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"Se quiser falar ao coracao dos homens, ha que 

se contar uma historia. Dessas onde nao faltem 

animais, ou deuses e muita fantasia. 

Porque e assim - suave e docemente que se 

despertam consciencias." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jean de La Fontaine 
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RESUMO 

Este trabalho tern por tema Literatura Infantil nos Anos Iniciais: Alem da Imaginagao, e como 

objetivo analisar de que forma se processa o trabalho docente com a literatura infantil em suas 

praticas pedagogicas e como acontece a aquisicao desses saberes pelos alunos. O referido 

estudo foi desenvolvido com alunos e professores dos anos iniciais da E.M.E.F "Antonio 

Meira de Sa" no municipio de Aparecida-Pb. Os procedimentos utilizados na coleta de dados 

serao apresentados sob forma de entrevistas e questionarios. Mediante a concepgao de alguns 

autores o ensino/ aprendizagem pode se tornar mais eficaz por meio da Literatura Infantil, 

pois possibilita ao aluno o maravilhoso, a fantasia, o imaginario, dando-lhe oportunidades 

multiplas de solucionar conflitos internos e externos, de modo que as historias tern essa 

ligacao entre ficgao e realidade bem como levam os leitores/ouvintes a tornarem-se mais 

critico frente a realidade em que se vive. Durante a realizacao do estagio foi possivel observar 

na pratica a eficacia do metodo, o envolvimento e interesse dos alunos no cumprimento das 

atividades, ou seja, isso simplesmente reforca a concepcao de que este e um excelente meio 

para inserir os alunos no mundo letrado, atraves de um ensino mais significativo. 

PALAVRAS-CHAVE: aprendizagem, imaginacao, literatura infantil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I*6i*ciirso iixî tocloloiiĵ ico****̂  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JLJJL Anjstlisc dos <ju0stioosrios»«»««»«»«««»«»»«*»*»«»«»«»»«**#«*»*«» 

2.3 Analise dos questionarios dos professores. 

2.4 Analise dos questionarios do coordenador 

2.5 Analise dos questionarios doa alunos 

2.6 Analise do estagio... « 

CONSIDERACOES FINAIS 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y N n / e »3 S> DM ) c Pc rSERAl 

DECAMPINA GRANDE 

CENTRO OE FORMAQAO DE PROfESSORES 

BIBUOTECA SETORIAL 



INTRODUCAO 

Este estudo tem por tema: "literatura infantil: alem da imaginacao!". Falar sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l i t e r a t u r a 

infantil e sem duvida falar sobre uma viajem ao mundo fantastico, cheio de fadas, bruxas, 

fantasmas, prfncipes e princesas, florestas encantadas... uma vez que as historias alimentam a 

fantasia e despertam o interesse e a curiosidade . E de suma importancia para a formacao de 

qualquer crianca ouvir muitas historias sejam elas lidas ou inventadas, pois lhes sao aber t as 

as portas para um mundo infinito de descobertas possibilitando ao pequeno leitor/ ouvi n t e 

fazer uma ligagao entre a ficcao e a realidade. 

Sabemos que ha uma grande dificuldade em despertar no aluno o habito da leitura, o ler por 

prazer, entretanto, verifica-se que essa tematica vem se valorizando muito no campo 

educacional, pois a escola vem tentando fazer uma opgao por considerar a literatura infantil 

um instrumento de formacao de leitores. Ha de convir que as historias sao um otimo recurso 

para se trabalhar com os pequenos aprendizes, pois a l e m de prender a atencao, informa, 

socializa e educa. Nesse sentido, o presente trabalho tem como interesse estudar de que forma 

a literatura infantil: historias, contos, lendas, fabulas entre outros, podem contribuir para o 

processo de aquisicao da leitura nos anos iniciais do ensino fundamental. 

E relevante poder propiciar a crianca conhecimento a cerca desse genero textual e mostrar-

lhes a importancia desses recursos na sala de aula de modo que venha a ampliar o horizonte 

da diversidade de generos textuais, fazendo com que desde cedo o educando venha expandir 

suas possibilidades de conhecimento, ao mesmo tempo em que possa apresentar condicoes de 

diferenciar uma obra literaria de outro tipo de texto. Nessa linha de pensamento, este estudo 

tem como objetivo geral: analisar de que forma se processa o trabalho docente sobre a 

literatura infantil em suas praticas pedagogicas e como acontece a aquisicao desses saberes 

pelos alunos. E conta ainda com os seguintes objetivos especificos: observar as dificuldades 

dos educadores em trabalhar a literatura infantil na escola; investigar a metodologia dos 

educadores e o uso da literatura infantil na escola; identificar o tipo de pratica de leitura 

desenvolvida pelos educadores. Foi fundamentado na concepcao de magnificos autores tais 

como: Fanny Abramivich, Paulo Freire, Regina Zilberman, Vania Maria Resende entre 

outros, que este estudo foi realizado. 
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Sabemos que a escola precisa formar leitores criticos e criativos, partindo desse pressuposto 

ocorreu a necessidade de qualificar a leitura, estimulando assim por intermedio dos reinos 

encantados o interesse e a imaginacao da crianga para o mundo dos livros. Para reforgar essa 

questao a especialista brasileira em literatura infanto-juvenil Fanny Abramovich (1997, p. 120) 

menciona que: "todo esse processo e vivido atraves da fantasia, do imaginario, com 

intervencao de entidades fantasticas (bruxas, duendes, animais falantes, plantas sabias)". Faz-

se necessario a formagao de leitores que sejam capazes de dar opinioes a cerca dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA q u e l e u q u e 

sejam capazes de usufruir o que as historias trazem; diante dessa realidade considero a 

literatura infantil um assunto de fundamental importancia em vista que possibilita a criagao de 

um espago de reflexao sobre o mundo em que a crianga vive. 

Este trabalho esta estruturado em dois capitulos: no primeiro apresentamos o referencial 

teorico construido a partir das ideias dos autores supracitados fazendo um retrospecto acerca 

do surgimento da literatura, os principals autores que contribuiram com esse processo, e 

breves conceitos de contos, fabulas e lendas. No segundo descrevi a metodologia enfocando 

os instrumentos que foram utilizados para coletar os dados, para tanto foram empregados 

questionarios e observagoes. Optamos pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio 

Meira de Sa, situada na cidade de Aparecida-PB, para trabalhar junto aos professores com o 

intuito de contribuir sobre a importancia da literatura infantil nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Dessa forma, cogitarei com a finalidade de aprofundar o meu conhecimento a 

cerca da visao dos docentes dessa escola em relagao a importancia da literatura infantil em 

sala de aula para promover o desenvolvimento critico e pessoal dos alunos. 

Ao lidar com a literatura infantil em sala de aula o professor estabelece a relagao dialogica 

com o aluno com sua cultura e com sua realidade quando, para alem de contar ou ler a historia 

(informar os alunos sobre ela), cria eondigoes para que eles lidem com a historia a partir de 

seus pontos de vista, trocando impressoes sobre ela, assumindo posigoes e personagens, 

criando novas situagoes atraves das quais eles vao descobrindo a historia original. Uma 

historia contada com todos os requisitos, alem de proporcionar atividade sadia, desenvolve a 

imaginagao, enriquece o vocabulario e da ao narrador, oportunidade de observar 

comportamentos, descobrindo inquietagoes e angustias, e, assim, dando chance de melhor 

orientar os ouvintes. 
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A relevancia desse estudo deve-se ao fato de que as ponderacoes proporcionadas possibilitam 

uma maior compreensao acerca da pratica doeente no trabalho com a literatura infantil, 

oportunizando aos professores e aqueles que tiveram acesso a este trabalho de conhecer mais 

sobre a tematica. A importancia do mesmo recaira sobre as reflexoes obtidas, possibilitando 

uma maior compreensao a cerca da pratica doeente no que diz respeito a literatura infantil, 

dando oportunidade para que juntos tenhamos mais conhecimentos sobre o tema, tendo como 

certeza o fato de que a literatura e indissociada do encantamento e do prazer: de quern escreve 

e de quem le, independentemente da classe social a que pertenca. 

Acreditamos que o resultado deste estudo podera contribuir para a compreensao mais 

ampliada da tematica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.1 A importancia do maravilhoso na literatura infantil 

Os seres humanos adquirem o habito de leitura desde cedo e desenvolvem no decorrer de suas 

vidas, essa atividade mediante varias formas. Atraves desta pratica, podemos questionar e 

resolver as mais diversas situagoes-problemas surgidas em nosso cotidiano. 

Ler significa, portanto, alem de decodificar e refletir, aprender a criticar cada texto proposto e 

posicionar-se, exercendo assim, nosso papel de cidadaos, ou seja, e desenvolver habilidades e 

sentir o prazer de ler e estar informado. Dessa forma, a leitura abre-nos as portas para um 

mundo de sonhos e imaginacao. 

Para os alunos ainda nao-alfabetizados, e interessante se trabalhar as historias, sejam lidas ou 

inventadas, pois ao ouvir o que o educador esta contando, a crianga viaja no mundo 

imaginario, elas vivenciam e encantam percebendo assim, a importancia e o valor do mundo 

dos livros. Nesse sentido, concordamos com Silva, et.al, (2001) quando menciona que: 

Inventar, ler e contar historias e tarefas importantes nas creches e pre-
escolas. A narrativa para criancas pequenas envolve todas as oportunidades 
de interacao que a crianga tem com o seu mundo imaginario. Ouvir e ler 
historias de varias formas, fazer De conta, dramatizar com fantoches as 
levam a aprender melhor a realidade. (SILVA, et.al, 2001, p.91) 

A leitura deve ser estimulada intensamente, de forma que o educador seja um m6bil 

conscientizador, interagindo com os educandos na perspectiva de criar uma postura critica e 

ampliar novos horizontes para atuarmos, sobretudo na sociedade da qual estamos inseridos. 

Verifica-se que, e de grande importancia que o professor ensine a crianga a gostar de ler, 

tornando essa tarefa acessivel, colocando-a de maneira livre, pois o fazer por obrigagao tende 

a tornar-se uma atividade desmotivadora e sem rendimento na aprendizagem. Contudo, a 

leitura deve ser incentivada como praxe no cotidiano escolar, mas, para tanto a crianga deve 

ser motivada, ou seja, os docentes devem atribuir condigoes motivadoras ao tentar ensinar 

algo aos seus alunos. Sabemos que o ambiente e um fator que gera interesse, desejos no 

individuo, portanto, a sala de aula deve ser um meio agradavel para favorecer condigoes de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DECAMPINA GRANDE 
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bem estar aos educadores e educandos, dessa forma, ambos certamente sentir-se-ao 

motivados, o que resultara em rendimento, desempenho e aprendizagem. Segundo 

ABAURRE (apud. ABRAMOVICH, 1997) 

A maneira mais sensata, eficaz, e signifieativa De trabalhar leitura na 

escola, desde as series Iniciais: mostrar que ler nao e apenas uma 

"atividade Escolar" a mais, mecanica e descontextualizada, Mas uma 

atividade vital, que precisa ser, desde cedo, Plena de significagao. 

