros de 

verdade se o trabalho com o texto poetico, o que comumente acontece em sala de aula, 

se detiver apenas na imanencia do texto que passa a ser analisado apenas a partir dos 

postulados dos formalistas ou dos estruturalistas. No entanto, e sabido que um trabalho 

com o texto literario, para ser desenvolvido de forma mais sistematica e fundamentada, 

nao pode se deter num estudo puramente imanente da obra literaria e desprezar as 

relacoes entre texto-leitor, texto-contexto. 

A quinta pergunta -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mesmo depois de trabalhar os poemas em sala de aula, o 

professor pediu que voce os lesse em casa. Foi possivel fazer isso? Se nao foi, diga por 

que? - tinha como objetivo verificar se os alunos, quando fora da escola, liam os textos 

literarios que Ihe eram entregues pelo professor: 

5 (a) "Vou ser cincero foi possivel mais eu sempre esquecido, vou cacar, jogar 
video-game e conversar com amigos, termino sempre esquecendo'. 

(b) "Li uma so vez, porque nao tinha tempo dedicador para as leituras, mais 
para ser sincera e falta de enterece". 

(c) "So li uma vez, porque quando eu estava lendo sempre aparecia um 

servico". 

(d) "Sim". 

(e) "Nao. Porque nao tive tempo pois trabalho o dia todo". 

(f) "Nao, porque nao lembrei, so lembrava quando o professor falava dos 

poemas em sala de aula". 

(g) "Nao porque sempre o tempo que e pouco". 

(h) "N§o li, porque nao tive tempo". 

(i) "Sim, foi possivel!". 

(j) "Sim, foi dificil porque eu nao gosto de le so leio porque e o jeito". 

(k) "Na minha opiniao nao sao dificeis o que precisamos e praticar mais esse 

tipo de leitura" 
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As respostas apresentadas revelam um dado importante: a leitura literaria e quase 

que exclusivamente realizada dentro do espaco escolar, pois fora dele, alem da falta de 

tempo para "praticar mais esse tipo de leitura", existem alguns atrativos para os alunos -

cacar, jogar videogame, conversar com os amigos - e ate mesmo as atividades diarias 

que os fazem esquecer de ler. Noutras palavras, tais respostas assinalam para o papel 

importante que a escola exerce na formacao do gosto literario de seus alunos e na 

insercao deles em uma democracia cultural. Esta ultima, uma vez que a palavra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

democracia carrega uma multiplicidade de sentidos e um forte teor ideologico e visto que 

o adjetivo cultural nos leva a diferenciar uma democracia cultural de outras democracias 

tambem qualificadas por outros adjetivos, deve ser entendida, na esteira de Soares 

(2004), como distribuicao equitativa de bens simbolicos. 

Nesse sentido, sendo a leitura literaria um bem simbolico, as relacoes entre ela e 

democracia cultural podem ser analisadas sob duas perspectivas, que se coadunam a 

natureza deste trabalho. A primeira, partindo de um ponto de vista da responsabilidade 

social, considera "o acesso a leitura - entendido esse como a possibilidade de leitura e o 

direito a leitura - uma condicao para uma plena democracia cultural, porque faz parte, ou 

desta deve fazer parte, uma distribuicao equitativa das possibilidades de leitura e do 

direito a leitura" (SOARES, 2004, p. 20). A segunda, partindo do ponto de vista da 

formacao do individuo, supoe ser a leitura um instrumento de promocao da democracia 

cultural, pois "a leitura tern o poder de democratizar o ser humano, em suas relacoes com 

o cultural" (SOARES, 2004, p. 20). 

Todavia, na sociedade brasileira, nao ha essa distribuicao equitativa das 

condicoes de possibilidade de leitura e do direito a leitura, o que vem reiterar a 

importancia da escola na implementacao de uma plena democracia cultural. As causas 

dessa nao-distribuicao equitativa de possibilidade de leitura e do direito a leitura ja sao 

visiveis "nas diferencas de qualidade das oportunidades para adquirir a tecnologia da 

escrita, condicao minima e imprescindivel para que se criem condicoes de possibilidades 

de leitura [...]" (SOARES, 2004, p. 20). Alem dessa primeira barreira, existem outras que 

funcionam como obstaculos as possibilidades de leitura e como impedimento ao direito a 

leitura: o pouco numero de bibliotecas, a precariedade das bibliotecas existentes, o pouco 

numero de livrarias, alem da equitativa nao-distribuicao de outros bens simbolicos, como 

cinemas, museus, teatros. 

