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RESUMO 

Este trabalho monografico e uma exigencia do curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia da Liniversidade Federal de Campina Grande; Campus de Cajazeiras. Neste 

tecemos reflexoes sobre Literatura Infantil na formacao de leitores. A pesquisa 

registrada nesta monografia foi desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Manoel Goncalves da Silva, localizada na zona rural da cidade de 

Cajazeiras - PB, a qual foi realizada no ultimo periodo do curso de Pedagogia e teve 

como objetivos identificar e analisar a Literatura Infantil e suas contributes para a 

formacao de leitores; as dificuldades que os educadores encontram em se trabalhar com 

a mesma; identificar o significado que os educando tern sobre a mesma e analisar a 

metodologia de leitura em sala de aula. O interesse pela pesquisa deu-se a partir do 

momento que passamos a nos deparar com problemas de nao gosto pela leitura nos 

adultos, alegando nao terem recebido urn incentivo quando criancas, uma formacao 

adequada. Dessa forma, com este trabalho pretende-se implantar projetos de leitura em 

sala de aula, juntamente com a aplicacao da Literatura Infantil. A metodologia utilizada 

foi a pesquisa bibliografica e a pesquisa-acao, ambas de qunho qualitativo. Os 

instrumentos de coleta de dados foram questionarios para os educadores e gestores, e 

questionarios e entrevistas para os educando. Busca-se-a contribuir com este trabalho 

para a orientacao de quem faca sua leitura, em prol de uma sociedade de leitores 

efetivamente ativos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PalavraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA chave: literatura infantil, leitura, escola, educadores, educando. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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WTRODUCAO 

Este trabalho monografico e uma exigencia do curso de formacao de professores/as, 

Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Federal de Campina Grande. Nele 

tecemos reflexoes sobre o papel da literatura no cotidiano escolar, essa tematica vem 

sendo muito abordada no campo da Educacao, ja que e escola vem tentando fazer uma 

opcao por considerar a literatura um instrumento de formacao de leitores. Instituicoes 

publicas e privadas tern investido muito na utilizacao de textos literarios ate mesmo 

classicos na literatura, tendo como objetivo tornar o Brasil um Pais de leitores. 

Apesar de ser uma excelente proposta, ainda existem grandes dificuldades para se 

chegar a isso. Sabemos que formar leitores e algo que requer condisjoes favoraveis, nao 

so em relacao ao uso que dele se faz nas praticas de leituras. Com isso os educadores 

encontram dificuldades em trabalhar com a literatura infantil. 

Diante desta realidade considero a literatura infantil um tema import ante, pois a mesma 

faz uma ligacao entre ficcao e realidade, possibifitando a criacao de um espaco de 

reflexao sobre o mundo em que a crianca vive. 

A pesquisa que resulta nesta monografia foi desenvolvida na Escola Municipal de 

Ensino Infantil e Fundamental Manoel Gongalves da Silva, localizada no sitio Barra do 

Catole, zona rural da cidade de Cajazeiras - PB, no periodo de setembro a outubro de 

dois mil e oito. 

Neste sentido, este trabalho objetivou-se, identificar e analisar a literatura infantil e suas 

contribuicoes para a formacao de leitores; as dificuldades que os professores encontram 

em trabalhar com a mesma; o significado que os alunos tern sobre a literatura infantil e a 

metodologia de leitura em sala de aula. 

A importancia deste estudo se deve ao fato de que as reflexoes apresentadas 

possibilitam uma maior compreensao a cerca da pratica docente no trabalho com a 

literatura infantil, oportunizando aos professores e aqueles que tiveram acesso a esse 

trabalho de conhecer mais sobre a tematica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O presente trabalho tenta fazer uma reflexao, onde os professores das series iniciais, 

principalmente os da 2
a serie, normalmente deparam-se com situacoes constantes, em 

que o educando tern enormes dificuldades de aprender a ler e nem sempre o professor 

sabe lidar de forma a solucionar com tranqtiilidade e seguranca. Dentre essas situacdes 

ressalta-se a nao aquisicao ma is rudimentar da leitura, provocando a repetencia e a 

evasao escolar. 

Sabemos que a literatura infantil influi em todos os aspectos da educacao do aluno, ela 

desperta a sensibilidades e o amor a leitura, desenvolve o automatismo da leitura rapida 

e compreensao do texto, desenvolve a aprendizagem de termos e concertos, 

aprendizagem intelectual, e tern a finalidade de educar, instruir e distrain 

Pensando nessa finalidade o nosso estudo tenta mostrar a import ancia da literatura 

infantil para o desenvolvimento dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitura dos educando, estimulando a imaginacao, 

abrindo novos horizontes, transmitindo valores culturais, etc. 

Sabemos que o processo de alfabetizacao nao se encerra nas primeiras series e o ato de 

ler prolonga-se pela a vida inteira do ser humano, essa leitura aliada a aprendizagem da 

crianca fundamenta-se na construcao do conhecimento e se trabalha atraves de 

atividades como as historias dos livros de literatura infantil desperta o prazer pela 

leitura. Pois como sabemos os livros em geral desestimulam as criancas, e se atraves de 

agradaveis leituras conquistarmos os educandos, eles consolidarao o habito pela leitura 

desde as series iniciais 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, a metodologia foi uma pesquisa bibliografica
1

 e 

pesquisa acao
2. O instrumento de coleta de dados foi o questionario e entrevista. O 

questionario foi aplicado com quatro professores e dois gestores, com perguntas claras e 

objetivas para o diagnostico e entendimento dos mesmos. 

! Pesquisa bibliografica - e realizada a partir de um levatrtamento de material com dados ja analisados, e 

publicados por mcio escrito e elctronico. como livros. artigos cicntificos, paginas da Web, sites sobre o 

tana que descjamos conhcccr. (Mates, 2002, p. 40) 
2 Pesquisa acao-... aiem da participacao do pesquisador, pressupoe uma acao planejada que dcveni 

realizar-se no dccorrer da sua realiza?ao. (Matos, 2002.p.40) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com relacao aos professores, foram feitos os seguintes questionamentos. o que e 

literatura infantil; qual a importancia da literatura infantil para a formacao de leitores; 

quais as dificuldades encontradas em si trabalhar com a mesma; e como se da esse 

processo de ensino em sala de aula. 

Para os gestores foram realizadas questoes visando entender e diagnosticar as 

contribuicoes da escola quanto ao trabalho com literatura infantil e se a mesma dispoe 

de algum pro jet o voltado a literatura infantil. 

Com relacao aos educando foram realizadas entrevistas tentado diagnosticar o gostos 

dos mesmos pela tematica em estudo. A intervencao aconteceu atraves da pratica 

estagiaria com uma turma dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2
a

 serie com atividades que enfocam essa tematica. 

Este trabalho organiza-se em quatro capitulos, da seguinte forma: no primeiro foi 

abordada a historia da literatura infantil, com subitens que relatam o surgimento da 

literatura infantil no Brasil. O segundo aborda a escola e o trabalho pedagogico com a 

leitura: situando o estudo atraves da literatura infantil, subdividido em: a literatura 

infantil atraves das narrativas e atraves do teatro para as criancas. O terceiro capitulo 

relata as analises dos questionarios e a expcriencia do cstagio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITIJLO I 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A HISTORIA DA LITERATURA INFANTIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Que venha, sim, o livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da bela fantasia, simples e clam. " 

Herminio Almendros. 

Sabemos que no periodo da antiguidade, os seres humanos, expressavam os fatos, 

acontecimentos e experiencias por meio do poder da "palavra", ocorrendo assim 

a transferencia e o entendimento do conhecimento de geracao em geracao. 

Durante as primeiras civilizacoes ja existiam a contacao de historia, eles 

utilizavam da mesma como forma de distracao e ocupacao, nesse periodo nao 

havia uma lingua escrita, sendo que a oralidade era a sua principal forma de 

comunicacao. Com esse tipo de comunicacao foram surgindo os contadores de 

historias, conhecidos como menestreis, aedos, jograis e trovadores que levavam 

aos palacios, cortes, reunioes e vias publicas, os romances, as fabulas e contos 

sempre em versos e prosa. 

E sabido que, durante esse periodo essas obras literarias recitadas por esses 

contadores de historias possuiam intencao de transmitir determinados valores e 

padroes de comportamento, que deveriam ser respeitados e incorporados pelos 

individuos, nao havendo assim um genero literario totalmente direcionado a 

infancia, as criancas. Como podemos observar nas palavras de Carvalho (1980, 

p. 17), quando relata que: 

A tradicao oral, prirnitiva, nao distingue a crianca do adulto. A crianga 

era um « a d u l t o cm min ia tura» que apenas se preparava para futuras 

experiencias. A distincia ccrtamente. estava entrc o contador (que 

devcria ser o adulto, baseado na cxperiencia) c o ouvintc, onde se 

encontra a crianca. 

No entanto a literatura para criancas comeca com Perralt, o classico infantil, no seculo 

X V I I e Fenelon, em carater didatico. Embora ainda nao possamos caracterizar a 

literatura do seculo XVII como uma literatura tecnicamente infantil. Procuramos fixar ai 

o seu inicio, considerando a impossibilidade, principalmente do ponto de vista 

psicologico e pedagogico, de encontrar-se naquele seculo uma literatura especializada. 

12 



No entanto, ninguem ignora que dai parte a intencao de escrever para menores, razao 

porque a denominamos intencionalmente infantil (CARVALHO, 1980). 

Na realidade, Perralt nao criou suas belas historias infantis, que encantaram as criancas, 

antes mesmo de que eles saibam ler. O seu trabalho foi colhe-las e adapta-las, nas quais 

as tornou mais vivas e maravilhosas, superando as fontes originais e desenvolvendo-as 

ao mundo inteiro. Ele recolhe o folclore, ttadlcao e transforma-a em uma verdadeira 

obra de arte, com umas linguagens simples, claras, correta e suave. 

Perralt prima pelas metarmofoses pelo movimento. Sua linguagem e pura e simples, ao 

lado da correfao de um belo estilo, cheias de sutis ensinamentos, as historias dele sao de 

um alto cunho moralista. Os ensinamentos morais estao incorporados e integrados era 

toda sua obra, identificados com as personagens, numa unidade de acto inseparavel. O 

mesmo relata em muitos de seus contos infantis, atraves de uma sociedade de animais e 

ficcoes, a sociedade de seu tempo, a epoca, sendo o realismo de sua obra uma de suas 

caracteristicas. 

A escola e a segunda institulcao convocada a colaborar para a solidificacao 

politica e ideologica da burguesia, que se converte na atividade compulsoria das 

criancas e a freqiiencia as salas de aulas seu destino natural. Assim, devido a essa 

obrigatoriedade a escola passa a ser imprescindivel na vida social, passando a ser 

essencial para as criancas de todas as classes sociais. 

