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"A DEUS" 

"Por cadarosa onde sentinios atuapresenca. 

Por cada espinho onde contemplamos o teu poder. 

For cadamomento vivido, onde sentimos atuaforca 

Por este momenta em que compartilhamos o teu amor. 

Por cada passo futuro em que certamente teremos a tua direcao. 

Te rendenios o nosso louvor e anossagratidao." 

"Senhor autor da vida e da expressao mais sublime do signiiicado da existencia humana 

A quern nos foi confiado o singular sopro da sabedoria, tristeza, alegria e sonhos, sendo 

urn dos mais belos, este que se realizahoje." 

Por tudo que eonquistainos, entregamos a te, Deus, o nosso fruto e a nossa dignidade 

professional. 

"AOS NOSSOS PAIS, EDLHOS E ESPOSO" 

A voces, que compartilharam as nossas ideias e que souberam compreender o sentido de 

nossa lata, dispensando - nos, muitas vezes, do seu convivio, para enfrentarmos nossas 

obrigacoes. 
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"A DEUS" 

"For cada rosa onde sentinios a tua presenea. 

Por cada espinho onde contemplamos o teu poder. 

Por cadamomento vivido, onde sentinios atuaforca. 

Por este momento em que compartilhamos o teu amor. 

Por cada passo tiituro em que certamente teremos a tua direcao. 

Te rendemos o nosso louvor e a nossa gratidao." 

"Senhor autor da vida e da expressao mais sublime do signiiicado da existencia humana. 

A quern nos foi confiado o singular sopro da sabedoria, tristeza, alegria e sonhos, sendo 

urn dos mais belos, este que se realizahoje." 

Por tudo que conquistamos, entregamos ate, Dens, o nosso iruto e a nossa dignidade 

profissional. 

"AOS MOSSOS PAIS, FJLHOS E ESPOSO" 

A voces, que compartilharam as nossas ideias e que souberam compreender o sentido de 

nossa iuta, dispensando - nos, muitas vezes, do sen eonvivio, para enfrentarmos nossas 

obrigacoes. 



DE DiC AT 6 RIA 

"FELHOS EIRMAOS' 

A voces que estiveram sempre presumes nos momenta* dillceis da nossa caminhada, 

dando -nos o ombro ainigo para descansarnios e revigorar as nossas forcas, para darmos 

continuidade ao objetivo que tfnhamos de alcancar, nao bastariaapenas agradecer -vos, mas 

tambem dizer -vos que essa vitoria tambem e de voces. 

"AOS MESTRES" 

Aqueles que dedicam suas vidas ao ensino, pois e deles o nierito de moldar as voeayoes e 

incentivar o raciocinio do estudante, transibmiando as nossas ideias cm realizacfies. 



SUMARIO 

1. lutroducao 06 

2. Os textos literarios e suas contribuicdes no ensino da leitura e da escrita 08 

2.1 A literatura Infantil e suas implicates no processo de formacao de leitores 10 

2.2 A importance a da literatura infantil na escola ....12 

2.3 A literatura infantil em diferentes momentos historicos ......14 

2.4 Aspectos que identificam uma obra literaria infantil 1
; 

3. Procedimentos metodolOgicos 18 

4. Percepcoes docentes e trabalho com literatura no processo de ensino da leitura.... 19 

5. Consideracoes finais 26 

6. Referencias bibliograficas , 27 

7. Anexos - 30 



l—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAINTRODU<;AO 

O preaente trabalho tem como tematica o papel da literatura infantil no processo de ensino 

da leitura na escola 

Essa tematica tem sido hoje niuito valorizada no campo da educacao, j a que atraves dela 

pode-se chegar a inn maior ccimecimento do mundo e de nos mesmos. mstituiv&es publican de 

educacao vein investindo muito na utilizacao de textos literarios e ate ruesmo classicos da 

literatura nas escolas, tendo como objetivo maior tornar aBrasil urn pais de leitores. Apesar de si 

uma excelente proposta, ainda existem grandes dificuldades para se chegar a isso. Sabemos que 

formar leitores e algo que requer condicdes iavoraveis, nao so em relacao aos recursos material:; 

disponiveis, mas principalmente em relacao ao uso que dele se faz nas praticas de leitura 

Diante dessa reaiidade consideramos a literatura infantil um assunto importante, pois o 

mesmo sintetiza o mundo de fantasias, onde aficcao e a reaiidade se relacionam, possibilitando a 

crracao de um espaco d. * reilexao sobre o mundo em que a rnesma vive. 

A literatura infantil e uma forma de encontro entre a crianca e a reaiidade socio-cultural, e 

tambem uma forma de encontro consigo mesmo. Atraves da leitura podemos atnpHar nosso 

conhecimento. 

Neste sentido, definimos como objetivo gerai analisar o papel dos textos literarios no 

processo de ensino da leitura, e como objetivos especificos definimos os seguintes: reiletii sobre a 

importancia de trabalhar textos literarios na escola; relletir sobre aconcepcao dos professores com 

relacao a literatura infantil. 