ABAURRE (apud. ABRAMOVICH, 1997, p.7): 

E atraves da literatura que o homem tem a possibilidade de ampliar, transformar e enriquecer 

sua experiencia de vida. Uma vez que a literatura se apresenta como um veiculo de 

manifestacoes culturais e ideologicas. 

A literatura se apresenta por meio da ficcao, possui realidade com diversos pontos de contato 

no cotidiano das pessoas, por mais fantasia que exista num texto literario, comumente ha uma 

conscientizacao entre o mundo atual com suas dificuldades e solucoes, auxiliando para a 

compreensao e um melhor conhecimento de mundo. Para confirmar isso, ABRAMOVICH diz 

que: 

Ela sintetiza, por meio dos recursos da ficcao, uma realidade, que tem 
amplos pontos de contato com que o leitor vive cotidianamente. Assim, por 
mais exacerbada que seja a fantasia do escritor ou mais distanciadas e 
diferentes as circunstancias de espaco e tempo dentro das quais uma obra e 
concebida, o sintoma de sua sobrevivencia e o fato de que ela continua a se 
comunicar com o destinatario atual, porque ainda fala de seu mundo, com 
suas dificuldades e solucoes, ajudando-os, pois, a conhece-lo 
melhor.(ABRAMOVICH, 1997, p.22) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Percurso historico e a concepcao de infancia 

E a partir da literatura infantil, que a crianga e inserida no universo literario. Para tanto, e de 

suma importancia que ela seja utilizada como instrumento de sensibilizagao da consciencia 

humana, contribuindo para expandir a capacidade e o interesse com intuito de saber analisar o 

mundo que nos cerca. 

A literatura infantil surgiu no seculo XVIII, pois antes disso nao se escrevia para criangas. Foi 

a partir desse periodo que a infancia foi elevada a um estagio diferenciado do adulto. 
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Primeiramente, a literatura infantil caracterizava-se como um instrumento formativo e 

educativo. Com o crescente interesse das criangas pelas novelas, lendas e historias, houve a 

necessidade de escreverem textos literarios voltados para o ocio e o entretenimento infantil, 

mesmo estando contida neles como papel essencial, a funcao da moral. E recente a 

valorizagao da literatura infantil, como formadora da consciencia humana. 

A constituigao definitiva da infancia como publico leitor se inscreve na 

grande extensao da alfabetizacao produzida na sociedade ocidental durante 

o seculo XIX. Mulheres, operarios e criancas foram tres segmentos sociais 

que se incorporam em massa, a possibilidade de leitura e que, com suas 

demandas, imprimiram mudangas nas edigoes em geral e na literatura em 

particular. (TEBEROSKY, 2003, p.153) 

A escola deve propiciar que o seu educando desenvolva habilidades de leitura e escrita, 

utilizando a literatura infantil. Para isso, o professor tem papel fundamental em despertar na 

crianga o habito da leitura, mostrando e incentivando o aluno a descobrir novos 

conhecimentos, fazendo uma relagao entre o texto literario e a realidade. 

Sendo um conjunto de produgoes literarias, a literatura infantil manifests o sentimento e o 

pensamento atraves de palavras, caracteriza-se por ser destinado a um determinado publico 

com faixa etaria determinada. As historias infantis sao de suma importancia para despertar o 

gosto pela leitura, suscitando o imaginario, instigando a curiosidade e possibilitando a solugao 

de problemas. Sobre esse ponto, observa ABRAMOVICH (1997, p. 17): "E uma possibilidade 

de descobrir o mundo imenso dos conflitos, dos impasses, das solugoes que todos vivemos e 

atravessamos". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Estudos das diversas modalidades de textos infantis 

Contar historias e um dos recursos didaticos importantissimos para a formagao de qualquer 

crianga, alem do fato de que ela pode ser contada para criangas que ainda nao sabem ler e 

escrever. O professor deve promover a oportunidade de refletir sobre a historia contada, 

criando momentos de discussao e utilizando um trabalho interdisciplinar sobre diversos 

assuntos, uma vez que o contato com o universo da crianga se da atraves da audigao e da 

recepgao de imagens visuais. Como disse PASWELS (apud. ABRAMOVICH, 1997) 
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Quando uma crianga escuta, a historia que se Ihe conta penetra nela 
simplesmente, como historia. Mas existe uma orelha detras da orelha que 
conserva a significacao do conto e o revela muito mais tarde. (PASWELS 
(apud. ABRAMOVICH, 1997, P.24): 

O conto e a mais antiga forma da literatura infantil, surgiu com o objetivo de ensinar. O conto 

de fadas como forma de entretenimento, alem de promover aprendizagem serve tambem para 

a diversao, caracteriza-se por seu universo de fantasia que atravessa geografias com sua forca 

e perenidade atraves do folclore. Os contos de fadas partem sempre de uma situacao real, 

envolvendo a diversidade das emocoes infantis, levando a situacoes diferentes a procura de 

respostas para conflitos. 

"Porque todo esse processo e vivido atraves da fantasia, do imaginario, com 

intervencao de entidades fantasticas (bruxas, fadas, duendes, Animais 

falantes, plantas sabias). (ABRAMOVICH, 1997, p. 120.) 

A fabula e uma narrativa curta, onde apresenta personagens atraves de animais representando 

seres humanos. Caracteriza-se por fazer criticas a sociedade e traz sempre em seu final a 

moral da historia. Como recurso pedagogico, a fabula auxilia o professor a ensinar valores. 

A lenda e um tipo de texto criado atraves do imaginario popular, caracteriza-se por ser uma 

narrativa folclorica que traz uma mensagem educativa. O professor pode utiliza-la para 

trabalhar com seus alunos assuntos relacionados a diversas areas do conhecimento. 

E de suma importancia que o professor propicie aos seus alunos o desenvolvimento do senso 

critico. Para isso, ele precisa planejar as atividades de leitura que possibilite ao aprendiz poder 

pensar, duvidar, perguntar, questionar, etc. E que isso faga parte da rotina escolar, colocando 

o aluno em contato com os livros em sala de aula. Deve-se validar mediante essas 

consideragoes que, a leitura nao se restringe apenas na sala de aula, o estimulo deve ser 

intensificado e revigorado pelos pais, considerando, entretanto a realidade em que estamos 

inseridos. Sendo assim, concordamos com Martinez e Calvi, quando colocam que: 

A leitura e a porta de acesso a informagao do critico. Se nos, profissionais 
da educagao, assumimos o compromisso de formarmos leitores criticos, 
devemos entender que se trata de uma tarefa que deve ser compartilhada 
com a escola, a familia e a sociedade em geral. E, para isso, e preciso que 
cada educador saiba da importancia de participar da criagao de ambientes 
favoraveis a leitura, dentro e fora da sala de aula, dentro e fora da escola. 
(MARTINEZ e CALVI, 2000, p. 10) 



15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a luz desses pressupostos, compreende-se que para se atingir esses objetivos, o u s e j a , 

tornar o Brasil um pais de leitores existem grandes dificuldades, pois sabemos que isso e uma 

tarefa que requer condigoes favoraveis. No tocante a essa questao, considero a literatura 

infantil um portador de texto instigante para trabalhar o processo de aquisicao da l e i t u r a e 

escrita dos alunos uma vez que faz a ligacao entre a ficcao e a realidade e ainda possibilita 

que os aprendizes compreendam a diferenca entre uma obra literaria e outros portadores d e 

texto. Ha de convir que os textos didaticos tenham fundamental contribuieao na formacao 

dos individuos, todavia nao sao suficientes para formar leitores. Para tanto, e sucinto que haja 

a leitura da ficcao tornando este exercicio prazeroso e emotivo. Mediante a concepcao de 

Abramovich, pensar em literatura exprime: 

Ah, como e importante para a formacao de qualquer crianca ouvir muitas, 

muitas historias... Eseuta-las e o inicio da aprendizagem para ser um leitor, 

e ser leitor, e ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de 

compreensao do mundo... (ABRAMOVICH, 1997, p. 16) 

Cremos que os educadores devem expandir a nogao de leitura e designar circunstancias para 

que esta seja vista independentemente do eonteudo escolar e muito alem dos textos dos livros 

didaticos. A escolha de determinadas situagdes pedagogicas significa uma decisao intelectual 

por parte do professor, que necessariamente tera uma repercussao sobre a aprendizagem dos 

alunos. Quanto mais consciencia e clareza o educador tiver ao escolher as estrategias que vai 

utilizar em sala de aula mais chances tera de fazer seus alunos avancarem. Diante disso, se o 

processo de leitura for concebido de forma dinamica, naturalmente esta priorizando a 

formacao de um leitor critico e criativo, mas o que se observa na pratica e que a escola tem 

dificuldades de desenvolver atividades de leitura dentro dessa perspectiva. Segundo Freire, 

"Desde o comeco, na pratica democratica e critica, a leitura do mundo e a 
leitura da palavra estao dinamicamente juntas. O comando da leitura e da 
escrita se da a partir de palavras e de temas significativos a experiencia 
comum dos alfabetizandos e nao de palavras e de temas apenas ligados a 
experiencia do educador." (FREIRE, 1997, p. 29) 

A leitura nao deve restringir-se ao ato mecanico de reprodugao das palavras e frases, 

favorecendo uma leitura inerte do texto. Constata-se que a aquisigao da leitura e da escrita nao 

se da de maneira homogenea, pois de acordo com Teberosky a crianga passa por tres etapas 

para compreender a escrita: 
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"Em primeiro lugar, apresenta uma distribuicao nas unidades grafieas; em 

segundo lugar, o sistema iunciona sobre a base de uma correspondencia 

fonografica, cuja unidade grafica e o fonema. E em terceiro lugar nem 

sempre o sistema funciona sobre a base da correspondencia grafica, 

especialmente quando se trata da escrita e palavras nas quais deseja-se 

preservar a etimologia para mostrar que "Ela quer dizer 'a mesma coisa" 

que outra palavra". ( TEBEROSKY, 2001, p.66) 

1.4 A literatura infantil na consciencia de mundo, na formacao individual, social e 

cultural 

Se almejarmos vincular um habito saudavel de leitura mediante a literatura infantil, faz-se 

necessario ir alem das necessidades e interesses das varias fases do desenvolvimento do 

educando e motiva-lo a ir ajustando suas leituras, a medida que as necessidades intelectuais as 

condigoes ambientais forem mudando, sem imposicoes, mas principalmente propiciando uma 

leitura fluente. Precisamos, contudo, nos conscientizar sobre a relevancia da leitura e dos 

livros para a formagao individual, social e cultural dos sujeitos. Para aprender a ler, e preciso 

interagir com a diversidade de textos escritos, todavia, para desenvolver muito mais do que a 

capacidade de ler, o gosto e o compromisso com a leitura, a escola tera que mobilizar os 

aprendizes internamente, pois esse exercicio requer esforgo. 