A historia da literatura comecou a deli near-se no inicio do seculo X V I I I , quando a 

crianca passa a ser considerada um ser diferente do adulto, com necessidades e 

caracteristicas proprias, pelo que deveria distanciar-se da vida dos mais velhos e receber 

uma educacao especial que a preparasse para a vida adulta. Tirando uma grande 

quantidade de crianca, as quais realizavam trabalhos bruscos, destinados a adultos, 

dessa forma foram retiradas do mercado de trabalho, deixando assim de contribuir com 

seus pais e familiares, os quais buscavam melhores condigoes de vida e ate mesmo a 

sobrevivencia. 

Durante essa fase a crianca passa a ser observada como ser infantil que precisa de 

cuidados especials em seu amadurecimento, ou seja, em sua transicao da infancia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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para a fase adulta. Mas observa-se que a sociedade esta dividida em dois grupos 

de criancas, com acesso a uma literatura muito diferente. A crianca da nobreza, 

orientada por preceptores, lia geralmente os grandes classicos, enquanto a crianca das 

classes desprivilegiadas lia ou ouvia as historias de cavalaria, de aventuras. As lendas e 

contos folcloricos formavam uma literatura de cordel de grande interesse das classes 

populares. (CUNHA, 2004) 

Um ponto a ser destacado e quanto aos livros que tinham por finalidade 

transmitir a ciencia e as regras de conduta. O livro nessa epoca era considerado 

de forma instrutiva e moralista, existindo uma preocupacao com o didatico que 

transformava o livro em um verdadeiro manual de ciencias. O seculo XVIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 foi 

marcado pela busca de conhecimentos, onde a literatura infantil ainda 

direcionava esses conhecimentos as informacoes cientificas, nao dando 

prioridade aos interesses da crianca e sim aos pianos que os adultos desejavam 

colocar em pratica na educacao. (CARVALHO, 1982) 

Dessa forma era observada uma literatura, racionalista, pragmatica, 

comprometida com a pedagogia c a ctica. Este acabava que colocando em 

segundo piano, a recreacao, o prazer e o lazer. Tornando a educacao bancaria, 

onde a crianca e tida como um deposito de conhecimentos. 

Com o intuito de reverter essa situacao a revolucao cientifica e de extrema 

importancia social, em que realiza atraves de sua atua?ao no processo industrial a 

mudanca de estrutura da sociedade com o advento da burguesia, em que assumem 

novas diretrizes e dar novos rumos a educacao. 

Dessa forma o seculo X V I I I , tornou-se sem duvida um dos periodos de grandes 

revolucoes. Vale ressaltar, que a revolucao cientifica e a revolucao industrial se 

comprometiam tanto com os valores racionalistas, que no ambito de sua literatura 

nao se harmonizava com a fantasia. 

Apos essas conquistas, os grandes historiadores da literatura infantil deram inicio ao a 

construcao de livros os quais podemos destacar serem extraordinarios, pois se a arte de 

escrever em si ja e complexa, toma-se mais complicada quando para criancas. Ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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contrario do que pode parecer, escrever para criancas e bem mais complicado e 

delicado. As criancas sao muito exigentes, e precise ser ou torna-se crianca, para 

escrever e agradar a estas criaturinhas. 

A imaginacao, a extratemporalidade, as metamorfoses, o maravilhoso, a intencao 

recreativa por excelencia e, sobretudo, a dramaticidade sao caracteres literarios que 

mais agradam as criancas. Estamos nos referindo ao drama no sentido da emotividade, 

do sentimento, das peripecias, dos movimentos interiores que ele traduz crianca, 

fazendo-a viver a obra infantil. 

Os irmaos Grimm, Luis Jacobe Guilherme e Carlos Grimm comecaram a coletar 

contos populares na Alemanha e tornaram-se celebres em todo mundo. Os 

mesmos pesquisavam fontes folcloricas e tradicoes populares, reconhecido e 

inspirado pelo romantismo da sua terra e de seu povo. Dessa forma, os irmaos 

Grimm: 

[...] realizaram um velho sonlio de aventura de viagens, pondo-se 
juntos, a correr terras, a pe, passando por aldcias e campos. parando e 
pousando nas casas dos camponeses e lenhadores. ouvindo e 
colecionando historias e Jendas de todas cssas regioes. E com esse 
material vivo, colhido diretamente do povo que eles escrevem os 
maravilhosos contos que os tornaram celebres em todo o mundo. 
(CARVALHO, 1982, p.105). 

Alem dos irmaos Grimm, muitos outros nomes se dedicaram a literatura infantil e 

juvenil, em todo o mundo diante o seculo XIX ate os dias atuais. Entre eles: Hans 

Christian Andersen, que endereca os contos as criancas e aos jovens adolescentes 

revelando uma imensa sensibilidade artistica e sentimentos para com todas as 

criancas. Este historiador em muitas de suas narrativas retrata a sua propria 

infancia, apresentando historias tristes e bonitas. 

Podemos observar nas palavras de Carvalho (1982), ao retratar que as historias 

de Andersen sao autobiograficas, contando um pouco de sua vida. O patinho feio 

e uma de suas obras, que retrata muito bem isso, no qual retrata que estava 

desprezado em seu meio e algumas vezes por sua mae, que nao chegou a entende-

lo inteiramente. O mesmo teve que fugir de sua casa para longe, para que so 

assim seus valores fossem reconhecidos. Dessa forma Anderson criou a sua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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propria historia em forma de livro infantil, sendo substituido assim por um pato, 

o qual era diferente dos demais. 

Um outro autor que se destacou com a literatura infantil da sociedade burguesa e 

capitalista foi Lewis Carrol, conhccido como "o Pastor Dogson", destacando-se 

com a sua obra, Alice no Pais das Maravilhas, escrito para sua aluna de 

matematica Alice Liddel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 O surgimento da literatura infantil no Brasil 

No entanto o ambito da leitura no Brasil, na epoca colonial, era tido por um 

sistema dominante o qual mantinha o povo alienado de informacoes e da 

educacao. Com isso o direito as informacoes e a educacao ficavam restritos a 

elite cultural e economica a qual acabavam enviando seus filhos para estudar na 

Europa. 

Dai pode-se ressaltar que, a literatura escrita ate o seculo XIX se caracterizava 

mais por um discurso moralista e erudito, do que como uma linguagem, cuja 

formacao obtivesse o estilo brasileiro. Dessa forma, a marca de instrucao no 

discurso de uma linguagem culta, afastava-se e descriminava o publico comum. 

No entanto, vale destacar que neste seculo a escola praticamente nao existia 

ainda em nosso pais, c nem tao pouco havia uma formacao de educadores, livros 

e textos. Assim, somente com a Chegada de Dom Joao VI e sua familia real, que 

se iniciou a abrir novas oportunidades em termos educacionais e culturais, pois, 

comecam a surgir os primeiros colegios no pais dando uma dimensao ao ensino. 

Ja em 1808, com o surgimento e a ampliacao da Impressa Regia, inicia-se a 

atividade editorial com publicagoes de livros enderegados as criancas. Tais 

publicacoes, alem de serem casuais e raras eram insuficientes para caracterizarem 

uma boa producao literaria brasileira infantil de qualidade. Nesse intuito, a 

primeira fase literaria infantil, era representada pelo jornalismo e por traducoes. 

Este periodo era considerado uma fase preparatoria de amadurecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Talvez pela delicadeza do assunto e nao havendo entao preocupacao dirigida realmente 

a educacao e a cultura infanto-juvenil, em nossa terra, a literatura infantil, no Brasil, so 

comecou a esbocar-se nos fins do seculo passado, quando a preocupacao educacional se 

tornou uma realidade. 

A literatura infantil so firmou-se nos arredores da proclamacao da Republica, 

quando o pais passava por muitas transformacoes durante a mudanca de governo 

para a republica que chegava e legitimava uma imagem de um pais modernizado. 

Tal periodo manifestou-se uma imensa diversidade de bens culturais, tambem 

comeca as campanhas pela alfabetizacao e pela escola, que lutavam em busca de 

uma literatura infantil nacional. 

Ate entao, a teoria ainda era meio da aprendizagem. So nos fins do seculo XIX e 

comeco do seculo XX o ensino toma um rumo pratico e menos tedioso, com nomes que 

podem se apresentar como reformadores. 

Finalmente, comecou a refletir sobre as leituras para criancas, adaptando os 

maravilhosos contos, a literatura de fic^ao recreativa que comecou a ser adaptado ao 

gosto infantil, para distrair e instruir. E dai ate nossos dias as criancas tern constituido 

preocupacao constante de psicologos, pedagogos e mestres. Sobre o surgimento da 

literatura infantil, com ascensao da burguesia comenta Zilberman Apud CunhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2004). 

Antes da constitnicao dcste modelo burgucs, incxistia uma consideracao 

especial para com a infancia. Essa faixa etaria nao era percebida como um 

tempo diferente. nem o mundo da crianca como um espaco separado. 

Pequenos e grandes compartilliavam dos mesmos eventos, porem nenhum 

laco amoroso especial os aproximava. A nova valorizacao da infancia gerou 

maior uniao familiar, mais igualmente os meios de controle do 

desenvolvimento intelectual da crianca e manipulacao de suas emococs. 

Literatura infantil e escola, inventada a primcini e reformada a segunda, sao 

convocadas para cumprir esta missao. (ZILBERMAN Apud CUNHA 
2004, p.23). 

Fica evidente a estreita ligacao da literatura infantil com a pedagogia, quando vemos, 

em toda a Europa, a importancia que assumem os grandes educadores da epoca, na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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criacao de uma literatura para criancas e jovens. Suas intencoes eram fundamentalmente 

formativas e informativas, ate enciclopedicas. 

Como nao poderia deixar de ser, a literatura infantil no Brasil, tern inicio com obras 

pedagogicas e, sobretudo adaptadas de producoes portuguesas, demonstrando a 

dependencia tipica das colonias (CUNHA, 2004). 

E com Monteiro Lobato que tern inicio a verdadeira literatura infantil brasileira. 

Evidentemente, a literatura infantil estava criada e amplamente cultivada, porem nao 

difundida. Faltava difusao, penetracao e popularidade. Destacando assim com suas 

producoes infantis que foi sucesso imediato entre os pequenos leitores. 

Tornando-se um dos pioneiros a pensar na literatura infantil enquanto algo que 

deveria ser estimulado a crianca, de mo do que ela adquira o habito e o prazer 

pela leitura. 

Monteiro Lobato acaba se destacando com o seu crescimento e enriquecimento 

do fabuloso mundo com suas personagens, o maravilhoso passa ser o elemento 

integrante do real, pois, Monteiro Lobato mostra no mundo cotidiano a 

possibilidade de acontecerem aventuras maravilhosas, que em geral, so eram 

possiveis nos contos de fadas ou no mundo da fabula e vividos por seres 

extraordinarios. Dessa forma fazia e faz com que as criancas e ate mesmo os 

adultos viajem durante a leitura de seus contos, se integrando junto aos 

personagens. 

