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J� tive oportunidade de narrar em outros momentos1 algo dessa hist�ria, e, se 
penso valer a pena repeti-la um pouco aqui � por ter conhecimento da perman�ncia de 
muitos dos problemas do ensino brasileiro que minha gera��o vivenciou e por 
reconhecer a necessidade de passar a tocha �s novas gera��es, interessadas em trabalhar 
para super�-los. A Associa��o de Professores de L�ngua e Literatura (APLL) e a sua 
revista, Linha d´Água, foram criadas e se mant�m tamb�m com essa finalidade.

Obra de uma juventude cansada da ditadura e por ela precocemente 
amadurecida, a APLL e a Linha d´Água beneficiaram-se dessa combina��o da utopia 
juvenil com a a��o respons�vel e perseverante. Por isso talvez se possa dizer que 
nasceram para ficar, mesmo levando em conta as fases dif�ceis por que passaram e as 
outras pelas quais ainda poder�o passar, j� que estas  s�o inevit�veis quando se trata de 
iniciativas que, como � o caso aqui, dependem  basicamente de trabalho volunt�rio.

A primeira fase do meu envolvimento, enquanto universit�ria, com os problemas 
de ensino na minha �rea de estudo -- teoria liter�ria e literatura comparada -- vai 
aproximadamente de julho de 1977 a julho de 1980. � o que j� chamei um tanto a s�rio, 
um tanto de modo auto-ir�nico, a fase "her�ica" da descoberta de um campo de 
pesquisa e de intensa milit�ncia junto �s associa��es docentes, em tempo de greves com
grande participa��o de professores universit�rios e do que, na �poca, cham�vamos de 
primeiro e segundo graus

Ainda na primeira metade da d�cada de 70, instigada pelas indaga��es e 
inquieta��es advindas da pr�tica docente nos cursos de Introdu��o aos Estudos 
Liter�rios, para estudantes do primeiro ano do curso de Letras da USP e, 
simultaneamente, da doc�ncia em cursos de atualiza��o e reciclagem, oferecidos aos 
professores da rede p�blica do Estado de S�o Paulo, iniciei um trabalho mais 
sistem�tico de pesquisa, aliada � milit�ncia junto � Adusp e � Apeoesp, tentando 
entender melhor os problemas diagnosticados e suas causas, para propor algumas 
solu��es. Aos poucos essa pesquisa e essa milit�ncia foi incluindo outras pessoas, da 
pr�pria Universidade e da escola, sobretudo p�blica, embora houvesse tamb�m alguns 
de escolas particulares. Algumas destas, ali�s, tiveram um papel importante na �poca da 
ditadura, como bols�es de resist�ncia e laborat�rio de novas propostas educacionais.

* Freie Universitat Berlin, Lateinamerika-Institut.
1 Veja-se, entre outros, os textos: Chiappini Moraes Leite e de Marco, Val�ria. “Apresenta��o da APLL”, 
in_ Almanaque, n. 11. S. Paulo, Ed. Brasiliense, 1980 e Chiappini Moraes Leite. “Apresenta��o de Linha 
d��gua”. In: Linha d��gua, n�mero especial com as comunica��es ao Encontro da Sociedade Brasileira 
para o progresso da Ci�ncia, S.B.P.C., de 1994. Ambos os textos foram republicados, j� no s�culo XXI, 
em Chiappini, Ligia. Reinvenção da Catedral: língua, literatura, comunicação, novas tecnologias, 
políticas de ensino. S. Paulo, Cortez Editora, 2005. P.327-335.
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Nos cursos de reciclagem ou treinamento que as universidades privadas e 
p�blicas ofereciam a professores da rede, pude descobrir que havia (e talvez 
ainda haja) um profundo abismo entre as institui��es universit�rias e as 
respons�veis pelo ensino b�sico e m�dio. Antes de tudo, as condi��es de 
trabalho nessas escolas (principalmente naquelas que pertenciam � rede p�blica, 
mas mesmo em muitas escolas particulares) eram, ent�o, mais que hoje, muito 
prec�rias. Os Sal�rios muito  baixos obrigavam (e obrigam ainda) os 
professores a dar muitas aulas a fim de obterem um m�nimo para o seu sustento. 
Uma das conseq��ncias era e continua sendo ter o corpo docente desses n�veis 
pouco tempo para preparar suas aulas, para corrigir os trabalhos dos alunos e, 
por certo, quase nenhum tempo para estudar.