Diante desse quadro, a escola nao pode se furtar de sua responsabilidade na 

democratizacao da leitura literaria e na promocao da democracia cultural, muito embora 

"a distribuicao equitativa deste bem simbolico que e a leitura [dependa] de mudancas 

estruturais que ultrapassam o educacional e o cultural" (SOARES, 2004, p. 25), o que ja 
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vem acontecendo a partir de numerosas agoes tanto de facilitacao do acesso a leitura 

quanto de promocao da leitura e formacao do leitor: Programa Nacional do Livro Didatico 

(PNLD), Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), Programa Literatura em Minna 

Casa, entre outros. 

Mesmo havendo a existencia dessas agoes que visam contribuir para 

democratizar a leitura, cumpre reiterar que e fundamental: 

que tenhamos sempre como pano de fundo e quadra referencial a certeza de 
que a ampla e irrestrita distribuicao equitativa deste bem simbolico que e a 
leitura depende de mudangas estruturais que ultrapassam o educacional e o 
cultural, depende da luta contra os obstaculos que extrapolam nossas 
possibilidades como educadores (mas nao nossas possibilidades como 
cidadaos) (SOARES, 2004, p. 25). 

Anterior a esta certeza, esta uma outra: a certeza da importancia da literatura na 

emancipagao existencial do sujeito, pois a leitura literaria, conforme exposto no primeiro 

capitulo deste trabalho, atuando na humanizacao do ser humano, e um exercicio de 

abertura de horizontes individuals e sociais e nos poe diante de novas formas de ser e 

existir. 

6. Durante a leitura dos poemas feita em casa ou na sala de aula, essa leitura 

causou alguma sensagao em voce que merega ser relatada? Cite-a 

(a) "Nao; causou sensagao algumar. 

(b) "Sim gostei de le os poemas, porque eu viajo junto com a leitura dos 
poema, porque os poema fazem o meu sentimento mais motivante causa 
emogoes, tristezas, alegrias e saudades". 

(c) "Nao trouxe nem uma sensagao. porque eu nao entendi muito bem". 

(d) "Nao". 

(e) "Sim. Uma grande emogao". 

(f) "Sim, uma sensagao de saudade, lembrangas que passou". 

(g) Nao respondeu. 

(h) "Nao; achei bonito mais nao causou nem huma sensagao". 

(i) "Nao!". 

0) "Sim, mais nao seio explicar". 

(k) "As sensagoes causadas por estes generos literarios e o envolvimento que 
o autor transmite ao leitor". 
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Diante de um objeto artistico, pode nos acontecer algo, e nos cabe perguntar o 

que acontece. Por isso, preocupando-se menos com a significagao e mais com os efeitos 

que os poemas causariam nos alunos, e que foi elaborada a pergunta acima, pois, como 

afirma Iser (1996, p. 16), "se a analise da literatura se origina da relacao com os textos, 

entao nao se pode negar [que] aquilo que nos acontece atraves dos textos seja de 

grande interesse". 

Como resposta a essa pergunta, encontramos alguns alunos que, no confronto 

entre sua visao de mundo com a visao que os poemas implicavam, se sentiram 

indiferentes, pois afirmam peremptoriamente que os poemas nao Ihes causaram 

nenhuma sensagao; alguns que, apesar de terem gostado, afirmam nao terem sentido 

nada, esquecendo-se de que o proprio gostar ja e uma manifestacao de uma sensagao; e 

outros para quern os poemas propiciaram um misto de tristeza, saudade, alegria e 

lembrangas do que passou. Noutras palavras, esses alunos extrairam dessa leitura uma 

experiencia que apresenta os matizes da indiferenca ante os poemas, do espanto ante a 

aparente nao compreensao ou a estesia de poder reviver emogoes adormecidas. 

Dessa forma, cumpre reiterar que o efeito estetico que resultou desta 

aproximagao, apesar de ser derivado do proprio texto, exigiu dos alunos "atividades 

imaginativas e perceptivas, a fim de obriga-los a diferenciar as suas proprias atitudes" 

(ISER, 1996, p. 16), dai talvez a razao de alguns terem dito que nao sentiram nada 

porque nao foram capazes de compreender os poemas. Entretanto, mesmo diante deste 

aparente empecilho, o efeito estetico deve ser analisado na relagao dialetica entre o 

texto, o leitor e a sua interagao, pois a concretizacao de uma obra nao e livre das 

disposigoes do leitor, ainda que tais disposigoes so se atualizem com as condigoes da 

obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura desses poemas trouxe alguma contribuigao para voce? Ela provocou 

alguma mudanga em seu ponto de vista? 

7 (a) "Teve contribuigao porque eu vie novos poemas, pude ler novos poemas". 