Como nos mostra Carvalho (1982, p.33), Lobato nao utilizava de outros contos 

para a producao dos mesmos, ele os criava a partir da necessidade que ele 

acreditava ter as criancas, como podemos ver nas palavras a baixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao contrario dos classicos estrangeiros, ele nao rccriou seus contos de 

outros, eles os criou. Embora se utilizasse do rico acervo maravilhoso 

da literatura cMssica infantil de todo o mundo, a inspiracao maior e 

basica de Lobato foi a propria crianca, os motivos e os ingredientes de 

sua vivencia: suas fantasias, suas aventuras, sens objetos de jogos e 

brinquedos, suas travessuras e tudo que povoa a sua imaginagao 

[...].(CARVALHO 1982, p.33) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dessa forma e que personagens "reais" (Lucia, Pedrinho, D. Benta, Tia Nastacia 

etc.) tern o mesmo valor das personagens "inventadas" (Emilia, Visconde) e todas 

as personagens que povoam o universo literario "lobatiano". Fazendo com que as 

criancas leiam textos e contos de acordo com o seu cotidiano, o seu convivio 

social e pratico, nao mais se restringindo a obrigacao pedagogica dos livros 

didaticos. 

E por conseqiiencia, no Brasil ocorreu ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Boom" da literatura infantil, em que se 

manifestava a venda impressionante de livros, onde o mercado editorial voltado 

para o publico infanto-juvenil comecou a se concretizar. Assim, apesar do 

crescente interesse da populacao que incentivasse a interpretacao literaria dos 

textos dos livros, a familia, a escola e os meios de comunicacao tornam-se 

responsaveis por esse processo. (CARVALHO, 1982) 

Nessa perspectiva, houve inumeros debates em torno da leitura destinada as 

criangas, a literatura infantil comecou a ser pen sad a como formadores das mentes 

infantis e juvenis, contribuindo para o desenvolvimento de suas potencialidades 

naturais, quanto ao seu amadurecimento na tratisicao da infancia para a fase 

adulta. 
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2. A ESCOLA E O TRABALHO PEDAGOGIC© COM LEITURA; SITUANDO 

O ESTUDO ATRAVES DA LITERATURA INFANTIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E precise)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fazer compreender a crianca que a leitura e o mais movimentado, o mais 

variado, o mais engragadodos mundos". 

Aliceu Amoroso Lima. 

Sabemos que o process© de leitura das criancas de escolas piiblica, em sua materia dar-

se no ambientes escolares, evoluindo com o processo de alfabetizacao. Sendo assim 

podemos observar que essa crianca nao tern em suas familias a forca incentivadora a 

leitura. Isso ocorre devido ao fato de seus pais em sua grande materia, nao terem uma 

base educativa solida, tendo pouca escolarizacao ou sendo analfabetos. Muitos pais 

trabalham em atividades bracais e acabam nao tendo tempo disponivel para os filhos, 

exercendo assim pouca ou nenhuma influencia sobre as suas leituras. 

Na realidade o ato de ler envolve o ser em todos os sentidos; de forma individual e 

integrada, na convivencia com outras pessoas e com o mundo. Nesse sentido a chegada 

da crianca a escola, e perpassada por experiencias vivenciadas, no que se refere a leitura 

de mundo, nessa perspectiva nos juntamos a Freire (1987, p.22), quando nos diz que: "a 

leitura do mundo precede a leitura da palavra", adquirindo-a na interacao com criancas e 

adultos. O que lhe falta, no entanto, sistematizar esse aprendizado para a decodificacao 

e interpretacao dos signos. Para isso nos fundamentamos na citacao de Cademartori 

(1986, p. 18 al9) quando relata que: 

A literatura por sua vez, propicia uma reorganizaclo das percepcoes do 

mundo e, desse modo, possibilita uma nova ordenacao das experiencias da 

criancsi. A convivfincia com textos litcrarios provoca a formacao de novos 

padroes e o desenvolvimento do senso critico. (CADEMARTORI, 
1986, p. 1 Sal 9) 

Com isso observamos a carga de responsabilidade e importaneia que a escala e acima de 

tudo o professor acaba recebendo dos pais e famiHares Sendo considerado o espaco 

privilegiado, em que deverao ser lancadas as bases para formacao do individuo. Mas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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esse espaco deve ser aproveitado de forma construtiva, como tomamos por base Coelho 

(1981) que relata: 

[...] valorizacao do espaco-eseola nao quer dizer, porem, que entendenios 
como o sistctna rigido. reprodutor, disciplinador e imobilista que caractcrizou 
a escola tradicional em sua fase de deteriorizacao. Longe disso. 
Hqje esse espaco deve ser, ao mesmo tempo, literario (sem ser anarquico) e 
orientador (sem ser dogmatico), para permitir o ser em formacao chegar ao 
seu auto-conhecimento e ter acesso ao mundo da cuttura que caracteriza a 

sociedade a que ele pertence. (COELHO 1981, p. 17) 

Mas ainda hoje observamos que a escola ainda nao incentiva a leitura de modo afetivo, 

enquanto prazer de se envolver em uma bistoria unica, seja ela construida sobre fatos 

histdricos ou nascida de uma mente perspicaz e imaginativa. Na verdade o exercicio da 

leitura dar-se por meio da imposicao ao discente e este passa a encarar a leitura como 

uma obrigacao: ler para a nota, para passar de ano. Ocorrendo assim repetencia, evasao 

escolar e uma negatividade quando a leitura. 

Dessa forma o osso objetivo e utilizar a literatura infantil como uma forma de incentivo. 

Esses livros, com sua linguagem inconsciente exercem sobre as criancas uma seducao, 

fazendo com que os pequeninos, descubram a leitura desde as series iniciais, de uma 

forma divert id a e ao mesmo tempo educativa. 

De certo modo nos sabemos o que e literatura infantil. Isso e porque as maiorias de nos 

tern algo a ver com criancas, seja filho, vizinho, sobrinho, irmao ou aluno, e todos nos 

fomos criancas. Sabemos o quanto a literatura me capaz de criar tensoes em os mesmos 

adultos e suscitar intuicoes acerca da vida humana, mergulhando-nos em um profundo 

pensar, construindo assim de forma critica o nosso ponta de vista. Como mostra 

Cademartori (1986, p.22-23): 

A obra litcraria recorta o real sistcmalizando-o atraves do ponto de vista do 
narrador, ou do poeta. Sendo assim, manifesta. atraves do ficticio e da 
fantasia, um saber sobre o mundo e oferece ao leitor um padrao para 

interpreta-lo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (CADEMARTORI, 1986, p.22-23) 

Com isso, acreditamos que se esses livros forem trabalhados com as criancas desde as 

series iniciais, as mesmas construiam o seu habito de leitura e o seu gosto pelos estudos, 

melhorando cada vez mais o seu processo de alfabetizacao e letramento. 
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Mas ao falarmos sobre literatura infantil, hoje, remete a uma vinculacao com o trabalho 

realizado com el a na escola. A partir do momento era que a relacao da literatura infantil 

e a escola se formalizam, comecam entao a se delinear alguns questionamentos, como 

as diftculdades encontradas na obtencao de livros, a necessidade de um bibliotecario nas 

escolas, o problema quanto a qualificacao e a formacao de professores e ate mesmo as 

diftculdades em se trabalhar com livros de literatura infantil. 

Esses problemas afligem principalmente as escolas publicas, onde muitos casos os 

professores nao sao qualificados, acabam deixando de lado os livros de literatura 

infantil, ou utilizam apenas como forma de passatempo em momentos os quais nao 

estao dispostos a trabalhar ou em dias que nao tiveram condicoes de planejar aulas. 

O professor precisa conhecer e introduzir o periodo preparatorio a aprendizagem da 

leitura, reconhecendo que as criancas participant de atividades de leitura, reconhecendo 

que as criancas participant das atividades de leitura desde seus primeiros anos de vida 

O professor precisa considerar os fatores e estagios cognitivos, porque ele pode alertar 

de maneira segura contra praticas pedagogicas que inibem o desenvolvimento de 

estrategias adequadas para compreender o texto. 

Para que isso aconteca, o professor precisa gostar de ler e o seu trabalho 

consequentemente deve receber o aval da escola. E esta provoque, nos professores, a 

formacao de uma consciencia critica sobre leitura viabilizando uma pratica pedagogica 

cujo resultado atenda aos objetivos do projeto curricular da escola, forma a envolver 

todos. A essa compreensao do processe de aquisicao de leitura, nos fundamentamos na 

cita9ao de Sole (1988, p.33): 

[...] o problema do ensino da leitura na escola nao se situa no nivel do 
metodo, mas na propria conceitualizacio do que e leitura, da forma em que e 
avaliada pelas equipes de professores, do papal que ocupa no projeto 
curricular da escola. dos meios que adotam para favorece-la e natural rnenle, 
das propostas metodologicas que adotam para ensina-la. (SOLE, 1988, 
p.33) 

Contudo, a dificuldade esta na propria formacao precaria da maioria dos profissionais 

que nao sao leitores, mais tern que ensinar a ler e gostar de ler. Gerando dessa forma 

uma lacuna dificil de ser preenchida, dai a importancia do gosto pel a leitura, para que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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esses profissionais saibam utilizar a literatura infantil em momentos e horarios 

adequados. Porque a uma pessoa e impossivel deixar de transparecer em suas atitudes, 

palavras aquilo do qual nao pode ser trabalhada por quern nao tern experiencia. nao a 

conheca, como diz Coelho (1981, p. 19): 

|...| literatura e arte da linguagem, e qualquer arte exige uma iniciacao. E 
como um jogo: nao pode ser jogado por que nao I he conheca regras ou nao as 
combine com os parcciros. Embora, como arte que e a literatura nao 
comporte regras fixas e imutavcis, ha alguns conhecimcntos que sao 
indispensaveis a sua comprecnsao inicial (COELHO, 1981, p. 19) 

Tal afirmacao traduz que os professores devem estar devidamente instrumentalizados. 

Dessa forma, ao conquistar o alto de para si mesmo, dentro de condicoes proprias, eles 

estarao aumentados seu repertorio de conhecimentos, podendo assim reverter o 

desenvolvimento do trabalho pedagogico. 

O prazer pela leitura pode ser o trabalho em sala de aula, dai e facil compreender o 

papel que a literatura infantil pode desempenhar para os seres em formacao. E ela dentre 

as diferentes manifestacoes de artes, a que atua de maneira mais profunda e duradoura, 

no sentido de dar, formar e divulgar os valores culturais que dinamizam uma sociedade. 