Essa constata��o despertou-me para a necessidade de uma dupla milit�ncia: de 
um lado, junto � escola p�blica e �s secretarias de educa��o e MEC, juntamente com 
entidades de classe, como a APEOESP. De outro lado; junto � Universidade. No 
primeiro caso, tratava-se de defender e conquistar melhores condi��es de trabalho para 
os colegas do ensino fundamental e m�dio, o que significava apoiar a luta da categoria 
por melhores sal�rios, por escolas decentes, por tempo remunerado de planejamento e 
forma��o permanente. J� no segundo caso; tratava-se de reivindicar, tanto por meio da 
ADUSP quanto diretamente nos gr�mios universit�rios e junto � Reitoria, que os 
docentes, dispostos a trabalhar nos programas de forma��o permanente do professor e 
de reformula��o curricular da escola p�blica, tivessem o reconhecimento desse trabalho 
pela Academia, ainda excessivamente fechada na avalia��o da pesquisa tradicional, 
deixando o ensino e a extens�o, respectivamente, em segundo e terceiro plano.

A APLL nasceu em 1977, quando um grupo de professores da Universidade de 
S�o Paulo e da Unicamp, em que me inclu�a, organizou um simp�sio na Sociedade 
Brasileira de Progresso � Ci�ncia, que constituia o �nico grande f�rum da 
intelectualidade durante a ditadura militar. O tema que levamos para o debate era 
“Teoria da Literatura e Educa��o”. Havia no p�blico muitos professores do ent�o 
chamado ensino de primeiro e segundo graus, al�m  dos professores e estudantes 
universit�rios. Depois de uma discuss�o bastante animada sobre o tecnicismo dos 
estudos liter�rios na Universidade (era o auge do chamado estruturalismo nos estudos 
liter�rios e ling��sticos) e a insufici�ncia do trabalho com os textos na escola elementar 
e m�dia, nasceu a id�ia de criar uma associa��o que integrasse professores dos tr�s 
graus de ensino para, juntos, ultrapassarmos o diagn�stico ainda impressionista e, em 
alguns casos, preconceituoso, buscando aprofundar o estudo da realidade para tentar 
transform�-la positivamente. Come��vamos a perceber j� a� que simplesmente apontar
defeitos e reivindicar melhores condi��es de trabalho, embora necess�rio, era 
insuficiente para resolver os problemas levantados. Era preciso, ao lado da milit�ncia 
por melhores condi��es de trabalho, criar um espa�o de pesquisa, para melhor conhecer 
e combater a escola da ditadura, em que a l�ngua e o estudo da l�ngua eram visivelmente 
um dos principais instrumentos de discrimina��o.2

� importante sublinhar o fato de termos criado a APLL no �mbito da SBPC, � 
qual ela se filiaria, ao lado de outras tantas sociedades cient�ficas, pois isso nos ajudaria 

2 2 Esse problema continua atual, embora haja diferenças. É o que parecem comprovar alguns 
trabalhos mais recentes, como as notas de Vanderléia Oliveira e Claudio Mello, datadas de 
25.5.2009 que comentam o livro Invasão da Catedral, ressaltando a sua atualidade. (acessado 
em 22.05.2010).



a garantir n�o apenas a milit�ncia pol�tico-pedag�gica, mas a perseveran�a  no caminho 
da pesquisa s�ria, com a certeza de que esta n�o deve ser  privil�gio da Universidade.