A contribuicao 'este esindo se deu a medida em que possibilitou uma reflexao, junto aos 

professores, sobre aspectos teorrcos e pratieos do uso da literatura na escola. 
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Este trabalho compoe-se de qualro capitulos, no primeiro apresentamos o referential 

teorico eonstruido a partir das ideias de antores como Cavalcaute, Teberosky, Freire e outros. • ». 

qnais esclarecem aspectos importantes sobre o tema.No usegimdo capitulo descrevenios a 

metodologia, enfocando os instrument os que foram utilizados para coletar dados., local 

sujeitos do estudo. 0 terceiro momento apresentamos a analise dos fatos referentes a visao -.••>• 

educadores sobre leitura, obtidos atraves do questionario aplicado. Finalmente, na ultima 

tecemos algumas consideracdes conclusivas. 

http://tema.No


2 — OS TEXTOS LITERARIOS E SUAS CON] RIBLUCdES NO ENSINO DA LEITURA E 

ESCRITA 

A leitura e escrita surgirain de uma preocupac&o corn o ensino e a aprerrdizagem da lingua 

porluguesa nas series miciais. Tendo trabalhado corn o ensino e a pesquisa da lingua ha muitos 

anos, e conhecendo as diliculdades do trabalho na sala de aula, hoje estao operacionando ideia-

que vern sendo amplamente discuiidas por- educadores brasiieiros, a partir das propostas de 

Vygostsky sobre a aquisrcao do conhecimento e do trabalho realizado por- Emilia Ferreiro, Ana 

Teberosky e Li liana Tolchinsky, entre outros. Tambem orierrtam as atividades, as teorias da 

linguistica moderna, como a iinguistica enunciativa', a iingiiistica textual' e a
 4analise do 

discurso\ Essas teorias, que propoe estudar e explicai' o iuriciouamerrto das estrumras Iingiiistica;; 

nos textos produzidos e interpretados em uma sociedade, vein ao encontro da preocupacao 

pedag6gica corn o trabalho intelectual na sala de aula, oferecendo instrumerrtos de operacao cons 

os textos. Usando a escrita que e um sisierna operacronal que tern uma hisloria social de mais de 5 

mil anos de uso, e e utilizada nas mais diierentes situaedes, translbnna os textos escritos em ben.-; 

culturais que regisiraui e at qui vain o conhecimento. Tar acesso a escrita signitrca recuperar e se 

apropriar das memorias da sociedade. aprender a ler e escrever possibilita a leitura da cultura e a 

aquisicao do conhecimento que estao guardados nos textos. 

A leitura e um caminho para despertar a consciencia, por' isso, aprender a ler e escrever, 

atraves de textos literarios, e fimdamental no processo de formacao do cidadao. 

Segundo Freire(pag. 30, 1996), "antes de abordar aspectos relativos ao ensino da leitura.. e 

importante saber o signiiicado do ato de ler". 
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Nesse sentido, se o processo de leitura for concebido de forma dmamica, naturalmeute esia 

priorizando a formacao de um ieitor critico e criativo. Mas o que se observa na pratica e que a 

escola tem diliculdades de desenvolver atividades de leituras dentro dessa perspectiva 

Freire mencionando arespeito da leitura diz que: 

" A escola vem privilegiando a leitura do escritazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA wt 

detrimento da 'leitura do mundo' reparando quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .1  
crianca j a faz e traz para a escola.. alem de 

negligenciar a importancia da interdependencia eriUe 

essas duas leituras, ela vem, em relacao a leitura da 

escrita, enfatizando sobre o trabalho de levar a 

crianca a adquirir os mecanismos basicos de gratia 

que Ihe permitem o acesso ao mundo da 

escrita". (1994) 

Fmbora seja esse um aspecto relevante do processo da alfabetizacao, merecendo atenyao 

especial e sisternatizacao do professor, a leitura nao deve restringir-se ao ato mecanico di 

recoiiheeimento - reproducao de palavras e frases assim nao deve favorecer uma leitura passiv; 

do texto. 

Desde o inicio da escolai izacao., a escola deve resgatar: 

• O sentido amplo da leitura como opressao da reaiidade que se revela atraves de varia,-

linguagens; 

• 0 aspecto dinamico do processo de leitura que envoive o dialogo do leitor com o 'texto'; 

• A possibiiidade de iazer emergir desse dialogo do leitor com o
 %texto a expressao 

individual e diferenciada desse leitor. Desse inodo, desde o inicio da escolarizacao, o 

estimulo a oralidade da crianca cria condicoes nao so para um trabalho de 

desenvolvirnento da sua producao oral, como tambem para iniroduzi - la no mundo das 

narrativas escritas. 
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A escrita pode ser eonsiderada como uma representacao da linguagem ou como um c6digo 

de transcricao graiica das unidades sonoras. A construcao de qualquer sistema de representacao 

sonora 

Seguudo TEBEROSKY (pag. 66, 2001), a criancapassapor ties etapas para compreenifei 

a escrita: 

"Em primeiro lugar, apresenta uma distrrbuicax) 

nas unidades grafrcas; ern segimdo lugar, 0  

sistema funciorra sobre a base de um; 

correspondeucia fonografica, cuja unidade graiic;-

e o fonema. E em terceiro lugar nem sempre 0  

sistema funciona sobre a base da correspondence 

tbnograiica, especialmente quando se rrata da 

escrita de palavras nas quais se deseja preservar a 

etimologia para mostrar que ela quer dizer "a 

inesrna coisa' que outrapalavra." 

