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EPiGRAFE 

"Tire-se ao homem a capacidade de 

sonhar, o poder da imaginacao criadora e 

contemplat iva, e diga-nos o que resta nele, ou 

melhor, o que fica da criatura humana?!" 

"Sonhar e preencher vazios, e cnar 

condicoes terapeut icas para os impactos da 

real idade ; e l ibertar-se. enf im! 

(Barbara Vasconcelos de Carvalho) 



RESUMO 

A presents pesquisa intitulada A S CONTRIBUICOES DA LITERATURA INFANTIL 

NA FORMACAO DE LEITORES CRlT lCOS E CONSCIENTES, deu-se mediante a 

necessidade que a escola enfrenta para a formacao de alunos leitores. E a 

literatura infantil surge para apresentar a crianca o mundo ludico, magico e 

encantador que a leitura pode proporcionar. O que motivou a realizacao deste 

trabalho foi o fato de que as cr iancas demonst ram prazer na leitura de historinhas 

ou cantando cancoes, mas com o passar dos anos abandonam o habito da leitura. 

Dai a razao de introduzir diversos generos literarios nos conteudos das aulas, por 

acreditar que quanta mais experiencias agradaveis t iverem com a leitura durante a 

infancia, maiores serao as chances de que ve jam na leitura mais que um momenta 

de lazer e s im oportunidade de conhecimento. A metodologia apl icada foi o estudo 

de caso, sendo apl icada na E.E.E.F Desembargador Boto, e o instrumento para a 

coleta de dados fo i o quest ionario, o qual apl icou-se a vinte alunos do segundo ano 

do ensino fundamental , tres professora sendo duas atuando nos segundo ano e a 

outra no primeiro ano do ensino fundamental e a gestora da escola supracitada. 

P6de-se observar atraves d e pesquisa teorica o consenso que ha entre muitos 

estudiosos sobre a importancia da literatura infantil e como ela contribui com a 

formacao de leitores, alguns ainda ressaltam que ela deve ser introduzida na 

escola o quanta antes as cr iancas, nao as pr ivando de desfrutar d o mundo 

"magico" literario. Diante da importancia da literatura infantil como um meio 

facil i tador para gerar nos alunos o habito da leitura, procurou-se por meio deste 

trabalho, investigar d e que manei ra efa estava sendo trabaiftada e m sala d c aula 

incentivando a leitura, qual o seu signif icado para as criancas e a veracidade sobre 

o prazer que os generos literarios proporctonam aos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO 

Comumente a sociedade moderna vem sendo surpreendida com situacoes 

envolvendo a rede de ensino que causam um certo desconforto e porque nao dizer, 

um total descredito no sistema educacional v igente. Sao casos de violencia dentro e 

fora da escola, ausencia de valores et icos, morais e sociais, desvalor izacao do ser 

humano diante de pensamentos egoistas e mesquinhos. 

Diante dessa real idade, suscitar no homem atitudes de respeito por si e 

pelo proximo, constitui-se um desafio para a educacao, isso por ser vista como uma 

"arma" contra as injusticas sociais. 

A formacao de sujeitos reflexivos ou nao, alheios as relacoes de dominio, 

recebera influencia de praticas educativas, contr ibuindo com a propagagao de 

postura de alunos ativos ou passivos e m sala de aula, o que refletira em seu 

comportamento diante da realidade. E nesse processo de formacao de cidadaos 

conscientes, o ato da leitura e de grande importancia, haja vista que ela contribui 

para que o sujeito conheca suas condicoes de vida. 

Nesse diapasao, o presente trabalho monograf ico, A S CONTRIBUICOES 

DA L ITERATURA INFANTIL NA FORMACAO DE LEITORES CRlT ICOS E 

CONSCIENTES, busca a compreensao da importancia da leitura para a formacao 

do sujeito e se pautara no uso da literatura infantil em sala de aula, como um meio 

divert ido, criativo e prazeroso para o aluno. A literatura infantil surge para contribuir 

para a formacao de leitores inicialmente criancas, mas com condicoes de tomarem-

se leitores crit icos e reflexivos, diante da pratica da leitura. 

O fascinio que as cr iancas tern pelo mundo magico das historinhas, e 

perceptive! aos olhos de qualquer um. Qual delas nunca ouviu a historinha do lobo 

mal , da princesa adormecida, das bruxas e monstros, entre tantas outras, e nao 

f icam atentas ao en redo? 

Em razao do envolv imento entre a literatura infantil e a crianca, ha a 

possibi l idade de apresentar aos alunos o mundo da leitura, atraves da satisfagao 

que a literatura infantil proporciona. O u seja, se os alunos t iverem experiencias de 

leitura com contos infantis, musicas, gib is entre outras expressoes literarias, eles 

passarao a ver a leitura como uma oportunidade de soltar a imaginacao, a fantasia e 

se divert i rem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E, portanto, importante que se reconheca na inf§ncia esse perfodo de 

criatividade em potencial e assim a crianca podera tornar-se leitora por prazer e nao 

por imposieao. E a idealizacao deste trabalho deu-se ao se perceber que mesmo 

quando ainda s3o criancas e gostam que leiam historinhas para eles, a grande parte 

dos alunos na adolescencia, abandonam o habito da leitura. 

Sendo assim o presente trabalho monografico, tern como objetivo geral 

identificar e analisar de que forma a literatura infantil esta se desenvolvendo em sala 

de aula. E como objetivos especificos identificar como acontece, em sala de aula, o 

incentivo a leitura; compreender o significado da leitura para as criancas e contribuir 

com a insercao da literatura infantil no processo de alfabetizacao da crianca. 

Estudos comprovam que se forma um leitor ate mais ou menos quatorze 

anos de idade, todavia esse n i o e um processo rapido, ele ocorre desde os 

primeiros passos da crianca, dando a ela a chance de conviver com histbrias, 

lendas e poesias, tudo num contexto adequado para cada fase da crianca. 

Dessa forma, observa-se que a importancia de desenvolver na crianca a 

pratica da leitura, desencadeou a escolha da clientela de vinte alunos, com idade na 

faixa dos sete anos, cursando o segundo ano do ensino fundamental da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Desembargador Boto, Cajazeiras, Paraiba, para a 

realizacao do estagio. 

A metodologia escolhida para ser aplicada a essa pesquisa foi o estudo de 

caso. E a coleta de dados foi feita por meio da aplicacao de questionarios aos 

alunos, professoras e gestora. 

Assim sendo, a presente monografia encontra-se divida em tres capftulos. 

O primeiro capitulo fala sobre a importancia da educacao e da leitura para a 

formacao do sujeito, apresentando de forma geral como a leitura contribui com a 

construcao de pessoas mais conscientes. Incluindo o conceito e uma breve 

evolucao histarica da educacao infantil e a importancia do uso da leitura e da 

literatura como elementos enriquecedores das aulas. 

O segundo capitulo se concentra na literatura infantil, observando o quanta 

ela exerce um encantamento nas criancas diante do aspecto ludico, podendo 

influenciar o comportamento dos leitores. Outro ponto destacado e a literatura 

infantil na sala de aula, demonstrando o quanta o ambiente escolar pode promover 

meios de apresentar a literatura para as criancas, bem como a importancia do papel 

do professor como mediador entre o aluno e a literatura infantil. 



CAPITULO 1 

A IMPORTANCIA DA EDUCACAO E DA LEITURA PARA A F O R M A C A O DO 

SUJEITO 

A o se lancar um olhar e m busca de se conhecer as necessidades 

apresentadas na atual idade, e possivel perceber que elas sao inumeras, podendo 

ser citado a lgumas como a violencia dentro e fora da escola, a ausencia de valores 

eticos, morais e sociais, a desvalor izagao do ser humano diante de pensamentos 

egoistas e mesquinhos. Enf im, sao muitos os problemas que merecem a atencao da 

sociedade, famil ia e educadores. 

Diante dessa realidade, suscitar no homem ati tudes de respeito por si e 

pelo proximo, constitui-se um desaf io para a educacao, isso por ser vista como uma 

"arma" contra as injustigas sociais. Ass im af irma Freire, "a educacao modela as 

a lmas e recria os coracoes, ela e a alavanca das mudancas sociais." (2005, p. 28). 

Isso porque para ele, sao as condicoes sociais que apris ionam e "castram" a 

capacidade do sujeito se conhecendo, conhecer o mundo no qual encontra-se 

inserido. 

A educacao apresenta-se como um meio que possibil ity ao homem, ter 

consciencia de sua condicao no mundo, podendo transforma-lo de acordo com suas 

necessidades, n i o se deixando subjugar pelos interesses das classes dominantes. 

Essa intervengao na real idade so sera possivel ao individuo, mediante a 

conscient izacao do seu poder de a g i o e de mudanga social, pois como bem afirmou 

Freire (2000, p 33): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na med ida e m que nos to rnamos capazes de t rans formar o mundo , de dar 

n o m e as co isas, de perceber , de inteligir, d e decidir , d e escoiher , de valorar, 

de f ina lmente, et ic izar o mundo , o nosso move r -nos ne le e nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA historta v e m 

envo lvendo necessar iamente sonhos por cu ja realizacao nos ba temos . 

A formagao de sujeitos reflexivos ou nao, alheios as relagoes de dominio, 

recebera influencia de praticas educat ivas, contr ibuindo com a propagagSo de 

DtCAMPINA(3Rf,NDE 
CENTR0 DE FORMACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE PROFESSORS 

BIBU0TECA SET0RIAL 

CAJAZEIRAS - PARAlBA 



11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

postura de alunos ativos ou passivos em sala de aula, o que refletira e m seu 

comportamento diante da realidade. 

Nesse processo de formacao de cidadaos conscientes, o ato da leitura e de 

grande importancia, pois segundo Mart ins (1994, p. 17), "ler signif ica inteirar-se do 

mundo sendo tambem uma forma de conquistar autonomia de deixar de 'ler pelos 

olhos de outrem'." . Ass im a leitura contribuira para que o sujeito conheca suas 

condicoes de vida. 

E interessante ressaltar que Martins, assim como Freire, t ratam da leitura 

nao apenas como uma decodif icacao de sinais, mas s im, como um meio de 

libertacao das condicoes sociais, por meio da qual se chega a conscient izacao, 

podendo ser usada como uma ferramenta reprodutora e mantenedora de 

desigualdades sociais. A leitura da "a impressao de o mundo estar ao nosso 

alcance; nao so podemos compreende- lo, conviver com ele, mas ate modif ica-lo a 

medida que incorporamos experiencias de leitura." (1994, p. 17). 

A inda que se tenha na leitura, um caminho para a emancipacao intelectual 

do homem, a autora acima citada, e preciso um processo, assim coloca a aquisicao 

da leitura, vai se dando por meio de etapas ou niveis, e a principio, se darao 

mediante as relacoes existentes entre o sujeito e o objeto lido. Os niveis basicos da 

leitura, por ela sugeridos sao os niveis sensorial , emocional e intelectual. 

C o m o a lei tura e d inamica e c i rcunstanc iada, esses t res n ive is sao inter-

re lac ionados, senao s imul taneos, m e s m o sendo u m ou out ro pr iv i legiado, 

segundo a exper ienc ia , expecta t ivas , necess idades e in teresses do leitor e 

das condicSes do contex to gera l e m que se insere. ( Idem, p. 34) . 

A compreensao de que o processo de leitura evolui de acordo com o 

interesse do sujeito pelo que se ie, requer a disponibi l izacao de artif icios para que o 

leitor seja, inicialmente, cat ivado por algumas caracterist icas como cores, textura, 

etc., e posteriormente ela se dara e m niveis mais racionais e menos sent imentais e 

sensorials. 