E fundamental fazer com que os alunos acreditem que a leitura e algo interessante e 

desafiador, que lhes proporcionara autonomia e independencia. No tocante a essa tematica, 

instituir um leitor competente pressupoe formar alguem que compreende o que le que possa 

decodificar tambem o que nao esta escrito, associando elementos implicitos, que faga relacoes 

entre o texto que le com outros ja lidos, compreendendo que varios sentidos podem ser 

atribuidos a um texto. Enfim, a literatura infantil e um portador de texto que incita o aluno a 

viajar num mundo imaginario, onde tudo pode acontecer, despertando assim, o interesse e a 

curiosidade dos educandos. 

Quando o professor realiza a leitura em voz alta, a crianga esta participando como audiencia, 

porque escutar ler nao e algo passivo, uma vez que esta tentando fazer com que as criancas 

'entrenr no mundo do texto, que participem de diversas maneiras: olhando as imagens, 

imitando o que escutara anteriormente, memorizando as historias etc. A partir do momento 
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em que a crianca ouve uma historia, elas aprendem que a linguagem escrita pode ser 

reproduzida, repetida e comentada. 

Segundo Teberosky (2003) 

"A leitura em voz alta representa vantagens diferentes em relagao as da 

comunicagao direta. Por exemplo, ela faz com que As criancas conhegam 

como e a sintaxe ou o lexico proprio da lingua escrita. Portanto, deve-se ler 

frequentemente para as erianeas". (TEBEROSKY, 2003, p.18) 

A literatura infantil apresenta entidades magicas, como fadas e duendes, animais falantes e 

pensantes, um heroi como tambem diversas possibilidades de transformaeoes. Nesse sentido, 

sua fungao e exatamente fazer com que o pequeno leitor tenha uma visao mais ampla de tudo 

que esta ao seu redor, instigando-a para uma reflexao e induzindo a tornar-se um ser critico 

diante da realidade social em que esta inserido desenvolvendo um adagio colegiado. 

Nessa perspectiva, ouvir historias tem uma importancia que vai muito alem do prazer 

proporcionado, ela serve para a efetiva iniciagao das criancas na eonstrugao da linguagem, 

ideias, valores e sentimentos cujos auxiliarao na sua formagao moral e intelectual como 

cidadao atuante. 

O gosto pela leitura vem de um processo que se inicia no lar. Mesmo antes da aprendizagem 

da leitura, a crianga aprecia o valor sonoro das palavras. Aprende-se a gostar do livro pelo 

afeto, quando os pais contam aquelas velhas historias aprendidas pelos avos, aquelas cantigas 

de ninar, tudo isso tem grande influencia nessa luta constante pelo prazer de ler. Observando o 

comportamento da crianga, fica evidente a sua capacidade de inventar historias, por essa razao 

que emerge o comprometimento de oferecer-lhes a oportunidade de expressar suas ideias, pois 

a historia aciona na mente da crianga como um nutrimento de sua imaginagao fecunda, 

abrindo alamedas para suas proprias produgoes. 

Ainda, para as criangas que nao despertaram para a compreensao do codigo escrito, ler as 

ilustragoes, e o suficiente para entenderem as historias, conta-las ou reconta-las aos amigos. 

Portanto, e atribuigao do professor investigar o que a crianga ja sabe sobre as formas de 

linguagem e atuar como interprete nas atividades linguisticas e nao linguisticas, orais e 

grafieas que se vinculem a leitura e escrita. 
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Para que o processo de aquisicao da leitura e escrita atraves da literatura infantil aeonteca de 

forma conveniente e/ou coerente e que a crianga aprenda conforme o seu amadurecimento e 

indispensavel que se proporcione variado material de leitura e escrita, dando-lhes 

oportunidades para escolher ou ler os livros do seu interesse. 

Os Parametros Curriculares Nacionais (PCN) de Lingua Portuguesa (2001, p.59) aborda que: 

"possibilitar aos alunos a eseolha de suas leituras (...), tanto quanto for possivel, e necessario 

que isso se preserve na escola".A relagao entre literatura e a escola e forte desde o inicio ate 

hoje. Multiplos estudiosos defendem o uso do livro em sala de aula, mas atualmente a 

finalidade nao e transmitir os valores da sociedade e sim propiciar uma nova visao da 

realidade. 

Compreende-se ainda que a escola seja, presentemente, o espago privilegiado, em que deverao 

ser difundidos os embasamentos para a formagao do sujeito. Nesse contexto, privilegiamos os 

estudos literarios, pois, de maneira mais abarcante do que quaisquer outros, eles incitam o 

exercicio do pensamento; a percepgao do fidedigno em suas multiplas significagoes; a 

consciencia do eu em relagao ao outro bem como a leitura do mundo em seus varios niveis. 

Nessa perspectiva, Freire (2006, p.20) discorre muito bem que: "a leitura do mundo precede 

sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele". Todos 

nos somos seres capazes de fazer leituras da vida e do mundo; aprender a ler o mundo e a 

palavra escrita e fundamental para a eonstrugao de uma nova sociedade de leitores criticos em 

que haja sempre lucidez, consciencia e capacidade para enfrentar a dominagao economica, 

social e cultural. Assim, faz-se necessario que o educador/educadora possa avaliar o 

conhecimento previo do aluno levando em consideragao as aprendizagens trazidas do seu 

cotidiano. Nesse sentido, Freire e Macedo discorrem que: 

Os educadores devem desenvolver estruturas pedagogicas que 
propiciem aos alunos a oportunidade de utilizar sua propria realidade 
como base para a alfabetizacao. Isso inclui, evidentcmente, a lingua 
que trazem consigo para a sala de aula. Agir de outra maneira sera 
negar aos alunos os direitos que estao no cerne da nocao de uma 
alfabetizagao emancipadora. (FREIRE e MACEDO, 1990, p.99) 

A relagao afetuosa entre criangas e aqueles que poem livros com historias ao seu alcance 

determina uma sintonizagao favoravel. Todavia, num ambiente de confianga e afabilidade e que 

o ler e contar historias pode se tornar algo prazeroso e instigante. De fato, quando os pais tem o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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habito de ler, e leem para seus filhos, criam condigoes de estimulo a essa pratica e 

consequentemente o pequeno ouvinte/leitor partindo da leitura dessas historias estarao sendo 

estimulados a desenvolverem muitas outras atividades. 

O ouvir historias pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, 
o pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrevcr, o 
querer ouvir de novo (a mesma historia ou outra). Ai'inal tudo pode 
nascer dum texto! (ABRAMOVICH, 1997, p. 23) 

E preciso que as criancas sejam despertadas desde cedo para que tomem gosto pela leitura e 

pela escrita, visando consolidar os lacos de afinidades com os mesmos. Pois quando se tem o 

ato de leitura como habito e prazer sem duvida nenhuma tornamo-nos mais esclarecidos, 

reflexivos e ampliamos mais a nossa visao de mundo. 

1.5 Alfabetizar letrando: deixem que digam, que pensem, que escrevam... 

A leitura envolve os mais variados aspectos como o socio, historico, economico e o cultural. 

Para tanto, ler nao significa apenas decodificar o sistema escrito, porem e saber questionar e 

comunicar-se consigo e com os demais, construindo e re-construindo seus valores. Ha uma 

distincao entre apropriar-se da escrita, do ato de aprender a ler e escrever. Sobre esta questao, 

Soares preconiza que: 

Um individuo alfabetizado nao e necessariamente um individuo letrado; 
alfabetizado e aquele individuo que sabe ler e escrever; ja o individuo que 
vive em estado de letramento, e nao so aquele que sabe ler e escrever, mas 
aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, 
responde adequadamente as demandas sociais de leitura e de escrita". 
(SOARES, 2005, p.39, 40) 

Dentro desse contexto, emerge o fato de que o ato de ler e escrever sao algo muito amplo, nao 

se restringe apenas a codificar e decodificar a lingua escrita. Fazer bem o uso da leitura e da 

escrita transforma o individuo, envolve-o em distintas praticas sociais, como ja havia dito, 

contudo vale sempre ressaltar a relevancia desta. 

Para que as criancas possam desde cedo familiarizar-se com os codigos linguisticos, e 

interessante que os educadores despertem nelas o interesse pelos livros, e que deem 

preferencia aos livros infantis, pois estes mostram de maneira especial assuntos da realidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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0 adulto passa entao a conceber a puericia; a crianga e o sujeito inocentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e condicionado do 

adulto devido a sua falta de conhecimento dos fatos legitimos. Verifica-se que os primeiros 

livros infantis foram escritos por pedagogos e professores com o intuito de instituir prototipos 

comportamentais decretados pela sociedade burguesa que se constituia. Atualmente muitos 

ainda tem essa percepgao da infancia como o espaco da alegria, da ingenuidade e da falta de 

dominio da realidade. Os livros que trazem esse ponto de vista sao escritos, entao, com a 

finalidade de educar e de auxiliar as criangas a encarar a realidade. A infancia e sem duvida 

uma fase de descobertas e aprendizagens, que serao sem duvidas refletidas na idade adulta. Se 

nao for bem desenvolvida essa etapa da vida, certamente esta crianga tera varias complicagoes 

mais adiante, tornando-se um adulto desmotivado e sem interesse, todavia acarretara em 

maiores dificuldades no que concerne ao despertar para o gosto pela leitura. 

Assim, a literatura infantil torna-se imprescindivel, pois esta se eompoe em material 

imprescindivel, que aflora a criatividade da crianga, como tambem de todos os que buscam 

esse genero textual, despertando, portanto as tendencias artisticas da crianga. A partir da 

psicologia da aprendizagem e que a infancia passa a ser tratada como uma etapa de 

preparagao do pensamento para a vida adulta, no entanto o pensamento infantil nao tem ainda 

uma logica racional. Diante disso, e que os livros infantis devem ser favorecidos as criangas 

para que seja incitado o prazer pela leitura, mexendo com os sentimentos e emogoes 

propiciando ocasioes de lazer e entretenimento. 