(b) "No meu ponto de vista o amor vem de cada um de nos, com a sua 

maneira simple de amar". 

(c) "Nao porque eu tenho muita dificuldade." 

(d) "Nao o meu ponto de vista continua sendo o mesmo". 

(e) "Sim. Sim". 

(f) "Sim, porque existem varias formas de amor que eu nao conhecia, so 
depois de le os poemas e dialogar com o professor, foi que pode entender e 
conhecer os tipos de amor". 
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(g) Nao respondeu. 

(h) "N§o, nao mudou nada". 

(i) "Sim. Nao". 

(j) "Sim, nao achei que provocou nada". 

(k) "Sem duvida, todo o interesse do professor em repassar estes conteudos 
so nos trouxe mudanga e ja vimos de forma diferente nossos pontos de vista". 

Como ja e sabido, a estetica da recepgao examina o papel do leitor na literatura, 

ja que toda obra literaria, enquanto processo de significagao, so se concretiza na pratica 

da leitura, ou seja, "para que a literatura acontega, o leitor e tao vital quanto o autor" 

(EAGLETON, 2001, p. 102). Sem o leitor, a obra literaria "nao passa de uma cadeia de 

marcas negras organizadas numa pagina", pois ela e prenhe de pontos de 

indeterminagao ou vazios que dependem da interpretacao do leitor e podem ser 

preenchidos por ele de varias maneiras, provavelmente conflitantes entre si. 

Noutras palavras, esforgando-se por estabelecer um senso coerente a partir do 

texto, o leitor selecionara os elementos da obra em todos coerentes, "excluindo alguns e 

destacando outros, 'concretizando' certos itens, de certas maneiras; tentara manter juntas 

as diferentes perspectivas da obra, ou passara de uma perspectiva a outra para criar uma 

'ilusao' integrada" (EAGLETON, 2001, p. 106), uma vez que, como afirmou poeticamente 

Jorge Luis Borges (2000), e o leitor quern ressuscita a palavra: 

Pois o que e um livro em si mesmo? Um livro e um objeto fisico num 
mundo de objetos fisicos. E um conjunto de simbolos mortos. E entao 
aparece o leitor certo, e as palavras - ou antes, a poesia por tras das 
palavras, pois as proprias palavras sao meros simbolos - saltam para a 
vida, e temos uma ressurreigao da palavra (BORGES, 2000, p. 12). 

Nessa relagao entre texto e leitor, este nao sai inume e a sua reagao pode ser de 

conforto ou de emancipagao. No primeiro caso, o conforto advem do fato de a obra 

corroborar o sistema de valores e normas do leitor, o que faz com que o seu horizonte de 

expectativa permanega inalterado. No segundo caso, a obra literaria, por desafiar o leitor, 

afastando-se do que e admissivel e esperado por ele, provoca-o, de forma que exige dele 

"um esforgo de interacao demasiado conflitivo com seu sistema de referencias vitais" e 

propicia a consequente emancipagao dos esquemas ideologicos a que ele se mantinha 

preso. 
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No caso dos alunos-coiaboradores desta pesquisa, apesar de alguns terem dito 

que nao perceberam nenhuma mudanga, e possivel afirmar, pelas respostas anteriores 

fornecidas nao so durante a resolucao do questionario mas principalmente durante o 

desenvolvimento das aulas destinadas a leitura dos poemas, que estes nao 

corroboraram, tematica, formal e linguisticamente, os horizontes de expectativas deles. 

Os poemas desafiaram a compreensao dos alunos - devem ser lembradas as inumeras 

respostas em que alguns deles fazem questao de frisarem que nao compreenderam os 

textos - , exigindo-lhes um esforgo de interagao demasiado conflitivo com o sistema de 

referenda dos proprios alunos, uma vez que os poemas nao atendiam as suas 

exigencias corriqueiras, requerendo deles mais do que uma simples decodificacao, dai 

talvez a razao de uma resposta como (k): "Sem duvida, todo o interesse do professor em 

repassar estes conteudos so nos trouxe mudanca e ja vimos de forma diferente nossos 

pontos de vista", em que, diante dos desafios de compreensao apresentados, faz-se 

referenda a figura do professor como mediador na superacao das exigencias 

apresentadas pelos poemas. 

Em outras palavras, parafraseando Jauss (1994), os poemas exigiram da 

consciencia receptora dos alunos uma guinada rumo ao horizonte de experiencias ainda 

desconhecidas e, com isso, eles nao atenderam as expedativas esperadas, nao 

confirmaram sentimentos familiares tampouco tornaram palataveis - na condicao de 

sensagao - as experiencias nao corriqueiras. 