Outro autor estudado neste trabalho e Candido (1988, p 242), o qual vem dizer 

que a literatura se apresenta "em todos os niveis de uma sociedade, em todos os t ipos 

de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, ate as form as mais complexas 

DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e dif iceis da produgao escrita das grandes civil izagoes.". Dai se justif icar o uso da 

literatura como um artif icio na construcao de leitores, pois nas suas mais diversas 

modal idades, ela propicia, nas palavras de Candido (1988, p 249). 

o exerc ic io da ref lexao, a aqu is icao do saber, a boa d ispos icao para c o m o 

prox imo, o a f inamento das e m o c d e s , a capac idade de penetrar nos 

p rob lemas da v ida, o senso da beleza, a percepcao da comp lex idade do 

m u n d o e dos seres, o cul t ivo do humor . 

Atraves da literatura e possivel despertar nos sujeitos, tanto os sent imentos e as 

emogoes como o seu intelecto. Tem-se nela a uma oportunidade da superagao de um 

dos desafios que e a exploragao do homem pelo homem, com o intuito de se chegar a 

uma sociedade mais justa, na qual os direitos sao conhecidos e exercidos. 

A inda que diante de tantos meios que contr ibuem com a formagao de leitores, 

como explicar que a maior ia dos educadores af i rma que a falta do habito da leitura 

cont inuam sendo um dos problemas mais comuns e m sala de aula? Mesmo que muitos 

concordem e m dizer que as cr iancas sao envolvidas e encantadas petas "estorinhas" 

infantis, f i bu l as , desenhos, cangoes e muitas outras formas de l inguagem literaria. 

Porem os que antes eram amantes da literatura, com o passar dos anos, tornam-se 

indiferentes ao que ela Ihes pode proporcionar e m sua formacao como seres 

conscientes, como cidadaos. 

O envolv imento que a crianca apresenta pelos textos literarios, acontece, 

inicialmente, rnedtante aspectos ludicos, com f iguras e c o m o jogo das palavras. Isso se 

constitui uma das razoes para que este trabalho se volte a modal idade da Literatura 

Infantil. Acredi tendo-se que ao s e construir uma base soiida para o desenvolv imento do 

habito da leitura na crianga, ela nao perdera o prazer e com ele o que era habito torne-se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ifiCO""zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ;-:z> o : , .1 : . 'c.". . J us anos - jeguirao sem muitas di f iculdades 

para a realizagao de leituras reflextvas. 

A atencao dada a fase infantil, neste trabalho, deu-se e m virtude da 

concordancia com o posic ionamento de Carvalho (1985, p 20-21), quando diz que 

...a cr ianca e cr iat iva e precisa de mater ia -pr ima sadia, e c o m beleza, para 

organizar seu 'mundo magico ' , seu un iverso poss ive l o n d e ela e a dona zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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absoluta , const ro i e dest ro i . Const ro i ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cria, rea l izando-se e realizando tudo 

o que e la deseja. (...) A l i teratura Infanti l , en r iquecendo a imag inacao da 

cr ianca, va i o ferecer- lhe cond icoes de l iberacao sad ia , ens inando- lhe a 

l ibertar-se pelo espi'rito: levando-a a usar o rac iocfn io e a cul t ivar a 

l iberdade. 

E assim desenvolver o habito da leitura como uma fonte de prazer, habituando o 

sujeito a ler, ver e ouvir o bom e o belo, de maneira a tornar-se um amante da leitura. 

Diante do exposto, e possivel concluir que o desenvolv imento do habito da 

leitura e um tema que vem sendo estudado, muito embora, isso nao signif ique que ele 

tern deixado de ser um desafio enfrentado por educadores. O presente trabalho busca 

contribuir com a ampl iacao de discussoes relacionadas a questoes educacionais. Sua 

importancia encontra-se no intuito de se obter a formacao de leitores por meio da 

literatura infantil, em virtude da compreensao de que por ela a cr ianca e levada ao mundo 

da leitura de modo prazeroso. Para o reforgo do direcionamento deste estudo a crianca, 

faz-se, pois necessario mais uma citacao de Carvalho (1985, p 194) d izendo que: 

e na infancia que se adqu i re o habi to d e ler. E na cr ianca que es tao todas 

as potenc ia l idades e d isponib i l idades para o prazer d a leitura. E e ev idente 

t a m b e m q u e s e torna necessar io abrir a s j ane las desse m u n d o 

maravi lhoso. . . 

Isso mostra que a capacidade criativa das criangas pode ser est imulada por 

situagoes diversas, e a leitura e uma delas. A crianga tern a oportunidade de 

conhecer a leitura atraves da magia que a literatura infantil oferece. 

1.1 Educagao Infantil: conceitos e historicidade 

Mesmo antes do surgimento de instituigoes escola res, a aquisigao do 

conhecimento nao era introduzido ao sujeito apenas na idade juveni l e adulta. 

A inda quando crianga, o meio familiar, atraves da figura materna ou outra pessoa 

responsavel, apresentava os primeiros conceitos, perpassando habrtos e 

costumes da epoca. O que nao signif icava que havia uma educagao vol tada as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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necessidades e habi l idades infantis, isso porque, a f igura da crianga era 

associada a um adulto e m miniatura (GUIRALDELI , 2006). 

O conceito de infancia mudou consideravelmente desde a ant iguidade. 

Como foi citado, a crianga era vista como um adulto e m proporgoes menores, dai 

ser educada para se comportar como tal. Em contrapart ida, a atual idade a 

percebe considerando seu imaginario e criatividade, e isso foi possivel mediante 

estudos sobre o comportamento infantil, muitos dos quais demonstram ser essa 

uma idade bastante propicia para a iniciagao da educagao formalmente. 

Ass im af irma Mendes (1999, p 48) quando diz; 

E nessa fa ixa de idade q u e b io logos, ps ico logos, te rapeutas , pedagogos e 

outros espec ia l is tas tern demons t rado a impor tanc ia na fo rmacao da 

cr ianca, pois e nos pr imei ros anos de v ida q u e pra t icamente se f o r m a o 

potencia l motor , ps ico log ico e soc ia l da cr ianca. Essa nocao de impor tanc ia 

da in fancia e re la t ivamente impor tante e surg iu c o m a evo lucao do 

capi ta l ismo. 

Diante da apresentagao da importancia da educagao infantil, ac ima 

citado, ainda se faz necessario recorrer, mesmo que de maneira superficial a 

historicidade e se ter uma visao de como se deu e tern se dado a Educagao 

Infantil no Brasil. A importancia de citar o pensamento de alguns estudiosos 

justif ica-se pelo fato de que prat icas pedagogicas se const i tuem a partir desses 

estudos sobre educacao. 

No seculo XVI I , nasceu Jean Jacques Rosseau (1712-1778) e m Genebra 

na Suiga. Sua contribute!© para a Educacao refere-se ao aspecto revoiucionario 

no processo educacional , isso se deu pela i nve rs io do centro da aprendizagem, 

que ate entao se encontrava no professor, porem com uma visao diferente 

daquela epoca, Rosseau, segundo Rosa (1974, p 158), nao ve na crianga um ser 

e m miniatura, mas possuidora de inocencia e bondade. Dessa forma as criangas 

passam a estar no centro dos interesses pedag6gicos. Para ela a educagao deve 

acontecer de maneira espontanea, pois diz: 

Rosseau c o m o "amante da natureza" , quer que seja re tomado o conta to 

saudave l c o m an imais , p lantas e f endmenos f i s icos dos qua is o h o m e m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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urbano f requen temente se d is tanc ia {...] V e - s ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a i a importancia da 

exper i§nc ia , da educagao at iva vo l tada para a v ida, da agao cu jo pr incipal 

motor dever ser a cur ios idade. 

E importante citar o pensamento de alguns estudiosos, pois as praticas 

pedagogicas se const i tuem a partir desses estudos sobre educagao. Para 

Rosseau (apud OLIVEIRA, 2002, p 65) , o conhecimento acontecia mediante a 

relagao do homem com a natureza. Isso nao agradava os religiosos por ser uma 

educagao com muita "l iberdade", sem o controle dos adultos. 

Pestallozi (1746-1827), suigo-alemao, segue em muito as ideias de 

Rosseau, acei tando a "tese da bondade inata; por isso, dedica, de preferencia, 

cuidados especiais a educagao das criangas da mais tenra idade e das 

deserdadas entre elas." (ROSA, 1974, p 228). Ele direciona seus trabalhos as 

criangas pobres buscando reeduca-las de modo a concil iar uma formagao geral 

com uma profissional, e dessa forma aprimorar a inteligencia, a moral e a tecnica. 

Rosa (1974, p 185) ainda diz: 

Pestalozzi cons idera o h o m e m com u m todo cu jas par tes d e v e m ser 

cul t ivadas. Refere-se a un idade esp i r i to -coracao-mao e a impor tanc ia do 

desenvo lv imento da tr ip l ice a t iv idade conhecer-querer -ag i r , por me io da 

qua l se da o ap r imoramen to da intel igencia, da mora l e da tecn ica. 

Simpat izante de Pestalozzi, Froebel (1782-1852) nascido na Alemanha, 

tambem contribuiu no campo da educagao infantil, por meio da compreensao da 

importancia de atividades ludicas durante o processo de aprendizagem com 

criangas. Por considerar que a fase infantil e a base para o desenvolv imento do 

individuo, e que, Rosa (1974, p 185) af irma: 

De mane i ra p ioneira fundou os K indergarden ( jardins de infancia), f azendo 

ev idente a lusao ao jard ine i ro q u e cu ida da planta d e s d e pequen ina para que 

ela c resca b e m , u m a vez q u e o s pr imei ros anos d o h o m e m sao 

cons iderados fundamen ta l s para seu desenvo lv imento poster ior. 
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Relembrando Guiraldeli (2006), a educacao da crianca estava sobre os 

cuidados maternos ou de preceptores, a famil ia era entao considerada o nucleo 

da sociedade. Porem com o passar dos tempos, surgiram outras necessidades. 

Exemplo disso e que durante o processo de industrializagao as mulheres 

comecaram a ingressar no mercado de trabalho, isso signif icava que tanto os pais 

como as maes t inham que se ausentar de casa, quern entao ficaria com as 

criancas? 

Essa ausencia dos pais exigia uma solucao para que os fi lhos nao 

f icassem sozinhos. Segundo Mendes (1999, p 93), e m meados de 1885 

"aparecem algumas posicoes historicas em face da educagao infantil que iriam se 

arrastar ate hoje: o assistencial ismo e uma educagao compensator ia aos 

desafortunados socialmente.". O que se devia ao fato de assist irem a criangas de 

camadas pobres, ou seja, a prestagao de favores, norteando-se por um aspecto 

assistencial-protetor, atraves dos quais, se compensar ia carencias promovendo a 

superagao de condigoes sociais desiguais, ainda que as estruturas geradoras 

daqueles problemas nao se modif icassem. 

Embora embasados e m aspectos assistencial istas, a postura de muitas 

instituigoes educacionais comegam a fomentar o sentido de desenvolver a 

intelectualidade e a afetividade, entre outras habil idades, v isando dar- lhes 

condigoes de compreender e agir sobre sua realidade. 

