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APRESENTAÇÃO 

Fomos surpreendidos, em 2020, por uma pandemia: a do novo coronavírus. 
O distanciamento social, reconhecida como a mais eficiente medida para barrar 
o avanço do contágio, fizeram as escolas e universidades suspenderem as suas 
atividades presenciais e pensarem em outras estratégias que aproximassem 
estudantes e professores. E é nesse lugar de distanciamento social, permeado 
por angústias e incertezas típicas do contexto pandêmico, que os professores 
pesquisadores e os demais autores reúnem os seus escritos para a organização 
deste livro.

Como evidenciou Daniel Cara em uma fala a mesa “Educação: desafios do 
nosso tempo” no Congresso Virtual UFBA, em maio de 2020, o contexto pandêmico 
tem sido uma “tempestade perfeita” para alimentar uma crise que já existia. A baixa 
aprendizagem dos estudantes, a desvalorização docente, as péssimas condições 
das escolas brasileiras, os inúmeros ataques a Educação, Ciências e Tecnologias, 
os diminutos recursos destinados, são alguns dos pontos que caracterizam essa 
crise. A pandemia, ainda segundo ele, só escancara o quanto a Educação no Brasil 
é uma reprodutora de desigualdades. 

Nesse ínterim, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, sobretudo aquelas que intercruzam e implicam ao contexto 
educacional. Direcionar e ampliar o olhar em busca de soluções para os inúmeros 
problemas educacionais postos pela contemporaneidade é um desafio, aceito por 
muitos professores pesquisadores brasileiros, como os compõe essa obra.

O cenário político de descuido e destrato com as questões educacionais, 
vivenciado recentemente, nos alerta para uma necessidade de criação de espaços 
de resistência. É importante que as inúmeras problemáticas que circunscrevem 
a Educação, historicamente, sejam postas e discutidas. Precisamos nos permitir 
ser ouvidos e a criação de canais de comunicação, como este livro, aproxima a 
comunidade, de uma forma geral, das diversas ações que são vivenciadas no 
interior da escola e da universidade.   

Portanto, as discussões empreendidas neste volume 04 de “A Educação 
enquanto Fenômeno Social: Política, Economia, Ciência e Cultura”, por terem 
a Educação como foco, como o próprio título sugere, torna-se um espaço oportuno 
de discussão e (re)pensar do campo educacional, assim como também da prática 
docente, considerando os diversos elementos e fatores que a intercruzam.

Este livro reúne um conjunto de textos, originados de autores de 
diferentes estados brasileiros e países, e que tem na Educação sua temática 
central, perpassando por questões de gestão escolar, inclusão, gênero, ciências 



e tecnologias, sexualidade, ensino e aprendizagem, formação de professores, 
profissionalismo e profissionalidade, ludicidade, educação para a cidadania, política, 
economia, entre outros. 

Os autores que constroem essa obra são estudantes, professores 
pesquisadores, especialistas, mestres ou doutores e que, muitos, partindo de sua 
práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas que os mobilizam. Esse 
movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um movimento pendular 
que, pela mobilização dos autores e discussões por eles empreendidas, mobilizam-
se também os leitores e os incentiva a reinventarem os seus fazeres pedagógicos 
e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, portanto, desejamos a 
todos e a todas uma produtiva e lúdica leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo 
analisar dois poemas da escritora Vera Romariz 
(2004, 2008), cujo eu-lírico se mostra marcado 
pela busca da subjetividade tão cara à sociedade 
contemporânea. Os poemas foram apresentados 
em sala de aula e serviram de suporte para 
compreensão do que é fazer poesia, como 
diz Gerbara (2002). Dessa forma, essa 
categoria poética apresentada nas produções 
romarianas produz uma inconstância de afetos e 
indiferenças, representando imagens simbólicas 
que caracterizam uma sociedade mesquinha, 
individualista e solitária. A posição do eu-lírico 
é marcado pelo lirismo, que apresenta sujeitos 
deslocados, como se apresentam os poemas 
Amarelados Olhos de Melão e Sonhos Podres. 
Neles, a poesia flui a partir da representação do 
diferente (HALL, 2001), em que Romariz imprime, 
então, em sua escrita artística um jogo de perdas 
e ganhos, como se o eu-lírico mapeasse as 
injustiças sociais. Para subsidiar nossa pesquisa, 
utilizamos estudos teóricos de Paz (1982) e 
Goldstein (2002), que nos ajudam a pensar sobre 
a poesia e o lirismo na obra literária, através do 
seu espaço e imagens representadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Alagoana. 
Poesia. Lirismo.