Como nos afirma Coelho (1981 p.3-4): 

[...] e ainda o livro, a palavra escrita. que atribuimos a maior responsabilidade 
na formacao da ciencia no mundo das criancas e jovens.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apcsar de todos os 
prognosticos pessimistas, e ate apocaliptico, acerca do futuro do livro (ao 
melhor da literatura). nesta nossa era a imagem e da comunicacao 
instantanai, a verdade c que a palavra liteiaria escrita esta mais viva do que 
nunca. E parece ja fora de qualquer duvida que nenhuma outra forma de ler o 
mundo dos homens e tao eficaz e rica quanto a que ela permite. 
(COELHO, 1981 p.3-4) 

Necessario se faz, que alem do conhecimento que o professor tenha de sua turma, que 

ele trabalhe o interesse dos educandos para o ato de ler, tomando este ato eficaz, 

gratiftcante e prazeroso onde a sala de aula toraa-se um espaco de formacao de leitores, 

gerando o habito de ler. Pois quando a leitura e uma necessidade, um gosto apreciado no 

ambiente em que vive a crianca desenvolvera o quanto puder a capacidade de ler. 

E para que ele se efetive, devera preencher uma lacuna na vida do leitor, atender uma 

necessidade, um desejo, uma vontade de conhecer mais, o interesse em realiza-la. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A fimcao do educando nao e apenas ensinar a ler, mas de criar condicoes para que a 

crianca realize sua propria aprendizagem, conforme seus proprios interesses e 

necessidade considerando a leitura como um intermediario que acompanha a vida as 

pessoas alem dos muros escolares. 

Compreendendo que o processo ensino-aprendizagem de leitura acompanha o 

desenvolvimento socio-cognitivo, que nos evolui diferente niveis no individuo, par 

torna-se um leitor de qualidade cedo ou tarde. E preciso o profissional ter conhecimento 

e trabalhar o interesse do educando para o ato de ler. 

Apesar de muitos problemas, quando a leitura e os trabalhos com literatura infantil, 

podemos observar de forma clara e objetiva nos livros, por exemplo, Patos e Sapos, 

Macacos e Molas, Botas e Bodes a intencao de se trabalhar de forma ludica as nossas 

conhecidas familias silabicas. Em alguns casos para a oralizacao, compreensao e 

estudos vocabularios. Com a leitura e a contacao dessas historias os pequeninos podem 

desenvolver as suas comunicacoes orais, esperteza estimulando a formacao da 

consciencia critica, que, dificilmente, o leitor pode atingir se nao conviver com pontos 

de vista distintos daqueles que sao proprios a sua condigao social. Para que isso 

aconteca de forma sucinta, cabe aos professores buscar nos livros de literatura infantil, 

pois como diz Cassassanta (1974, p. 19): 

[...] os bons professores rcconhecem o valor da literatura na formacao da 
crianca e recorrcm as atividades atraentes e variadas, como cartazes 
estimulantes, conversas. clubc de leitura, dramatizacSo, ficha de apreciacjo, 
leituras de historias, leituras dramatizadas, exposigoes de livros, concursos, 
etc. (Cassassanta, 1974, p. 19) 

Essas historias tern um papel muito import ante na vida das criancas, a moral das 

historias acaba mudando o comportamento das criancas tornando-as mais disciplinados. 

Como nos mostra Cadermartori (1986, p.27): "tat historia tern tanto a ver com crianca 

quanto um sermao de igreja ou qualquer exemplar contada pelos mais velhos e 

tendendo, exclusivamente, aos interesses destes". 

Cabe a escola o trabalho pedagogico com a literatura infantil, reconhecendo o 

importante papel da mesma no desenvolvimento da personalidade em formacao da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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crianca. Lancarem mao das experiencias literarias para desenvolver uma serie de valores 

que pod em contribuir para evolucao dos varios aspectos de crescimento, como: 

• Valores recreativos, onde a literatura e diversao, entretenimento; 

• Valores esteticos, onde a literatura oferece oportunidade para a apreciacao da 

beleza de um poema. de uma imagem, etc., 

• Valores espirituais, onde a mesma exerce influencia no desenvolvimento em um 

senso de valores. Auxilia a crianca a crescer emocional, espiritual e 

intelectualmente, a formar atitudes positivas com relacao a sociedade. 

• Valores psicologicos, em que a mesma leva a crianca a uma melhor 

compreensao de si mesma e do mundo que o cerca, atraves da observacao de 

personagens envoividos em situacoes problematicas. 

A literatura desenvolve ainda senso de humor, tao essencial a infancia. Entao, a funcao 

primordial do estudo da literatura infantil e conseguir despertar na crianca o prazer de 

leitura, e inicia-los na cultura, de modo atraente, para dar-lhes a devida formacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 A literatura infantil atraves das narrativas 

Durante o periodo da infancia as criancas e um ser livre para pensar e agir diante das 

belezas das coisas, sua imaginacao e livre de preconceitos, das coisas negativas e ate 

mesmo de algum tipo de limitacao como ocorre com os adultos. As criancas sao seres 

capazes de imaginar, criar e viver o momento diante das historias. Essa faze e marcada 

como um momento de diversdes, muita alegria, cor, som, um momento de descobertas e 

recriacdes. 

Durante essa faze, essas belezas e qualidades sao adquiridas e aprimoradas atraves das 

historias ouvidas pelos pais, tios, avos, professores, etc. Esse processo de contacao de 

historias ajuda as criancas a desenvolverem-se no seu processo de formacao, fazendo 

com que a crianca inicie desde os primeiros meses o seu processo de aprendizagem, 

fazendo com que iniciem o seu habito pela leitura, compreendendo o mundo e suas 

descobertas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A narrativa para criancas nao dispensa o dramatismo, a movimentacao. Com o seu 

agitado desenvolvimento, a crianca ira interessar-se naturalmente pelos livros onde a 

todo o momento aparecam fatos novos e interessantes, cheios de peripecias e situacoes 

imprevistas, movimentando-se assim o espirito infantil. 

Pensamos, contudo, que nao so o movimento fisico, a acao das personagens, cria o 

dinamismo da historia: imaginamos que uma boa tecnica narrativa cria a movimentacao.. 

a preocupacao maxima de um narrador para criancas. 

Como nos mostra Cunha (2005) O autor tera mais sucesso entre as criancas se evitar 

descricoes e digestoes longas, ainda que muito pitorescas, masque nao tenham nada 

com o fim de acao da historia. Em geral, interrompe o caso, e o resultado nao sera o 

desejado pelo autor. Como costuma dizer Monteiro Lobato, "As narrativas precisam 

correr a galope, sem nenhum efeito literario". 

Dessa forma as narrativas tomam-se agradaveis para as criancas. No que diz respeito as 

falas e aos pensamentos das personagens, a melhor apresentacao pode ser feita atraves 

do discurso direto. O dialogo, predominante no conto em geral, toma-se mais necessario 

ainda para criancas, ele atualiza a cena, envolvendo cada vez mais o ouvinte, ou ate 

mesmo no discurso indireto fascinando mesmo assim o leitor, ficando a cargo do 

narrador, conseguir essas expectativas. Se essa linguagem oral ou escrita obtem 

caracteristicas adequadas ao leitor mirim, esse dialogo pode dar um grande realismo a 

cena. 

Muitos autores, conhecendo o valor do dialogo, usam ate mesmo o apelo atraves de 

perguntas, com supostas respostas, fazendo com que as criancas reflitam sobre esses 

questionamentos. 

O contador de historias precisar ser uma pessoa habil, versatil e sensivel a beleza 

das historias, para que possam transmiti-las de uma forma adequada, precisa se 

envolver no seu conteudo, vivendo e fazendo com que os vivam aquele momento 

da historia, do conto. Fazendo com que as criancas sintam-se encantadas durante 

a escuta da mesma. Um outro ponto a ser observado quanto aos narradores das 

historias e quanto ao conhecimento e estudo das historias em suas varias versoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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escolhendo a melhor e adaptando-lhe ao seu publico, excluindo cenas muito 

fortes que possam impressionar a mente infantil. 

l i ra fator importante para a compreensao da historia e o vocabulario, devendo 

este ser explicado antes da narrativa, para que esta nao seja interrompida durante 

a sua execucao Outro aspecto que deve ser considerado e a idade dos ouvintes 

que as historias se destinam, pois estas devem ser selecionadas para que atendam 

a evolucao do interesse infantil, suprindo suas necessidades. Dessa forma, 

podemos citar alguns tipos de leituras, que possam ajudar o narrador a seleciona-

los de acordo com os seus ouvintes. Dentre eles se destacam as historias reais, de 

animais, fantasticas ou maravilhosas. Como nos mostra (CARVALHO,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1982), 

quando relata algumas dicas de como deveram ser trabalhadas as historias, de 

acordo com o nivel de cada ouvinte ou leitor. 

As historias reais a ser em apresentadas as criancas deverao versar sobre coisas 

atingidas pelos sentidos infantis. Essas sao denominadas historias de primeiro 

tipo, sensoriais e objetivas, retratam coisas da vida das criancas, traduzindo 

desejos infantis. Ja as de segundo ciclo, sao mais trabalhadas envolvendo mais a 

imaginacao. Sao proprias para crianca maiores. 

Ja nas historias de animais, as criancas agem e vivem como pessoas humanas. 

Essas reviverao suas experiencias atraves dos personagens. 

Nas historias fantasticas ou maravilhosas essas acabam levando as criancas a 

evoluirem fisicamente, intelectualmente, e emocionalmente, pois, sentem 

necessidade de dilatar o seu ambiente e conquistar horizontes desconhecidos. 

Essa e a hora do maravilhoso, do fantastico, da surpresa, das emocoes e da luta 

eterna entre o bem e o mal. 

Entretanto, as historias cm geral sao narrativas que se baseiam num tipo de 

discurso calcado no imaginario de uma cultura e ao serem lidas ou contadas por 

um adulto para uma crianca, abrem uma oportunidade para que estes mitos, tao 

importantes para a constru^ao de sua identidade social e cultural, possam ser 

apresentados a ela. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Vale salientar, que a literatura infantil possui uma variedade de formas narrativas 

pertencentes, que desde os tempos antigos, ate os dias de hoje fazem sucesso com 

o publico "mirim". 

Nessa perspective, para se contar historias e preciso saber criar um ambiente de 

encantamento, suspenses, surpresas e emocoes em que o enredo e as personagens 

ganhem vida. Estas sao fontes maravilhosas de experiencias preciosas, para 

ampliar o horizonte e aumentar o seu conhecimento em relacao ao mundo que as 

cercam. 

Assim, para se contar bem uma historia e preciso possuir habilidade, treino e 

conhecimento tecnico do trabalho, pois os valores artisticos, linguisticos e 

educativos dependent da arte do narrador. 