Isso signiiica dizer que a escrita nao liuiciona de forma homogerrea, e sim, ela pode reierir 

a qualquer urn desses ties m'veis. 

2.1—A LITERATURA INFANTIL E SUAS IMPLICATES NO PROCESSO DE FORMA?AO 

DE LEITORES 

Para que o Brasil possa se desenvolver como sociedade e sair, definitivaniente, da situacao 

de desigualdade social em que se encontra e necessario compreender e enfrentar a questao da 

formacao de leitores. 

Sabemos da existencia de problemas conjunturais como: pais analfabetos ou semi 

arralfabetos, condic&es de vidas desfavoraveis como tambem moradias tncomodas ou 

iuconvenientes que muitas vezes nao possuem ilumiiiacao adequadapara a leitura. 



Ha alem disso, questoes tedricas, nao menus importantes, como a da propria conceituacao 

do que seja leitura ou da indeterminacao das implicates cognitivas envolvidas na aquisicao da 

escrita. E razoavel afinnar em iodo caso, que erianeas com situacao social ininimamente 

equilibradamantein contato com adultos leitores. 

Leitores de fato sao pessoas que sabem difereneiar uma obra literal ia de um texto 

intbnnativo; pessoas que leem jornais, mas tambem leem poesias, ou seja, pessoas que sabem 

utiiizar textos em beneiicio proprio, seja para obter informacdes, seja por motivacao estetica, seja 

como instrumento para ampliar a sua visi'io de mundo, seja por puro e simples entreteniinento. 

Como sabemos a escola esta se tomando cada vez mais um grande espaco mediador da 

leitura. E na escola que amaioria das erianeas vai ter contato com o livro. 0 que parece e que boa 

parte de nossas ciiancas e levada a acreditar que todos os livros exislentes sao necessario, 

intrinseca e essencialmente didaticos, ou seja, tratam de um ramo especilico do conhecimento (de 

uma determinada materia) e contem regras, metodos, licoes, e int'onnac&es univocas que precisam 

ser entendidas. 

Muitos adultos, diante de uma crianca, so conseguem enxergar um papel a cumprir: o de 

'professor'. Dentro dessa concepcao, so haveria espaco para tun tipo de livro: o que 'ensina'. Uma 

das implicates dessa postura e a apresenta^ao da intancia como sendo formada por seres 

unaturos que precisam mudar, crescer, ser domados, amaduiecer e compreender a 'reaiidade', as 

regras compiexas e a sabedoria liquida e certa do mundo adulto. O mundo adulto, por sua vez, 

seria composto por seres maduros com capacidade de distinguir a * reaiidade* da 'fantasia', ou 

seja, responsaveis, sabios, e corretos por principios. 

Com a idealizacao e, mesmo a desumanizacao do ser adulto, cria-se uma especie de fosso 

separando erianeas e adultos, como se entre ele-s nao houvesse pontos em comum. 



Na mesma concepcao textos didaticos sao fundamentals na fonnacao das pessoas. tem sen 

sentido e sen lugar, mas nao fonnam leitores. E preciso que haja a leitura de ficcao, ao discurso 

poetico, a leitura prazerosa e emotiva Segundo Azevedo (p. 79, 2003), falar de literatura signilica: 

"Falar em ficcao[...], abordar assuntos visl 

invariavelmeute, do ponto de vista da 

subjetividade, significa entrar em contato com 

especulacdes e nao com licoes. Signilica u 

uso livre da fantasia como forma 

experimental
-

 a verdade. Signilica o uso 

criativo e ate transgressivo da lingua/' 

Assim, a crenca num mundo abstrato que simplesmente ignora a experiencia das coisa 

concreta e individual, vivida por cada um de n6s, somada a eonlusao existente entre os difeiente 

tipos de livros produzidos—confusao, diga-se de passagein, alimentada justamente pelas 

coneepeoes que dividem as pessoas em faixas de idade. 0 que pode apenas faeilitar aorganizacao 

burocratica da escola, mas no nosso ver nao tem contribuido para formal eidad&os criativ* 

dotados de tun senso critico. Nem para foimacao de leitores. 

2.2—AIMPORTANCIADA LITER A rURA INFANTIL N A ESCOLA 

Nos uttimos tempos, do ponto de vista da historia cultural, passa-se a considerai' a leitui i 

do texto literal io como um resultado de apropriacoes diferenciadas, em contextos diierenciados, 

no tempo e no espaco. Uma historia da literatura passa a ser uma. historia das diterente \ 

modalidades de apropriacao dos textos. Ela deve considerar que o 'mundo do texto' e um mundo 

de objetos e de mudancas e que o •mundo do leitor' e sempre o da comunidade de interpretacao i 

qua! ele pertence e que define um mesmo conjunto de competencias, de nonnas, de usos e de 

iuteresses partilhados. 
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Do ponto de vista da sociologia, temos que considerar ainda que, intermediando a relacao 

texto/recepcao, ha o processo de produ9ao e o de mediacao cultural, sendo esses dois processos 

perpassados pelo valor simbolico da literatura. Sobre o processo de producao cultural, (Bord eu 

apud: Martins) estabelece uma relacao entre o campo artistico e o campo literario, onde as 

realidades se apresentam em dupla face: a de mercadoria e a de significacao. 0 valor da obra, ou a 

crenca no valor da obra, e atribuido por espectadores -no caso da leitura, pelos leitores dotados de 

disposicao e competencia esteticas. 