Pode se entao observar que a educagao infantil vai mudando sua visao 

sobre sua contribuigSo na formacao dos sujeitos. E o papel do professor, atraves 

de sua postura como orientador, deve dar condigoes para que a crianga 

desenvolva suas capacidades cognit ivas, entre outras. Para tanto e preciso que 

se reconhega nas criangas a possibi l idade da construgao da sua cidadania. E de 

acordo com Oliveira (2002, p 52), 

Ser c idadaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA signifies ser t ra tado c o m urban idade e aprender a fazer o 

m e s m o e m re lacao as dema is pessoas , ter a c e s s o a f o rmas ma is 

in teressantes de conhece r e aprender a enr iquecer -se c o m a t roca de 

exper ienc ias c o m out ros ind iv iduos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dessa forma, o ambiente escolar, torna-se o local no qual a educagao 

acontece de maneira formal , aonde se espera que se conhega o que e ser um 

cidadao. Dai a importancia da escola compreender, de que maneira ela contribui 

na formagao dos sujeitos. E assim agir atraves de sua pratica pedagogica de 

maneira consciente, or ientando-se por meio de sua visao polit ica. Ass im af irma 

Freire (2005) quando diz que "a educagao e um ato fundamentalmente polit ico." 

Isso no sentido de que a educagao se da em virtude de uma ideologia tendo como 

resultado comportamentos emancipator ios ou conformistas. 

1.2 A Leitura 

Desde os tempos antigos o homem buscava meios de se comunicar e de 

registrar os acontecimentos, surge entao a escrita. nao como se falar e m escrita e 

nao associar-se a leitura. Ao que se refere a leitura, para Freire (2005), o conceito 

de leitura nao se detem nem se esgota na decodif icagao da palavra, pois antes da 

leitura da palavra acontecer, ja ha a leitura da "palavramundo", ou seja, antes do 

ingresso na vida escolar, o individuo ja encontra-se inserido numa sociedade com 

diferentes necessidades, l inguagens e real idades particulares. 

O sujeito vai construindo a sua compreensao de mundo, atraves de como 

as pessoas se relacionam entre s i , e com o meio. Isso nada mais e que leitura de 

mundo. 

A inda de acordo com Freire (2005. p 08), "aprender a ler, a escrever, 

alfabetizar-se e, antes de qualquer coisa, aprender a ler o mundo, compreender o 

seu contexto, nao numa manipulagao mecanica de palavras, mas numa relagao 

dinamica que vincula l inguagem e realidade". O desenvolv imento da leitura 

propicia ao sujeito ler e compreender a realidade na qual se encontra inserido, 

podendo "escrever" ou "reescrever" seu mundo. 

O exercicio de reflexao sobre a pratica, torna o sujeito capaz de libertar-

se da real idade condicionante na qual se encontra (FREIRE, 1982). 

Ass im como Freire coloca a leitura do mundo e a leitura da palavra, 

Mart ins, compreende que a leitura, embora consti tua-se de aspecto decodif icador, 

sua fungao maior e possibilitar ao leitor dar sentido ao que se le. Ass im "aprender zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a ler significa tambem aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e a nos proprios, 

o que, mal ou bem, fazemos sem ser ensinados." (MARTINS, 1994. p 34.). 

Outra semelhanca entre esses dois autores e a compreensao de que 

chegar a leitura significa a conquista da autonomia, por permitir que o leitor seja 

consciente de sua situagao na sociedade, seja ela a ideal ou nao, permit indo-lhe 

ampliar seus horizontes (1994). 

Dessa forma, a leitura seria entao, o caminho para a formacao integral do 

sujeito, torna-se assim inquestionavel a importancia do desenvolv imento de uma 

pratica leitora. 

A leitura, a inda segundo Mart ins, configura-se e m tres niveis basicos. 

Esses niveis de leitura nao ocorrem de maneira independente, embora um seja 

privi legiado que outro. Isso ocorre e m virtude de fatores externos e internos. E 

possivel dizer que a leitura no nivel sensorial e feita mediante a selecao daqui lo 

que o leitor gosta ou nao, sem a necessidade de racionalizagao ou justif icativa. 

(1994). Um exemplo disso ocorre com as criangas, as quais sao despertadas para 

a leitura em fungao das cores, de texturas, de formato e dos encantamentos de 

estorias. 

Na educagao infantil, e necessario conhecer e observar esses fatores que 

chamam a atengao das criangas, pois usando-os em sala de aula o livro tornar-se-

a uma fonte de prazer. e assim desde a infancia o sujeito adquirira o habito da 

leitura. 

Mesmo que a leitura acontega media nte os sentidos, o leitor podera 

avangar sua leitura para o nivel emocional , no qual o que importa sao as emogoes 

que a leitura proporciona ao leitor, identif icando-se com aquilo que se le, seja 

l igado as frustragoes e angustias ou com suas fantasias mais comuns. (1994). 

O aspecto prazeroso e de distragao apresentado nesse nivel, nao pode 

substituir ou negar a real idade do sujeito, impedindo-o de diferenciar e 

compreender seu contexto pessoal e social do f iccional. Tornando-se assim 

vulneravel e suscet ivel a manipulagao, pois segundo Mart ins, a l ingua foi criada 

como instrumento de poder, podendo, ele, dominar como tambem libertar. 

(MARTINS, 1994). 

Durante os processos pelos quais a leitura vai se dando, a autora supra 

citada, entende que o terceiro nivel de leitura e o intelectual. Tal nivel implica e m 

uma leitura mais profunda, precisando de exercicio intelectual humano para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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acontecer. Ha entao uma busca pela compreensao e pelo dialogo entre leitor e 

objeto lido. Sua importancia esta naquilo "que o seu processo permite, alargando 

horizontes de expectat ivas do leitor e ampl iando as possibi l idades de leitura do 

texto e da propria realidade social." (1994, p. 66). 

Observa-se que o envolv imento com o texto, neste caso, encontra-se e m 

seu aspecto de conhecimento e percepcao da ideologia nele incutido, deixando 

de lado sent imentos e emocoes, sendo prioridade a aquisicao do conhecimento. 

Poder-se-a dizer que por meio dos niveis de leitura, o sujeito vai se 

identif icando como leitor, pois: 

Na lei tura emoc iona l o leitor se de ixa envo lver pelos sen t imentos que o 

texto Ihe desper ta . S u a at i tude e a opin iat ica, tende ao i r racional . C o n t a m af 

os cr i ter ios do gosto : gos ta ou nao do que le por mot ivos mui to pessoa is ou 

por caracter is t icas textuais que n e m sempre conseguezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA definir. (...) ja na 

leitura rac ional o leitor v isa ma is o texto, tern e m mira a indagacao; quer 

mais compreende- lo , d ia logar c o m o que le. ( I dem, p 71) . 

Implica afirmar que de acordo com o nivel de leitura no qual se encontra o 

sujeito, o texto vai ser interpretado levando e m conta as suas emocoes ou sua 

racionalidade. Consequentemente avangando de um nivel superficial de leitura a 

um mais crit ico e consciente. 

1.3 A Literatura 

Mais que contribuir com a formacao do leitor, o intuito deste trabalho, e 

buscar o desenvolv imento do homem atual tornando-o mais humano. E em se 

tratando de humanizagao, e interessante mencionar Candido (1988, p 239), 

quando diz. 

. . .pensar e m direi tos humanos tern um  p ressuposto : reconhecer que aqui lo 

que cons ide ramos ind ispensave is para nos e t a m b e m ind ispensavel para o 

prdx imo (...). Mas se ra que p e n s a m que o seu seme lhan te pobre ter ia direito 

a ler Dosto ievsk i ou ouvir o s quar te tos de Beethoven? 
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C o m o foi colocado acima, o autor faz uma relagao entre os direitos 

humanos e a iiteratura, demonstrando que ha necessidades f isicas, mas tambem 

espir i tual. E o acesso a literatura que dara condicoes de garantir a integridade 

espiritual do homem, levando-o a se envolver em sua razao e emogao. 

Apresentando-se como um instrumento intelectual e afetivo, pois mesmo com 

todos os sent imentos por ela expressos, ela tambem "confirma e nega, propoe e 

denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibi l idade de vivermos 

dialet icamente os problemas." (1988, p 243). 

E possivel se distinguir ate tres faces da literatura, segundo Candido 

( idem, p 244). 

(1) ela e um a construcio de ob je tos a u t o n o m o s c o m est ruturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e s igni f icados; 

(2) e la e u m a fo rma de expressao , isto e, u m a man i fes tacao e m o c o e s e a 

v isao do m u n d o d o s ind iv iduos e dos g rupos ; (3) ela e u m a fo rma de 

conhec imen to , inclusive c o m o incorporacao d i fusa e inconsc iente. 

E preciso compreender que ela (a literatura) possui uma estrutura que 

organiza nao apenas palavras, mas tambem ideias, mente e uma visao de mundo. 

Isso se da mediante a expressao de sent imentos que vao dando forma literaria, 

atraves de sons e versos, tornando uma ideia vaga e dificil de explicar, e m uma 

estrutura compreensivel . Aqu i ja e possivel ver sua caracterist ica humanizadora 

por permitir que "os sent imentos passem do estado de mera emocao para o da 

forma construida". ( Idem, p. 247).Sendo assim, e percept ivel que o contato com a 

literatura desenvolve a consciencia e ampl ia a capacidade de conhecimento do 

individuo. 

Diante da si tuacao de caos na qual o mundo encontra-se inserido, e 

necessario que se desenvolva a humanizagao, no seu sentido amplo que e o 

homem se conhecer, conhecer o outro, e o que esta ao seu redor, tendo o 

respeito como prioridade. 

Pode-se dizer que o acesso a literatura caracteriza-se um direito humano. 

Essa af irmagao se fundamenta nas palavras de Candido (1988, p 256), quando 

diz que 
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a literatura corresponds a um azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA necess idade universal que deve ser 

sat isfei ta sob pena de mut i lar a persona l idade, porque pelo fa to de dar 

fo rma aos sen t imentos a a v isao d o mundo ela nos organ iza , nos l iberta do 

caos e por tanto nos human iza . 

Desmascarar a real idade revelando as condigoes de servidao e miseria, e 

uma outra caracterist ica da literatura, como tambem nega-las. 

Relembrando Paulo Freire quando se referia a educagao, pode-se dizer 

que a literatura "e um ato fundamentalmente polit ico." (FREIRE 2005, p 8). 

Diante da importancia que a literatura tern no que tange a sua 

contribuigao na formagao de uma sociedade mais justa, concordando com Antonio 

Candido, Eco (2003, p 12) entende quao importante e a literatura e mesmo diante 

da informatizagao, considerada um vilao para muitos educadores ela nao perdeu 

seu valor. Ass im ele diz: 

u m a observacao eu gostar ia de fazer: aque les desg racados que , reun idos 

e m bandos s e m objet ivos, m a t a m j o g a m pedras dos v iadutos ou a teando 

fogo a u m a men ina , se jam eles quern fo rem af ina l , nao se t rans fo rmaram no 

que sao porque f o ram cor romp idos pelo newspeak do compu tador ( nem ao 

compu tador e les tern acesso) , m a s porque res tam exc lu idos do universo do 

livro e doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lugares onde , a t raves da educagao e da d iscussao, poder iam 

chegar a te e les os ecos de u m m u n d o d e va lo res que c h e g a d e e remete a 

l ivros. 

A introdugao da literatura, torna-se mais que uma atividade curricular, e a 

garantia do exercicio de um direito, pelo qual se chega a uma sociedade mais 

justa, e esta "pressupoe o respeito dos direitos humanos, e a fruigao da arte e da 

literatura e m todas as modal idades e e m todos os niveis e um direito inalienavel". 

(CANDIDO 1988, p 263). Introduzi-la na infancia possibil itara ao sujeito ampliar, 

desde crianga, seus conhecimentos sobre si , os outras e sobre o meio que o 

cerca. Construindo assim, a sua cidadania. 
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CAPITULO 2. 