Nesse sentido, tais poemas, como exemplares de uma obra emancipatoria, se 

apresentaram, inicialmente, como obscuros, e essa obscuridade fascinou os alunos, os 

quais, por nao os compreenderem, sentiram-se desconcertados. Diante disso, e possivel 

afirmar que a magia dos poemas agiu profundamente sobre os alunos, embora a 

compreensao tenha sido um tanto quanto desorientada, uma vez que "os textos de 

melhor realizacao artistica tendem a ser vistos como dificeis num primeiro momento e, 

devidamente decifrados, a provocara admiracao do leitor" (AGUIAR e BORDINI, 1988, p. 

90), o que pode ser corroborado pelas falas seguintes: 

7 (a) "Sim, porque existem varias formas de amor que eu nao conhecia, so 
depois de le os poemas e dialogar com o professor, foi que pode entender e 
conhecer os tipos de amor". 

7 (f) 'Teve contribuigao porque eu vie novos poemas, pude ler novos 

poemas". 

em que, depois da apreciagao dos poemas, os alunos reconhecem a alteragao ou 

expansao dos seus horizontes de expectativas, seja porque entraram em contato como 



novos poemas, seja porque puderam, via literatura, experienciar novas formas de amor, 

uma vez que o horizonte de expectativa de uma obra literaria caracteriza-se nao so pelo 

fato de ela conservar experiencias vividas mas principalmente pelo fato de ela "antecipar 

possibilidades nao concretizadas, expandir o espaco limitado do comportamento social 

rumo a novos desejos, pretensoes e objetivos, abrindo, assim, novos caminhos para 

experiencias futuras" (JAUSS, 1994, p. 52). 



134 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Da permanencia de interrogacoes e reticencias no diario de um professor: 

reffexoes... finais? 

A pagina que no inicio era branca, agora esta 

cruzada de alto a baixo por miniisculos sinais 

negros, as letras, as palavras, as virgulas, os 

pontos de exclamacao, e e gragas a eles que 

se diz que esta pagina e legivel. Contudo, ha 

uma especie de inquietacao do espirito, ha 

essa vontade de vomitar muito proxima da 

nausea, ha uma oscilacao que me faz hesitar 

em escrever... seria a realidade esta 

totalidade de sinais negros? O branco, aqui, e 

um artificio que substitui a translucidez do 

pergaminho, o ocre marcado dos tabletes de 

argila, mas este ocre em relevo, como a 

translucidez e o branco, talvez tenha uma 

realidade mais forte que os sinais que o 

desfiguram. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jean Genet 

Em qualquer cultura, o homem, a partir de sua lingua, produziu duas linguagens que 

podem ser justapostas, misturadas, separadas ou opostas: uma e racional, empirica, tecnica; 

outra e simbolica, mitica, magica. A primeira, visando a precisao, denotacao e definicao, 

apoia-se sobre a logica e enseja objetivar o que ela mesma expressa. A segunda vale-se 

mais da conotagao, da metafora, ou seja, " halo de significacoes que circunda cada palavra, 

cada enunciado e que ensaia traduzir a verdade da subjetividade" (MORIN, 2003, p. 35). 

Essas duas linguagens, ainda segundo esse pensador, correspondem a dois estados: o 

primeiro, ligado as nossas capacidades de percepcao e raciocinio, abarca grande parte de 

nossa vida cotidiana; o segundo, que nao e um estado de visao mas de videncia, e o estado 

poetico. Diante desses estados, qual o que a escola deveria ensinar? Creio que a ela 

compete tomar os seus alunos capazes de transitar de um estado para o outro. 

No entanto, os alunos, em sua grande maioria, estao ficando apenas no primeiro 

estado que e valorizado em detrimento do estado poetico. Essa disjuncao entre esses dois 

estados talvez nos ajude a compreender por que a leitura do texto poetico e algo 

considerado dificil, quando tomamos como parametro as respostas dos alunos-

colaboradores desta pesquisa, que, imersos em um ensino que prima pela racionalidade. 
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imediatismo e pragmatismo do saber, encontram dificuldades diante de textos que podiam 

leva-los ao estado poetico. 

As causas dessas dificuldades podem ser atribuidas ao fato de esses alunos nao 

possuirem um conhecimento previo sobre o genero literario trabalhado, nao conseguirem 

pensar, abstratamente, sobre a tematica abordada e tambem nao reconhecerem a oposigao 

entre a linguagem poetica e a linguagem pratica. Alem disso, a dificuldade diante de textos 

poeticos pode ter suas raizes em outros motivos, mais ontologicos. Essa dificuldade em 

compreender a linguagem da poesia pode ser vista como uma dificuldade de o homem 

compreender a si proprio, pois as palavras e o proprio homem. "Sem elas ele e 

inapreensivel. O homem e um serde palavras" (PAZ, 1982, p.36). 