Com isso os livros de literatura cada vez mais, nao sao narrados por pais, famiHares e 

ate mesmo professores, essa modalidade de comunicacao se encontra atualmente em 

declinio, sendo substituida em grande escala pela comunicacao midiatica. Muitas 

pessoas abusam dos meios de comunicacao, utilizando-os sempre, como uma forma de 

entreter as criancas, de as manterem quietas, mas isso pode prejudicar o 

desenvolvimento dos pequeninos. 

Esse tipo de comunicacao midiatica, principalmente, pela televisao atraves dos desenhos 

animados, reproducoes em DVDs, entre outros, que se alimenta aos que com ele travazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o 

contato de informacoes pronta e acabadas, de modo veloz e fulgas. parece trazer para as 

criancas prejuizo a sua capacidade de imaginacao e criacao, haja vista que esse tipo de 

comunicacao trabalha no sentido de atenuar as possibilidades de producao de sentido 

para as situacoes vivenciadas ou assistidas, ou seja, a representacao do mundo chega 

pronta as criancas. 

As criancas acabam se acostumando com o conhecimento pronto e acabado, sem que 

tenham que pensar ou indagar sobre determinados fatos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN' VERSIOADE F c r

) E R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D£ CAMPiNA GRANDE 2 8 

CEWRO OE FORMAQAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE PROFESSORES 

ilBUOTECA S6T0R1AL 

CAJAZEIRAS'  PARAIBA 



Assim, a capacidade de criacao parece ir sendo substituida pela capacidade de reter 

informacao e petritica-la, retifica-la. Nesse caso, quern assiste a uma historia sente 

muita dificuldade para acrescentar um ponto, diferentemente do quai acontece num ato 

narrativo, que pode ser pensado, pode ser indagado. 

Aparecendo desse modo, a dificuldade mesmo de pensar e que parece se alastrar por 

entre as geracoes da era televista, pois pensar e refletir e refletir e recriar, criar, e criar e 

pensar para alem do que se ouve ver, assiste, afmal, uma historia puxa a outra. Ou seja, 

quern ouve ou le uma historia pode conta-la e reconta-la de outra maneira, 

acrescentando a esta algo de si a partir do seu modo de representar, se situar e intervir 

no mundo. 

Os livros de literatura infantil, quando sao utilizados atraves das narrativas, podem 

possibilitar nas criancas o prazer de ler, para que assim possam reconta-las. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A literatura infantil atraves do teatro para criancas 

O teatro tern si do desde as culturas mais antigas, uma fonte de cultura e educacao, tanto 

para quern interpreta como para os que o frequentam. Apesar disso, os educadores e a 

escola nao tern incentivado nem o teatro feito pelos adultos, muito menos o feito pelos 

alunos, como atividade da escola. 

Essa situacao, ao contrario do que muitos pensam, nao e exclusivamente brasileira, 

como nos mostra Cunha (2004) ao relatar a Franca sobre o mesmo processo de 

desinteresse pelo teatro. Temos duas modalidades de teatro para ser analisada e 

estudada, uma e a que os adultos fazem para as criancas e adolescentes e a que essas 

criancas representam. 

Ao falar do teatro infantil, e importante destacar que este tern sua origem desde 

os tempos antigos, quanto o proprio homem. Os primeiros vestigios do teatro 

iniciaram-se com as cerimonias religiosas e supersticiosas, que eram dedicadas a 

fatos e narrativas atribuidas e influenciadas as divindades e deuses. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No renascimento e importante destacar que os educadores da Inglaterra, Franca e 

Portugal consideravam o teatro como uns dos mais poderosos meios de educate, 

pois, alem do fator imaginativo o teatro tambem e educativo, sendo uma grande 

arma para a escola. 

Desse modo, a literatura e o teatro propiciam a crianca diferentes percepcoes do 

mundo e situacoes, estimulando o pensamento de forma a alimentar o poder da 

leitura como ferramenta de Utopia, elemento primordial para a edificacao de uma 

realidade alicercada no respeito a vida. 

Sabemos que as criancas possuem qualidades bem maiores que as dos adultos, 

onde as mesmas tern a capacidade de imaginar tudo em sua volta, se destacando 

assim como um autor infantil. Desen vol vend o desde os seus primeiros anos de 

vida o gosto pelo teatro, por pecas, jogos dramaticos, atraves da imitacao de 

bichos, se representando perfeitamente como eles. 

As seis anos comecam a tomar gosto por pecas, que podem ser escritas e mais 

longas. De inicio, as fabulas e folclores ampliam-se como pecas em que entre 

fatos e personagens exploram os sentimentos morais e sociais, 

Esta e uma das fases que necessita de cuidados, exige certo cuidado para nao 

exacerbar a vaidade e o exibicionismo da crianca, sendo interessante representar 

mais frequentemente o teatro indireto, ou seja, o teatro de bonecos e figuras. 

Como podemos perceber nas palavras de C aval can te (2002), ao relatar que o 

teatro infantil tern que apresentar fisionomia propria, caracteres peculiares 

perfeitamente definidos, onde qualquer genero podera ser representado: comedia, 

drama, farsa, historias, pantomimas, desde que sejam guardadas e 

cuidadosamente observadas as idades e os interesses dos educando, enderecando-

se cada peca ao seu nivel correspondente. Observando sempre o interesse das 

criancas quanto a determinados assuntos. 

Pois como sabemos e atraves do teatro que a crianca cultiva a literatura, a 

musica, a historia, o fold ore, a fabula, ao lado do desenho da pintura e dos 

trabalhos manuais como as confeccoes de cenarios, bonecas e roupas, e se o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mesmo trabalhado de forma incorreta, pode acarretar problemas no 

desenvolvimento da aprendizagem dos educando. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I I I 

3. CARACTERIZANDO A ESCOLA E ANALISANDO QUESTIONARIOS 

3.1 Identificacao e Historico da Escola 

A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Crispim Coelho, localizada na 

Rua Romualdo Rolim - 186; Bairro: Sao Francisco, considerado periferia na cidade de 

Cajazeiras - PB foi o campo de estudo para a realizacao da pesquisa. Acredito que a 

local izacao da escola estabelece de certo modo, diferenciacao nas caracteristicas da 

clientela por ela atendida, sendo um elemento importante para o foco desse estudo, pois 

assim teremos uma diversidade de sujeitos a serem pesquisados e analisados, ainda que 

todos possam ser considerados de camadas populares. 

Diante da tematica em estudo: A LITERATURA INFANTIL E SUAS POSS1VEIS 

CONTRIBUICOES PARA A FORMACAO DE LEITORES, o instrumento adotado 

para coleta de dados foi questionario e entrevistas na modalidade estruturada. 

As entrevistas e os questionarios foram realizadas a partir de um roteiro de questoes 

relacionadas ao objeto e aos objetivos de estudo, nas dependencias das escolas. As 

entrevistas foram gravadas em fita K7, com autorizacao previa do entrevistado. Os 

dados coletados por meio de entrevistas foram processados na perspectiva qualitativa, a 

partir de instrumentais de Analise de Conteudo (BARDIN, 1979), por meio da 

associa9ao da tecnica de Analise de Conteudo. analise de enunciacao. 

Quanto a analise de enunciacao entende o discurso como um processo. Assim, funciona 

desviando-se das estruturas formais do discurso e em busca de elementos que indicam 

conflitos subjacentes ligados as contradicoes entre os elementos manifestos e os 

elementos latentes do discurso (ANDRADE, 1999, p. 151). Entre esses elementos, 

destacam-se as seguintes figuras linguisticas: recorrencia, co-recorrencias, disjuncao de 

pessoas, tempo; as figuras paralinguisticas: risos, pausas, silencio, gaguejamentos, 

lapsos. 

As entrevistas foram utilizadas com os educando, levando em consideracao que os 

mesmos sao criancas e em suas respostas quanto ao questionario aplicado contradizia as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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resposta umas com as outras, a mesma foi realizada para um melhor entendimento 

quanto as questoes. 

Quanto ao questionario, segundo Padua (1998, p. 156), 

[...] e o instrunicnto de pesquisa mais adequado a quantificacao, porque e 
facil de codificar e trabalhar, proporcionando comparacoes com outros dados 
relacionados ao tema pesquisado, como facilitador para as coletas de dados, 
com fins de oblencao de resultados desejados referente a pesquisa. 

De acordo com Silva FiihozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in Fernandes (2003, p.97): 

Enquanto na pesquisa quantitative, o foco da pesquisa sao os tracos 
individuais. as relacoes causais. o 'porque

1; na qualitativa, o foco e a 
expericncia individual de situacoes, o senso comum. o processo diutumo de 
conslrucao de significados. o 'como'. 

O questionario foi estruturado com 7 questoes objetivas para os professores, 5 questoes 

para os gestores, sendo que 2 subjetivas e 3 objetivas. As entrevistas se deram a partir 

de 7 questoes, foram realizadas individualmente com os educando, lembrando que essas 

questoes ja tinham sido respondidas na forma de questionario pelos mesmos, nao 

obtendo resultados satisfatorios. 

No entanto, reforca Richardson (1942), que os questionarios com perguntas subjetivas, 

apresentam-se categoricamente alternativas de respostas fixas e preestabelecidas, onde o 

respondente escolhe as opcoes dadas que mais se ajuste a suas ideias. E as questoes 

objetivas, sao caracterizadas por perguntas em que o entrevistado pode expressar-se 

livremente com maior elaboracao em suas respostas. 

Destinados aos gestores, professores de 1° a 4° serie do ensino Fundamental e aos 

alunos da 2
a

 serie do ensino fundamental da referida escola, os questionarios e as 

entrevistas tiveram como objetivo a coleta de informacoes precisas para a analise dos 

dados referente ao estudo monografico. Dessa forma os questionarios foram realizados 

com quatro professores, todos com formacao superior, dois gestores e as entrevistas 

com 50% dos alunos da 2 a serie do ensino fundamental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 - Perfil do Corpo Docente e Discente 

Os profissionais da escola, como foram destacados pelas gestoras tratam-se de 

profissionais capacitados, trabalham com responsabilidade, amor, dedicafao, harmonia, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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competencia e compromisso. Sao educadores que exploram conteudos de natureza 

diversas, que abrangem desde os cuidados basicos essenciais aos conhecimentos 

especificos provenientes das diversas areas do conhecimento 

Segundo a direcao, os mesmos participant ativamente nas questoes das atividades 

escolares de maneira prazerosa, criando situacoes de aprendizagens, dialogando com as 

familias e a comunidade, buscando informacSes necessarias para o trabalho que 

desenvolvem, procurando investir cada vez mais em sua formacao atraves de cursos de 

capacitacao e atualizacao. Sendo assim so sao admitidos neste estabelecimento 

professores que sejam habilitados em nivel superior ou formados por treinamentos em 

servico que segundo as gestoras e o caso do corpo docente desta escola 

Quanto aos discentes, a proposta pedagogica da escola esta em trabalhar no sentido de 

que os alunos incorporem as metas de trabalho nas disciplinas, com o escopo de 

despertar o interesse, tornando o ensino-aprendizagem um elemento fundamental para o 

conhecimento em todos os aspectos. 