A L ITERATURA INFANTIL 

Por considerar, entre outros conceitos, a Literatura como uma forma de 

expressao artistica a qual se da de modo espontaneo e envolvente. E ao exerce-la o 

homem vai t rabalhando o seu lado criativo e humano pode-se assim dizer que a 

Literatura Infantil esta inserida na Literatura geral. Ja que por meio dela a crianga 

desenvolve com maior faci l idade habil idades como o desenho, a pintura, a oral idade. 

Isso tudo atraves das diversas expressoes literarias como livros, musicas, 

brincadeiras etc. 

Vol tando a concei tuacao da Literatura vale destacar o que diz Coelho (1985, 

p 1 0 ) : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Literatura ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA arte e, c o m o tal , as re lacoes de ap rend i zagem e v ivenc ia, que 
se es tabe lecem ent re ela e o individuo, sao de fundamentals para que este 

a lcance sua fo rmacao integral (sua consc ienc iazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do eu + o outro* o mundo, 

e m harmon ia d inamica) 

Como a Literatura a Literatura Infantil recebe inumeras definicoes. 

Segundo Goes (1984, p 55) ela tern or igem na idade oral do mito, isso por 

considerar que desde os tempos primit ivos os adultos passavam suas tradigoes e 

costumes por meio da arte de contar historias e cantigas. Dessa forma os adultos 

mant inham o dialogo com as criangas e garant iam que seus conhecimentos 

seguir iam pelas geragoes seguintes. Esse aspecto de comunicagao entre a crianga 

e o adulto perdura ate os dias de hoje. Por meio das historinhas, cangoes de ninar, e 

livros infantis entre outros. 

Para Meireles, a Literatura Infantil nao deveria ser aquela que se escreve 

para as criangas, mas s im a que Ihe agrada (1984, p 97). Pois, ainda segundo essa 

autora, muitas "obras sem valor literario" sao dest inadas ao publico infantil. Isso 

porque sao escritas l imitando a capacidade de compreensao das criangas, tratando 

de forma ingenua o leitor mirim (1984, p 99). Tornando comum a censura e a 
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inconveniencia da leitura de livros escritos para adultos, ja que as criangas nao tern 

o amadurecimento necessario para a assimilagao do que esta escrito. 

Mesmo com sua caracterist ica ludica e com sua l inguagem infantil, a 

literatura escrita para o leitor mir im vem recheada de nogoes morais. Ha, portanto, 

muitos escri tos infantil que tratam de aspectos como o moral , o instrutivo e o 

recreativo (1984, p 99). Moral e instrutivo no sentido de estabelecer paradigmas que 

representam comportamentos socialmente ideais e recreativos ao referir-se as 

diversas formas que a literatura infantil possui para conquistar a crianga, seja 

atraves das cores, fantasias e cangoes dentre outros generos da literatura. pode-se 

dizer, entao, que a literatura infantil nao e mero entretenimento. 

Zi lberman (1994, p 20) segue essa linha de pensamento quando af irma: 

A l i teratura infanti l , por sua vez, e out ro dos ins t rumentos q u e tern serv ido a 

muit ip l icacao da no rma e m vigor. Transmi t indo, v ia de regra, um 

ens inamento con fo rme a v isao adul ta de mundo , ela se c o m p r o m e t e c o m 

padroes que es tao e m desaco rdo c o m os in teresses do j o v e m . 

Ass im e necessario que o professor tenha consciencia de que a literatura 

infantil nao significa puramente brincadeira, pelo contrario, ela assume posigoes 

diante da sociedade, seja para favorecer ou nao um grupo social . E essa 

consciencia polit ica ajudara o educador a conduzir suas aulas, tendo sempre em 

mente que atraves da literatura infantil, valores e comportamentos sao transmit idos. 

A ideologia do professor estara presente seja pelo conteudo util izado ou na 

sua metodologia, o importante e saber que seu proceder contribuira com a formagao 

de alunos leitores nao somente das letras, mas tambem um leitor da vida. 

2.1 A importancia da literatura infantil no comportamento dos leitores 

A presenga do aspecto l i idico, por meio de uma l inguagem cheia de 

encantos e magia, permite que a crianga seja envolvida pela Literatura Infantil, 

colocando-a diante de uma porta de entrada para o mundo da leitura. Por meio da 
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qual se dara a construcao de leitores capazes de conhecerem e agirem diante das 

circunstancias do dia-a-dia. 

Coelho (1985, p 43) afirma que a literatura dest inada as criancas 

E o me io ideal nao s6 para auxi l ia- las a desenvo lve r suas potenc ia l idades 

naturais, c o m o t a m b e m para auxi l ia- laszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nas var ias e tapas de 

amadurec imen to que m e d e i a m entre a infancia e a idade adul ta . 

O contato que a crianga tem desde seus primeiros dias de vida com 

historias e cancoes de ninar, prosseguindo com historias para dormir, contos e 

fabulas entre outras expressoes literarias, vai abrangendo a sua visao de mundo, 

conhecendo outros mundos encantados, personagens bons e maus. 

A inda segundo Coelho, a existencia das personagens de vildes, herois, 

pr incesas e bruxas, acabem por facilitar "a crianga a compreensao de certos valores 

basicos da conduta humana ou do conviv io social." (1985. p 55). O que pode ser 

observado nas cenas bem comuns das historinhas sobre desaparecimentos, 

maldades, bondades, verdades e mentiras, e isso permite que a crianga quando a 

leia viva essas emogdes, ainda que nao seja real. 

Dinorah (1995, p 49) tambem afirma sobre a importancia de historinhas 

contadas as criangas, por ajuda-las a compreender certas dif iculdades, ou ao menos 

saber que ha outros que passam pelos mesmos problemas quando diz: "Uma 

historia incorporada ao sonho de uma crianga e esperanga e forga nos momentos 

dif iceis da vida e, certamente, enr iquecimento da velhice, quando as lembrangas da 

meninice se tornarem muito presentes". 

Por saber que a literatura infantil influencia na formagao de leitores, e 

inquestionavel que tanto a escola quanto os professores uti l izem-se dela para 

aproximar a crianga do mundo da leitura. Algo que deve ser lembrado e que, como 

foi visto anter iormente nesse trabalho, as criangas sao envolvidas pela magia da 

literatura infantil. 

Porem, a real idade escolar mostra que com o passar do tempo esse leitor 

mir im acaba jogando no esquecimento, o prazer do contato com a leitura. No 

entanto, nao e possivel apontar um unico, mas sao inumeros os fatores que 

contr ibuem para essa mudanga. A informatizagao, a falta do habito de leitura da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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famil ia e as situagoes sociais e economicas dos individuos, podem ser citados, 

como alguns dos fatores que de a lguma maneira acabam contr ibuindo para o 

distanciando o sujeito do mundo escolar e da sua importancia na vida de todo 

cidadao, 

Acredi tando que a crianga leva consigo o sent imento de alegria existente 

nos momentos magicos e encantadores vividos por elas e proporcionados pela 

literatura infantil, que a acompanhara durante seu amadurecimento como pessoa e 

como leitor. Faz-se, entao, necessario que os responsaveis pela educagao das 

criangas, construam uma base solida para a formacao de leitores, atraves do prazer 

da leitura o que pode se concretizar por meio da literatura infantil, levando em 

consideragao sua vasta diversidade e m expressoes literarias. 

2.2 A literatura infantil na escola 

Quando chega a escola, a crianga ja traz consigo a lgumas experiencias 

com a literatura infantil atraves das cangoes de ninar e de historinhas ouvidas desde 

os primeiros dias de vida. Debus (2006, p 49) diz que "Basta lembrar a Cuca, f igura 

bruxolica provocadora de medo popularizada numa cantiga que busca apaziguar a 

crianga com a promessa do retorno dos pais". 

O meio escolar deve aproveitar esse previo conhecimento para melhor 

articular suas atividades, v isando o apr imoramento da mente infantil. 

A escola dispoe de inumeros meios para diversificar e enriquecer a aula, 

uti l izando-se de generos literarios Abramovich (1997, p 68) ressalta que "jogos de 

palavras sao muito usados em poesias infantis, e as criangas adoram a brincadeira". 

Dessa forma, o professor pode tornar suas aulas momentos nos quais a 

aprendizagem acontece de modo espontaneo e envolvente, fora de uma esfera 

formal e de dominio. Aonde o professor e o detentor do conhecimento e este 

determina asa at ividades e a part icipagao dos alunos se restringe a aceitar o que Ihe 

e imposto. 

Ass im tambem pensa Debus (2006, p 50), para ela manifestagoes 

poeticas facil i tam a memorizagao de conhecimentos, em face do seu aspecto 

ludico.ela entao relembra a lgumas dessas manifestagoes: 
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Um , dois,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fe i jao com  arroz 

t res, quatro, feijao no prato 

cinco, se is, feijao ingles 

sete, oito, fe i jao com biscoito 
nove, dez , fei jao c o m pasteis 

Vale destacar alguns generos comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cantigas folcloricas, historias em 

quadrinhos, poesia e muitos outros. 

Quern ja nao f icou paral isado diante de alguem a ouvir a contacao de uma 

historia? Contar historia e uma ot ima maneira de se conquistar a atengao de 

criangas, est imulando e desenvolvendo o imaginario infantil. Debus (2006, p 75) 

ratifica isso quando diz: 

Quern de nos nao se lembra c o m car inho das narrativas ouvidas na 

infancia? Q u e cur ios idade nos leva a ouv i r as conversas dos ma is ve lhos ! 

Q u e in teresses tan tos nos relatos d a s visi tas! Quan tas bruxas, fadas , lobos, 

boi tatas povoa ram nossas noites, nossos d i a s . n o s s a s v idas de crianca! 

Ha muitos autores que se dedicaram a escrever para o mundo infantil e, 

dentre tantos escritores, dos mais diversos generos literarios, vale destacar alguns 

representantes da Literatura Infantil. 

- Olavo Bilac, Chico Buarque, Vin ic ius de Moraes e Ceci l ia Meireles, sao 

autores de destaque na poesia infantil. E Carvalho (1985, p 242) acrescenta 

dizendo: 

A cr ianca faz e sente a poes ia , se p red ispomos e es t imu lamos sua 

imag inacao para tal. Poes ia es ta e m tod a parte, se a s o u b e r m o s encontrar . 

E e isso q u e p rec i samos fazer; pois e ass im que conqu i s tamos a cr ianca 

para o m u n d o poet ico. 

- Mauric io de Sousa destaca-se, quando se trata de historia em quadrinhos, 

por utilizar l inguagens comuns e presentes na realidade de seus leitores. Dai Coelho 

(1985, p 220) afirmar: 
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EnraizadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA na realidade da vida e do cotidiano, seus bonecos sao 'gente'. A 

conversacao dos personagens e popular, O 'dia-a-dia': comer, dormir, ter 
emogoes boas e mas, sentir amor ou raiva sao ingredientes universais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Monteiro Lobato, Celso Sisto, Ana Maria Machado, Ziraldo e Luis 

Fernando Ver iss imo, entre outros, sao de grande importancia para a Literatura 

Infantil. Porem Lobato recebe destaque por varies escritores, por alguns e t ido como 

um marco para a Literatura Infantil. Carvalho (1985, p 133) escreve dizendo: 

Lobato e o maior c lass ico da Li teratura Infanti l Brasi le i ra. E le nao escreveu 

apenas l ivros para cr iancas, m a s cr iou u m universo para e las. Entre seus 

precursores con temporaneos e cont inuadores , to rnou-se u m marco , e m b o r a 

os 'antes ' se ja mui to l imi tado. 