POETRY IN THE CLASSROOM: POETRY 
AND LIRISM IN VERA ROMARIZ

ABSTRACT: This work aims to analyze two 
poems by the writer Vera Romariz (2004, 2008), 
whose I lyrical is marked by the search for 
subjectivity so dear to contemporary society. The 
poems were presented in the classroom and 
served as a support for understanding what it’s to 
make poetry, as Gerbara (2002) says. In this way, 
this poetic category presented in the romarianas 
productions produces an inconstancy of affections 
and indifference, representing symbolic images 
that characterize a petty individualistic and solitary 
society. The position of the I lyrical is marked by 
lýrismo, which presentes displaced subjects, 
as poems Amarelados Olhos de Melão and 
Sonhos Podres are presented. In them, poetry 
flows the representation of the different (HALL, 
2001), what Romariz print, then, in his artistic 
writing a game of losses and gains, as if the I 
lyrical mapped social injustices. To support our 
research, we used theoretical studies by Paz 
(1982) and Goldstein (2002), that help us to think 
about poetry and lyricism in literary work, though 
it’s space and represented images.
KEYWORDS: Alagoana Literature. Poetry. 
Lyricism.

1 |  INTRODUÇÃO
Tendo como intuito analisar a poesia e 

o lirismo nos poemas Amarelados olhos de 
melão e Sonhos podres, de Vera Romariz 
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(2004, 2008), nosso estudo objetiva também estudar as imagens e representações 
poéticas.  

Para atender esse campo de investigação, essa pesquisa é de cunho 
bibliográfico, exigindo consciência/compreensão do lugar de pesquisa, como se 
apresentam as poesias de Vera Romariz. As poesias romarianas estão marcadas, 
quase sempre, por condições psicológicas, sociais e culturais, que produzem uma 
retrospectiva ao passado, que por vezes é apresentada negativamente pelo eu-
lírico. Esta pesquisa está enquadra na área dos Estudos Culturais, que discute os 
aspectos socioculturais no mundo contemporâneo.

Na obra de Vera Romariz, o eu-lírico produz uma inconstância de afetos e 
indiferenças, mostrando a unicidade do eu-lírico como uma voz do mundo, sem 
singularizar os problemas/dores da sociedade através de padrões historicamente 
impostos.

Podemos observar na escrita de Vera Romariz essa liberdade, que incorpora 
suas produções com caráter universal, não se esgota ao visibilizar uma literatura 
feminina escrita por mulher, pois “a diversidade das artes não impede sua unidade. 
Ao contrário, destaca-a” (PAZ 1982, p. 22).

Dessa forma, a poesia dessa poeta alagoana tem capacidade de englobar 
várias vozes em um eu-lírico, marcando o caráter móvel do poema. Através da 
onipotência do eu-lírico romariano, compreendemos as marcas subjetivas e sociais 
impressas nas obras dessa autora, que possibilitam entender os movimentos/dores/
vidas introduzidos à obra artística literária.   

Analisar a linguagem poética da escritora Vera Romariz nos possibilita 
compreender o dialogismo que existe entre seus poemas, que se interligam na crise 
existencial e mobilidade do eu-lírico, seja ele: oculto, feminino ou masculino. Sua 
escrita contemporânea, sem seguir uma forma fixa, produz críticas rasantes para a 
sociedade, causando uma estranheza ao leitor desatento, que busca inicialmente 
respostas ao texto.