Para a producao desse valor da obra, contribuein os produtores diretos, agentes e 

instituicdes. Sem esquecer os membros das mstituicdes que concorrem para a producao dos 

produtores (escoias de belas artes) e para a producao de consumidores aptos areconliecer a obra 

de arte como tal, isto e, como valor, a come9ar pelos professores e pais, responsaveis pela 

insinua9ao inicial das disposi9oes artisticas. (Bourdieu, apud: 162 e 259). 

Nem sempre, porem, a Literatura foi assim considerada pela escola, como um proce 

socio -cultural complexo, sob a otiea da historia cultural ou da sociologia. 

No entanto, nas praticas cotidianas escolares, essa literatura nem sempre se realiza de 

maneira estetiea. Com certeza, posiyoes tao exlremas como as da estetiea na recepyao tem tido 

dificuldade de produzir uma convivencia dialetica na escola, colocando em situacties critical of 

sujeitos mediadores do ambiente escolar, como professores e as auxiliares da biblioteca, por 

exemplo. Isso tudo nao justifica, mas parece explicar o tratamento que e dado ao texto estetico na 

escola (e certamente pelo livro didatico). Abordagens informativas, estruturais, utiliiarias, em 

detrimento da experrencia pessoal, da descoberta de recursos e marcas esteticas do texto. 



2.3—A LITERATURA EM DIFERENTES MOMENTOS HISTORICOS 

A literatura de tradicao oral abrange um amplo eonjtmto de producoes -poetieas, didaiieas 

ou narrativas—que tern sido transmitidas oralmente atraves de seeulos ate frxar-se, em parte por 

eserito, em diierentes momentos historicos e em diversos lugares geograficos. 

0 interesse pela sua cornplieacao e estudo teve inicio no seculo XIX, auspiciado pelas 

correntes culturais do romantismo que viu nessa literatura 'a alma do povo' e pela organizacao 

industrial e urbanas das sociedades agr arias, que provocou o teinor pela desaparicao desse 

patrimomo oral. 

Somente a partir do seculo XVLH, pdde-se falar propriamente de uma literatura para 

erianeas, j a foi neste periodo que a infancia comecou a ser considerada como um estagio 

diferenciado da vida adulta. Trata-se de um processo similar ao que se produziu em nossas 

sociedades pos -industrials, ao desenvoiver-se a visao da crianca como uma etapa da vida, com 

earacteristicas tipicas. 

Assim cornenta Regina Zilberman: 

"Essa faixa etaria nao era percebida como un 

tempo diferente, nem o mundo da crianca come 

espaco separado. Pequenos e grandes 

compartilhavam dos mesmos eventos, porem 

nenhum laco amoroso especial os apaixonava. A 

nova vaiorizacao da infancia gerou maior uuiao 

familiar, mas igualmente os meios de controle do 

desenvolvimento intelectual da crianca 

manipulacao de suas emoedes. Literatura iutantil e 

escola, inventada a primeira e reformada a segunda 

sao convocadas para cmnprir esta missao." (p. 15, 

1981) 

A ideia de uma infancia com interesses e necessidades ibiinativas proprias levou, no 

seculo XVil l , a criacao dos livros especialmente dirigidos a esse segmento de idade. lhicialmente 

esses livros foram entendidos como instnmiento educativo. Mas o consumo infantil de colecbes 
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populares de novelas, lendas e historias para todos os piiblicos fez com que couieyassem a ser 

editados livros peusando diretamente para o ocio, entretenimento das erianeas. Ainda que a fwicao 

moral tivesse neles um papel essencmi. 

Segundo Ana Teberosky: 

"A constituicao defmitiva da infancia como publico 

leitor se inscreve na grande extensao da 

alfabetizacSo produzida na sociedade ocidental. 

Muiheres, operarios e erianeas foram tier 

segmentos que incorporaram em massa, a 

possibilidade de leitura e que, com suas deinandas, 

imprirnii am mudancas na edicao em geral e na 

literatura em particular', (p. 152, 2000) 

A autora ainda diz que a novela, um genero iiterario liabitualmente desprezado pelas elites, 

passou a triunfar. As grandes triagens de novelas baratas e a publicacao de narrativas por 

encomenda em novas revistas fbram a causa e a consequencia da criacao do novo tipo de publico, 

formado por grandes massas leitoras. 

Durante a segunda metade do seculo XX, a producao de livros infantis se desenvolveu 

enormemente. A escolarizacao oficial das erianeas inenores de seis anos e as mudancas 

produzidas, tanto na sociedade em geral, como nas formas de ensino em particular, tem levado a 

aparieao de novos tipos de livros, pensados para as primeiras idades. 

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4—ASPECTOS QUE IDEN'IIFICAM UMA OBRA LITRAR1A INFANTIL 

O que difere uma obra literaria para adultos, de uma obra literaria para erianeas e apenas a 

complexidade de concepcao. Apresenta-se com recursos mais simples, mas nao perde o sen valor. 