A autora ainda fala sobre sua obra: 

Lobato real izou u m a obra onde a cr ianca, des in ib ida e autent ica, e l ivrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para 

ser crianga. E e isso q u e e impor tante . E le nao men te a cr ianca, m a s nao 

Ihe impoe os prob lemas. A cr ianga m e r e c e beleza e respei to, s e m 

preconce i tos vu lgares , s e m permiss iv idades, po rque o nosso objet ivo e dar-

Ihe cond igoes de "crescer" . ( C A R V A L H O , 1985, p 1 3 4 ). 

Diante dessa vasta opcao de generos literarios, nao se pode conceber que 

os educadores, pouco ou nada facam para utiliza-los como instrumento para a 

aprendizagem das cr iancas. E por acreditar que o papel atua como mediar na 

aquisicao do conhecimento e na influencia que exerce sobre seu aluno, que e de 

suma importancia conhecer o material escolhido para sua sala de aula. 

Ja foi citado neste trabalho que a Literatura Infantil dita pad roes, 

comportamentos e va lores di tados pela sociedade, por isso o educador precisa 

entender que qualquer cancao ou leitura di funde uma ideologia, cabendo- lhe refletir 

sobre que t ipo de sujeito ele quer contribuir para formar. E de maneira consciente 

transmitir a mensagem desejada. 

Carvalho (1985, p 245) vem dizer que: 
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Cabe aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA educadores a dificil tarefa de sanear e human iza r as geracSes por 
que somos responsave is , pela consc ien t izagao humana . Pela arte, pelo 
poder da palavra. Para chegar a crianga, e precise convencer-se da 
mensagem que Ihe va i transmitir, estar seguro, para saber e poder 
persuadi- la. 

Dessa forma entende-se que nao e o bastante expor a literatura para 

envolver a crianca, primeiro e preciso que o professor goste de literatura e se 

interesse pelos generos usados em suas aulas. 

Um melhor resultado da apl icacao de suas atividades se refletira na reagao 

dos alunos, e para isso o educador pode contar com a lgumas taticas que o ajudarao 

na tarefa de contribuir para a formacao de pequenos leitores. A escolha de cancoes, 

historinhas, contos ou poesias nao devem se dar de maneira aleatoria, deve haver 

um previo planejamento, o que envolve tempo, lugar, e nivel de compreensao dos 

alunos. 

A leitura de historinhas, o que uma das praticas mais comuns em sala de 

aula precisa de estrategicas, Debus (2006, p 76) escreve: 

Tanto o a to de ler como o de contar requer do professor u m conhec imen to 

prev io do texto e u m p lane jamento que conqu is te o leitor para o m o m e n t o 

de t roca ent re nar rador e o ouv in te . O pro fessor deve estar sensib i l izado 

para sensibi l izar, seduz ido para seduzir , da i q u e a esco lha da historia a ser 

narrada tern de apa ixonar pr ime i ramente o na r rado r . . 

Embora havendo outras atividades aplicaveis para levar a literatura as 

criancas, a lem do aspecto ludico a autora acima citada, entende que as form as 

como as historinhas se desenro lam auxi l iam as cr iancas na elaboracao de suas 

proprias historinhas. E assim contr ibuindo no desenvolv imento da criatividade do 

aluno, nao l imitando-se a momentos de lazer, mas de aprendizagem, e essa e uma 

caracterist ica da Literatura Infantil que leva a aprendizagem e m meio a brincadeiras. 

(2006, p 75). 

Outro ponto ressaltado pela autora e a posicao de diversos autores e m se 

tratando da relagao entre a faia etaria, o nivel de desenvolv imento da crianca e qual 

leitura melhor indicada para cada estagio de desenvolv imento infantil. Por isso a 

importancia do educador investir e m conhecer obras literarias. 
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Diante de tudo que foi exposto, pode-se perceber o quanta a Literatura 

Infantil esta presente na vida das criancas e como ela pode ser usada para ser um 

alicerce, o qual a ajudara a continuar envolvido com as inumeras expressoes 

literarias e o cultivo desse habito permitira que a crianca torne-se um adulto criativo, 

consciente e participante de sua realidade. 
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CAPiTULO 3 

PERCURSO METODOLOGICO 

3.1 Estudo de caso 

O tema escolhido para ser pesquisado, se deu em virtude da experiencia com 

criancas proximas, e por meio desses contatos, foi possivel perceber que elas se 

encantavam com os momentos de leitura de historinhas. Porem esse envolv imento 

com a leitura vai de desgastando durante os anos seguintes, tornando-se um desafio 

para os professores desenvolverem o habito da leitura nos alunos. 

A presente pesquisa realizar-se-a com alunos do primeiro ano do ensino 

Infantil da Escola Estadual de Ensino Fundamental Desembargador Boto no 

municipio de Cajazeiras no estado da Paraiba. 

A amostra para esse estudo sera composta de 25 alunos com idade de 7 

anos, e abrangera apenas uma sala de aula. Cursando o segundo ano da primeira 

fase da Educagao Fundamental . 

A decisao do tema se deu durante o estudo de discipl inas para o 

desenvolv imento de um esbogo de projeto de pesquisa. O contato com as criangas 

na idade de 5 e 6 anos, no dia-a-dia, permitiu a observagao de que elas gostavam 

de historinhas. E sendo aluna do curso de Pedagogia algo me despertou a atengao, 

como pode criangas gostarem de leitura na infancia e encontrarem tanta dif iculdade 

de se tornarem alunos leitores nos anos escola res que se seguem? E importante 

destacar que ate mesmo entre os universitarios se encontra essa falta de leitura. 

A lem dessa contradigao de criangas que leem, mas que nao desenvolvem 

esse habito quando mais velhas, outro fator colaborou com a escolha do tema, foi a 

crenga de que a leitura da condigoes emancipator ias para que o homem aja nao 

apenas de maneira consciente, mas que pratique atos de valores, como por exemplo 

a sol idariedade e o respeito consigo mesmo e com os outros. 

Os primeiros passos e m diregao ao inicio desse trabalho foram ir a uma 

escola para conhecer a sua real idade e identif icando a lguma deficiencia, buscar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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contribuir. E por meio de conversas com professores foi apontado que a deficiencia 

com a leitura persiste com o problema naquela instituigao. 

O estudo se dara atraves de um estudo de caso, isso porque se constituira na 

observacao de uma unica sala de aula. E segundo Matos essa opcao de pesquisa 

se constitui na observacao de uma amostra reduzida, ou seja, apenas um objeto de 

pesquisa. O que no nosso caso se dara com a sala do segundo ano do Ensino 

Fundamental . 

A coleta de dados se dara atraves da apl icacao de questionarios, tanto para 

professores como para gestores e alunos. 

3.2 Anal ises de dados do questionario dos alunos 

Os quest ionarios foram apl icados na Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Desembargador Boto, ha vinte alunos do 2° ano do ensino fundamental , faixa etaria 

de 7 anos. 

A primeira pergunta foi feita com o intuito de saber se as criangas gostavam 

de ouvir historinhas da literatura infantil. E a resposta foi unanime, d isseram que sim. 

A questao seguinte foi qual a historinha preferida de cada um e a maioria das 

respostas eram de classicos infantis tais como: a bela e a fera; cinderela; 

chapeuzinho vermelho; e ainda disseram o homem-aranha. 

Quern oralmente conta essas historias para eles? Essa foi a terceira pergunta. 

Oito deles responderam ser a mae, tres d isseram ser a irma, cinco af i rmaram lerem 

sozinhos, dois fa laram ser a professora, um a madrinha e o ult imo ser a tia. Isso 

demonstrou que para muitos, a literatura nao esta acessivel dentro da escola. 

Goes (1984, p 35) defende a importancia do contato da historia e livros para 

as criangas quando diz: 

Ja en fa t i zamos que o conta to c o m os l ivros d e v e ser in ic iado o ma is cedo 

poss ive l e, e m b o r a de m o d o gera l , d i s semos c o m o : pelo d ia logo, contato 

mae-f i lho, pela histor ia con tada , pelo l ivro ao a l cance da cr ianca c o m o 

qua lquer br inquedo deve f icar. 
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isso so reforca a ideia do acesso da crianca desde pequena aos generos 

literarios, mas e preciso que a famil ia esteja atenta para estimula-la da melhor forma 

possivel . 

A o perguntar aonde eles l iam, foi sugerido quatro lugares: a) e m casa; b) na 

escola; c) na biblioteca; d) na casa de um amigo. Todos, sem nenhuma excegao, 

assinalaram tanto a assert ivas "a" como a assertiva "b", tres deles assinalaram ainda 

a assert iva "c" e seis deles a lem da "a" e da "b" a assertiva "d" . 

A questao seguinte foi se eles sabiam o que era poesia. Eu queria saber se a 

professora trabalhava outros generos literarios com eles. E apenas cinco 

responderam que sim, isso mostrou a necessidade da realizacao de aulas com 

conteudos literarios. 

Dinorah (1995, p 63) ratifica a importancia da apresentagao de diversas 

formas literarias pois. 

A mul t ip l ic idade de propostas , na l i teratura infanti l , ira depurar o gos ta do 

leitor. 

T u d o que fo r uni lateral e m ar te sera tao a l ienante quan ta a m a qua l idade. 

Nesta " l iberdade de esco lha" , den t ro de u m a se lecao qual i tat iva. estar ia a 

solucao. 

Essa solucao a qual ela se refere, trata-se da formacao do sujeito leitor. 

Diante das diferentes expressoes literarias a crianga sera envolvida de alguma forma 

pelo mundo magico da literatura infantil. 

A questao seguinte indagava sobre o que eles preferiam, ouvir ou ler 

historinhas. Dentre eles quatorze responderam que preferiam ler e seis disseram 

que ouvir historinhas era melhor. 

A ult ima pergunta do questionario indagava se a professora realizava a lguma 

atividade depois de contar uma historia. E todos responderam que s im, ela faz 

atividades. Uns disseram que era at ividade para casa, outros diz iam que era para 

sala, mas o importante e que isso mostra que quando a leitura e feita, ha uma 

maneira de verif icar a aprendizagem, momento esse que tern um direcionamento 

para a aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3,3 Anal ises de dados do questionario das professoras 

As professoras entrevistadas serao identif icadas pelas letras A, B e C, sendo 

que duas delas lecionam no 2° ano e outra no 1° ano do ensino fundamental . A 

primeira pergunta falava sobre o concerto da literatura a cada uma e qual a sua 

importancia para os alunos. 

Embora com diferentes palavras, as tres professoras deram a mesma 

resposta. Disseram que a literatura infantil apresenta-se nos contos infantis e nas 

historinhas, ela aviva o lado emocional , criativo e ludico das criangas. O que facil ita a 

aprendizagem para tornar a leitura um momento cheio de surpresas e magia. 

E Goes (1984, p 22) vem falar sobre como a literatura infantil esta para divertir 

e dar prazer ao leitor durante a aprendizagem. Ass im ele diz: 

O ideal da l i teratura e deleitar, entreter, instruir e educar as c r iancas, e 

melhor a inda se as quat ro co isas de u m a vez. Repet indo: educar , instruir e 

distrair, sendo que o ma is impor tante e a terceira. O prazer deve envo lver 

tudo o mais . 

A autora destaca o prazer como item principal, por entender que quando ha 

prazer a crianga supera as expectat ivas de aprendizagem. 

A segunda questao tratava sobre quais dif iculdades por elas encontradas 

para se trabalhara literatura infantil e m sala de aula. A s professoras A e C 

responderam que a escola nao dispoe de material adequado, como livros 

direcionados para a faixa etaria de seus alunos. Ja a professora B, disse que e um 

grande desafio disputar com o v ideo game, computador e tantos outros artif icios 

eletronicos. Ela lembra que o problema nao e faze-los ler, mas sim mostrar as 

criangas a verdadeira importancia da leitura. 