Nao podemos duvidar da importancia da leitura na nossa vida. E por meio deste exercicio que 

o ser humano obtem uma melhor concepgao de mundo e estara trilhando para a conquista do 

crescimento pessoal, social, economico enfim; o sujeito uma vez motivado podera adquirir a 

praxe de leitura por toda sua existencia. Com a influencia do professor, contando historias 

sejam lidas ou inventadas, a crianga pode perceber como e interessante viajar num mundo 

imaginario, cheio de surpresas, misterios, fantasias... E que tudo isso podemos encontrar 

partindo de uma boa leitura. Sobre a luz desses pressupostos, Resende (1997) assegura que: 

Ouvir historias- sobretudo quando ainda nao se le a palavra- de livros ou a 
partir deles, inventadas pelos adultos ou adaptadas, alimenta a fantasia 
infantil. As criangas guardarao no seu imaginario as melhores imagens, que 
serao simbolos em repouso na memoria, para interagirem com experiencias 
futuras. (RESENDE,1997, p.18) 
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A presenea de livros em sala de aula e imprescindivel para as criangas, por esse motivo e que 

emerge a necessidade do professor preparar na sala de aula um recanto onde os livros fiquem 

a disposicao dos alunos para que eles possam manusea-los sempre que o aspirarem tendo 

contato desde o principio com o mundo letrado. Subsidiar a apreciagao das historias e papel 

importantissimo do professor, contudo e claro que este deve sentir-se devidamente disposto 

para adquirir essa funcao, ou seja, ser um mediador entre a crianga, o livro e a historia, pois 

essa atividade nao pode acontecer de qualquer modo e preciso que o educador institua um 

clima de envoltura para que a crianga possa ordenar no seu pensamento todos os momentos, 

acontecimentos transcorridos na historia. Sobre essa tematica, Abramovich (1997) afirma que: 

E bom que quem esteja contando crie um clima de envolvimento, de 

encantamento... Que saiba dar pausas, criar os intervalos, respeitar o tempo 

para o imaginario de cada crianga construir seu cenario, visualizar seus 

monstros, criar seus dragoes, adentrar pela casa, vestir a princesa, pensar na 

cara do padre, sentir o galope do cavalo, imaginar o tamanho do bandido e 

outras coisas mais... (ABRAMOVICH, 1997, p.21) 

1.6 Literatura infantil: prazer e aprendizado! uma viajem fantastica no mundo da 

imaginaeao... 

A literatura infantil pode conduzir a crianga de fato ao mundo da escrita, considerando-se que 

a alfabetizagao e um processo integral, sucessivo e gradativo em que cada crianga trilha por 

um caminho oportuno na sua evolugao, em virtude disto, o conhecimento pode e deve 

acontecer tanto na escola como fora dela, considerando o ambiente em que a crianga esta 

inserta. Sabe-se que e mais favoravel a aprendizagem da crianga quando esta convive em um 

ambiente alfabetizador. Quando se tem um maior contato com os livros, se seus pais tem esse 

habito, tudo isso favorece no que se refere a aquisigao da escrita bem como ao ato de ler, nao 

desconsiderando a leitura que fazemos do mundo. Nessa linha de pensamento, concordamos 

ainda com Freire (2006): 

Desde muito pequenos aprendemos a entender o mundo que nos rodeia. Por 

isso, antes mesmo antes de aprender a ler e a escrever palavras e frases, ja 

estamos "lendo", bem ou mal, o mundo que nos cerca. Mas este 

conhecimento que ganhamos de nossa pratica nao basta. Precisamos ir alem 

dele. (FREIRE, 2006, p.71) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN' VÊ S'OAC^ PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcr)ERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESS0RES 

BIBUOTECA SETORiAi. 

CAJAZEIRAS - PARAiBA 



22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A grande preocupacao e formar leitores criticos, que possam dar opinioes a cerca do se leu, 

que sejam capazes de usufruir o que as historias trazem, e formular opinioes sobre 

determinado autor e obra. Literatura e arte, deleite, descontracao etc. E fazer a ligacao entrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o 

ficticio e a realidade. 

Conversar sobre o que se leu, escreveu, ouviu e importante, pois novas descobertas podem ser 

feitas em torno de uma mesma obra, quando se apresentam diversificadas opinioes. Assim 

tornar-se-a mais atraente o momento da leitura, abrindo espago para as emocoes vivenciadas 

por cada ouvinte, fazendo esta atividade o/a professor/professora estara permitindo que as 

criangas facam relagoes do que foi lido com as experiencias de vida de cada um, fazendo-os 

perceberem a importancia e a fungao da leitura na sua vida social, fora do ambito educacional. 

Isso e muito gratificante. 

A literatura e indissociada do encanto e do prazer: de quern escreve e do prazer de quem le; 

independentemente da classe social a que pertenga. Quem aprende o prazer de ler e apto a 

transitar entre mundos tao distintos, que se torna igualmente um criador de mundos. Criangas 

e adultos instituidores de mundos tornar-se-ao sujeitos com uma vida interessante, podendo, 

entretanto, nao encontrar todas as saidas, mas de fato mais inteligencia, serao mais livres e 

felizes como anseia a escola. O educador 'e aqui mais uma vez preconizo' deve interessar-se 

por investigar os mundos por onde seus alunos andaram durante e depois da leitura, 

vislumbrando os mesmos, fazendo com possam surgir ao mesmo tempo em se encanta com 

eles. 

E essencial que no processo de aprendizagem as pessoas aprendam a buscar as fontes 

adequadas para a leitura para que esta se de de forma satisfatoria. A maior parte dos 

conhecimentos humanos e obtida por meio da leitura. Nesse sentido, e necessario ler muito, 

em vista que este e um procedimento contmuo, lendo-se constantemente implica reconhecer, 

codificar e decodificar, interpretar e distinguir os elementos essenciais desta pratica. A luz 

dessas consideragoes, Soares (2005) menciona que: 

A leitura estende-se da habilidade de traduzir em sons silabas sem sentido a 
habilidades cognitivas e metacognitivas; inclui, dentre outras: a habilidade 
de decodificar simbolos escritos; a habilidade de captar significados; a 
capacidade de interpretar sequencias de ideias ou eventos, analogias, 
comparagoes, linguagem figurada, relagoes complexas (...) (SOARES, 
2005, p.69) 
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E importante formar leitores competentes em varios generos textuais, um leitor que encontra, 

descubra a alegria das descobertas, sinta o prazer pela leitura, use sua imaginacao e sinta o 

prazer em redescobrir constantemente o universo do mundo das letras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO II 

ANALISE DOS DADOS 

2.1 Percurso metodologico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A realizacao deste trabalho compoe-se de um estudo de caso que segundo Matos (2001): 

utilizamos esse procedimento ao selecionarmos apenas um objeto de pesquisa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o b t e n d o 

grande quantidade de informacoes sobre o caso escolhido e, conseqiientemente aprofundando 

seus aspectos. Diferencia-se dos estudos quantitativos porque estes ultimos buscam obter 

informacoes padronizadas sobre muitos casos. 

O presente estudo de caso foi realizado na escola Antonio Meira de Sa, localizada na cidade 

de Aparecida-Pb, no periodo de outubro a novembro do ano de 2007. O estudo de caso e uma 

pratica simples que oferece a possibilidade de reducao de custos, apresentando como 

limitacao a impossibilidade de generalizacao de seus dados (MATOS, 2001). 

Para a efetivacao dessa atividade contamos com: tres professoras de primeiro ao terceiro ano, 

tres coordenadores e dez alunos. O estudo deu-se por meio de observacoes, questionarios e 

estagio. De acordo com Matos (2001): a observagao e uma tecnica muito utilizada, 

principalmente porque pode ser associada a outros procedimentos, por exemplo, a entrevista. 

Para ser considerada eficaz a pesquisa cientifica, temos de observar, compreender o que e 

essencial e fazer o registro. 

Nessa linha de pensamento, este estudo consubstanciou-se como um momento de 

aprofundamento e aprendizagem a cerca da pratica doeente bem como quais as concepcoes 

dos educandos, educadores e coordenadores sobre a literatura infantil. 

2.2 Analise dos Questionarios 

As aplieagoes dos questionarios tiveram inicio em outubro de 2007, e tinham como 

fundamento Literatura Infantil nos Anos Iniciais, os mesmos foram aplicados com 
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professores, coordenadores e alunos do primeiro ano do ensino fundamental I, da Escola 

Antonio Meira de Sa, na cidade de Aparecida-Pb. 

2.3 Analise dos Questionarios dos professores 

Durante a aplicagao dos questionarios foi possivel perceber as expectativas dos docentes em 

relagao ao trabalho com a Literatura Infantil. Constatamos que as professoras utilizam e 

estimam a leitura diaria desse tipo de texto, uma vez que e fundamental nos tornarmos leitores 

em varios generos textuais, vivenciando uma pratica prazerosa por meio da alegria das 

descobertas. Sendo assim, os professores dos primeiros anos do ensino fundamental devem 

trabalhar diariamente com a literatura, uma vez que e um material imprescindivel que 

desperta a criatividade infantil. 

Dentro desse contexto perguntamos as professoras se as mesmas costumam trabalhar com 

literatura infantil em suas aulas? A professora " 1 " deu a seguinte resposta: "sim, pois atraves 

das leituras os alunos conseguem assimilar com facilidade, ja que as historias sao 

apresentadas de forma interdisciplinar." Enquanto que a professora "2" reforga a concepgao 

supracitada quando menciona que: "sim, tendo em vista a importancia deste tipo de leitura no 

ensino/aprendizagem." E por ultimo a professora " 3 " tambem concorda com as opinioes das 

educadoras discorrendo que "costumo trabalhar com a literatura infantil em minhas aulas, pois 

acredito que e um otimo caminho para despertar o gosto pela leitura nos alunos." Sobre essa 

questao concordamos com Bamberger (2001, p. 28) quando afirma que: "Os bons livros 

infantis, por conseguinte, sao o fundamento do ensino da leitura. Os interesses pelo enredo e 

pelo destino das personagens leva a crianga a terminar o livro num curto prazo de tempo." 

Sabe-se que, muitas escolas mesmo diante das mais variadas informagoes sobre a importancia 

de se trabalhar os textos literarios nos anos iniciais, continuam obrigando a crianga a fazer 

simplesmente as leituras dos livros adotados para aquela serie, o que nao estimula o aluno, 

pois geralmente esse tipo de leitura torna-se um processo mecanico, descontextualizado, e 

sem significagao. 

Perguntamos ainda, quais as obras literarias trabalhadas pelas professoras e obtivemos as 

seguintes respostas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e os Sete Anoes, Rapunzel entre outras." 

(Professora"!"); 

"Chapeuzinho Vermelho, Galinha Ruiva, A Bruxinha de Eva Furnari, Sitio do Pica-Pau 

Amarelo, A Cigarra e a Formiga, Dona Baratinha, O Leao e o Rato entre outros." (Professora 

"2"); 

"O Patinho Feio, Os Tres Porquinhos, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho." (Professora "3"). 