Se a poesia, que e linguagem, e dificil, hermetica, ela o e porque o proprio homem, 

que tambem e linguagem, se tornou igualmente dificil, hermetico, e so tern nocao disso 

quando esta diante da poesia, pois ela e "mensagem que exige a ruptura de barreiras que ha 

em nos mesmos, violencia contra o nosso impulso natural de buscar as coisas faceis, 

sobretudo nos dominios da expressao atraves da lingua" (PROENCA FILHO, 1978, p. 32). 

Dito doutro modo, a crise diante da poesia e uma crise diante da linguagem e, por extensao, 

e uma crise do homem diante de si mesmo, uma vez que ele "e um ser que se criou ao criar 

uma linguagem. Pela palavra, o homem e uma metafora de si mesmo" (PAZ, 1982, p. 32). 

Ainda de acordo com esse autor, "a ciencia verifica uma crenca comum a todos os 

poetas de todos os tempos: a linguagem e poesia em estado natural" (PAZ, 1982, p. 41). 

Alias, nas sociedades arcaicas, a poesia era entrelacada as atividades prosaicas: "na vida 

cotidiana, o trabalho era acompanhado por cantos e ritmos, e enquanto prepara-se a farinha 

nos piloes, cantava-se ou utilizava-se esses ritmos" (MORIN, 2003, p. 37). Sendo assim, a 

constante producao de imagens e de formas verbais ritmicas pode sertomada como prova 

do carater simbolizante da fala, de sua natureza poetica. 

Todavia, embora poesia e prosa constituam o tecido de nossa vida, houve uma 

disjuncao entre elas. A primeira ocorreu durante a Renascenca, quando se desenvolveu uma 

poesia mais profana. A segunda ocorreu a partir do seculo XVII, quando houve "uma 

dissociagao entre uma cultura dita cientifica e tecnica e uma cultura humanista, literaria, 

incluindo a poesia" (MORIN, 2003, p. 37). A partir dessa separacao, que a escola ajuda a 

manter, a poesia, automatizando-se, desligou-se nao so da prosa como tambem passou a 

ser relegada no lazer e no divertimento por adolescentes e mulheres. Em decorrencia disso, 

ela foi transformada num elemento inferiorizado em relacao a prosa da vida. 
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Diante disso, a escola precisa reintroduzir a poesia na vida dos alunos, visto que ela, 

ao extrair sua fonte da vida com seus sonhos e acasos, altos e baixos, tern como objetivo 

fundamental nos colocar num estado segundo, ou, mais precisamente, "fazer com que este 

estado segundo se converta num estado primeiro. O fim da poesia e o de nos colocar em 

estado poetico" (MORIN, 2003, p. 43), auxiliando-nos a superar a distancia que medeia entre 

nos e a realidade exterior. 

Entretanto, e preciso veneer certas dificuldades - a obscuridade, o hermetismo da 

poesia - para chegar, por meio da educagao, ao gozo poetico. Ao longo desse processo, a 

poesia se nos oferecera como objeto de intenrogacao, de duvida, de pesquisa. Por isso 

mesmo, ela deve ser usada em nossa pratica pedagogica como uma das estrategias para 

educar o homem, uma vez que o objetivo ultimo da educagao escolar e permitir o acesso as 

diversas formas de conhecimento. Em termos mais amplos, a educagao escolar, conforme 

Penna (1995), deve propiciar o acesso a cultura, ou seja, a toda produgao coletiva de uma 

sociedade, ou mais ainda, a todo patrimonio construido pela humanidade ao longo de sua 

historia. 

Sendo assim, o papel da escola e importantissimo no processo de acesso a 

democratizagao da cultura, principalmente porque fazemos parte de uma sociedade e de um 

sistema educacional bastante elitistas, seletistas e excludentes. Alias, os alunos-

colaboradores desta pesquisa corroboram o que acabou de ser afirmado, pois todos sao 

oriundos de um local marcado por categorias "naturais" de exclusao: avessos a leitura, 

egressos/as da EJA, adultos, casados/as ou em fase de busca do Outro, trabalhadores 

durante toda a Jornada diurna, aficionados por outros lazeres, como televisao, videogame, e 

por outros bens simbolicos da vida rural. 