Depois de falar sobre as dif iculdades e m se trabalhar a literatura infantil em 

sala da aula, a pergunta seguinte foi como elas a apresentavam aos alunos. A 

professora A respondeu que uma vez por semana ela faz a leitura de uma historia 

infantil e faz at ividades com os alunos recontando a historia. A professora B af irmou 

trabalhar com textos breves, poesias e classicos infantis, mas nao informou com 
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qual f requencia na semana. E a professora C respondeu que fazia varias at ividades 

como caixinha de livros e mural de livros da bibl ioteca da escola. Logo depois da 

leitura ela fazia at ividades de dramat izacao. 

A pergunta seguinte foi sobre a part icipacao dos pais ou responsaveis, se 

eles cooperavam de alguma forma junto da escola. Essa pergunta fora feita pelo 

relevante papel da famil ia na formacao dos habitos das criangas. E Debus (2006, p 

22) ao comentar o pensamento de Iturra sobre a importancia do ambiente familiar, 

reafirma a ideia do mesmo ao escrever: 

No entanto, a ref lexao do autor [ ITURRA] nos abre c a m i n h o s para pensar a 

leitura l i teraria no espaco fami l iar e, pr inc ipa lmente, inst i tucional c o m o 

pi tadas de gestos ternur izantes, q u e poderao contr ibui r para u m a re lacao 

salutar ent re a cr ianca e o livro, a cr ianca e o a to narrat ive. S e no pr imeiro 

ambien te , mui tas vezes , essa re lacao e desapropr iada, no espaco educat ivo 

ela deve ser possib i l i tada. 

Aqui se ve que a participagao da famil ia contribui com o desenvolv imento do 

habito da leitura, e isso pode se dar com agoes simples, como a aquisigao de livros 

e dedicagao e m ler com as criangas. Porem estes costumes nao estao tao presentes 

em nossa sociedade e principalmente entre os mais pobres, o que coloca sobre a 

escola a responsabi l idade de apresentar o mundo literario a crianga. 

A professora A respondeu que o habito da leitura comega e m casa, com os 

pais, por meio da leitura de historinhas. Essa atitude contribui para a formagao de 

leitores. A professora B, assim como a A, concorda com a importancia da famil ia no 

habito da leitura para as criangas, mas acrescenta que nao e apenas na escola que 

acontece a aprendizagem, ou seja, e m bora formalize o conhecimento, ha outros 

ambientes nos quais ele pode se dar. 

A professora C escreveu que em sua realidade os pais pouco part icipam das 

reunioes escolares. E ressaltou que algumas criangas so tern acesso a livros na 

escola. 

A quinta pergunta foi com que frequencia elas t rabalhavam a literatura infantil 

na sala de aula. A professora B af irmou que duas vezes na semana usa materials 

literarios. E a professora c respondeu que todos os dias comega a aula com a leitura 

de um texto em voz alta e as criangas se mostram interessadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A ultima questao fala sobre o que fazem para a recuperagao dos alunos que 

apresentam dif iculdades de leitura. A professora A respondeu que fazia at ividades 

com formacao de palavras com o alfabeto movel , quebra-cabeca silabico, dominos e 

outros jogos educat ivos. Reforcando com atividade e pedindo a ajuda dos pais, foi o 

que falou a professora B. E a professora C disse usar jogos de palavras, di tados de 

palavras com apresentacao de gravuras, di tado re lampago e treino ortografico. 

3.4 Anal ise de dados do questionario da gestora 

A s questbes foram apl icadas a gestora da escola que escolhi para fazer meu 

estagio. 

Ela af i rmou atuar com gestora ha vinte anos. Foi perguntado sobre a 

existencia de a lgum projeto que apresente a literatura infantil, apl icando-a aos anos 

iniciais. Sua resposta foi que a escola possui s im projetos de leitura. 

Em seguida foi perguntado quais as contr ibuicoes que a escola oferecia aos 

professores para que t rabalhassem a literatura infantil e m sala de aula. Ela 

comentou que a escola contr ibuia com jornais, v ideos, livros e outros materials 

didaticos. 

O questionario cont inuou indagando sobre quais mater ias a escola d ispunha 

para auxiliar os professores no enr iquecimento das aulas. Foi sugerido alguns 

recursos a serem assinalados. A diretora assinalou todos os itens, o que implica 

dizer que os professores tern aonde buscar meios para diversif icar a sua aula, 

usando livros, jogos e outros recursos para aproximar as criangas do mundo literario. 

Outra pergunta foi como e real izado o planejamento de atividades de leitura 

e m sala de aula. Ela disse que o mesmo ocorre de forma individual, ou seja, cada 

professor planeja de acordo com seus alunos, com a ajuda dos outros professores. 

A ult ima questao feita a gestora, referia-se sobre a sua opiniao a literatura 

infantil poder contribuir para o aperfeigoamento da leitura nos anos iniciais. Segundo 

ela, e por meio da literatura infantil que as cr iangas poderao tornar-se bons leitores 

ou nao. E Dinorah (1995, p 19) reforga a importancia da escola na formagao da 

crianga quando diz: "Uma escola que devera preparar a crianga para a grande vida 
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plena, a vida de ideias amplas e largas, onde as "essencias" de uma sociedade de 

consumo, cujo objetivo maior e exatamente fazer o povo consumir... e se consumir". 

Pode-se perceber que a escola tern a escolha de contribuir para a formacao 

de sujeitos conscientes do seu papel na sociedade, atraves da leitura, o que requer 

dedicacao e planejamento, ou seguir pad roes educacionais que pouco levam em 

consideracao a realidade dos alunos? 

3.5 Anal ise do estagio: formacao e pratica 

A escolha da escola para a real izacao do estagio deu-se por ja se conhecer 

tanto a diretora da escola como a professora da sala e m que se realizaria o estagio, 

o que facil i tou conhecer a escola, bem como os alunos com os quais se trabalharia 

poster iormente. 

Devido ao previo reiacionamento com a professora titular, sent i -mo-nos 

acolhidos, ademais ela esteve presente todo o tempo na escola a judando-ma 

durante os momentos de indisciplina dos alunos. 

O contato com a escola e os alunos se deu durante a apl icacao dos 

quest ionarios e da caracterizacao da escola. Essas visitagoes permit i ram-nos 

constatar a disponibi l idade que a escola tern de recursos educat ivos como jogos e 

livros, o que facil itou a realizagao de at ividades. 

Concemente aos alunos, ha uma crianga, na turma observada, com 

necessidades especiais, ela fala muito pouco e tern dif iculdade e m se concentrar e, 

embora consiga obedecer ao comando de ficar sentado em seu lugar, sua 

aprendizagem esta compromet ida. A classe dispoe apenas de uma professora e a 

presenga de uma crianga portadora de necessidades especiais na turma exige a 

disponibi l idade de uma auxiliar, a lem da professora titular, para a turma, o que nao 

acontece. 

O reiacionamento das outras criangas com o aluno portador de necessidades 

especiais e ot imo, elas o t ratam com respeito e estao sempre procurando ajuda-lo. 

A professora recebeu nossos parabens pois acredi tamos que esse bom 

reiacionamento entre os alunos seja resultado de seu esforgo e m mostra-los a 

igualdade diante das diferengas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ver i f icamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (LDB) e eia 

garante a assistencia, e m escola regular, a portadores de necessidades especiais e 

quando necessario "servigos de apoio especial izado" conforme dispoe o art 58, § 1, 

da referida lei, in verbis: "Havera, quando necessario, servigos de apoio 

especial izado, na escola regular, para atender as pecul iar idades da clientela de 

educagao especial". 

O primeiro dia de aula foi de apreensao sobre como os alunos reagir iam a 

uma nova professora, ou se conseguir famos realizar tudo o que estava planejado, 

foram geradas muitas expectat ivas. 

Como ja t inha presenciado, atraves do questionario, tanto a diregao da escola 

como a professora, pr imam pelo respeito, mesmo com algumas indisciplinas nao ha 

brigas e m sala ou fora dela e quando alguns deles usam palavras de calao, sao 

veementemente repreendidos. Essa organizagao escolar foi tambem um dos 

motivos da nossa admiragao por esta administragao escolar e pelos alunos que aqui 

estudam. 

O inicio da aula se deu com a apresentagao e uma breve expl icagao sobre o 

motivo pelo qual estavamos ali, informando que por alguns dias eles ter iam uma 

outra professora atuando com eles, ainda que a professora titular est ivesse presente 

na escola. F icamos de pe para fazermos uma oragao com gestos e eles ja se 

mostraram contentes. Nao houve muitas dif iculdades e m ministrar a aula, com 

excegao de um aluno novato na sala nao teve nenhum problema de indisciplina. 

Para facil itar a nossa comunicagao com as criangas, foi entregue um cartao 

e m branco para que escrevessem seus nomes e o amarrassem com barbante ao 

pescogo como um cracha, dessa forma ficaria mais facil chama-los por seus proprios 

nomes. 

A primeira semana de aula coincidiu com a semana nacional do transito, em 

virtude disso, a aula foi planejada com o conteudo sobre alguns aspectos do transito. 

Iniciei fazendo perguntas com o intuito de saber qual o nivel de conhecimento deles 

em relagao ao assunto. 

Perguntamos o que conheciam sobre o conteudo a ser ministrado no dia, e 

agi assim e m todas as aulas com conteudos novos, pois assim como Freire, entendo 

que a leitura do mundo vem antes da leitura da palavra. Ou seja, o sujeito atraves de 

suas experiencias do dia-a-dia adquire conhecimentos, da i o educador valorizar e 

conhecer aquilo que o aluno traz de informagao para a escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E conf i rmando suas as palavras, os alunos nos mostraram ter a lgum 

conhecimento previo. Seguimos com a aula dando destaque a veiculos pedestres e 

ciclistas. Foi enfat izado as formas de seguranga como atravessar na faixa de 

pedestre, os alunos f izeram varias intervengdes fa lando de suas experiencias 

pessoais. 

Depois da explanagao do conteudo, a turma foi dividida e m grupos que 

representar iam a movimentagao de veiculos e pedestres nas ruas mediante a 

sinalizagao do transito. Distr ibuimos livrinhos com mini-multas, fornecidas pela 

Sctrans. Durante o recreio, foi copiado no quadra uma musica sobre a faixa de 

pedestre, pedi para que copiassem e m seus cadernos, assim exercitar iam a escrita 

e ao cantarem treinariam a leitura. 

A experiencia do primeiro dia mostrou o quanto eles gostaram da musica e 

part iciparam e m muitos problemas das atividades real izadas. O que nos encorajou 

para os dias e m que seguir iam. 

No dia seguinte, o conteudo exposto foram os animais nocivos. Iniciamos a 

aula orando e seguimos falando dos animais e dentre eles os nocivos. Ass im como 

no primeiro dia, buscamos saber qual o nivel de conhecimento que os alunos t inham 

previamente. E elas mostraram conhecer alguns animais nocivos como: rato, piolho, 

barata, formiga e outros. 

Demos o destaque para os beneficios que a higiene pessoal traz, evi tando 

doengas, e para estimula-los f izemos um acordo de que no dia seguinte todos vir iam 

l impinhos para aula. Nos primeiros dias, talvez uma semana, chegavam perfumados, 

mas depois alguns vol taram a ir a escola com as roupas sujas. Mostrando que a 

escola precisa da ajuda da famil ia do aluno para a mudanga de habitos, ademais, 

pelo que falou a professora, o seu maior desafio e envolver as fami l ias dos alunos 

no processo de aprendizagem. Ja que poucos comparecem as reunides, seja por 

pura displicencia ou por falta de tempo. 