A escola atualmente encontra-se com 318 alunos matriculados, distribuidos nos turnos 

manha e tarde equivalente a educa9ao Infantil e ao ensino Fundamental, e com uma 

turma extra de Educacao de Jovens e Adultos (EJA) de l
a a 3

a fase no turno da noite, 

estes sao dados equivalentes ao ano de 2007 que constant no Projeto Politico 

Pedagogic© (PPP) da Escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 - Analise dos questionarios dos educadores 

Ao realizarmos os questionarios com os professores, tivemos como publico disponivel 4 

professores, sendo que os outros se negaram a responder, alegando nao terem tempo ou 

nao estarem aptos para responder sobre a tematica em foco. Os professores 

entrevistados sao classificados da seguinte forma: uma com nivel superior completo e 

especializacao, duas com nivel superior e uma que esta concluindo a graduacao. E 

importante destacarmos que todas as educadoras as quais fizemos as perguntas, 

possuem experiencia na area da educacao, em media 10 a 15 anos de ensino. 

34 



Ao indagarmos o que e literatura infantil, a professora A respondeu: "sao historias em 

livros que instigam e incentivam a vontade dos alunos (criancas) pela leitura, mostrando 

as historias de forma criativa e divertida". No primeiro momento observamos que a 

professora restringiu a literatura infantil aos livros, sendo que a mesma vai alem dos 

textos impressos. Observamos tambem a importancia que a mesma relata diante da 

literatura infantil para com o incentive da leitura. 

A professora B, relatou a literatura infantil da seguinte forma: "e um portador textual 

importante voltado para a crianca". As professoras C e D relataram que nao se tern um 

significado, como podemos ver nas palavras da professora C: "eu nao sei bem o que e 

literatura infantil nao, acho que ela nao tern um conceito, ela e indeftnida". Como nos 

mostra Coelho (2000, p. 27). Literatura e uma linguagem especiftca que, como toda 

linguagem, expressa uma determinada experiencia humana, e deftnida com exatidao. 

Com relacao a importancia da mesma para a formacao de leitores, os professores 

responderam ser de suma importancia, destacando que a mesma serve de suporte nas 

atividades a serem desenvolvidas. como nos mostra a professora A: "... sua relevancia 

para formar leitores e de suma importancia, pois atraves da literatura e que as criancas 

despertam enquanto cidadao critico e participativo". Professor C: "E muito importante, 

ela serve para ajudar nas atividades em sala e desenvolver o senso critico". 

Os demais professores consideram importante a pratica da literatura em sala de aula, 

pois a mesma proporciona um intercambio da realidade com a ficcao. Com base nas 

respostas podemos dizer que os professores entendem que a literatura e o melhor 

caminho para levar o aluno a ler por prazer. Isso mostra o vinculo da literatura infantil 

com a educacao, onde o texto par criancas e mais que um subsidiario para a educacao 

formal, como tambem para o desenvolvimento critico. Como podemos observar nas 

palavras de Cademartori (p. 19, 1944): 

A literatura. por sua vex, propicia uma reorgaiuzacao das perccpcocs do 
mundo e. desse modo. possibilita uma nova ordenacao das experiencias 
existenciais da crianca. A convivencia com textos literarios provoca a 
formacao de novos padrocs e o desenvolvimento do senso critico. 
(CADEMARTORI, p. 19, 1944) 

Ao perguntar as diftculdades encontradas em se trabalhar com a literatura infantil, as 

respostas foram bem diversificadas, mais em sua maioria responderam nao sentirem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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diftculdades, mais sempre relatando que era muito raro o trabalho com esses suportes 

textuais. Como relata a professora C: "Nao, eu nao costumo trabalhar com a literatura 

infantil, quando vou utilizar algum texto faco apenas a leitura antes de alguma 

atividade. Gosto de utilizar o livro didatico em si, e facil e pratico de se aplicar". 

Apesar das palavras dos professores demonstrarem nao terem diftculdades quanto ao 

trabalho com a literatura, observamos que eles serrtem diftculdades, preferindo o 

trabalho com os livros didaticos, pois encontram tudo pronto e acabado. Vale salientar 

que eles sao fundamentais na formacao de pessoas, mas nao na formacao de leitores. E 

preciso que haja a leitura de ficcao, uma leitura prazerosa e emotiva. 

Outros professores responderam que os alunos apesar de serem criancas nao tern mais o 

prazer em brincar, sao adultos em forma de criancas, como nos mostra a professora A: 

"A dificuldade encontrada e que os alunos perderam a magi a de ser crianca, nao se 

envolvem com o mundo da leitura, pois o incentivo da familia e minimo, deixando de 

criar oportunidades para que os ftlhos sejam bons leitores, e de fato as escolas ainda nao 

dispoem de um espaco para a leitura" 

Isso leva a pensar que essa professora nao utiliza os textos e historias adequadas para a 

idade dos educando e que a forma como os mesmos sao trabalhados nao suprem as 

necessidades dos educando. Um outro ponto destacado e quanto ao incentivo da familia, 

pois como diz Cademartori (p.26,1994); "As criancas veem diariamente o que fazem 

seus pais, imitam-nos'*. Com isso observamos que se os pais sao analfabetos ou nao 

costumam ler, os filhos podem nao obter o gosto pela leitura. Levando em consideracao 

que apesar do analfabetismo, das diferencas quanto a classe social, os educando de 

camadas populares baixas tern grandes chances de se tornarem leitores, cabendo aos 

educadores o incentivo. 

Em alguns momentos, os professores responsabilizam so a escola pelo fato dos alunos 

terem diftculdades quanto ao aceso a livros e a ambientes propicios para a leitura, 

esquecendo que esse processo de aprendizagem e um trabalho que envolve educando e 

escola, sendo o professor o principal mediador, nao obtendo assim um posicionamento 

diante de si mesmo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para iniciar o tratamento da questao, convent ressaltar que a acao complexa de 

alfabetizar nao e so responsabilidade da instituieao escolar, porem, social e 

historicamente, esta foi incumbida para tal. Dessa forma compete ao trabalho 

pedagogico do professor uma funcao de carater primordial, pela sua efetivacao, o que 

in sere suas concepcoes e acoes num contexto de importancia singular. 

Ao perguntar aos professores como e trabalhada a literatura infantil em sala de aula. As 

respostas foram bem diversificadas, duas professoras responderam que sao trabalhadas 

atraves de historias contadas, gravuras cineminhas, CDs, filmes, etc. Destacando que 

apos a exposicao, cobram exercicios, uma professora utiliza como passa tempo, outra 

faz trabalho individual e coletivo. 

Podemos dizer que os professores nao utilizam a literatura para despertar o habito e o 

prazer pela leitura, levando a crianca a um mundo cheio de sonhos e fantasias. A 

literatura e utilizada como um recurso didatico. Como nos mostra Abramovich 

(1997),quando relata que e atraves das historias infantis, que os sujeitos podem fazer 

varias descobertas e construir outros jeitos de agir e de ser. Possuindo assim uma nova 

otica de reflexao. Percebemos assim que para essa professora os textos literarios tern a 

finalidade alfabetizadora, nao um metodo que possibilite uma leitura mais ludica de si e 

de tudo com que o sujeito conviver. 

Sabemos que na pratica de leitura deve-se priorizar a "leitura-prazer", embora a "leitura 

pre-texto"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mantem-sc ainda seu espaco, com a funcao de gerar outros textos. Para que 

dessa forma os educando passem a se debrucar sobre um texto, para com ele 

estabelecerem uma interlocucao, sem ser por obrigacao. Lemos com os nosso sentidos, 

nossas emocoes e nosso intelecto. 

Quando indagamos sobre qual a influencia dos pais ou familiares quanto a literatura 

infantil cm casa e na escola, duas professoras responderam que os pais nao consideram 

como atividade alguma leitura voltada a literatura infantil entre outras. Como podemos 

ver na resposta da professora B: "Muitos pais nao consideram como atividade a 

professora pedir para ler algum genero textual em casa". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As outras professoras responderam que o incentivo quanto aos pais e minimo, sendo 

que os mesmos em sua maioria nao tiveram uma base educativa solida, tendo pouca 

escolarizacao ou sendo analfabetos, trabalhando em atividades manuais. Nest as 

condicoes, exercem pouca influencia sobre as praticas de leitura de setts filhos, muitas 

vezes ignoram atividades ou leituras exercidas pelos mesmos. Sendo observada nas 

palavras da professora A: "Os pais nao influenciam, pois tambem nao foram 

infiuenciados, abrindo ainda mais lacunas para a nao formacao das criancas'. 

No que se trata a freqiiencia com que e trabalhada a literatura infantil em sala de aula, as 

respostas foram bem diversificadas, uma respondeu que todos os dias, mais essa mesma 

em suas respostas anteriores falou que a utiliza apenas como passa tempo. Sendo assim 

observamos que a literatura infantil e trabalhada muitas vezes como passa tempo, 

distracao. 

Duas professoras responderam que as vezes trazem textos ou livros de literatura infantil 

para as aulas, como assinala a professora A: "Sempre quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e possivel, posso dizer que 

umas duas vezes por semana trago livros para a roda de leitura e apresentacao sobre as 

historias". A professora D relatou que a escola nao dispoem de material o suficiente 

para o trabalho com a literatura infantil, sendo assim a mesma relata que uma vez por 

semana faz a leitura de um genero textual apos as atividades. 

Depois dos relatos observamos que a leitura na escola e apresentada como um circulo 

fechado, envolvendo apenas os livros didaticos e que muitas vezes nao sao distribuidos 

em quantidades o suficiente para os educando. 

Quando indagamos sobre quais os criterios utilizados para com a recuperacao dos 

alunos que apresentam dificuldades de leitura, duas professoras responderam que 

sentem bastantes dificuldades quanto a isso e que os criterios utilizados sao atividades 

diferentes das outras criancas. Nota-se que os professores apesar de obterem um curso 

superior sentem dificuldades em aplicar atividades que possam favorecer o 

desenvolvimento dessas habilidades pelo educando. 

As outras entrevistadas responderam que utilizam do trabalho grupal, da interpretacao 

oral e das dramatizacoes, como mostra a professora A: "Os criterios utilizados, mesmo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sabendo que o aluno nao domina a leitura e a interpretacao oral, atraves de desenhos, 

sempre procurando agrupa-los para que consigam aprender com a intervencao da 

professora e ajuda dos amigos da sala". Podemos dizer que essas professoras apesar das 

dificuldades desenvolvem atividades grupais e orais, favorecendo as criancas com 

dificuldades, mais as mesmas deixam a desejar em nao utilizar a literatura infantil, 

atraves de fantoches ou dramatizacoes, buscando assim o gosto pela leitura, antes 

mesmos de obter essa habilidade. 