Diante desses alunos, que sao uma parcela "infima" do Brasil que temos, o que a 

escola podera fazer? Parece que existem, claramente, duas altemativas: negar o acesso a 

poesia e a toda forma de arte ou viabilizar esse acesso. Se optar pelo primeiro, a escola 

estara contribuindo para a perpetuacao de politicas de exclusao social, mas, optando pelo 

segundo, estara fazendo jus ao seu papel de instituigao social "democratica" contribuindo, 

assim, para que os seus alunos possam, ainda que no curto espago vivido na escola, 

desenvolver a sua competencia artistica, ou seja, tomar posse de "esquemas de percepcao, 

pensamento e apreciacao que sao gerados pela familiarizagao" (PENNA, 1995, p. 19). 

No caso especifico deste trabalho, para despertar o gosto pela leitura de poemas, os 

dados coletados apontam para a necessidade de desenvolver atividades que auxiliassem os 
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alunos a gostarem da leitura desses textos, principalmente porque muitos alegam 

dificuldades pessoais na compreensao dos textos, o que impossibilitaria o despertar do 

gosto: ninguem se interessa ou procura aquilo que nao compreende. Alem disso, para 

aqueles que nao dispoem de referenciais adequados que permitam a apreensao da 

linguagem da poesia e da arte em geral, estas sao vistas como dificeis, uma vez que ambas, 

nao possuindo o alto grau de automatismo da linguagem verbal cotidiana, tern caracteristicas 

proprias. Uma dessas caracteristicas e possibilitar uma leitura ou uma interpretacao mais 

abertas e uma recepcao muito mais diversificada. 

Desse modo, reitero que, nesse processo de democratizagao ao acesso a arte, a 

cultura, a escola, se tiver consciencia de que o acesso a televisao, a videogames ou outros 

bens da cultura de massa, nao e suficiente para a formacao cultural de seus alunos, exerce 

um papel bastante relevante, uma vez que e, como se pode inferir pelos dados desta 

pesquisa, no ambiente escolar que grande parte da populacao tern acesso a outros bens 

simbolicos e pode ter o seu horizonte cultural ampliado, ainda que, e talvez por isso mesmo, 

continue vivendo em uma sociedade nascida no seio de desigualdades e gestada por elas. 

Noutras palavras, apesar de vivermos em uma sociedade onde as dificuldades de 

acesso ao saber e a outras formas de conhecimento funcionam como forma de poder e 

dominacao, o direito ao acesso a bens culturais e artisticos nao pode ser negligenciado, uma 

vez que e possivel fruir esses objetos simbolicos, desde que sejam consideradas as 

referencias - historicas, esteticas e estilisticas - disponiveis. Entretanto, eis o desafio da 

escola, a gratuidade nao e suficiente no acesso a tais bens: 

Se a gratuidade nao e garantia suficiente para um aceso democratico as formas 

de arte mais elaboradas, uma vez que sua efetiva apreensao requer o dominio 

previo dos instrumentos de compreensao (esquemas de apropriacao), nao basta 

abrir o museu ou realizar concertos gratuitos. O desafio e a construcao de 

caminhos que levem da camiseta ao museu, do radio a sala de concerto e da 

novela ao teatro (PEREGRINO, PENNA, COUTINHO, 1995, p. 28). 

Embora sejam direcionadas a gratuidade da arte de uma forma geral, as reflexoes 

acima se coadunam com as discussoes empreendidas neste trabalho a respeito da 

necessidade de levar os alunos a se tomarem leitores de poesia e de literatura de forma 

geral. Ademais, no nosso caso, professores de lingua e literatura, o desafio e, alem de 

garantir essa gratuidade no acesso a arte, conseguir fazer com que os nossos alunos de 
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decodificadores se transformem em leitores efetivos nao so de textos cotidianos - revistas, 

jomais - , de textos cientificos, mas tambem de textos literarios. 

No entanto, o desafio maior e fazer com que esses textos literarios possam surtir 

algum efeito na vida de nossos alunos (um efeito com gosto de etemo ainda que efemero), 

mesmo que tenhamos consciencia de que a poesia nao pode "criar materialmente o novo 

mundo e as novas relacoes sociais, em que o poeta recobre a transparencia da visao e o 

divino poder de nomear. So a revolugao" (BOSI, 2000, p. 167.). 

Esta pesquisa e, portanto, uma tentativa de buscar um caminho para o ensino de 

literatura diferente daquele que recebi e que era baseado na aprendizagem de nomes de 

autores, datas ou obras que nao chegariam, na maioria das vezes, a ser, de fato, lidas. 

Nessa busca, as interrogagoes, as reticencias e as angustias estiveram sempre presentes, 

principalmente porque eu nao conseguia me desvencilhar do rango do ensino que havia 

recebido. 