Vol tando a aula, entregamos uma atividade com frases concei tuando animais 

nocivos e mostrava outros animais que os alunos dever iam escrever os nomes 

juntando si labas. 

Optamos por realizar as at ividades em dupla, com o objetivo de juntar o aluno 

que lia com aquele que t inha dif iculdades e m ler, assim um ajudaria ao outro. 

Apenas dois resistiram, embora cedendo posteriormente ao trabalho com o colega. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esperamos que ao f inal do estagio as cr iancas tenham compreendido o que e 

trabalhar e m equipe. 

Depois do recreio entregamos uma folha com uma cancao: "a dona aranha", 

eles cantaram lendo a folha, e m seguida foi entregue outra folha com a mesma 

musica com algumas palavras fal tando, eles cantaram e perceberam quais as 

palavras que fal tavam e as escrevam. Mais uma vez tre inavam a leitura e a escrita 

de maneira espontanea. 

Durante a primeira semana, t rabalhamos conteudos diversos, entre eles as 

"palavrinhas magicas: obr igada, por favor, com licenca e outras", sempre com textos 

curtos. Procuravamos coloca-los para copiar e fazerem a leitura, sempre insistindo 

para que os alunos associassem a leitura como algo prazeroso, atraves da musica, 

de historinhas, jogos com palavras e sons, entre tantas outras expressoes literarias. 

Na semana seguinte, as aulas foram ministradas part indo sempre dos 

generos literarios, historinhas e cancoes. Para facil itar a busca por materiais com 

esses conteudos, vis i tamos a biblioteca publica do municipio de Cajazeiras, que fica 

bem proximo a nossa residencia e peguei alguns livros infantis emprestado, inclusive 

de adivinhacoes. 

Os livros escolhidos t inham um formato pequeno, por isso, t i ramos copias 

ampl iadas, assim todos poder iam ver as paginas com os desenhos e as frases. E a 

partir desse dia, toda vez que se contava uma historia, as criangas f icavam ansiosas 

para verem os desenhos. 

Em uma das aulas a historia lida falava sobre amizade. Era sobre um garoto 

novato na escola e que foi rejeitado pelos outros alunos, mas o final mostra que ele 

e outro colega de classe se tornaram bons amigos. Como nao podia ser diferente, as 

criangas f icaram bem atentas e sempre com os olhos f i tados nos desenhos. 

Com relagao a esse encantamento visual dos alunos pelos desenhos, Coelho 

vem dizer que a faixa etaria de 6/7 anos, e t ida por ela, como leitores iniciantes 

(1985). Segundo essa autora, para a crianga no processo de leitura deve ser 

apresentando textos breves cuja l inguagem verbal interaja com a l inguagem visual 

(1985). Entendendo que assim o "leitor iniciante" va migrando para o mundo das 

letras com o auxil io dos desenhos, de modo que so os desenhos nao Ihes sejam 

suficientes. 

Apos a leitura da historia f izemos um debate sobre o comportamento das 

personagens e em seguida fiz com que todos sor teassem o nome de um colega 
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para br incarmos de amigo secrete- e o presente seria um cartao confeccionado por 

eles mesmos. Foi muito interessante, uns f izeram colagens e outros preferiram 

escrever umas frases. 

Foi realizada uma dinamica, para fixar o que foi discutido. Cada um recebeu 

uma flor desenhada no papel e foi pedido para que arrancassem uma a uma as 

petalas, eles reclamaram para nao estragar a flor, mas acabaram fazendo o que se 

t inha dito. Depois que terminaram quest ionamos se seria possivel aquela flor voltar a 

ser como era antes de ser despedacada, a resposta deles foi negativa. Pudemos 

dizer que o mesmo acontece com os relacionamentos entre amigos, i rmaos, famil ia 

e com a professora tambem, se forem rudes ou agindo de maneira errada, podemos 

estragar a amizade assim como despedagamos a flor. 

A s criangas sempre part ic ipavam das at ividades, o problema que 

encontramos foi que alguns terminavam mais depressa e f icavam sem ter o que 

fazer, entao comegavam a conversar. Comegamos entao a pegar material ludico na 

sala de leitura da escola e distr ibuiamos com os primeiros a fazerem as atividades. 

Durante essa semana houve uma aproximagao com os alunos, o suficiente 

para se perceber a lgumas necessidades e uma delas era a divisao silabica, mesmo 

para os que estavam mais desenvolvidos na escrita. Dessa forma, as at ividades 

passaram a ser direcionadas para que exerci tassem a construgao de palavras 

atraves das si labas. 

Atraves do conteudo do texto t rabalhado na sala de aula, e ram recortadas 

a lgumas palavras presentes no texto e conforme fossem citadas eles dever iam 

tentar forma-las o mais rapido. Vale lembrar que isso foi feito e m equipes e a equipe 

vencedora ganhou brindes como lapis, borracha e colas coloridas. 

A terceira semana cont inuamos trabalhando com a literatura infantil, porem 

com outro genera que e a literatura. A aula se iniciou com uma poesia escrita no 

quadra: "Quando eles souberem" (DINORAH, 1995). Foi pedido para que a 

copiassem e m seus cadernos. Depois foi mostrado a forma diferenciada de escrever 

a poesia. 

Quando perguntado o que eles entendiam como poesia, a maioria respondeu 

que se escreve para falar de amor. Mostramos o exemplo que estava no quadra 

para que entendessem como a poesia tern l iberdade para falar sobre qualquer 

assunto e qualquer forma. Levamos uma folha com exemplos de poesias escri tas de 

varias formas. 
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A o verem o formato que a poesia assumiu, as criangas f icaram animadas com 

a possibi l idade de eles fazerem o mesmo. Depois da leitura daquela escrita no 

quadro, tentamos leva-los a entender a mensagem que passava. Reflet imos sobre 

criangas que nao tern o que eles tern. 

Embora uti l izando a poesia como re ferenda na preparagao das aulas, demos 

cont inuidade fazendo leituras de historinhas, pois diante do encantamento das 

criangas nos momentos de leitura. Carvalho (1985, p 201), justif ica essa reagao 

dizendo: 

Ouvir u m a estor ia in teressante, u m a cancaoz inha grac iosa, u m a mus iqu inha 

a legre, uns vers inhos engracados , tudo isso e mui to signi f icat ivo ara a 

cr ianca. E e a l i teratura infanti l que const i tu i o p rog rama basico de sua 

fo rmacao sob todos os aspec tos . 

Seguindo esse pensamento, permanecemos com a util izagao dos recursos 

literarios para ser a base das aulas. 

Em determinado dia, foi apresentado um livro com uma historia que era 

narrada e m CD. Foi outra experiencia excelente para m im. Com todos sentados no 

chao em circulo, div idiam a atengao entre o audio e as paginas folheadas. Ass im 

como quando as historias eram narradas em sala de aula, a diferenga e que esse 

recurso audit ivo possui mais efeitos e, assemelhando-se a um f i lme. A vantagem da 

narragao do professor e que pode-se dar sent imentos e m meio as paginas. 

Silva, citada por Dinorah (1995, p 54) ao falar sobre narragao diz: 

A forca da histor ia e t amanha , que narrador e ouv in tes c a m i n h a m jun tos na 

tr i lha do enredo e cor re u m a v ibracao rec iproca de sens ib i l idade, a ponto de 

di luir-se o amb ien te real ante a mag ia da pa lavra, que c o m o v e e e leva, 

enquan to a acao se desenvo lve e par t ic ipamos dele, s e m que ocorra 

a l ienacao, n u m processo essenc ia lmente rec rea t i ve 

Isso vem mostrar que a contagao de historias deve tornar-se habito e m sala 

de aula, como intuito de torna-lo mais proximo do ouvinte. 

Buscando trazer as historias para mais perto da real idade dos alunos 

escolhemos ler uma historia com l inguagens nordestinas e com muito humor, 
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embora est ivessem atentos ao que ouv iam, os olhos procuravam um desenho, mas 

esse livro nao possuia gravuras. Pode-se confirmar o quanta eles se apoiam nos 

desenhos para uma melhor compreensao da historia. 

Outras variagoes literarias foram usadas para dar suporte as at ividades, entre 

elas e possivel citar a mnemonia e os trava-l inguas. Segue abaixo um exemplo, 

trazido por Debus (2006, p 50): 

Trinta d ias t e m novembro , 

Abril, j u n h o e se tembro . 

V in te e oi to so t e m u m , 

O s d e m a i s t em tr inta e u m . 

Essas at ividades sat isfazem as criangas no sent ido de aprenderem com algo 

que Ihes da prazer. E na verdade essa e a possibi l idade que a Literatura Infantil 

apresenta, a aprendizagem e prazer juntos. Refer indo-se as suas contribuigdes para 

a formagao de leitores, Abramovich (1997, p 140) ressalta que: 

... A l i teratura infanto- juveni l foi incorporada a esco la e, ass im, imag ina-se 

que - por decre to - todas as c r iancas passario a ler... Ate poder ia ser 
verdade, se essa lei tura nao v iesse a c o m p a n h a d a da nocao de dever, de 

tarefa a ser cumprida, mas sim de prazer, de delete, de descoberta, de 
encantamento . . . 

A quarta e ult ima semana foi cheia de eventos, o que nao impediu de 

cont inuarmos com a Literatura Infantil. Ass im como as at ividades de divisao silabica. 

Por ser a ult ima semana permanecemos refletindo se o tempo foi suficiente 

para ter inf luenciado os alunos a compreender que a leitura nao e necessar iamente 

um momenta cansativo, pelo contrario, e possivel se ter entus iasmo na leitura 

conhecer varias historias e poster iormente suas proprias historias. 

A insistencia em leitura de historinhas e por concordar com Goes (1984, p 28) 

quando ele escreve: 
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Educar e preparar para a v ida, por tanto e impor tante a judar o j o v e m a obter 

maior c lareza de men te e enr iquec imento da sens ib i l idade. A l e m desse 

aspec to essenc ia l , o desenvo lv imen to da lei tura ent re as c r iancas resul tara 

e m u m enr iquec imento progress ivo no c a m p o dos va lo res mora is , no c a m p o 

racional , no da cul tura e da l i nguagem. 

Por isso, ja terminando o tempo de estagio, contamos a historia de um 

elefante que apareceu numa terra de sabios cegos, la cada um apalpava uma parte 

do animal e dizia o que era aquilo para ele, assim foi com os sete sabios, cada um 

t inha um concerto ate que o oitavo pediu que um garoto descrevesse o que via, foi 

facil chegar a verdade. Tentamos leva-los a refletir sobre respeitar os diferentes 

pontos de vista e buscar, sem preconceito, buscando o conhecimento por completo. 

Outro momento foi a entrega de gibis. Foi agendado com a biblioteca do 

SESI , uma visita dos alunos para la e a recepcionista presenteou com gibis, os quais 

foram entregues aos alunos. Quer iamos que antes de irmos a bibl ioteca, t ivessemos 

trabalhado com os gibis. Ass im se deu. 

Com a turma dividida e m quatro grupos, cada um fez a leitura entre eles. Em 

seguida um representante falaria sobre o que falava o gibi, t re inando a desenvoltura 

para falar e m publico. Depois entregamos folhas com exemplos de gibis fal tando 

falas, pedi que com a ajuda dos desenhos e dos colegas eles preenchessem os 

espagos vazios. 

Outra aula que vale destaque foi quando fa lamos sobre direitos das criangas. 

Elencamos no quadro 10 direitos das criancas dispostos no Estatuto da Crianga e do 

adolescente. Como de costume pedimos que copiassem para nao esquecerem. 

Tambem como de costume eles reclamaram porque nao gostavam de escrever, mas 

logo cumpr i ram com a tarefa determinada. 