Nesses tempos her�icos da APLL, dedicamos muitas horas de vida e trabalho, 
muitos s�bados e domingos, muitos feriados e muito tempo de f�rias escolares para 
redigir,datilografar, envelopar, endere�ar e enviar --por correio, � claro-- a 
correspond�ncia  aos s�cios e s�cias, cujos nomes e endere�os constavam de um 
fich�rio que est�vamos sempre atualizando, muitas vezes, por meio da consulta 
minuciosa � lista telef�nica, como �ltima tentativa de localizar quem desaparecia, por 
mudan�a de vida (escola, bairro ou at� mesmo, profiss�o). E tamb�m fazendo boletins, 
preparando os encontros e deles participando ou planejando, compondo e revisando 
textos para a revista. Tudo isso sempre com muito entusiasmo e alegria. A alegria que 
d� o trabalho comunit�rio em prol de causas maiores, que transcendem os  limitados 
interesses particulares.

Desde o in�cio eu intu�a que esse trabalho era necessariamente participativo. Por 
isso, j� no come�o dos anos 80, falava das novas rela��es entre teoria e pr�tica que 
somos obrigados a estabelecer quando em pesquisa se cruzam campos espec�ficos como 
o dos estudos liter�rios e ling��sticos de um lado, o  educacional de outro. Em texto 
dessa �poca, escrevi que  a pesquisa acad�mica, nesse caso, se redefine num processo 
mais amplo de pesquisa coletiva do qual os produtos individuais (teses, artigos, livros, 
confer�ncias, aulas) seriam apenas resultados parciais. Atravessando um campo 
comum-- do trabalho quotidiano de alunos e professores—a pesquisa passava a ser 
entendida como um processo de cruzamento de respostas individuais, parciais, em 
constante reformula��o. Por isso, o termo que utilizei em v�rias oportunidades para 
nomear a especificidade dessa pesquisa que tenta integrar dialeticamente o individual e 
o coletivo, a teoria e a pr�tica did�tica, � "pesquisa-a��o" ou pesquisa-participante--
indicando tanto um trabalho de investiga��o como de milit�ncia, desenvolvido dentro e 
fora da Universidade, na sala de aula, nas revistas, nos congressos e nas assembl�ias 
tanto quanto no gabinete e nas bibliotecas.

Na verdade, tal pesquisa se imp�s pela pr�tica docente, como foi dito acima e se 
imp�s de tal modo, com tal urg�ncia e paix�o, que retardou meus planos de seguir 
adiante com outra, j� iniciada numa tese de doutoramento e que deveria ser aprofundada 
numa tese de livre-doc�ncia sobre o grande autor ga�cho, ainda pouco divulgado no 
centro do Pa�s, Jo�o Sim�es Lopes Neto.  

Em 1978 desviei-me desse projeto, para fazer um p�s-doutorado na Fran�a, 
sobre literatura e ensino. L� fiz muitas leituras e realizei v�rios est�gios em diferentes 
escolas e graus, assim como v�rias entrevistas com professores dos tr�s n�veis de 
ensino; participei de semin�rios, simp�sios e debates em v�rias Universidades e fora 
delas, como os organizados pelo Movimento da Escola Moderna3 Um dos objetivos do 
projeto era verificar at� que ponto os problemas encontrados no ensino da lingua e da 
literatura maternas num pa�s de primeiro mundo tinha semelhan�as com os nossos e at� 
que ponto pod�amos detectar, do lado brasileiro, situa��es espec�ficas do sub-

3 Movimento pedag�gico, inspirado no pensamento e na pr�tica do educador Celestin Freinet, tamb�m 
chamado de Movimento Freinet ou pedagogia Freinet e com base, entre outros nos princ�pios do di�logo, 
do texto livre (livre escolha do tema de reda��o pelos alunos), da gest�o cooperativa da classe e na 
correspond�ncia entre escolas, por meio de cartas coletivas (entre as classes) ou individuais (entre os 
alunos de classes e escolas diferentes, bem como entre seus professores), para troca de informa��es e 
experi�ncias.



desenvolvimento. Das indaga��es desse tempo resultou o livro intitulado Invasão da 
Catedral, publicado em 1983, publicado pela editora Mercado Aberto.