Bssa simplicidade vai adequar a linguagem, facilitando assim a compreensao. 

Acerca deste assunto, ao escrever a Godofiedo Range!, Monteiro Lobato diz: 
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"Nao imaginas a miiiha luta para extirpar a 

'literatura' dos ineus livros infantis. A cada revi 

nova para novas edicoes, mato, como quern inata 

pulgas, todas as 'literaturas' que ainda as estragam. 

O ultimo submetido a tratamento foram as 

'fabulas'. Como achei pedante e requintado! Dele 

raspei um quilo do "literatura", mas ainda tit 

alguma." (A Baica de Gleyre) 

Alguns leitores poderao ate confundir ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA simples com o fdcil. Da mesma forma que n6s 

adultos, as vezes, procuramos modillcar a nossa linguagem para lidar com as erianeas, os autores, 

iazem uso de uma simplicidade, nao so no estrutura da obra, mas principalmente na linguagem, 

objetivando haver umamelhor compreensao por parte das erianeas. 

Com isto os escritores acabam equivocando-se, Devido o artificial ismo, o livro hifantil, 

passa a ser lido apenas por obngacao, ou muitas vezes, ate abaudonado. O alitor ao usar a 

pueridade exagerada, achando que so assim podera ser compreendido pela infancia, passa a nao 

lembrar que a crianca podera ate- nao fazer uso de certas expressoes, mas podera compreende-las 

perfeitamente. 

Sabemos que ao desenvolver as habilidades de leitura nas erianeas, estas necessitain ds 

dois tipos de livros: aqueles que estao de acordo corn o seu nivel de entendmiento e outros mais 

adiantados, que contribuem para o seu desenvolvimento, na superacao de novos desafios. E o que 

diz Alceu Amoroso: "Mesmo assim, e mister que o autor, o despoje de uma certa eloquence, 

deslocadae, as vezes, intoleravel, absolutaineute incompativel com a indole da literatura infantil.'" 

(p. 33,1986) 

Assim iiea claro que constructs mais fonnais nas obras infantis, faz-se necessario, para 

que a crianca siuta-se mais interessada. 

Outro aspecto importante nas obras para as erianeas, e a apresentacao do livro, devendc 

prevalecer a ilustrayao: livros sem gravuras para aqueles pequenos que nao sabem ler 
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convencionalmente, torna-se desagradavel. As ilustracoes contribuem para desenvolver o interessc 

pelas historias lidas para serein ouvidas, devendo o texto ser resumido, para que possa haver uina 

relacao entre aquilo que diz o texto e a observacao das figuias. Os livros nessalase apreaentam-se 

em tainanhos maiores que o normal e muitos tem o formato da personagem principal, o que os 

torna motivadores. 

As gravuras so poderao ter vaiia dependendo do valor ailistico. Se objetivamos despeitar o 

bom gosto nos alunos, deve-se ter o cuidado especial com as gravuras: nao devendo see beni 

trabalhadas, mas, acima de tndo, sugestivas. Dado subsidies para que as erianeas possatn imaginaj 

e ir alem do que moslra o proprio desenho. 
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3—PROCEDEVIENTOS METODOLOGICOS 

Este estudo foi de carater exploratdrio tuna vez que "explorar e tipiearnente a prhueira 

aproximacao de um tenia e visa eriar maior familiaridade em relacao a tun iato ou tenoineno"". 

SANTOS (2002:26). 

Durante a realizaciio desse estudo foi utilizado como instrumentos de col eta de dados 0  

questionario com cinco questSes abertas e cinco fechadas, visto que este foi "tun instrumeuto de 

pesqtiisa mais adequado a quantificacao, porque e tacit de decodiftcar e tabular, propiciando 

comparacoes com outros dados relacionados ao tenia pesquisado".PADUA (1998:156). O local de 

estudo foi a E. M. E. 1. F. Alzira Ferreira Lima Mota, que oferece boas condicoes para 0  

deseinpenho das atividades, possui quatro salas de aula, biblioteca, secretaria, cantina e banheiro:. 

A mesma atende a uma clientela de pre a4
a

 serie do ensino fundamental, que totaliza 200 alunos. 

O untverso pesquisado foi quatro professores que iecionam nas series iniciais do ensino 

fundamental, dentre os quais apenas um tem curso superior e os ties ensino medio (magist£rio). 

Os mesinos sao fiuicionarios municipais, sendo tres efetivos e urn prestador de services quo 

leciona na segunda serie, e os demais atuam na aliabetizacao e l
a

 series. 

keaiizamos, portanto, estudos teoricos, assim como reflexoes que ibcalizaram a relacao 

entre a teoria apresentada nesses textos e a pratica dos professores no que concenie a tematica em 

queslao. 
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4—PERCEPgOES DO CENTS S E TRABALHO COM LITERATURA NO PROCESSO DE 

ENSINO DA LEITURA 

Aqui serfto apreseutados os resuttados do trabalho efetuado no levantamento dos dados 

atraves do questionario que teve como objetivo conhecer a percepeao dos professores coin relacao 

a literatura infantil na escola Alzira F. L. Mota e sua importancia no dia -a -dia escolar. 