Falamos sobre o que entendiam ser direitos, foi expl icado que todos tem 

direitos, que somos iguais e que tambem temos deveres a cumprir. A aula foi muito 

boa porque as criangas respondiam as perguntas e sempre faziam algum 

comentar io, alguns contavam uma longa historia, mas o importante e que fa lassem 

se expressassem. 

Restando alguns dias para o f im do estagio, as aulas foram planejadas para a 

entrega do material , que foi feito e m classe e por nos recolhido para aval iagao. 

Foi uma semana de premiagoes, levamos todos os alunos para a biblioteca 

do SESI , as cr iancas f icaram muito eufor icas com o s imples fato de sa i rem para uma 
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atividade fora da escola, e quando la chega ram foi preciso mante- los calmos. O 

espaco nao e muito grande, possui duas salas, mas com estantes cheias de revistas 

e livros, como nao poderia ser diferente eles quer iam mexer e m todos, mas como foi 

conversado anter iormente a recepcionista preparou uma atividade com bolas de 

gude e garrafas peti, e las adoraram. 

Para encerrar o ult imo dia, foi feito um discurso de agradecimento a 

colaboracao das criangas, da professora titular e da diretora, por quern fomos bem 

recebidos. Entregamos a cada aluno balas e chocolates, premiamos os alunos que 

melhor se comportaram e f izeram as tarefas, isso para que servisse como est imulo 

para os demais. 

Ass im nos despedimos dos alunos, ainda que so por quatro semanas, 

masque nos cat ivaram e mesmo depois das aulas cont inuavamos pensando em 

cada um deles, quais as dif iculdades enfrentadas pos cada um e as suas 

potencial idades e m tornarem-se cidadaos conscientes dos seus papeis na 

sociedade. Sem esquecerem dos va lores eticos e humanos. 

Em relagao a essa formagao do sujeito, Carvalho (1985, p 222) enfatiza a 

educagao do espir i to: "Nenhuma formagao prescinde da educacao do espir i to, 

porque esta e que vai formar o homem, despertando a sensibi l idade, os valores 

et icos, para a conscient izagao do ser humano e seu reiacionamento". 

Por isso o interesse em desenvolver o prazer da crianga pela leitura atraves 

dos generos literarios e assim contribuir com a formagao de alunos leitores. Isso por 

acreditar que a leitura tem o poder de alargar a mente humana por expor varias 

ideias. Nao basta ler, e necessario ler e aprender a lguma mensagem do que foi lido. 

A o comparar a primeira semana a ult ima, percebemos a diferenga e m relagao 

as atividades em equipe, o que no inicio era novidade, passou a ser um habito. 

Sobre os conteudos literarios v imos que, embora sendo atividades escolares, eles 

part ic ipavam com entusiasmo, principalmente o momento das historinhas e das 

musicas. 

Para nos, estagiar em uma sala de aula com 22 alunos foi gratif icante, 

pr incipalmente por poder realizar at ividades que unem o conhecimento com o prazer 

e a criatividade das criangas. Mostrando que aula nao deve necessar iamente 

significar momento cansat ivo e enfadonho. 

A Literatura Infantil pode ser usada para diminuir a distancia entre a leitura e o 

prazer. Ela possibil ita a utilizagao de recursos como a poesia para encontrar a 
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crianca e envolve-io no mundo da leitura e maneira que ela desejara ter algo para ler 

sent indo-se autonoma para conhecer informacoes ao seu redor. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Por meio do estagio escolar pode-se registrar a influencia que a literatura 

exerce sobre a crianga. Isso porque durante a leitura das historias, o fascinio a o 

encanto por cada pagina lida torna-se visivel nos olhos de cada crianga. 

A reagao de prazer durante as aulas repetiu-se durante as musicas, a 

apresentagao das poesias e todas as atividades de leitura e de jogos com palavras. 

Fora possivel constatar que a escola dispoe de recursos literarios para ajudar 

ao educador em suas aulas. Porem durante as conversas com a professora titular, 

ela confessou que t inha dif iculdades em trabalhar generos literarios devido a grade 

curricular a ser cumprida. , ou seja, mesmo dispondo de material literario ela e 

l imitada aos conteudos a serem estudados. 

Dessa maneira, cabe ao educador buscar formas de introduzir a literatura 

junto com os conteudos determinados previamente. 

A experiencia e m sala comprova o quanto a literatura infantil, por meio de 

suas variagoes, contribui com o prazer e m conhecer, e m descobrir qual o f inal da 

historia, na leitura e construgao de versos, embora com toda sua riqueza de 

recursos, o professor desempenha o importante papel de mediador, desde a escolha 

dos livros, ate a forma como lera essas historinhas ou como avalia a aprendizagem 

do aluno. 

Ass im sendo, fora possivel detectar o quanto as criangas se interessam por 

desenhos, haja vista que o texto que apresentava mais gravuras, prendia mais a 

tengao delas. 

A satisfagao com a qual os a lunos faz iam a leitura de historinhas ou de 

can goes nao se estendia aos momentos que era preciso escrever, isso se revelava 

pela dif iculdade que encontravam para construirem frases. Pode-se dizer que e 

fundamental persistir na leitura de textos e m sala de aula, pois dessa forma, 

abrangerao seu vocabular io melhorando a escrita. 

Por ser momentos que envolvem as emogoes de ambos, as cangoes e as 

leituras de poesias entre outras expressoes literarias, contr ibuem para um bom 

reiacionamento entre professor e aluno aproximando-os e proporcionando confianga, 

que e outro fator importante entre educador e educando. 
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Va le destacar que outro aspecto registrado, fora o fato de que mesmo 

sabendo que a maioria dos alunos nao possuem livros, eles f icaram entusiasmados 

com os brindes de livros para todos, demonstrando que eles gostam de leitura e isso 

e conf i rmado com as respostas do questionario, quando a resposta de todos era que 

gostavam de historinhas. 

Ao comparar os primeiros com os ult imos dias a diferenga com as criangas e 

que no inicio elas f icavam apreensivas e m relagao ao que ocorreria na aula e no 

final eles perguntavam qual musica ou historinha ia ser t rabalhada na aula. 

Pode-se entao afirmar que a literatura infantil da condigoes de promover o 

conhecimento com a participagao e a atengao dos alunos, sem que seja necessario 

que o professor faga uso de imposigao ou punigao para a realizagao das tarefas 

pelos alunos. Pois atividades com historinhas, poesias e gibis sao um grande 

atrativo para as criangas. 

Em virtude do encantamento que os generos literarios causam nas criangas, e 

interessante, e porque nao dizer, e necessario que sejam util izados como textos 

bases para suas aulas. Ass im os alunos estar iam cada vez mais e m contato com a 

leitura de forma mais prazerosa do que a que se tem visto entre as criangas. 

E na busca pela formagao de adultos mais conscientes do que sao e do seu 

papel na sociedade, que o educador pode contribuir t ransmit indo as criangas 

costumes e valores. E considerando a infancia, um per iodo no qual se registra 

experiencias que f leam registradas ao longo da vida adulta. 

A literatura apresenta-se como um recurso ideal para a obtengao do prazer na 

leitura. Por meio desses generos literarios, os alunos iniciarao a pratica da leitura 

como um momento de lazer, sol tando a imaginagao diante das palavras dos outros. 
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A N E X O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I - Q U E S T I N A R I O DE PESQUISA M O N O G R A F I C A 

TEMA: As contribuigoes da literatura infantil na formagao de leitores crit icos e 

conscientes 

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E CAMPINA G R A N D E 

UNIDADE A C A D E M I C A D E E D U C A C A O 

C E N T R O D E F O R M A C A O D E P R O F E S S O R E S 

C A J A Z E i R A S - P B 

C a r o professor (a), 

Solici tamos que responda o questionario que segue. O mesmo faz parte de um 

estudo referente a literatura infantil e m sala de aula, que culminara e m um trabalho 

monograf ico, indispensavel para a conclusao do curso de pedagogia da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG/CFP). 

Ressal tamos que as respostas servirao apenas para fins academicos, e suas 

identidades serao mant idas e m absoluto sigilo. 

Esperamos contar com a sua colaboragao. 

A t e n c i o s a m e n t e , 

V a n n u c y a Mabel C E Watt 

Quest ionar io 

Formacao: 

Ser ie em que ieciona: 

Tempo que atua c o m o professor(a) : 

01. O que e literatura infantil e qual a sua importancia para a formagao dos alunos 

quanto leitores? 

02. Quais as dif iculdades encontradas e m se trabalhar a literatura infantil? 

03. Como e trabalhada a literatura infantil em sala de aula? 

04. Qual a importancia dos pais ou famil iares quanto a literatura e m casa e na 

escola? 

05. Com que frequencia e trabalhada a literatura infantil na sala de aula? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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06. Quais os criterios uti l izados para com a recuperacao dos alunos que apresentam 

dif iculdades de leitura? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TEMA: As contr ibuicoes da literatura infantil na formagao de leitores crit icos e 

conscientes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E CAMPINA G R A N D E 

UNIDADE A C A D E M I C A D E E D U C A C A O 

C E N T R O D E F O R M A C A O D E P R O F E S S O R E S 

C A J A Z E I R A S - P B 

C a r o gestor (a), 

Sol ici tamos que responda o questionario que segue. O mesmo faz parte de um 

estudo referente a literatura infantil e m sala de aula, que culminara e m um trabalho 

monograf ico, indispensavel para a conclusao do curso de pedagogia da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG/CFP). 

Ressal tamos que as respostas servirao apenas para f ins academicos, e suas 

identidades serao mant idas e m absoluto sigilo. 

Esperamos contar com a sua colaboracao. 

Atenciosamente, 

Vannucya Mabel C E Watt 

Quest ionar io 

Formagao: 

Tempo que atua c o m o gestor: 

01- A escola d ispoe de algum projeto voltado para a literatura infantil, ou que 

favoreca aplica-la nas series iniciais? 

02- Quais as contr ibuicoes da escola para que os professores possam trabalhar 

com a literatura infantil? 

03- A escola dispoe de algum material favoravel para o trabalho com a literatura 

infantil? 

( ) Sim ( ) Nao 

( ) V ideos; 

( ) Livros de historias infantis; 

( ) Revistas e m quadr inhos 

( ) Cd's de cancoes 

( ) Outros 

04 - Como e realizado o planejamento para desenvolver as at ividades de leitura em 

sala de aula? 

U N ^ - O T r ^ E R A L 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORM ACAO DE PROFESSORS 

BIBLIOTECA SETORiAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
OUAZfeiRAS-PARAIBA 
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( ) individualmente; 

( ) com a ajuda de professores; 

( ) pais; 

( ) mensalmente; 

( ) quase nunca; 

( ) nunca. 

05- Em sua opiniao como a literatura infantil pode contribuir para o 

aperfeicoamento da leitura nas series iniciais? 



QUESTIONARIO PARA O S ALUNOS 

NOME: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IDADE: 

ANO: 

ESCOLA: 

1- Voce gosta de historias infantis? 

2- Quais historinhas voce mais gosta? 

3- Quern conta historinhas para voce? 

4- Em que local voce? 

( ) Casa ( ) Biblioteca 

( ) Escola ( ) Casa de amigos 

5- Voce sabe o que e poesia? 

6- E melhor ler ou ouvir historinhas? 

7- O que a professora faz alguma atividade depois de contar historinhas? 

i W . : r . . ' ! Dr . r^ERAL 
f >c CA »HNA GRANDE 

HJTPO •* f ' . .".'̂ ACzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OE PROFESSORS 

E»A"CAScTORiAL 

• i; PARAlBA 