Os contos de fada tais como: Os tres porquinhos, A galinha ruiva, O patinho feio apresentam 

uma estrutura bastante simples e apresenta poucos personagens e sao adequadas as criangas a 

partir dos tres anos, ja Chapeuzinho vermelho, Branca de neve e os sete anoes por serem um 

pouco mais alongadas podem ser contados com poucos detalhes abrangendo tambem essa 

faixa etaria. Entretanto, convent enfatizar que o professor deve selecionar muito bem as 

historias que ira contar aos seus alunos, pois este precisa saber quais valores pretende 

desenvolver com as criangas atraves das ideias apresentadas nas historias. 

Ao perguntar a opiniao sobre qual a importancia das historias infantis para o processo de 

aprendizagem dos alunos, todas as professoras acreditaram ser importante, porque segundo 

estas: 

"As historias causam curiosidade nos alunos, assim aprofundo os conteudos de forma ludica e 

interativa fazendo com que aprendam brincando e principalmente despertando para o mundo 

da leitura." (Professora "1"); 

"A importancia e que as historias infantis podem influenciar na formagao da personalidade 

das criangas, como as historias de contos de fadas que trazem mensagens de vitorias sobre o 

bem ao mal, a crianga fara internamente a ligacao para sua realidade atual." (Professora "2"); 

"Trabalhar a importancia da inclusao social, a importancia do fazer as coisas bem feitas, a 

obediencia, etc." (Professora "3"). 

Considerando as respostas obtidas, pode-se dizer que as professoras tem um pensamento 

formulado e bastante amplo acerca do trabalho com a literatura infantil em sala de aula, e que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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este e um excelente caminho para induzir o aluno ao habito de ler. Como bem postula os 

PCN's de lingua portuguesa (2001, p.58): "Formar leitores e algo que requer, portanto, 

condigoes favoraveis a pratica de leitura-que nao se restringe apenas aos recursos materiais 

disponiveis, pois na verdade, o uso que se faz dos livros e demais materiais impressos e o 

aspecto mais determinante para o desenvolvimento da pratica e do gosto pela leitura." Mesmo 

a escola disponibilizando os materials necessarios ao cumprimento desse exercicio, e preciso 

que o educador va mais alem nao se restringindo apenas ao ensino por meio do livro didatico, 

explorando os recursos mais variados possiveis para desenvolver seu trabalho de modo 

diferenciado, buscando sempre inovacoes. Na continuidade a essa pesquisa, indagamos as 

professoras se as mesmas concordavam que as historias infantis podem contribuir para 

superar as dificuldades de leitura e escrita dizendo o porque e obtivemos as seguintes 

colocacoes: 

"Sim, porque quando a crianga gosta de historias, podemos usa-la como meio para que se 

comece a desenvolver o gosto pela leitura sem que a crianga fique desmotivada, facilitando 

assim a aprendizagem." (Professora "1"); 

"Concordo, porque estimula no pequeno leitor a descoberta e o aprimoramento da linguagem, 

desenvolvendo sua capacidade com o mundo desperta o desejo de concretizar o ato de ler e o 

texto escrito facilitando no seu processo de alfabetizagao." (Professora "2"); 

"Sim, porque sao historias conhecidas e que toda crianga gosta, quando a crianga gosta da 

historia ela quer ler o livro de qualquer jeito, se a crianga le, ela tambem escreve." (Professora 

Ao ouvir uma historia a crianga estara recebendo estimulos para querer ver o livro, ouvir 

novamente, refletir sobre o que viu e ouviu, podendo ou nao gostar da historia enfim, tudo 

pode acontecer partindo da leitura de um texto literario, propiciando condigoes que levam o 

aluno a manter contato com a leitura e escrita. 

Por ultimo investigamos as metodologias para se desenvolver atraves das historias infantis e 

as mesmas afirmaram: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Por meio de dramatizacoes; mostrar a crianga ilustragoes para que decifrem a historia, e em 

seguida contar para eles; escolher o personagem principal de alguma historia esconde-lo 

embaixo de um cartaz e comecar dando algumas dicas sobre a historia ate que alguem 

descubra e ai, conta-se a historia." (Professora "1"); 

"Atraves de exposigoes, dramatizacoes, enfatizando a fala dos personagens; organizacao da 

sala de aula; estudo oral apos as historias trabalhadas." (Professora "2"); 

"Contar a historia e pedir que conte da sua maneira na producao textual individual ou coletiva 

com professor e alunos, o professor copiando no quadro; desenhar os personagens da historia 

contada e escrever seus respectivos nomes; retirar palavras da historia para formar frases ou 

separar as silabas; trabalhar o teatrinho na sala de aula etc." (Professora "3"). 

Concluimos que as professoras investigadas efetivamente desenvolvem uma pratica 

pedagogica inovadora, trabalhando com um metodo eficaz, que realmente influi na 

aprendizagem dos alunos, fazendo com que o ensino tenha significado para os pequenos 

leitores/ouvintes. Sendo assim, acreditamos que estas continuem atuando de modo dinamico e 

motivador contribuindo para a formacao dos adultos futuros, para que possam tornar-se 

cidadaos capazes de ler bem e isso vai muito alem do decodificar o codigo da escrita, mas que 

saiba refletir suas leituras. 

2.4 Analise dos Questionarios dos coordenadores 

Investigamos dois coordenadores sobre a ideia dos mesmos em relagao ao trabalho com a 

literatura infantil. Fizemos entao a seguinte pergunta: "Voce considera importante que o 

professor trabalhe com a literatura infantil? Por que?" Obtivemos, portanto, as seguintes 

respostas: 

"Sim, a literatura infantil esta diretamente ligada ao mundo de sonhos, magia, emogao e 

identidade das criangas. Nesse sentido, o professor deve reconhecer a relevancia de realizar 

um trabalho criativo com literatura infantil em sala de aula." (Coordenador "A"); 

"Sim, pois a literatura infantil cria um mundo magico para a crianga e oferece oportunidades 

para se trabalhar varias atividades voltadas a este campo." (Coordenador "B"). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sobre essa questao, tao bem preconiza Abramovich (1997, p. 120) "Porque todozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esse processo 

e vivido atraves Da fantasia, do imaginario, com intervencao De entidades fantasticas (bruxas, 

fadas, duendes, Animais falantes, plantas sabias)". Nessa linha de pensamento, podemos 

perceber a visao de ambos os coordenadores sobre esta tematica, onde os mesmos acreditam 

na influencia que a literatura infantil tem no processo de aquisicao de saberes para as criangas. 

No decorre da pesquisa, perguntamos aos mesmos: "A escola oferece materiais para q u e 

possam trabalhar com literatura infantil? Cite." O coordenador "A" resumiu sua resposta 

colocando que: "A escola oferece livros de literatura infantil, alem de material didatico." 

Enquanto que o coordenador " B" foi um pouco mais alem descrevendo que tipo de material a 

escola disponibiliza mencionando: "Sim, tais como: livros de literatura infantil, fantoches, 

massa de modelar, lapis de cera, caderno de desenho, tinta guache entre outros." Nesse 

sentido o profissional de educagao que deseja desenvolver bem a sua pratica, faz bom uso do 

material, procura as mais variadas metodologias sempre com vistas a fazer com que o aluno 

participe da aula por prazer, vontade propria e nao por obrigagao, para que isso o acontega 

devera receber os estimulos internos e externos, o que e papel nao so da familia, mas da 

escola e do professor. 

Foi questionado durante a entrevista sobre "Qual a concepgao sobre esse tipo de metodologia 

para contribuir com o processo de aprendizagem dos alunos?" encontramos, porem as 

consideragoes: "O trabalho com a literatura infantil e fundamental para inserir os alunos no 

universo da leitura e na conquista de futuros leitores." (Coordenador "A"); Nessa perspectiva, 

apresentamos mais uma percepgao: "De acordo com minha concepgao em relagao a 

aprendizagem dos alunos, a literatura infantil contribui de forma efetiva na vida da 

crianga/aluno, uma vez que os leva a uma viajem imaginaria, a criar uma visao de tempo e 

espago diferente de sua realidade." (Coordenador "B"). E fato que, quando alguem le historias 

para criangas, elas aprendem bem cedo que as letras da pagina impressa correspondem as 

palavras faladas/articuladas, alem de tornarem-se mais intimos com a linguagem dos livros. 

Entre os depoimentos dos coordenadores ao longo dos encontros, demos enfase a questao que 

indagava: "Voce contribui ou influencia a efetivagao dessa metodologia? De que forma?" Os 

referidos coordenadores nao hesitaram em responder: 
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"No trabalho que desenvolvemos com os professores estamos sempre empenhados em 

projetos de leitura e literatura infantil" (Coordenador "A"); 

"Claro, nos planejamentos realizados a cada mes bem como nos projetoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d e s e n v o l v i d o s p e l a 

instituicao, estamos sempre em comunicacao com os professores de modo a auxilia-los em 

sua pratica." (Coordenador "B"). 

Essas colocacoes fazem-nos refletir o verdadeiro papel da escola, ou seja, mudancas 

significativas no campo educacional, onde os gestores estabelecem relagoes dialogicas e 

inovadores, atuando junto ao educador, relacionando-se com a comunidade escolar. 

Finalmente, perguntamos "Quais as obras que os mesmos consideram mais interessantes para 

se trabalhar com os alunos? Dentre elas destacamos: Chapeuzinho Vermelho, A formiguinha 

e a neve, Joao e Maria, Branca de neve e os sete anoes, Cinderela, lendas e mitos do folclore 

brasileiro, todas as alternativas ou outras e argumentando sua resposta." O coordenador "A" 

assinalou todas as alternativas enfatizando que: "Essas obras encantam as criangas 

incentivando o processo de aquisicao da leitura." Concordando com a supracitada o 

coordenador "B" tambem apontou todas as alternativas argumentando que: "A meu ver estas 

obras sao de suma importancia para a formagao infantil, pelo fato do mundo imaginario criado 

pelas criangas em cada historia." 

Em suma conclui-se que, os coordenadores analisados influenciam na pratica doeente no 

trabalho com a literatura infantil e tambem acreditam que este e um influenciador do 

conhecimento seja de mundo ou da palavra escrita. 