O projeto Lopes Neto n�o foi abandonado, mas foi  postergado at� 1986, para 
priorizar a intensa atividade de leitura, escrita e a��o em torno do ensino da l�ngua e da 
literatura, s� vindo a completar-se em 1988, com a publica��o do livro No entretanto 
dos tempos: literatura e história em João Simões Lopes Neto.

Voltando da Fran�a, em julho de 1979, recomecei a trabalhar na APLL, que, 
durante a minha aus�ncia, no ano de 1978, j� havia realizado o seu primeiro encontro 
anual e publicado seu primeiro boletim, para o qual tamb�m coolaborei, embora � 
dist�ncia. Pois mantinha correspond�ncia ass�dua com as colegas e os colegas que a 
dirigiam, sobretudo com Teresa Pires Vara que, em 80, seria uma das principais 
idealizadoras da revista Linha d´Água e sua primeira diretora.

Em 1979, pude participar do segundo encontro, realizado nas chamadas 
“Colm�ias” da USP. A� se formaram  alguns grupos  de trabalho, dentre os quais, um 
sob minha coordena��o, que iria durar uns quatro anos , o grupo de formação 
permanente do professor, reunindo colegas dos tr�s graus de ensino para pesquisar, a 
partir da observa��o da pr�tica docente de cada um e do recurso a uma bibliografia 
selecionada , as solu��es para a melhoria da forma��o continuada dos professores e do  
ensino de portugu�s4.

Esse grupo, que come�ou com vinte pessoas e terminou com sete, tinha um 
projeto piloto de integra��o da universidade e as escolas secund�rias, que se baseava 
fundamentalmente na troca m�tua de informa��o. Essa id�ia era diferente dos cursos 
tradicionais de treinamento que as Universidades costumavam dar aos professores do 
ensino fundamental e m�dio. Nossas raz�es para sermos contra esses cursos tradicionais 
eram basicamente duas: 1) tais cursos consideravam esses professores como objetos, 
objetos vazios a serem preenchidos pelos especialistas das universidades; quase como 
rob�s que recebem algumas id�ias e passam-nas adiante, sem pensar; como “intelectuais 
subalternos”, – segundo a famosa categoria de Gramsci; 2) esses cursos for�avam os 
professores a trabalhar durante suas f�rias e nos fins de semana5.

A nossa proposta de uma experi�ncia piloto, que passamos logo a realizar,
baseava-se num interc�mbio muito din�mico entre os professores dos tr�s graus de 
ensino, muito gratificante para todos. Observando as aulas uns dos outros, descobrimos 
nossas necessidades, desejos, for�as e fraquezas. A� tent�vamos analisar as aulas uns 
dos outros e identificar o que poder�amos ler e discutir para melhorar a nossa pr�tica, 
corrigindo o pragmatismo excessivo dos professores dos n�veis elementar e m�dio, bem 
como a excessiva teoriza��o (academicismo) dos universit�rios. Esse projeto supunha 
que os professores fossem pagos e trabalhassem nisso durante seu hor�rio normal de 
aula.

Em 1980, na S.B.P.C., a APLL participou em diversas mesas redondas e 
simp�sios, contribuindo para o tema geral do evento, que era "Ci�ncia e Educa��o para 

4Foram os seguintes os participantes mais ass�duos desse grupo: Val�ria de Marco (USP), Beatriz Mar�o 
Citelli (professora do ent�o chamado primeiro grau, escola particular), Rosa Chimoni, Rita de Cassia e 
Vera Bloch (professoras dos chamados primeiro e segundo graus do Estado de S�o Paulo), Regina Maria 
Hubner (ent�o professora dos mesmos graus, na Prefeitura de S�o Paulo, infelizmente j� falecida) e eu.
5 Mais recentemente esses cursos t�m sido reformulados para melhor, mas a segunda restri��o permanece.