Sendo assim, o interesse em trabalhar com esses poemas parte da 
curiosidade intrigante sobre o posicionamento do eu-lírico que coloca o leitor em um 
momento choque consigo e com o mundo, além de possibilitar a reflexão sobre os 
aspectos ligados aos estudos culturais na literatura.

2 |  METODOLOGIA
O estudo consiste em um trabalho descritivo de revisão bibliográfica sobre 

poesia, poema, eu-lírico, tendências contemporâneas e Literatura Alagoana em 
sala de aula. Partindo do estudo da teoria literária, é feita a análise das obras da 
autora alagoana Vera Romariz, que seguindo um sistema seletivo através das 
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manifestações do eu-lírico, foram selecionadas duas obras, nas quais se apresentam 
entre os livros: Amor aos cinquenta (2004) e Película (2008).

Sabendo a forte influência da historicidade literária herdada pelas produções 
contemporâneas, iniciamos o trabalho discorrendo sobre a história da poesia, desde 
as reflexões produzidas na Idade Média pelos filósofos gregos, que se preservou 
ao longo do tempo através de produções como: A república, de Platão (1965) e 
a Poética clássica, de Aristóteles (2005), até a corrente moderna, marcada pela 
Semana de Arte Moderna, principal revolução literária do Brasil, que ocorreu em 
fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo, chegando à contemporaneidade para 
destacar Vera Romariz como uma voz lírica na produção artística alagoana. Dessa 
autora, selecionamos os poemas: Amarelados Olhos de Melão e Sonhos Podres, 
abaixo transcritos:

Amarelados Olhos De Melão

Na lanchonete reluzente
Sento e sorvo o suco de melão
Ao lado, frutas coloridas se agarram
Num abraço sensual
E me espreitam em tempo de comer

Corte de faca em polpa de fruta
A criança descalça se atravessa oblíqua
olhos ascendentes
e mendiga o resto do suco
o resto do pastel
o resto

Cachoeira de sons e gestos duros
os olhos de aço do gerente
afogam o gesto do menino
e fazem-no rolar ladeira abaixo
num correr que não encontra
descanso de calçada

No aço do balcão, a polpa da fruta
E os olhos amarelados de melão
da criança ascendente
entram fundo em minha carne
se instalam em minhas órbitas
e me fazem este ser
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aço e polpa
que se estrangula
no meio da ladeira
tocando as frutas macias
e o aço frio do balcão
Corte e carícia
oblíqua face
diviso a meu lado um banco vazio
ao lado, apenas
no teu quase assento
criança dos amarelados olhos
de melão

(ROMARIZ, 2008, p. 23-24)

Sonhos podres

Paguei o pão que comi
Varri o quarto onde há tanto durmo
Fiz eu mesma o ninho
Onde há tantos anos me aninho
E cometi o mortal pecado de não cometer pecados
Pois de tão madura
Apodreci meus sonhos
Dei a todos o direito estúpido de compreendê-los
E me cansei das bobagens adiadas 

Iras tão necessárias
condensadas
que fluíam tímidas em máscaras de carinho
pois de tão madura apodreci meus sonhos

Cantando cirandas com voz cansada
Reivindico o direito à dependência
À fragilidade biquinho antigo dengo carinho 
E entrego exausta um troféu de adulto que pesa nas mãos

Depositarei espadas
nas pernas retesadas de lutas
guardarei talões de cheque
notas de compra e venda
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E ficarei reivindicando o direito de colos sonhados
Pois de tão madura
Apodreci meus sonhos

Serei filha novamente
E os velhos pais saltarão das molduras
com braços em concha de bem querer
E o avô, morto antes de ser o velho avô,
cantará cantigas de ninar nas ruas de pedra de um Penedo
que nunca nos viu passar juntos

Irresponsavelmente filha e neta
Abusarei do direito à dependência
E exigirei banquetes em minha homenagem
Pois cansei de não poder cansar
E de tão madura apodreci meus sonhos

(ROMARIZ, 2004, p. 11-13)