Quaiido indagados com que irequeucia se trabalha a literatura em sala de aula, todos os 

professores responderam que mais de mna vez na semana, alirmando utilizar recursos como 

suportes nas aulas de leitura os livros paradidaticos, contos, fabulas e poesias. Desta forma, 

podemos observar que estes professores j a estao proporcionando o contato dos alunos com a 

literatura. Mediante estas resposlas podemos dizer que a escola vein desenvolvendo atividades de 

literatura dentro de uma perspectiva mais ampla, que se revela nuin processo diversificado de 

leituras. 

Com relacao a questao, qua! a importancia que tem a leitura em sala de aula para os 

professores. Os mesmos responderam que e imporlante pelo fato de que esta despertando no aliuio 

a pratica e o gosto pela leitura 

Neste sentido a professora 'A* diz que "E imporlante porque despeita no aluno o gosto 

pela leitura". Os demais professores consideram importante a pratica da leitura na sala de aula e 

afirmam que sttuaebes estimuladoras de leitura proporcionarao a escola coudicoes para que haja 

um trabalho conjunto com as outras areas de conhecimento do curriculo. 

Professora 'B ' coraplementa afirmando que "E importante pelo fato de estar despertando 

no aluno a pratica de ler. Isto pode refletir em outras situacdes de suas vidas, criando neles. o 

prazer de ler". Com base nestas respostas aiinnamos que os professores entendem o ato de ler 

como um processo dinamico que, evidentemente, nao se restringe exclusivamente a escola. Isto 
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nos faz refletir sobre a necessidade da presence de ambientes agradaveis e estimuladores no ato de 

ler. Deste mode., HEALH (1998) afinna que "as leituras podem se dar a partir de experiencias. 

relacoes entre familiares, praticas escolares que contiibuirao naformacao de leitores'. 

Ao perguntar aos professores sobre quais as diliculdades encontiadas para trabalhar a 

leitura com os alunos, a maioria vinculou-as a falta de habito de leitura por parte dos alunos. 

O professor ' C diz que "as maiores diliculdades sao a leitura, pois os alunos nao leem e 

isso diliculta." Segundo a professora "A' "Existem muitas diliculdades. A maior delas e o fato do 

aluno nao saber ler corretamente." Percebemos lacunas nestes depoimentos, visto que os 

professores querem que os alunos em nivel silabico saibam ler convencionalmente, quando 

sabemos que o processo de aprendizagem e bastante lento, que precisa de muito trabalho e esfor^o 

de ambas as partes, educador e educando. Sabe-se tambem que a escola tem um papel import aim 

neste processo, sendo o professor seu principal mediador no sentido de que propiciem situaeoes 

que possibilitem o despertar, a deseoberta e a producao do conhecimento pelo aluno. O-

professores parecem nao compreender que o desenvoiver das habilidades de leituras nos alunos 

clas classes populates e responsabilidade sua. 

Professor ' B ' diz que "Dificuldades existem, talvez por conta do mecamsmo coin o qual se 

costuma trabalhar a leitura, mas que as dificuldades deveram ser superadas e a pratica de leitura 

possa ser algo prazeroso." 

Alguns professores se contiadizem ao falar que os alunos nao tem habito de leituras, uma 

vez que e da escola a principal responsabilidade nesse processo. E importance comentar que c 

professor ' B 5 em seu discurso demonstra preocupacao e clareza da necessidade de superar as 

dificuldades que ora enfrenta o ensino, principalmente com relacao as leituras de sala de aula e a 

pratica pedagogica. Sabemos ainda, que as diliculdades podem surgir tambem decorrente de 
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situacoes conflitantes dentro ou fora da escola Este desinteresse pode esta relacionado ao ineio 

onde os alunos vivein ou aos grupos dos quais fazem parte. 

Vale salientar que a literatura e um meio bastante confiavel para levar os alunos a terein 

habitos de leitura e que estes possam desenvoiver praticas eulturais na escola 

Quando perguntamos aos professores se eles achavam que os alunos liam por prazer ou por 

obngacao, todos responderam que a niaioria dos alunos ler por obrigacao. Professor "B* diz "a 

maioria dos alunos, com ceiteza ler por obrigacao. For que ainda nao conseguiu descobrir o goslo 

e o prazer na arte de ler." 

Com base no que diz Ricardo Azevedo (2001:77) "Criancas das camadas mais pobres da 

popuiacao a situacao e bastante grave, elas s6 tem acesso, quase que exclusivameute, aos livro-

didaticos e iidbrmaiivos fomecidos gratuitameute pelas escolas publicas." Com isto podemo: 

dizer que os livros e textos literarios, ficam restritos a poucos, e isto nao contribui para quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA u 

leitura de textos que desenvolvam a imagiiiacao, e que abram novos horizontes para os leitores. 

Quanto a perguuta se no desenvolvimeuto da leitura era levado em consideracao a 

reaiidade da escola e dos alunos; todos os interrogados responderam que sim. E que mesmo com 

diliculdades, sein a escola oferecer recursos suiicientes, eles buscavain meios para que as leitura:; 

desenvolvidas tivessem exito. Assim diz o professor (D): 

"Porque a crianca so se interessa pelo que tem 

signiiicado para ela, dai stage a importancia de 

trabalhar de acordo coin a reaiidade pois e star ernes 

valorizando os conhecimentos previos damesma" 

Com o mesmo pensamento a professora (B) conftrma: "Para que possamos atingir nossas 

metas faz-se necessario partir da reaiidade vivida levando em conta aquilo que a escola oferece. 