Essa preocupagao em tentar desenvolver um trabalho que fugisse as leis que 

norteavam o ensino que recebi me passava a ideia de estar "enrolando a aula", pois nao fui 

educado para ver na leitura da obra em si mesma uma forma de ensinar literatura. Todavia, 

desenvolver um trabalho que, na busca de subsidios teoricos e metodologicos para auxiliar a 

minha pratica pedagogica, valorizasse a leitura gratuita da obra literaria nao quer dizer que 

ele prescinda de uma sistematizagao. Pelo contrario, a sistematizagao e necessaria nao so 

para o trabalho com o texto literario, mas para o desenvolvimento de todas as atividades a 

serem realizadas em sala de aula. 

Uma outra causa para as minhas angustias era o fato de eu ter criado um modelo 

virtual de aluno afeito a leitura e fruigao da obra literaria e ter esquecido que os meus alunos 

eram de "came e osso", homens e mulheres para quern estar na escola tinha um unico 

objetivo: recebero certificado de conclusio do ensino basico. Esse modelo virtual de aluno e 

que me fez escolher os poemas sem antes ter feito uma sondagem acerca do gosto e 

preferencia dos alunos, pois parti do pressuposto de que tanto os poemas quanto a tematica 

agradariam a eles. 

Por outro lado, essa minha postura imparcial deve-se tambem ao fato de eu acreditar 

que o professor precisa ter autonomia para poder escolher quais textos levar para sala de 

aula. Essa escolha, por sua vez, deve considerar que e preciso apresentar nao so textos que 

atendam as necessidades imediatas dos alunos, mas principalmente textos que possam 

desafia-los, pondo-os em contato com novas experiencias e tambem com novos usos, 
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E precise-, portanto, oferecer textos cuja leitura seja pretexto, sim, para interrupcoes 

diante do afluxo de ideias, excitacoes, associates, isto e, "uma leitura sem a imposicao do 

tempo, sem a autoridade, que reencontra a perspectiva do prazer no momento da hesitacao 

e do estranhamento, levando ao conhecimento de si mesmo e do mundo" (CHIARETTO, 

2003, p. 240). 

Creio ter conseguido isso de que fala o autor citado no final do paragrafo anterior, 

uma vez que os alunos-colaboradores, apesar das dificuldades apresentadas na 

compreensao e apreensao dos poemas, conseguiram relaciona-los com a sua propria vida, 

relembrando, melancolicamente, de momentos importantes e reconhecendo a importancia 

na vida de cada um deles da tematica trabalhada. Alem disso, esses alunos apontaram a 

importancia de entrarem em contato com poemas que versavam sobre aspectos a respeito 

do amor que eram desconhecidos por eles. Dessa forma, apesar da dificuldade de 

compreensao, o que e natural para quern nao tinha o contato com a leitura de poesia, os 

poemas trabalhados nao desconsideraram a praxis desses alunos, pois conseguiram fazer 

aquilo que todo bom poema, segundo Bosi (2000, p. 227), faz: 

Projetando na consciencia do leitor imagens do mundo e do homem muito mais 

vivas e reais do que as forjadas pelas ideologias, o poema acende o desejo de 

uma outra existencia, mais livre e mais bela. E aproximando o sujeito do objeto, e 

o sujeito de si mesmo, o poema exerce a alta funcao de suprir o intervalo que 

isola os seres. Outro alvo nao tern na mira a agio mais energica e mais ousada. A 

poesia traz, sob as especies da figura e do som, aquela realidade pela qual, ou 

contra a qual. vale a pena lutar. 

Esta luta contra essa realidade, ou a favor dela, e marcada por angustias e 

incertezas, e o percurso deste trabalho nao me contradiz. No entanto, ao seu termino, existe, 

pelo menos, uma unica certeza: a de que a preocupagao com o ensino de literatura, 

instancia que nao e bem vista por alguns que acham que pesquisar sobre ensino, e 

principalmente sobre literatura, nao e fazer ciencia, e preocupar-se com formas que possam 

evitar que a Literatura aprisione a propria Literatura a partir de abordagens que veem o texto 

literario como mero instrumento para transmitir conhecimentos, ensinar regras gramaticais 

e/ou morais, o que afasta definitivamente o leitor do texto e nao contribui em nada para a sua 

forma cao. 
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mannas e artimanhas com a linguagem diferentes daqueles a que os alunos estao 

comumente acostumados. 