2.5 Analise dos Questionarios dos alunos 

Para compreender a ideia dos alunos com relagao a literatura infantil fizemos a seguinte 

indagagao: "Voce gosta de ouvir historias de literatura infantil?" Todos responderam que sim, 

argumentando: 

"E bom e divertido as aventuras dos personagens das historias" (Aluno "F"); 

"A gente aprende muito com as historias" (Aluno "G"); 

"E a melhor hora da aula, quando a tia conta uma historia para nos" (Aluno "Ff"); 

"Eu gosto muito de escutar as historias e ver as figuras do livro" (Aluno "I"); 

UN'VEPS'DAOF Fr r)ERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Tem muita coisa engracada nas historias e tambem muita coisa que faz medo" (Aluno 

"J"); 

"Eu gosto de escutar porque aprendo a contar depois para meu irmao e tambem para 

minha mae" (Aluno "L"); 

"Eu gosto de desenhar e pintar os personagens da historia." (Aluno "M"); 

"Tem muita coisa boa para aprender na historia e tambem para contar de novo" (Aluno 

"N"); 

"Eu gosto de ouvir tia contar a historia e quando ela faz perguntas." ("O"); 

"A professora traz cada historia legal para contar para nos, ai a aula fica rnelhor." 

(Aluno "P"). 

As colocacoes dos alunos evidenciam a concepgao de varios autores sobre o trabalho com a 

literatura infantil. Neste sentido, concordamos com Chalita (2005, p.63) quando afirma que: 

"a magia de uma boa historia reside justamente em sua capacidade de arrebatar, de nos 

transportar para outro tempo e espago, de nos fazer sonhar, de nos fazer crer que somos 

capazes de realizar a nossa lenda pessoal de forma tao competente e bem-sucedida quanto 

suas personagens." Vale enfocar que, o contador de historias alem de desempenhar a tradigao 

oral estimula a fantasia e a imaginagao do ouvinte. 

Prosseguindo com a pesquisa, fizemos a seguinte pergunta: "Quais as historias que voce mais 

gosta? Dentre todas as respostas as mais citadas foram: Chapeuzinho Vermelho, Branca de 

Neve e os Sete Anoes, Sitio do Pica-Pau Amarelo, Os Tres Porquinhos, Cinderela, A Cigarra 

e a Formiga entre outras, Os alunos mencionavam com presteza os referidos nomes com 

aspectos de quem ja conhecia e dominava o contexto das historias. 

Na oportunidade, fizemos a seguinte indagagao aos pequenos leitores/ouvintes: Em que local 

voce le? E colocamos as seguintes alternativas: 

a) Casa( ),b) Escola ( ), c) Biblioteca ( ), d) Casa dos amigos ( ) 

Para tanto, obtivemos as imediatas respostas: 

Aluno "F": "na escola e na casa dos amigos"; 

Aluno "G": "em casa e na escola"; 

Aluno "IF*: "na escola e na biblioteca"; 

Aluno "I": "em casa e na escola"; 

Aluno "J": "na escola, em casa e na casa dos amigos"; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Aluno "L": "na escola e na biblioteca"; 

Aluno "M": "eu leio mais na escola"; 

Aluno "N": "em casa, na escola, na biblioteca, na casa dos meus amigos, e em todo 

lugar porque e bom ler e ouvir historias"; 

Aluno "O": "em casa, na escola e tambem na casa dos meus amigos"; 

Aluno "P": "na escola e na casa dos meus amigos". 

Podemos observar que a leitura esta presente no meio de todas as criangas, principalmente na 

escola onde todos afirmaram a pratica deste exercicio. Portanto, e na escola onde sao 

difundidas as bases para a formagao do cidadao. Porem, este estimulo deve se estender por 

diversos locais nao se restringindo apenas a sala de aula, ou seja, a crianga deve estar sempre 

em contato com ambientes que venham favorecer o habito de leitura, para tanto, sabemos que 

o ambito familiar tem grande influencia nesse processo, pois segundo Rosado (2005, p. 45): 

"A familia e uma das instituigoes mais importantes que existem na sociedade. E nela que 

criangas e adolescentes recebem as primeiras nogoes de etica, cidadania e educagao." 

Continuando ainda com as investigagoes, interrogamos aos alunos com a seguinte questao: 

Em sua opiniao, as historias contribuem para seu aprendizado? E de modo geral, os alunos 

confirmaram a relevancia bem como as contribuigoes da literatura infantil no processo de 

aprendizagem. De fato, para que a aprendizagem ocorra o ensino deve ser significativo, 

tornando os mesmos sujeitos ativos no processo de aquisigao da leitura e escrita. 

Finalmente, perguntamos aos alunos: "Que atividades voce gosta que seu (a) professor (a) 

faga sobre as historias?" E nos foram apresentadas as respostas elencadas abaixo: 

"Eu gosto de contar a historia de novo e de pintar os personagens." (Aluno "F"); 

"Eu gosto quando tia manda subir no palanquinho para falar da historia." (Aluno "G"); 

"A melhor atividade e pintar a tarefa e brincar com massa de modelar." (Aluno "H"); 

"Foi bom quando tia fez uma apresentagao aqui na sala, e nos eramos os personagens 

da historia." (Aluno "I"); 

"Eu gosto de ouvir a historia e pintar." (Aluno "J"); 

"Eu gosto de fazer apresentagao na sala." (Aluno "L"); 

"E bom ouvir a historia quando e contada com os fantoches, e tambem gosto de cantar, 

desenhar e pintar." (Aluno "M"); 
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"Eu gosto do bau da leitura, porque tem um monte de livro para a gente escolher." 

(Aluno "N"); 

"Eu gosto de ouvir muitas historias, e tambem de escrever a minha para colocar no 

cantinho da leitura." (Aluno "O"); 

"Ouvir tia contar historia, e tambem fazer brincadeira mandando a gente imitar os 

animais da historia e um monte de coisa legal." (Aluno "P"). 

Nao ha duvidas de que o trabalho com a literatura infantil representa muito no que se refere a 

aprendizagem dos alunos, uma vez que ouvir historias e o inicio para se tornar leitor. 

Podemos, sobretudo, enriquecer a aula variando o material pedagogico, pois estes atraem a 

crianga para novas descobertas e experimentagoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 Analise do estagio 

O primeiro encontro foi de muita expectativa, pois as criangas contavam nao mais com uma, 

mas duas professoras em sala de aula o que significava uma mudanga no cotidiano escolar dos 

mesmos. Inicialmente, tentei esclarecer qual o meu objetivo em trabalhar a literatura infantil 

igualmente o motivo que me levou a escolher aquela turma como publico alvo. 

Durante a leitura da historia: "Chapeu Mai e Lobinho Vermelho" de Jessier Quirino (1998), 

percebia-se no olhar de cada crianga a viajem ao mundo fantastico de sonhos e imaginagao, 

pareciam formular cada cena em suas mentes, ao termino os pequenos leitores foram 

instigados a posicionar-se criticamente a cerca do que foi lido, para tanto foi organizada a 

cadeira do leitor. Indagados sobre qual a opiniao dos mesmos a cerca da historia lida as 

respostas foram unanimes, de modo geral foi resultado positivo o que direciona para a 

concepgao de que a literatura infantil e um otimo caminho para estimular os alunos ao habito 

da leitura. Vale ressaltar que, essa tarefa tornou-se mais facil, pois a professora ja utilizava 

esse recurso em suas aulas. 

Na continuidade foram feitas algumas perguntas sobre a historia onde todas as investigagoes 

tiveram respostas corretas comprovando a atengao dos alunos com relagao ao que ouviram, 

assim como a eficacia da metodologia. No decorrer da aula pude constatar que boa parte da 

turma ja decodificava o codigo da escrita, enquanto que outros se encontravam nas fases de 

aquisigao desses saberes, ou seja, a heterogeneidade em sala de aula foi confirmada, isso 
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dificultava urn pouco o andamento das atividades, porem tive que me dedicar muito a esses 

alunos com dificuldade na aprendizagem para que estes tivessem a oportunidade de 

avancarem em seus conhecimentos. 

Em linhas gerais, a aula foi muito proveitosa, os alunos se envolveram efetivamente nas 

atividades propostas e demonstraram-se motivados na hora da narracao bem como no decorrer 

de toda a aula. 

No dia seguinte, mediante observacao durante a efetivacao do piano de aula, percebi o 

interesse das criangas pelas historias infantis. E uma atividade prazerosa em que os alunos se 

envolvem completamente fugindo da realidade para um mundo particular, formulado no 

pensamento mais intimo de cada um. Expressam com sinceridade suas opinioes, o que 

contribui para a formagao de seres criticos e ativos dentro uma sociedade repleta de 

problemas dos mais variados tipos. Assim, a literatura desperta no leitor a percepgao do 

autentico e seus sentidos, a leitura do mundo em seus varios niveis etc. contribuem 

eficazmente na formagao do ser critico, atuante. 

Antes de iniciar o momento magico, realizamos um breve comentario sobre a narrativa, 

despertando nos alunos o interesse pela historia intitulada "Principe Cinderelo" Babette Cole 

(2000). Feito isso, e chegado o grande momento! Muita atengao, concentragao enfim, nao se 

pode perder nenhum momento dessa ficgao. A historia foi narrada com a utilizagao de um 

fantoche, que tinha como finalidade dinamizar o desempenho dessa atividade. De maneira 

divertida, a narrativa obteve muita aceitagao por parte de quem a escutou. 

Um conto que, alem de muito engragado trazia uma moral muito importante para a vida de 

todos os seres humanos. Em suma, foi mais um momento de aprendizagem onde os alunos se 

divertiam com os personagens ao mesmo tempo em que retiravam uma ligao para suas vidas. 

No terceiro encontro, trabalhamos com a historia: "Voce Tambem Sonha em Ter um Amigo?" 

de Erhard Dietl (1999), que traz uma mensagem extremamente importante nao apenas para o 

publico a que se destina como tambem a todas as idades. A historia trata da importancia da 

amizade de maneira envolvente, que leva-nos a uma moral intensamente relevante para nossas 

vidas. 
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Antes de inieiar a narrativa, fizemos uma abordagem investigando sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as criangas tinham 

amigos, de que gostavam de brincar entre outras. As respostas foram as mais diversas, todos 

queriam falar a respeito das suas brincadeiras de crianga. Diante disso, iniciamos um 

comentario acerca do valor de uma amizade e em seguida e chegada a hora de mergulhar na 

fantasia, no mundo mais intimo de cada um. Percebia-se no olhar ingenuo que as criangas 

transmitem a emogao que sentiam no momento em era narrado o texto. Ao termino, indaguei-

os sobre qual a opiniao a respeito do que haviam escutado. As respostas foram unanimes e 

nao hesitaram em pronunciar com ares de satisfagao um valioso sim. 

Na sequeneia, realizamos uma atividade para efetivar o sentido da aula, em que os alunos 

produziram um cartaz escrevendo seus nomes seguido de um desenho representando os 

mesmos. Foi total envolvimento da turma, finalmente o trabalho foi fixado na sala 

favorecendo um ambiente alfabetizador motivando-os cada vez mais a ingressarem no 

universo letrado, sendo assim, todos mostravam com satisfagao seus nomes e seus desenhos. 