Os outros dois professores tambem deixarn claro que ao desenvoiver as leituras diarias levant 

consideracao a reaiidade da escola e do aluno. 
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Neste sentido podemos perceber que os professores entendern que a leitura e um processo 

no qua! o leitor realiza um trabalho ativo de consuucao da aprendizagem e que nao se pode 

desprezar a cultura e as condicfies de vida da eomunidade eui que se insere. 

Como atirma Freire, "Foi assim socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos 

mulheres e homeus perceberam que era possivel, depois, trabalhar maoeiras, caminhos, metodos 

de ensinar." (1996) 

Vale eiifatizar que o conhecimento atuahnente disponivel a respeito do processo de leitura 

indique que nao se deve ensinar a ler por meio de praticas centradas na decodiiicacao. Ao 

connario, e precise oferecer aos alunos varias oportunidades de aprenderem a ler usando os 

procedimentos que os bons leitores utiiizam. Aiem disso proporcionam a crianca um incentive 

para desenvoiver sua iinaginacao criadora e promover o seu desenvolvimento cognitive, que 

constituent o eixo fundamental para aquisicao da escrita e o aprimoramento da capacidade 

simbolica 

Assim Teberosky & Colomer atirma que: 

"E necessario, pois, construir um acervo de livros 

que fuiicioue coiuu uut reiereiue coieuvo e 

permitir-se ao mesmo tempo, com uma margein 

mais ou menos ampla a novidade e a 

experimentacao, mantendo sempre ativos aqueles 

livros que satisfazem plenainente as necessidades 

literarias das erianeas que tem somente uina vez 

idade para le-los 'como erianeas'."(p. 147, 2003) 

Coin relacao a pergunta o que os professores acham de trabalhar a literatura infantil na 

escola, todos afirmam que acham imponante. Pois atraves dela a crianca entra em contato com o 

mundo imaginario, podendo assim, construir o seu proprio conliecimento. Diz a professora (D): 

"Acho de suma importancia pois atraves da literatura a crianca tem contato com as intbrmacoes do 

mundo que a cerca e consh 6i sen conhecimento." 
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Com base na resposta podemos analisar que a concepcao dos professores sobre literature! 

infantil esta ligado a ideia de alguns autores. Como e o caso de Rosa que diz: 

"A literatura propoe o v6o, a viagem, as 

descobertas e as aventuras. Cada um voa, viaja 

descobre e se aventura, levando no voo a bagagem 

propria, com que se pode ir mais longe e pode ficai 

mais tempo, tirando maior proveito, conforme a 

disponibilidade interna."(p. 22, 2000) 

Neste sentido percebemos que existe uma forte relacao entre o que diz a autorae afalados 

professores. Pois a literatura permite uma abertura para o mundo, em busca da totalidade do ser 

do conhecimento. Epor outro lacio despertano aluno o gosto pela leitura e a escrita. 

Ao perguntarmos aos professores quais as dificuldades em trabalhar a literatura em sala dt 

aula, percebemos que existe um certo desconforto quando expoein suas respostas. Quando a 

professora 'A ' diz: "A literatura ainda e vista como algo distante e remoto." Da mesina tbima qm 

a professora *B' afirma"N6s nao estamos preparados para trabalhar a literatura \ 

Com base no que diz Cunlia (1986:42): 

% . . ) Lidamos na escola ou na tamilia con, 

palavra-arte como se ela fosse palavra-infonnaeao 

Trabalhamos com a literatura do mesmo modo que 

com a Matematica, on a Geogralia: nao 

distinguindo objetivos diferentes, nao usamos 

estrategias diferentes, para as duas especies da 

palavra." 

De tido, toma-se dilicil introduzir na pratica educaliva algo que uao se tenha um 

conhecimento mais aprofundado. Dai, a necessidade de se trabalhar tanto o aluno como professoi 

de maneira que a literatura passe a ter umafimcdo atual e compreende-la como uma possibibdad • 

de indagar, pesquisar, criar e recriar. 

J a com relacao ao que diz a professora *C*: "Porque os alunos nao dao muita atenctn 

querem apenas brincar", percebe-se que a mesma precisa tnodificai- a sua forma de pensai em 
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relacao ao que agrada ou nao as e r i c a s e reconhecer que brincar tambem e uma forma de 

aprender. 

E o que atirma Cunha: 

"Sem duvida, o desinteresse dos nossos alunos tem 

como uma das causas esse nosso condicionamento, 

essa tranquilidade com que vamos, ano apos ano, 

ievando as erianeas os mesmos livros, as mesmas 

historias supondo sempre atividades iguais, para 

alunos iguais." (p. 17, 1986) 

Por esta raz&o devemos despreendermo-nos dos metodos mecanicistas, das ideias 

preestabelecidas e perceber que a literatura pode ser um atrativo para toniar a leitura como uma 

atividade prazerosa e habitual, uma forma altamente ativa de lazer. 