Diante de textos dessa natureza, os alunos podem, num primeiro momento, 

apresentar dificuldades que surgem em toda e qualquer nova jomada, o que pode causar-

Ihes, e ao professor tambem, angustias. Mesmo assim, ainda que a minha posigao possa 

parecer unilateral, e talvez por isso mesmo, defendo a necessidade de o professor fazer com 

que a sua pratica pedagogica prime pela socializacao do literario. Isso exige o acesso a 

textos que possam promover uma comunicacao realmente ativa e transformadora, que se 

distanciem da esfera do que Jauss (1994) chamou de arte "culinaria" ou ligeira, ou seja, 

aquele tipo de arte que vem atender as necessidades instintivas imediatas e nao exige 

nenhuma mudanca de horizonte, pois e pacificamente convincente e palatavel. 

Nesse sentido, a leitura de poesia, que e defendida aqui, deve ser vista na escola 

como uma imposicao assim como sao impostos os conteudos de outras disciplinas, como 

Historia, Geografia, Matematica, Ciencias, Quimica, Fisica, Ingles. Mas o ato de impor deve 

ser despojado do sentido pejorativo, pois, embora seja uma obrigacao escolar, a leitura de 

poesia e, porextensao, de textos literarios nao precisa causar traumas, aversao. 

Essa imposigao deve procurar conjugar duas palavras que, embora ligadas pelo 

mesmo etimo, acham-se, infelizmente, separadas: sabor (do latimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sapore) e saber (do latim 

sapere "ter gosto", sentido etimologico que tambem se encontra nos derivados sabor, 

saborear, saboroso (NASCENTES, 1966)). Dessa forma, acredito que e possivel tornar o 

saber adquirido mediante uma educacao literaria mais saboroso, o que exige que a 

escolarizagao literaria nao tome o texto literario apenas como pretexto para a realizacao de 

exercicios gramaticais ou para o reconhecimento de autores, datas ou nomes de obras 

literarias. 

Torna-se necessario reconhecer, portanto, que os textos literarios podem e devem 

servir para o estudo de lingua, alias, dentre as inumeras definigoes de literatura, existe uma 

que afirma ser a literatura um arranjo especial da linguagem! O que nao se pode e pensar 

que a fungao precipua da literatura seja o estudo de aspectos metalinguisticos da lingua. 

Essa e uma visao reducionista que se esquece de que os textos literarios podem ajudar na 

emancipagao dos alunos, pois trazem respostas a algumas das necessidades formativas que 

tern no presente e terao no futuro, propiciando-lhes nao so uma educagao mais humanista 

como tambem os tornando mais livres, abertos a mudangas e capazes de interferir em 

processos de produgao cultural que tenham alcance politico. 



Se queremos evitar o afastamento do leitor e, assim, formar "leitores-sujeito, a um so 

tempo criticos e criativos", e porque temos certeza de que e possivel, sim, ensinar a ler e, 

principalmente, ensinar a ler Literatura, mais especificamente ler poesia, pois, afinal, se, 

como disse o poeta, uma rosa nasceu do asfalto, e possivel que outra nasca entre os 

espinhos daquelas que feneceram na arida seara escolar. Cabe, portanto, a nos, 

educadores, apesar de todos os obstaculos existentes e por vir, ir a cata das sementes, 

enquanto elas estao em nossas salas de aula, e, num processo continuo e cotidiano, nos 

tornarmos ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jardineiro fiel deste jardim a ser cultivado. 
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Escola: 

Serie: Grau : Tu rno : 

Nome: 

Responda as seguintes questoes: 

1- Voce costuma ler com frequencia? O que le? 

2- Nessas suas leituras, a poesia esta presente? 

3- Foram apresentados a voce alguns poemas que falam de amor. Voce gostou desses 

poemas?Essa tematica e de seu interesse9 Se nao for, diga quais os assuntos que 

mais lhe interessam. 

4 - Na sua opiniao, oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA poemas sao dificeis de serem entendidos? Por que? 

5- Mesmo depois de trabalhar os poemas em sala de aula, o professor pediu que voce 

os lesse em casa. Foi possivel fazer isso? Se nao foi, diga por que? 

6- Durante a leitura dos poemas feita em casa ou na sala de aula, essa leitura causou 

alguma sensacao em voce que mereca ser relatada? Cite-a. 

7- A leitura desses poemas trouxe alguma contribuicao para voce? Elaprovocou 

alguma mudanca em seu ponto de vista? 

8- Faz muito tempo que voce deixou de estudar? Diga qual ou quais os motivos que o 

fizeram parar de estudar. 

9- Por que resolveu, entao, voltar a estudar? 

10- Por que escolheu esta escola e este turno? 

11 - Para voce, o que significa estar na escola? 

12-Durante o dia, o que voce faz? 
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. T^ao .xk aiemon^m... mtdo. .-.At.. J2 )77m.....lem& 3- ĵuji&  
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