Nesta ocasiao foi trabalhada a historia: "Joao e o Pe de feijao" Gian Calvi (2004), cuja e uma 

tradugao do folclore ingles que encanta todos os que a leem. Trabalhada de maneira ludica, 

com utilizagao de um teatrinho para tornar mais dinamica a execugao da referida leitura. 

Como de costume, algumas perguntas foram realizadas antes da narragao do texto, na 

perspectiva de envolver os ouvintes e despertar a atengao de todos para o que seria contado. 

Uma historia fascinante que contribui para a formagao de valores, em que se misturam 

realidade e fantasia no clima do ERA UMA VEZ... trabalhada de forma diferenciada esta 

historia despertou nas criangas uma moral bastante interessante, como de fato as historias 

infantis sempre trazem, ou seja, valores, costumes, etc. tudo em um clima de pura magia. 

A partir dessa historia, trabalhamos os aspectos supracitados, por meio de uma roda de 

conversa. Para posicionarem-se criticamente os alunos foram convidados a subir no 

palanquinho organizado na sala de aula e comentar sobre a historia. Na sequeneia ilustraram o 

texto e colocaram no varal da leitura. 

Em suma, consubstanciou-se num momento de muita aprendizagem, pois contribuiu para 

aflorar a imaginagao e a criatividade dos pequenos leitores. 
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No quinto encontro, trabalhamos com a historia: "Sapo e Sapo" Max Velthuijs (1996), emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA q u e 

o personagem principal o sapo, queria ser igual os seus amigos e sempre tentava imita-los, no 

entanto acabava se dando mal nas suas tentativas. Esta foi uma, em meio a tantas mais 

historias fantasticas para a educagao initial. A moral da historia nos remete para o fato de q u e 

cada ser tem seus defeitos, mas tambem somos repletos de virtudes. O sapo por sua vez, 

compreendeu que todos gostavam dele justamente por ele ser quem era. Nessa historia e como 

se o sapo representasse o homem com seus atributos e suas falhas. E assim, podemos ser na 

vida real como o sapo, que percebeu a sua importancia e passou a gostar mais de si e dos 

outros. 

Este momento de aprendizagem por meio da vida do sapo leva a crianga a perceber e refletir 

fatos do cotidiano, transpondo uma licao da ficcao para o mundo real. Sabe-se que, por meio 

das emocoes proporcionadas atraves das historias infantis, as vivencias dos personagens 

contribuem na resolucao de conflitos interiores existentes na vida de qualquer crianga. 

Para se trabalhar o estimulo a leitura e escrita, os alunos produziram um texto, por meio de 

desenho e depois contar am coletivamente. Foi uma tarefa motivadora, onde todos se sentiram 

livres para expor suas ideias. 

E inegavel que a Literatura Infantil atraves das historias, fabulas, contos, lendas entre outros 

contribuem efetivamente para a formagao da crianga. Portanto, esse tipo de texto entra com 

facilidade no pensamento da crianga, auxiliando na compreensao basica de valores que regem 

a conduta humana. Ruth Rocha (1997) no conto adaptado "Joaozinho e Maria" trabalha de 

modo preciso essas importancias. 

Este conto e realmente um classico da literatura, quanto mais os anos se passam, mas o 

encantamento prevalece. Recordo-me inclusive da minha infancia, quando conheci a historia 

desses personagens extremamente corajosos, me apaixonei pelo contexto e hoje me sinto-me 

radiante em poder transmitir esse mesmo encantamento, essa emogao para outras criangas. 

No setimo encontro os alunos deleitaram com mais uma fantasia do mundo dos sonhos. A 

historia "Joao Bobo" Ana Maria Machado (1998) arrancou risos de toda a turma, que se 

divertiram muito com as travessuras do personagem ao mesmo tempo em que a partir dessa 
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fantasia os alunos compreenderam atitudes de respeito, companheirismo, solidariedade, 

inclusao entre outros. 

Saber comentar por que gostou ou nao, por que se deslumbrou e o que sentiu por aquele 

personagem, por que apreciou determinada personalidade... enfim o aluno uma vez motivado 

voltara varias vezes ao mesmo livro e podera reler e fazer novas descobertas. 

Para efetivar essa tarefa, trabalhamos com massa de modelar, onde a crianca desenvolveria 

sua criatividade moldando personagens ou cenanos que lhes chamou a ateneao, mexendo, 

portanto com sua imaginacao. 

Na oportunidade foi abordada uma das fabulas mais envolventes "A Cigarra e a Formiga" 

Jean de La Fontaine uma adaptagao das series Paraiso da Crianga IV. A pobre formiga sempre 

atarefada com seu trabalho diario nao tem tempo para divertir-se no verao enquanto que a 

cigarra so quer saber de aproveitar... finalmente e chegado o inverno e podemos ate imaginar 

o que aconteceria com a divertida cigarra! Sem outra alternativa, pois nao tinha nada para 

comer, e sem agasalho para aquecer-se no frio a cigarra bate na porta da formiga para pedir 

abrigo e vendo o desespero da cigarra a solidaria formiga a acolhe com carinho tornando 

aquele inverno o mais divertido, pois a cigarra cantou e cantou bastante. 

No contato com as historias lidas ou ouvidas a crianga vai adquirindo conhecimentos, 

experiencias, valores. Para trabalhar com essa fabula, initiamos perguntando se as criangas 

conheciam a historia, e mostrando a capa do livro indagamos se tinham ideia do que se 

tratava. Depois de contada, fizemos uma caixinha de adivinhagao sobre a historia e por fim os 

alunos ilustraram e coloriram em uma folha que foi fixada no cantinho da leitura. Essa 

atividade despertou nas criangas a percepgao acerca da importancia do trabalho como meio de 

sobrevivencia na vida das pessoas. 

Por a escola ser um espago formador de cidadaos acreditamos que os estudos literarios, de 

maneira mais abrangente do que quaisquer outros, estimulam o exercicio da mente. Um conto 

que mexeu intensamente com o raciocinio das criangas intitulado "A Casa Sonolenta" Audrey 

Wood (2001), despertou nos mesmos atengao, interesse pelas descobertas, por que de forma 

criativa o texto impoe essas situagoes nos leitores/ouvintes. A turma aguardava com ansiedade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VE^ O V » c p r r>ERAL 

DECAM PI NA GRANDE 

CENTOO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAl  



38 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

as novidades do mundo encantado. Numa sequeneia logica que leva o aluno a raciocinar e 

memorizar cada passagem do texto, o autor brinca com as palavras. 

O conto foi lido e em seguida para trabalhar a inteligencia dos pequenos contamos com o 

auxilio de uma caixa denominada "bau da leitura" onde eram retiradas gravuras de 

personagens e juntos produzimos um novo texto a partir destas figuras e o contexto ficava a 

criterio do imaginario de cada um. 

A cada nova historia, um novo aprendizado, um novo conhecimento, e tudo aquilo se tornava 

ainda mais gratificante quando percebiamos a unificacio da teoria e pratica dar certo, ver no 

olhar de cada crianga entusiasmo, dedicagao tornando essa tarefa bem mais facil e mais 

agradavel. 

E natural durante a infancia as criangas sentirem medo de alguma coisa, seja do barulho do 

trovao, medo de injegao ou ate de lobisomem. Afinal todo mundo traz um temor escondido 

que se for dividido com outras pessoas podera abrandar ou ate mesmo desaparecer. Isso e o 

que encontramos na historia desenvolvida atraves de poesia "Quem tem medo de que?" Ruth 

Rocha (2003). 

A principio foi feita uma abordagem acerca dos medos das criangas, verificou-se que todos 

tem um ou varios receios. Entao, sob a luz dessa envolvente poesia da saudosa Ruth, 

abordamos essa tematica de forma descontraida mostrando que muita coisa e fruto da 

imaginagao, ajudando os pequenos a resolver conflitos emocionais proprios. Para dar suporte 

ao aprendizado contamos com o auxilio da musica "quem tem medo do lobo mal. E 

finalmente, confeccionamos mascaras de monstros, fantasmas enfim coisas que transmitem 

medo. 

O decimo primeiro encontro foi assim como os demais, muito marcante. A historia "Tem 

Fantasma na Rua!" Claudio Martins (1999) alem de intensificar o desenvolvimento da 

atengao, memoria propiciou nas criangas um momento de distragao e recreagao. 

Fizemos uma abordagem previa antes da narragao da historia. Isso motiva o aluno a 

interessar-se pelo que sera lido. E chegada a hora fictfeia, sao tantas coisas a serem 

descobertas... "Um bando de criangas querendo ir a Rua do Conde. O que sera que tem por la? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sera de assustar ou de fazer rir? O que sera?" O autor em ritmo de suspense narra essa 

aventura que leva o leitor a ir parar no circo! 

Para trabalhar essa divertida historia organizamos na sala de aula um espaco para a realizagao 

do espetaculo infantil. Disponibilizamos alguns recursos para os pequenos artistas se 

fantasiarem e serem atores de suas proprias vidas. No que refere-se a pratica da escrita os 

alunos escreveram a historia dando um final diferente. As atividades foram fixadas no 

cantinho da leitura. 

A historia "Gabriela e a Titia" Ruth Rocha (2001), contada em forma de poesia, despertouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n o s 

alunos grande expectativa, uma aventura que acontece com a garotinha Gabriela quando saiu 

para passear com sua tia na feira. As criangas divertiram-se a valer com as surpreendentes 

experiencias da menina. Alem de desenvolver situagoes de interaeao social, a historia 

favorece a auto-estima da crianga como tambem e um estimulo ao habito da leitura. 

Para o bom desempenho desse estudo os alunos formaram um circulo na sala de aula. E 

chegado o momento da narrativa que se deu com o auxilio de um fundo musical para 

despertar a atengao dos leitores/ouvintes. Ao termino os pequenos foram instigados a 

posicionar-se criticamente dando suas opinioes sobre o que ouviram. Com a historia escrita 

em um cartaz as criangas identificaram quais as rimas existentes no texto. Mediante a 

criatividade de cada um, ilustraram o texto utilizando materiais tais como: lapis de cera, lapis 

de cor, tinta guache entre outros; e finalmente para tornar a aula ainda mais dinamica, 

ilustraram a personagem principal fazendo uso de massa de modelar. 

Por meio de observagao, percebemos o engajamento da turma nas atividades propostas, nao 

apresentando dificuldades de atengao, falta de motivagao etc. vale ressaltar que a professora ja 

tinha o habito de contar historias na sala, o que facilitou o desenvolvimento deste estudo. 