Sabemos que antes era novidade falar de literatura na escola, enquanto hoje vem se 

criando um espaco para esses tipos de textos. Isto mostra que a mesma vem adquirindo 

seu proprio espaco no cotidiano escolar, deixando de ser um instrumento educativo, 

passando gradativamente a ser um entretenimento para as criancas. Sendo assim cabe 

aos educadores utiliza-la de forma correta. 

"Nesse sentido e importante dizer que os educadores sao responsaveis pelo processo de 

ensino da leitura, para assim desenvolver nos leitores uma visao critica da si mesmo e 

da realidade em que se vivem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Analise dos questionarios dos gestores 

Ler sempre representou uma das ligacoes mais significativas do ser humano. A 

literatura oferece a leitura nao apenas dos textos escritos, como tambem das figuras, 

atraves de uma leitura visual. 

Tendo como publico alvo a direcao, as suas integrantes, diante da questao: a escola 

dispoe de algum projeto voltado para a literatura infantil, ou que favoreca o seu trabalho 

nas series inicias? As respostas foram claras e sucintas, relatando que nao, que a escola 

nunca trabalhou a literatura infantil de forma clara, sempre que a mesma e trabalhada e 

atraves de textos aleatorios trazidos pelos professores. Relataram que ja se trabalharam 

com projetos de leitura na escola, mais nao utilizaram da literatura infantil para o 

desenvolvimento do mesmo, na perspectiva de incentivar para a leitura. 

Percebemos que esta escola ainda nao descobriu que os pequeninos podem ser cativados 

atraves da literatura infantil e desenvolverem assim o habito pela leitura e a visao critica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e compreensiva dos textos escritos ou nao. Pois como nos mostra Cavalcanti (p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 17,  

2 0 0 2 ) , ao relatar que, 

... para que nos tomemos leitores sirnbolicos, capa/cs de buscar o tcxto no 
"nao dito" explicitamente, naquilo que esta impress© na propria producao do 
sujeito - leitor, e necessaiio que alimentemos no individuo o permancnte 
desejo pela descobena do mundo, e isso somcnle conseguimos quaado o 
caminho e apresentado e provocado no periodo da infancia. 

Assim podemos relatar que a literatura infantil nao oferece "formulas magicas" para o 

surgimento de sujeitos leitores, mas a mesma pode favorecer uma pratica mais 

significativa, oferecendo a crianca um significado maior do mundo da leitura. 

Ao indagarmos sobre as contribuicoes da escola para que os professores possam 

trabalhar com a literatura infantil, as entrevistadas responderam que a escola dispoe de 

video e alguns livros infantis. Como assinala a diretora: "A escola dispoe de alguns 

livros e um video. Todo esse material flea a disposicao dos professores e dos alunos". 

Diante dessas respostas observamos que a direcao coloca a disposicao o material 

disponivel, mais apesar disso a escola nao dispoem de projetos ou mini - cursos, os 

quais possam favorecer o trabalho dos professores com a literatura infantil. 

Ao perguntar quais os materials que a escola dispoe para o trabalho com a literatura 

infantil, as respostas foram as mesmas da pergunta anterior, relatando que sao videos e 

alguns livros de historias infantis. Dessa forma observamos que a escola segundo a 

direcao dispoe de poucos recursos para o trabalho com a literatura infantil, sendo que os 

materiais que a mesma dispoe nao favorece a todos os educando, ocorrendo assim a 

utilizacao apenas para o educador, sem que os educando possam pegar ou optarem por 

determinados livros. 

Levando em consideracao ao planejamento para desenvolver as atividades de leitura em 

sala as respostas foram diversificadas, sendo que a diretora respondeu que sao 

realizados quinzenalmente, enquanto que a supervisora respondeu que: "Sao realizados 

quinzenal, mais o planejamento para o desenvo 1 vimento de atividades de leitura 

acontece quase nunca". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.5 - Analise dos questionarios dos educando 

Durante a aplicacao dos questionarios, observamos que os nossos objetivos nao estavam 

sendo alcancados com sucesso, dessa optamos por realizar as mesmas questoes dos 

questionarios em forma de entrevistas, indagando o porque das respectivas respostas. 

Na realizacao das entrevistas, os educando demonstraram ser jovens timidos, pouco 

falantes, e de initio mostraram-se um pouco amedrontados com o gravador, mais 

durante as entrevistas foram se desinibindo, explicando claramente o porque tinha 

respondido no questionario de tal forma, atribuindo a pesquisa uma grande contribuicao. 

Ao questionar como os alunos se sentem quando ganham um livro de presentes, obtive 

como resposta uma diversidade de situacoes, 60% responderam que se sentem felizes e 

40% responderam que ficam um pouco triste. 

Os que responderam ficar felizes, dizem ser devido ser bom ganhar presentes e tudo que 

se ganha torna-se uma alegria para eles. Como nos mostra o educando V. "Eu gosto 

muito de ganhar presente, assim, e, gosto muito, bom... eu... eu quando ganho fico feliz. 

Ja ganhei um livro de historinha... foi meu pai que ... me deu. (risos)... mais ja faz muito 

tempo. 

Relatos como estes aparecem no decorrer da entrevista. O que se pode observar e que os 

educando gostam de ler, apesar de nao obtcrem a influencia dos pais com frequencia. 

Os outros educando que responderam se sentir triste ao ganhar um livro de presente, 

explicaram que isso ocorre devido ao fato de nunca terem ganhado este tipo de presente. 

Diante do questionamento: como se sente quando gasta seu tempo lendo, as respostas 

foram bem diversificadas, 45% da turma responderam que ficam felizes 45% triste e 

10% responderam ficarem muito bravos. 

Os alunos que responderam se sentirem felizes ao gastar o seu tempo lendo, relataram 

que gostam de ler, apesar de nao saberem ler corretamente. Os que responderam se 

sentirem triste, falaram que isso ocorre devido ao fato de nao saberem ler e em alguns zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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casos de nao dispor de materials em casa e rarissimas vezes na escola. Como podemos 

ver nas palavras do educando C: "Eu nao sei nao... e que assim... aqui na escola tia traz, 

mais eu nem posso pegar pra ver... em casa eu nem tenho". Os outros educando que 

responderam ficarem bravos relataram que sempre que vao ler alguma coisa sao 

forcados, obrigados. 

Ao perguntar se eles acham que vao gostar de ler quando forem grandes, as respostas 

foram diversificadas, sendo que a maioria, 70% dos cntrevistados responderam que 

acreditam que nao vao gostar muito, relatando nao saber explicar o porque e devido ao 

fato de nao terem livros em casa, preferindo em muitos casos ver desenhos na TV ou 

jogar em video games. Como podemos observar nas palavras do entrevistado B: "Eu 

acho que nao... (risos). (pausa) Eu gosto e de assistir desenho. Quando tia manda ler as 

perguntas no quadro, eu nao gosto nao". Como relata Casasanta (1974), ao dizer a 

crianca aprende ao assistir TV, mais que a mesma pode ser prejudicial se exercida em 

excesso. 

Os 20% dos entrevistados que responderam que vao gostar de ler quando crescer sao 

criancas que apresentam um avanca diante das outras, elas sabem ler e interpretar textos 

pequenos. Durante a pergunta os 10% dos educando que responderam que nao vao 

gostar, sao criancas com dificuldades de aprendizagem, em alguns casos sao criancas 

especiais. Observamos tambem que essas criancas recebem um tratamento diferenciado 

das demais, ocorrendo assim para eles a exclusao. 

Ao indagarmos como os mesmos se sentiam ao frequentar uma livraria as respostas 

foram surpreendcntes, onde em sua maioria relatam nao conhecer e em alguns casos 

relataram que ja frequentaram mais nao puderam observar os livros, sendo repreendidos 

por familiares. 

Durante o questionamento se eles ja tinham escutado alguma historia e como se sentem 

ou se sentiram ao escuta-las, as respostas foram claras, demonstrando um interesse 

imenso de todos os entrevistados, relatando ficarem maravilhados e adorarem quando 

isso ocorre. Como podemos ver nas palavras a seguir do entrevistado C: "Eu gosto 

muito, tia quando tras eu gosto, eu peco direto a ela pra trazer, e bom, aquelas historias, 

ver os desenhos. Eu gosto, tu tern?". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ao perguntar se os entrevistados quando vao a casa de amigos gostam de ler os livros 

deles, os relatos foram divididos, 50% gostam e 50% nao leem. Os 50 % que 

responderam gostar, relataram que gostam de ir para ler, observar as figuras, desenhar. 

Enquanto que os outros que nao leem, relatarem que vao sempre para brincar e nao 

estudar. Diante dessas respostas observamos que os educando ja tern em mente a 

restricao da leitura como forma de obrigacao, podendo assim crescer com receio da 

leitura. 

Para finalizar as entrevistas fizemos o ultimo questionamento, se eles conheciam algum 

poema e como se sentiam quando liam para eles. As respostas foram que nao 

conheciam. Diante disso observamos que os educadores ainda estao em defasagem com 

alguns assuntos e ate mesmo com o tema em estudo, a literatura infantil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L O I X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4- R E F L E T I N D O SOBRE A PRA PICA DA LITERATURA INFANTIL E M 

SALA DE AULA 

Sabemos que as dificuldades quanto ao gosto pela leitura vem sendo estendida desde as 

series iniciais ate a fase adulta, Atraves dessa afirmacao que pude comprovar durante 

uma pesquisa intitulada: LEITURA: Pratica de Jovens Estudantes de Escola Publica da 

Cidade de Cajazeiras, durante as entrevistas onde a maioria dos entrevistados relatava o 

nao gostar de ler por nao terem tido uma alfabetizacao pautada no desenvolvimento de 

atividades relacionadas a leitura. 

Com isso surgiu o interesse em observar como e trabalhada a literatura infantil nas 

series iniciais e como a mesma pode ser trabalhada, a medida que pudessc inspirar em 

algum grau o interesse desses alunos desde as series iniciais. 

A partir do momento que a escola comeca a trabalhar com a literatura infantil, se 

delineia alguns questionamentos, quanto as dificuldades na obtencao de livros, 

necessidade de uma biblioteca, um bibliotecario, problemas com a formacao de 

professores, necessidade de "receitinhas", etc. 