uma sociedade democr�tica". A� se apresentaram alguns grupos de pesquisa-participante 
que, como o nosso, buscavam caminhos alternativos, principalmente para a escola 
p�blica. A novidade, em termos de S.B.P.C. � que, neles, havia, como expositores, n�o 
apenas professores universit�rios mas tamb�m dos outros n�veis de ensino.  Dessa 
presen�a e desse di�logo, nasceu um livro, publicado pela editora Cort�z: Lingua e 
Literatura: o professor pede a palavra6. Alguns tra�os do trabalho do grupo de 
forma��o permanente e de outros grupos da A.P.L.L. podem ser encontrados nesse 
livro, no qual publicamos a maioria de nossas comunica��es da SBPC desse ano. Trata-
se de um livro hist�rico porque registrou, pela primeira vez, em mais de trinta anos, que 
os professores da escola elementar e m�dia iam � Reuni�o da SBPC para falar e n�o 
apenas para ouvir os especialistas.

Finalmente, cabe esclarecer que o grupo de forma��o permanente levou a essa 
S.B.P.C. o modelo que hav�amos testado entre n�s de forma��o pela interforma��o , 
teoricamente fundamentado , pol�tica e pedag�gicamente justificado, discutindo uma 
proposta de implementa��o dirigida desse modelo nas escolas, proposta que foi 
aprovada pelos participantes e pelo p�blico, e enviada �s secretarias de educa��o do 
Estado e do Munic�pio. Estas, entretanto, nem tomaram conhecimento dela. 

Linha d´Água foi criada nesse mesmo ano. Uma vez decididos os princ�pios 
b�sicos que a orientariam, formou-se uma comiss�o editorial, presidida pela Profa. Dra. 
Teresa Pires Vara, que nela se empenhou, batizando-a com esse belo nome e 
coordenando os seus primeiros n�meros, ainda num formato oscilante, que se firmaria 
mais tarde, com um projeto editorial fixo, como nos conta Norma Goldstein no texto 
intitulado “Revista Linha d��gua: ensino de l�ngua e literatura em debate”7. A hist�ria 
da revista est� intimamente imbricada com a hist�ria da APLL, cimo n�o poderia deixar 
de ser. Ambas fazem parte do mesmo projeto de criar espa�os de di�logo entre a escola 
e a universidade para a produ��o de conhecimento e a a��o transformadora. 

Foi com esse objetivo central que, paralelamente � minha atua��o na diretoria da 
associa��o, na sua revista e no grupo de Forma��o Permanente, com seu programa de 
estudos e est�gios, bem como suas publica��es, abri uma linha de pesquisa na p�s-
gradua��o sobre literatura e ensino. Alguns cursos, algumas disserta��es de mestrado e 
algumas teses de doutorado come�aram a nascer a�. As disserta��es e teses se 
prolongariam at� o final dos anos 90. Essa linha de pesquisa continua at� hoje dando 
frutos, na cole��o que coordeno juntamente com Adilson Citelli, Aprender e ensinar 
com textos, editada e reeditada pela Cortez Editora.8

6Organiza��o Val�ria de Marco,  Suzy Sperber e Ligia Chiappini, Ed. Cortez/S.B.P.C., S�o Paulo, 1981.
7 Publicado em: http://www.fflch.usp.br/dlcv/apll/revista.html (acessado em 12.03.10).
8S�o as seguintes as disserta��es e teses defendidas  nessa linha de pesquisa, sob minha orienta��o: Teatro 
e escola no segundo grau (Roberto Sanchez, mestrado); A dire��o do esquecimento, literatura e ensino no 
segundo grau( Regina Maria Hubner, mestrado); Reda��o: limites e possibilidades (Beatriz Mar�o Citelli, 
mestrado); O paradid�tico, esse desconhecido (Maria Cec�lia M. Ramos , doutorado); Cr�nica de uma 
utopia, leitura e literatura infantil em tr�nsito (Maria Helena de Souza Martins, doutorado); Literatura 
Juvenil: Stella Carr, um enigma em suspenso (Maria Lucia Zoega , mestrado); Aventuras e desventuras de 
her�is menores (Maria Lucia Zoega, doutorado); “Literatura Infantil” (Ana Bonato Garcez Yazuda); 
“Osman Lins: m�dia e educa��o em A Rainha dos C�rceres da Gr�cia” (Kasumo Kojima). Outros 
bolsistas do EFES, seja de inicia��o cient�fica (gradua��o), seja de mestrado ou doutorado, acabaram 
fazendo suas teses com os outros doutores, co-coordenadores do projeto ou com colegas da Faculdade de 
Educa��o da USP. � o caso de Concei��o... , Jos� Luiz Miranda, Eliane Nagamini, Marlete Tardeli, Stella 
... , Magali ... . Alguns deles, como Marcela Evaristo e Ana Bonato G. Yasuda, continuam sua forma��o, 
respectivamente no mestrado e no doutorado, seja na Unicamp, seja na USP.