A partir do que foi exposto no questionario pelos professores e considerando nosso 

objetivo de estudo, concluimos que a literatura infantil na escola e de grande importancia pois 

valoriza a relacao da linguagem com o contexto social, de acordo com suas condiy-oes sirnbolicas 

e imaginarias de producao. 

Visto que a contextualizacao da leitura conduz a reilexao das questoes sociais, das 

formacdes ideoldgicas, o que possibilita uma producao de sentidos relacionados entre si e nao em 

um sentido unico como produto, mas umamultipla signilica9ao. 

Ja que a nossa rneta foi propor uma reflexao critica acerca do tenia em discussao 

percebemos que o trabalho com a literatura infantil em sala de aula na Escola Alzira Ferreira Lima 

Mota ainda vem sendo um desafio para os educadores, sendo necessario romper com as ideias 

mecanicistas em torno da leitura, Ievando o aluno a descobrir a dimensao da literatura infantil 

dentro do processo de ensino da leitura e escrita. Faz-se necessario ainda que a escola ofereya 

subsidios que facilite o trabalho com a literatura infantil, no que concerne aescolhadas obras para 

o acervo das bibliotecas ou para a recomendacao de leitura na conscientizacao e incentivacao n.-. 
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pratica da leitura dentro e fora da escola, tanto por parte do educando como do prdprio educador 

j a que e este o responsavel pelas mudancas de atitudes ou habitos de uma sociedade, Devendo a 

escola investir mais na fonnuvao dos professores, tracando metas que possam aprimorarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ken,-, 

conhecimentos e uma visiio quanto ao trabalho de literatura infantil dentro do processo de ensino 

aprendizagem. 
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Durante o processo de realizae-ao desse trabalho, ficamos bastante gratas corn a 

empolgaeao dos professores ao diseutirmos as tematicas. Os mesmos mostravam-se disponiveis • 

No momento que apticamos o questionario percebemos a satisfacao dos professores em 

expor suas ideias, e de falar com trabalhavam a literatura no dia-a-dia eseolar. Percebemos 

tambem que o trabalho com a literatura infantil nos mais diferentes grans de ensino, da Educacao 

Mantil a Pos-Graduacao, apresenta dificuldades que todos os interessados no assunto eiurentam: 

escassa bibliografia relativa a teoria da literatura infantil, dillcil acesso ao texto infantil, poucas 

experiencias de apoio paraimi trabalho pratico e eficiente com a literatura para erianeas. 

A leitura precisa ocupar um espaco priviiegiado em nossas aulas, independente da se; ie 

com que trabalhainos. 

Sabe-se que o assunto e extremamente importante para ser trabalhado corn as erianeas, 

tanto iia alfabetizacao intelectual como na alfabetizacao estetiea, pois valoriza a fantasia e o ludico 

e a expressao dos sentimentos. 

Com isto consideramos positive o nosso trabalho e conscientes que demos a nossa pare.-la 

de eoiiiribuicao que servira para o aprimoramento da tematica desenvolvida, nao imagiiiamos de 

forma alguma estar esgotando a questao, nem apresentamos todos topicos de interesse. 

Procuramos, antes discutir os pontos mais importances do assunto na atualidade, aqueles 

possibilitem arellexao, a discussao, a tornada de posicdes por parte dos educadores. 

abertos ao dialogo como tambem as mudancas que proporcionassem o aprimoramento no processo 

de leitura. 
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PROJETO: Literatura Iniantil. 

ESTAGIARIAS: Elizete Ferreira Parnafba 

Joseja Helena Gomes dos S. Pinto 

lNSTITUTCAO: E.M.E.I.EF. Alzira Ferreira Lima Mota. 

Presado professor, 

Estamos mais uma vez visitando esta escola, com o objetivo de apresentar o aosso projeh , 

que traz a tematica a Literatura Infantil. Atraves deste questionario pretendo, com sua ajuda, 

entender a pratica da referida eacola 

Desde j a estamos gratas peia coiabora^ao de todos que se dispombilizaram a responder as 

indagacdes abaixo. 

PROFESSORA: 

SEIUE: ' 

TURNO: FORMACAO PEDAGOGICA: 

QUESTIONARIO 

1. 0 que voce acha de irabalhar a literatura na escola? 

2.  Que important'ia tern para voce a leitura realizada na sala de aula com oa alunos? 

3.  Voce- acha que os alunos leem por prazer ou leem por obrigacao? Por que? 

4.  Com que frequencia voce trabaiha a literatura em sala de aula? 

( ) Uma vez por semana 

( ) Ties vezes por semana 

( ) Todos os dias 

( ) Nenhum dia 

5.  Os recursos que voce uliliza para trabalhar a leitura com os alunos, sao: 

( ) Livros paradidaticos 

( )Gibia 
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( ) Contos, Fabulas 

( ) Poesias 

( ) Outros. Quais? 

6. No desenvolvimeiito da leitura 6 levado em eonsideracao a realidade da escola e dos 
alunos? 

( )Sim ( )Nfto 

Justifique sua resposta 

7. Voce encontra dificuldade em aplicar a leitura em sala de aula? 

( )Sim ( )Nao 

Caso sua resposta seja afirmativa, quais sao essas dificuldades? 

8. Voce tem dificuldades em trabalhar a literatura em sala de aula? 

( )Sim ( )Nfio 

Justifique sua resposta. 