Por fim, buscaremos ser possível compreender o lirismo nas obras poéticas de 
Vera Romariz, que insiste em demarcar as dores humanas como forma condicional 
ao poema. 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os poemas selecionados são compostos por eu-lírico de gêneros diferentes, 

possuem significados distintos, não se interligam e muito menos se completam. É 
uma vida que se ascende com o título e não finda com o último verso do poema. Em 
Olhos Amarelados de Melão (ROMARIZ, 2008, p. 23-24), por exemplo, o eu-lírico 
produz uma inconstância de afetos e indiferenças, representado pela desigualdade 
social e a falta de humanidade desenvolvida pelo capitalismo, que se reproduz nos 
olhos da criança que se apaga no momento final da obra, já em Sonhos Podres 
(ROMARIZ, 2004, p. 11-13), temos o arrependimento pelo que está vivendo no 
presente e a necessidade/desejo de voltar ao passado para reconstruir sua história. 

Criar um soslaio entre dois mundos/realidades faz parte da singularidade 
romariana. A vos impressa em suas poesias machuca os leitores por não imitar uma 
realidade, mas sim, falar dela. Através de um jogo metafórico impresso pelo eu-lírico 
e a conturbação imagética que reproduz, traz cruamente uma realidade alienante 
e egoísta, onde o escuro das classes marginalizadas não hesita em se posicionar 
como pequeno. Podemos observar esse viés apresentado pelo eu-lírico, através 
do poema Amarelados Olhos de Melão (ROMARIZ, 2008, p. 23-24), onde esses 
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aspectos representativos da sociedade são impostos desde a não marcação do 
sexo no eu-lírico, dando ao contexto uma realidade de indiferença universal.

As produções romarianas não transmitem uma ideia estereotipada da 
ingenuidade e submissão feminina, faz um caminho inverso de representatividade, 
pois insiste na rudez das palavras. O eu-lírico que produz nos poemas não se vitima 
e nem aceita as imposições da sociedade. Apresenta-se com o intuito de regularizar 
as sensações, sem a marcação de rótulos, homens e mulheres se configuram em 
um mesmo patamar, como humanos sensíveis e palpáveis.

O poema Sonhos Podres (ROMARIZ, 2004, p. 11-13) nos mostra o quanto 
somos pobres de sonhos, resumidos a uma matéria esgotável, máquina do capital, 
que só deseja voltar ao tempo e fazer tudo diferente em função das nossas 
necessidades, e nunca para o bem-estar de quem nos rodeia. O eu-lírico nos alerta 
a importância de sonharmos como ricos, afortunados de felicidade e apreciadores 
da simplicidade.

Vera Romariz possui uma linguagem incandescente em suas produções, 
conseguindo invadir o íntimo do seu leitor sem anunciar a excursão psicológica, 
como diz Lima (2008, p. 104), ela “[...] não se constrange em invadir a intimidade 
alheia, dando nomes aos bois”. A transcendência do eu-lírico imprime nas obras as 
mazelas de um eu sozinho e individualista, nos mostrando o quanto somos fúteis 
aponto de achar que não somos.

4 |  CONCLUSÕES 
Através dos imbróglios apresentados, podemos perceber que o olhar 

enviesado de Vera Romariz é artisticamente impresso pelo eu-lírico. A singularidade 
encontrada na crise poética – forma e conteúdo - liricamente demonstrada pelo eu-
lírico, que flagra o resto, o resto de nós: “A criança descalça se atravessa oblíqua / 
olhos ascendentes / e mendiga o resto do suco / o resto do pastel / o resto”, como 
nos diz o poema. 

Com isso, sabemos que a força representativa do texto poético tem uma 
grande importância para o mundo letrado, até como forma de concretizar as 
manifestações artísticas e culturais de um povo, ao analisarmos as obras poéticas 
romarianas, detectamos o lirismo impresso no eu-lírico. Romariz alcança um 
patamar na literatura que mais lhe desafia o cotidiano amargo/doce da vida, como 
se a arte de escrever, para a escritora, fosse dona do ato poético, que surge sem 
assombro de imposições das forças hegemônicas.
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