Afora essas publica��es que continuei co-coordenando, incentivando e 
revisando, desde 1997, quando vim para a Alemanha, n�o pude mais envolver-me 
diretamente nos cursos e pesquisas relacionados com a escola p�blica nem com o 
trabalho da APLL, pois isso s� tinha sentido pelo acompanhamento atualizado da 
situa��o concreta local. Mas a APLL j� havia alcan�ado um patamar de maturidade com 
nova equipe, nova sede e novos rumos, que pude acompanhar um pouco mesmo de 
longe, tanto por leituras quanto pelo contato que continuei tendo com novos e antigos 
participantes. Principalmente, com a equipe do antigo Est�gio de Forma��o em Servi�o 
EFES, e do que batizamos P�S-EFES9. Com esse grupo ainda me re�no quase sempre 
que volto ao Brasil. E nessas voltas, h� momentos de  muita alegria, como foi a 
descoberta do trabalho, realizado no Cenpec, por. Regina Hubner10 e muita tristeza 
tamb�m, como a de receber, subitamente, em uma de minhas �ltimas estadias em S�o 
Paulo, para o lan�amento de Reinvenção da Catedral, a not�cia da morte dessa grande 
educadora, a quem o livro � dedicado.

Alegrias e as tristezas nos chegam tamb�m pela internet. Muito triste foi a 
confirma��o recente, por esse meio, da perda de outra colega empenhada na luta por um 
ensino de qualidade e democr�tico: Concei��o Aparecida de Jesus, que deixou muita 
saudade nas escolas e grupos de trabalho pelos quais passou, como � o caso do EFES e 
do P�S-EFES. Mas, por outro lado, � muito gratificante o contato mantido por e-mail 
com pessoas que t�m a vitalidade de Norma Goldstein, a quem se deve, em grande 
parte, a continuidade da APLL depois de sua sa�da da Casa de Cultura Japonesa. A 
Associa��o e seus membros entraram na era da internet com uma p�gina bem desenhada 
e alimentada e, com isso, abriram mais espa�o  para possibilitar o di�logo entre 
profissionais dos tr�s graus de ensino. 

Sabemos com Celestin Freinet, defensor, como Paulo Freire, de uma pedagogia 
do di�logo, que, para dialogar efetiva e amplamente, � necess�rio utilizar sempre os 
meios t�cnicos mais avan�ados � nossa disposi��o no tempo e no espa�o. Ele, que se 

9 Nome que demos por brincadeira ao grupo mais informal que continuou se reunindo sempre que havia 
oportunidade de unir a festa do reencontro ao planejamento de novas iniciativas, como foi o caso da 
cole��o “Aprender e Ensinar com Textos”, cujo projeto foi gerado num churrasco na casa de Marlete 
Carboni Tardelli, do qual participaram quase todos os autores dos 15 livros j� publicados sob esse t�tulo 
geral, dado em um de nossos semin�rios p�blicos, realizados, ainda nos anos 90, no Centro Maria 
Antonia, por Jo�o Wanderley Gerardi. .