Como forma de exercitar a pratica pedagogica em sala de aula, utilizamos recursos 

didatico-pedagogicos, que envolvesse a tematica os quais pudessem favorecer um maior 

desempenho quanto as atividades, tais com: livros de historias, jogos, musicas. O 

periodo de estagio aconteceu emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 0 dias relativos, no final do mes de outubro e inicio 

de mes de novembro, com uma turma de vinte alunos, na Escola Municipal de Ensino 

Infantil e Fundamental Manoel Goncalves da Silva, com idades aproximadas entre nove 

e treze anos. 

As atividades do estagio foram preparadas com o objetivo de estimular e fazer com que 

os alunos conhecessem um pouco a literatura infantil e seus suportes textuais. Para tanto 

foram utilizados, musicas, dinamicas, exposicoes de livros, leitura de historias, leitura 

dramatizadas, enfim atividades que estimulassem nos alunos o conhecimento da 

literatura infantil e o gosto pela leitura. 
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De acordo com o estudo aprofundado da tematica atraves de alguns autores, de initio 

foi implantado em sala de aula o "o cantinho da imaginacao", esse local foi implantado 

no final da sala, disponibilizava de uma caixa com livros de literatura infantil 

diversificados, esse local foi decorado com figuras de personagens das historias, 

almofadas, etc. 

Percebeu-se que durante a implantacao do "cantinho da imaginacao" os alunos 

mostraram-se curiosos quanto aos livros que estavam sendo expostos. Apos a 

implementacao do cantinho da imaginacao, realizamos a historia de Joao e Maria. Apos 

a apresentacao pedimos que cada um falasse um pouco da historia e que eles formassem 

grupos de quatro e apresentassem a historia para os colegas. Como a maioria nao sabia 

ler, a historia foi contada da forma como cada um conhecia. 

As criancas mostraram-se altamente receptivos quanto ao novo material que estava 

sendo introduzido na escola. Outro ponto observado em sala de aula foi a forma como 

as cadeiras eram expostas, sendo todas em fileiras, observando assim uma organizacao 

traditional que vem sendo desenvolvida ate os dias atuais. Com isso, organizamos as 

cadeiras em forma de circulo, tentando fugir um pouco do tradicional. 

No entanto, apos um periodo de estagio, os alunos perguntaram se eles nao iam mais 

estudar, se todas as aulas iam ser para brincar e ler. Isto nos deixou um pouco inquietos, 

pois apesar de todos os alunos se integrarem as atividades, mostraram altamente 

receptivos, levou-nos a passar por um momento que eles nao estavam gostando. Com 

isso, comecamos refazer os pianos de aulas, sem fugir totalmente do tradicional, onde as 

aulas eram diversificadas, observamos assim que de forma dinamica eles conseguiam 

absorver bem melhor os conteudos. 

No entanto, por mais que prefiram uma aula dinamica, os alunos tern uma concepcao de 

aula como uma educacao "bancaria", onde a figura do Educador, tern a funcao de 

repassar os conteudos, como nos mostra Freire (2005, p.66), ao retratar que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em lugar de comunicar-se. o educador faz "comunicados" e deposito que os 

educandos meros incidencias recebem parcialmente. memorizam c repetem. 

Eis ai a concepcao "bancaria" da educacao. em que a unica margem de acflo 
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que se oferece aos educandos e o de recebercin os depositos, guarda-los e 

arquiva-los.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (FREIRE, 2005, p.66) 

Nessa perspectiva, as aulas deram continuidade, no segundo momento, o livro de 

historia era apresentado as criancas, de forma oral e escrito, oculto por uma tira de 

cartolina presa a pagina, e as criancas iam atraves da Contacao de historia e das 

ilustracoes, tentando "adivinhar" o texto. Normalmente era um livro de historia por dia 

e um unico exemplar, a medida que as ilustracoes se iam sucedendo, a ansiedade 

tornava-se ate incontrolavel, tendo havido casos em que os alunos mais incontidos 

arrancavam literalmente os livros das maos do professor par que pudessem chegar logo 

ao final da historia 

Estas adivinhacoes eram registradas como a historia da classe e depois disso as tiras de 

cartolinas eram retiradas dos livros, e eles eram apresentados as criancas. Exploravamos 

capas, primeira pagina editora, ilustrador e acabavamos por ler o texto original. 

Alem da leitura individual, aconteciam tambem a leitura coletiva ou leitura novela. 

Nesse caso, o professor lia diariamente capitulos de um livro. Ao iniciar essa pratica 

percebiamos o desinteresse dos ouvintes. Enquanto se lia, lapis, borrachas, cadernos 

caiam, mas a partir do momento em que o narrador (professor) comecava a ler o texto 

com um maior entusiasmo, o momento em que a historia comecava a enreda-los, essas 

demonstrates de aborrecimento eram substituidas por um crescente interesse e 

incessantes cobrancas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "AH! Tia, le mais um pouquinho!", "cotita aquela outra!" ou 

Que horas vai ler hoje?",e assim fomos resgatando as historias dos livros de literatura 

infantifem que em muitos casos as criancas dispunham deles em casa e na escola e nao 

tinham a curiosidade de conhece-los. Com isso observamos o quanto e importante que 

os professores possuam habilidades para que possam contar as historias, pois como nos 

mostra Casasanta (1974, p.57): 

Para se contar bem uma historia e preciso possuir habilidadc, treino e 
conhecimento tecnico do trabalho, pois os valores artisticos, linguisticos e 
educativos dependem da arte do ruirrador. (CASASANTA, 1974, p.57) 

O espaco para ler foi idealizado, mas como resolver o problema que se impoe sempre ao 

termino de uma atividade? Como "cobrar" a leitura?. Estes tipos de questionamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sempre surgem. E depois da leitura individual, da novela, do teatro, o que faco? Como 

flco sabendo se os meus alunos estao realmente lendo, entendendo? 

Parece-nos dificil levar o aluno a ler por gosto, por prazer, se vincular a leitura a uma 

tarda escrita posterior. Desta forma so havia uma maneira de trabalhar com eles a 

leitura detalhadamente, sem que eles percebessem que estavam sendo cobrados. Isso 

ocorreu atraves de questionamentos sobre os textos estudados. 

Como a tematica em estudo e literatura infantil, buscamos trabalhar a mesma de forma 

interdisciplinar com todas as disciplinas. Com as historias os alunos iam aprender os 

diversos conteudos. Um dos momentos que pode ser destacado foi o trabalho com a 

historia "os tres porquinhos" dentro do conteudo paisagens da disciplina de geografia, 

onde cada crianca identificava as paisagens que eles consideravam natural e modificada. 

Dessa forma, acreditamos que as realizacoes destas atividades foram de grande valia, 

onde conseguimos de alguma forma implantar o gosto das criancas pela leitura atraves 

da literatura infantil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho tern por finalidade possibilitar uma maior compreensao a cerca da pratica 

docente no trabalho com a literatura infantil, oportunizando aos educadores e aqueles 

que tiverem acesso a essa pesquisa de conhecer mais sobre a tematica e suas 

contribuigoes para a formacao de leitores. 

Tendo em vista as analises feita anteriormente e buscando refletir acerca da pesquisa 

intitulada: A LITERATURA INFANTIL E SUAS POSSIVEIS CONTRIBUICOES 

PARA A FORMACAO DE LEITORES; acreditamos ser de grande importancia. na 

qual conseguiu-se inspirar, em algum grau, os alunos com os quais lidamos diretamente, 

o "habito" de leitura, para que prossigam na vida e possam tornar-se leitores assiduos. 

Com essas consideracoes, concluo esse trabalho, buscando chamar a atencao de 

educadores para com a realizacao de trabalhos a partir da literatura infantil, para que os 

mesmos possam trabalhar de forma construtiva e dinamica. Tomo como referenda as 

palavras de Clarice Lispector (1999), que esta pesquisa possa florescer o desejo 

naqueles que facam sua leitura. 
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ANEXOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I - QUESTIONARIO DE PESQUISA MONOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TEMA: AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UTERATUBA INFANTIL E SUAS POSSIVEIS CONTRIBUIQOES PARA A FORMACAO DE LEITORES. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

CAJAZEIRAS-PARAIBA 

Caro professor (a), 

Solicitamos que responda o questionario que segue. O mesmo faz parte de um estudo 

referente as relacoes raciais no ambito educational, que culminara em um trabalho 

monografico, indispensavel para a conclusao do curso de pedagogia da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG/CFP). 

Ressaltamos que as respostas servirao apenas para fins academicos, e suas identidades 

serao mantidas em absoluto sigilo. 

Esperamos contar com a sua colaboracao. 

Atenciosamente, 

Zaira de Aquino Carolino 

Questionario 

Formacao: 

Serie que leciona: 

Tempo que atua como professor (a): 

01- O que e literatura infantil e qual a importancia da mesma para a formacao dos 

alunos quanto leitores? 

02- Quais as dificuldades encontradas em se trabalhar com a literatura infantil? 

03- Como e trabalhada a literatura infantil em sala de aula? 

04- Qual a influencia dos pais ou familiares quanto a literatura infantil em casa e na 

escola? 

05- Com que frequencia e trabalhada a literatura infantil na sala de aula? 

06- Quais os criterios utilizados para com a recuperacao dos alunos que apresentam 

dificuldades de leitura? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

51 



I I - QUESTIONARIO DE PESQUISA MONOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TEMA: A LITERATURA INFANTIL E SUAS POSSIVEISzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONTRJBVigOES PARA A FORMACAO DE LEITORES. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

CENTRO D E FORMACAO DE PROFESSORES 

CAJAZEIRAS-PARAIBA 

Caro gestor (a), 

Solicitamos que responda o questionario que segue. O mesmo faz parte de um estudo 

referente as relacoes raciais no ambito educacional, que culminara em um trabalho 

monografico, indispensavel para a conclusao do curso de pedagogia da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG/CFP). 

Ressaltamos que as respostas servirao apenas para fins academicos, e suas identidades 

serao mantidas em absoluto sigilo. 

Esperamos contar com a sua colaboracao. 

Atenciosamente, 

Zaira de Aquino Carolino 

Questionario 

Formacao: 

Tempo que atua como gestor (a): 

01- A escola dispoe de algum projeto voltado para a literatura infantil, ou que 

favoreca o seu trabalho nas series iniciais? 

02- Quais as contribuicoes da escola para que os professores possam trabalhar com 

a literatura infantil? 

03- A escola dispoe de algum material favoravel para o trabalho com literatura 

infantil? 

( )Sim ( )Nao 

( )Videos; 

( ) Livros de historias infantis; 

( ) Revistas em quadrinho, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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( ) entre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

04- Como e realizado o planejamento para de4senvolver as atividades de leitura em 

sala? 

( ) individualmente; 

( ) com a ajuda de professores: 

( ) P
a

'
s

; 

( ) mensalmente; 

( ) quase nunca, 

( ) nunca. 

05- Em sua opiniao como a literatura infantil pode contribuir para com o 

aperfeicoamento da leitura nas series inicias? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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