10 Entre outros projetos  que se beneficiaram do idealismo e do profissionalismo de 
Regina Hubner, destaque-se o  EducaRede Brasil, do qual tive oportunidade de falar 
mais longamente no livro acima citado, Reinvenção da Catedral. Esse projeto foi 
concebido em 2001, por Regina,  juntamente com Andrea Bueno Buoro,M�rcia Padilha 
Lotito,Fernando Moraes Fonseca Junior,Daniela Bertocchi e Giselle Beiguelman. Nas 
�ltimas vezes em que nos encontramos, ela  falou com muito entusiasmo, desse trabalho 
e dessa equipe de colegas e amigos.



serviu da tipografia, no in�cio do s�culo XX, certamente hoje  seria um incans�vel 
internauta.  Pois � esse meio que me permite, embora na �ltima hora, enviar este texto 
aos organizadores do n�mero comemorativo dos 30 anos da revista Linha d´Água.  E, 
como o Site da APLL e da revista traz suficientes dados sobre as circunst�ncias, os 
princ�pios e os objetivos com que foram criadas, n�o precisei repeti-los aqui, limitando-
me a dar este depoimento bastante pessoal,  sobre como tudo come�ou ou melhor, sobre 
o qu� minha mem�ria guardou e que hoje me parece ter sentido partilhar. Na verdade, a 
pr�pria exist�ncia do site desperta, por analogia e contraste, uma lembran�a por ele hoje 
ressignificada. Trata-se de um detalhe aned�tico com o qual termino estas j� longas e 
um tanto descosidas reminisc�ncias: 

Em 1979, rec�m chegada da Fran�a, j� como vice-presidente na gest�o de Susy 
Sperber e j� utilizando a sala, colocada gentilmente a nossa disposi��o na Casa de 
Cultura Japonesa11, uma das tarefas que me ocuparam os s�bados foi a elabora��o do 
boletim, para o qual us�vamos m�quina de escrever e mimi�grafo a �lcool. Eu, 
pessoalmente, tinha um que utilizava seja para “rodar” os textos que deveriam ser 
distribu�dos nos encontros e cursos, que organiz�vamos, seja para imprimir circulares e 
avisos, a enviar aos s�cios reais e potenciais.

Como j� me havia familiarizado com as propostas da pedagogia Freinet e ficado 
ainda mais convencida da import�ncia da comunica��o com e entre os professores de 
v�rios graus de ensino que a� se dispunham a dialogar, fui logo em busca do que havia 
de mais moderno, na �poca, para facilitar nossa tarefa: um mimi�grafo � tinta, objeto 
certamente desconhecido dos jovens na era da internet e do SMS. Tendo em vista os 
parcos recursos da Associa��o, que vivia das modestas anuidades, resolvi fazer uma 
pesquisa no mercado de mimi�grafos usados, da rua Santa Efig�nia. L� encontrei um 
bem velho, mas funcionando e a pre�o acess�vel, que levei para a USP, num fusquinha, 
tamb�m usado, conduzido por meu marido, Gerson de Moraes Leite, companheiro nessa 
e em outras aventuras apelelescas. 

O precioso mimi�grafo foi bastante usado. Muito sujei as m�os nele. A cada vez, 
depois de terminar o trabalho do dia e de tirar a duras penas a tinta dos dedos e da 
maquininha, guardava-a, cuidadosamente, no arm�rio ao fundo da sala, para deixar livre 
a �nica mesa de que disp�nhamos. Algumas pessoas n�o gostavam da minha inven��o, 
justamente porque era muito dif�cil usar o tal mimi�grafo sem lambuzar tudo de tinta 
preta. Mas por muito tempo, foi o que nos valeu para imprimir nosso material, 
principalmente os boletins destinados aos s�cios. J� a revista foi composta em off-set, 
um passo adiante na nossa tecnologia e nos recursos que nos permitiam terceirizar o 
servi�o de impress�o. Est�vamos caminhando, ainda sem saber, para a APLL virtual 
que, certamente, ajudar� a fortalecer, sen�o a reinventar, a APLL real.

11 Nunca � tarde para agradecer publicamente a generosidade dos colegas da �rea de l�ngua e literatura 
japonesa, do Departamento de Letras Orientais, que nos cederam o espa�o discreta e gratuitamente por 
longos anos.