Este encontro deu-se de modo eficaz no processo ensino/aprendizagem, pois os alunos por 

meio de mais uma envolvente historia, esta intitulada "O Sol e a Lua" Gerusa Rodrigues Pinto 

(Colegao Encanto e Ternura), identificaram elementos existentes no universo, e reconheceram 

alguns fenomenos existentes na natureza. 
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A historia foi trabalhada inicialmente com a introdugao do conteudo, ou seja, explicitando aos 

alunos o que seria abordado. Na continuidade, foi realizada a leitura da historia. Para 

desenvolverem a escrita dos pequenos leitores/ouvintes produzimos um texto coletivo e em 

seguida ilustramos individualmente. A atividade foi exposta no painel do leitor. 

No cumprimento das tarefas, observamos o desempenho, interesse e motivacao dos alunos o 

que influi efetivamente para a aquisicao desses saberes. 

No decimo quarto (14°) encontro, trabalhamos uma historia capaz de possibilitar a crianga 

solucoes de dificuldades, medos e problemas exteriores e interiores, em sua relagao inicial 

com a vida na sociedade. 

Intitulada "O Patinho Medroso" tambem da autora Gerusa Rodrigues Pinto (Colegao Sonho e 

Fantasia), essa narrativa envolve e encanta quem a escuta, pois um dos patinhos, personagem 

medroso da historia sente-se desencorajado a entrar na agua e nadar com sua mae e seus dois 

irmaos por que nao queria adentrar naquela agua tao fria. E assim, dentro deste contexto os 

alunos refletem sobre determinados medos vivenciados pelas pessoas, trazendo do mundo 

ficticio, ou seja, da vida do patinho para a realidade. 

Inicialmente foi realizada uma abordagem acerca da historia, para que os alunos pudessem ter 

um conhecimento previo sobre o que seria lido. Logo apos, ocorreu a narragao do texto. Para 

os alunos se posicionarem criticamente o que e fundamental, organizamos mais uma vez a 

cadeira do leitor. Em seguida dinamizamos a aula com a musica "os patinhos" onde os alunos 

se divertiram bastante. E finalmente, confeccionamos um mini livro para recontar e ilustrar a 

historia. 

Foi notavel a participagao da turma no decorrer da aula, nao foram detectadas dificuldades no 

que diz respeito a aprendizagem dos alunos. 

No livro infantil "Palavras, Muitas Palavras..." Ruth Rocha (1998), brinca com as letras do 

nosso alfabeto, mostrando de modo dinamico e criativo um metodo de aprendizagem para 

formagao de palavras, muitas palavras... atraves dessa historia os alunos poderao compreender 

a importancia de saber ler e estar informado no mundo contemporaneo. 
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A ocasiao foi propicia a novos conhecimentos, uma vez que as criangas estavam sempre 

interessadas a ouvir uma nova historia e possivelmente reconta-las para outras pessoas, Como 

habitual, ocorreu de inicio a explanagao seguida da leitura da historia. Apos esse momento 

apresentamos um alfabeto movel para que os alunos trabalhassem com a formagao de algumas 

palavras. Dando continuidade, apresentamos uma "caixa surpresa" contendo objetos que 

seriam identificadas as letras que compoem o nome do referido item. Como nao poderiamos 

deixar de dar espago para a expressao corporal, contamos com o auxilio da musica 

"abecedario da Xuxa" com o intuito de fixar a aprendizagem. E para finalizar, 

confeccionamos um dicionario ilustrado, em que cada letra do alfabeto correspondia uma 

figura de um animal, objeto entre outros. 

No desenvolvimento dessas atividades disponibilizamos de muito material pedagogico, que 

por sua vez proporcionou aos alunos sentimento cooperagao. 

Uma verdadeira obra classica da literatura universal, a fabula "A formiguinha e a neve" 

adaptada por Joao de Barro (Braguinha, 2001) tem como intuito mostrar aos alunos os 

diferentes caminhos para a resolugao de problemas, e ainda favorecer a adaptagao da crianga 

ao meio ambiente, pela incorporagao de valores sociais e morais captados da vida dos 

personagens. Quem le ou escuta essa fantasia, voltara varias vezes, pois havera sempre uma 

formiginha tentando resolver um grande problema, porem nunca desistindo em meio as 

dificuldades. 

Essa historia foi trabalhada por meio de dramatizagao, A sala de aula estava devidamente 

ornamentada quando os alunos chegaram o que deixou as criangas mais interessadas ainda por 

essa belissima leitura. Cumprida essa etapa, investigamos a opiniao dos aprendizes acerca do 

contexto, pois essa parte e essencial para que saibam posicionar-se criticamente diante de toda 

e qualquer leitura, seja de mundo ou da palavra. Em seguida, produzimos um livro ilustrado 

recontando a historia e dando um final diferente a mesma, de modo que todos ao final 

deveriam contar sua historia para a turma. E por flm, cantamos juntos a musica: "A 

formiguinha" para dinamizar a aula. 

Observamos durante a execugao dessa historia que os alunos deram uma atengao maior que as 

anteriores, talvez pela forma como foi trabalhada ou realmente pelo desespero que foi 
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transformado em coragem, forga de vontade, ou seja, um ser tao pequeno como a formiguinha 

nao desistir diante de um problema tao grande. 

A historia "De hora em hora" Ruth Rocha (1998), com um jeitinho divertido proporcionazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA u m 

aprendizado indiscutivel para a crianga que ainda nao tem conhecimento sobre como esta 

dividido o tempo. Nesse contexto a crianga vai descobrindo que temos que organizar bem o 

nosso tempo e que toda hora tem um fato bacana para ser realizado. 

Para a consolidagao deste encontro, investigamos inicialmente o conhecimento previo dos 

alunos acerca da tematica abordada. Feito isto, eis a hora da leitura! Todos atentos, pois e o 

momento de viajar sem sair do lugar, a fantastica viajem na imaginagao. Durante a leitura da 

historia percebia-se o olhar de descoberta de cada um. Ao termino, os alunos foram indagados 

sobre o que entenderam da historia lida, e responderam que haviam gostado muito, pois e um 

texto que diverte e educa. Para efetivar a aprendizagem, levamos um relogio para a sala de 

aula mostrando passo a passo como esta dividido o tempo, na continuidade propomos uma 

atividade oral em que os alunos identificariam as horas no relogio, e por fim confeccionamos 

um relogio de E.V.A para divertir, motivar, dinamizar e fixar a aprendizagem. 

Durante a execugao das tarefas, percebemos a dificuldade de algumas criangas em identificar 

as horas no relogio, o que dificultou um pouco o desempenho deste encontro, no entanto, 

depois de muitas tentativas a sensagao de missao cumprida, os pequenos conseguiram 

efetivamente compreender a tematica. 

Nesse sentido, essa historia proporciona ao ouvinte/leitor alem de uma compreensao acerca de 

como esta dividido o tempo, identificar as horas no relogio e conscientizar os pequenos para 

organizarem seus momentos, principalmente na sala de aula. 

No antepenultimo encontro, passamos a trabalhar com a turma "Lendas e Mitos do Folclore 

brasileiro" explicitando as criangas a importancia destes, pois e algo presente no nosso dia-a-

dia, como por exemplo, nas nossas superstigoes, comidas, jogos, brincadeiras, cantigas, 

dangas, etc. Sabe-se que folclore e o conjunto de coisas que o povo sabe, sem saber quem 

ensinou, ou seja, nao existe um autor, entretanto sao contadas e ensinadas oralmente, e depois 

sao escritas e que sao transmitidas de geragao em geragao. Em linhas gerais, sao historias 



43 

repletas de seres fantasticos, com capacidade sobre-humana, que surgem e submergem 

magicamente. 

Assim, nesta aula nosso intuito e conhecer e explorar algumas lendas e mitos brasileiros 

compreendendo a importancias dos mesmos para a cultura popular, e ainda despertar para o 

prazer pela leitura de contos fantasticos. E para efetivarmos essa tarefa, apresentamos de 

inicio uma caixa de leitura contendo contos e lendas onde cada crianca retirava um papel que 

seria lido para toda a turma. Na medida em que surgiam os personagens folcloricos, 

investigavamos se os alunos tinham algum conhecimento sobre o referido, e assim surgiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

interacao de todos no decorrer da atividade. Na sequeneia, algumas cantigas conhecidas pelas 

criangas como "Ciranda cirandinha" foram relembradas e cantadas, conhecemos as 

supersticoes que muitas pessoas tem, e mais exploramos alguns ditados populares e para 

finalizar organizamos um mini-livro com desenhos de personagens do folclore brasileiro, que 

por sua vez foi acrescentado ao cantinho da leitura. 

E relevante discernir que, essa tematica foi muito proveitosa e excelente para se trabalhar com 

o alunado, uma vez que e um assunto que vem do cotidiano de cada um, uma mistura de 

ficcao e realidade que nos leva a um mundo imaginario e eneantado cheio de personagens 

estranhos: o mundo do folclore com seus contos, mitos, lendas entre outros... Boa viajem! 

Neste encontro os alunos foram levados para visitar a Biblioteca Municipal de Aparecida-Pb, 

para que pudessem ter um maior contato com livros bem como promover um ambiente 

escolar voltado a cultura da leitura, conhecer os diversos tipos de texto e interagir com a 

leitura, recrear, distrair, aliviar sobreeargas emocionais mediante a intervengao do educador 

perante as historias lidas, pois nada mais importante do que teoria e pratica eaminhando 

juntas. 

E importante que as criangas tenham uma nogao do que ira encontrar na biblioteca, por isso 

faz-se necessario explicitar com antecedencia como ocorrera a visita. Ao chegar ao ambiente, 

permitimos sobre observagao que os alunos vissem as multiplas opgoes de leituras e que os 

mesmos escolhessem o livro que despertasse interesse. Na ocasiao, as criangas deram 

continuidade ao assunto anterior, ou seja, aos contos, mitos e lendas do folclore brasileiro, de 

modo que tinham um acervo bem mais equipado para fazerem suas descobertas. 
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Ao retornarmos para a escola, realizamos uma culminancia com comidas tfpicas, 

caracterizamos os alunos de personagens do folclore brasileiro e para melhor atuacao miisicas 

e dancas folcloricas. Enfim, este momento consubstanciou-se em pura descontragao, 

conhecimento e aprendizagem. 

O ultimo encontro concebeu-se de maneira extremamente criativa, para efetivar tudo o que foi 

trabalhado e discutido no decorrer deste estagio. Contamos com a participagao de diversos 

personagens da literatura infantil, tais como: Emilia do Sitio do Pica Pau Amarelo, 

Chapeuzinho Vermelho juntamente com a Vovo e o Lobo Mau, o lobisomem tambem marcou 

presenea, palhacos fazendo a alegria da criangada, ate Papai Noel veio no fim da festa 

distribuindo seus presentinhos, pois ja estava em tempo de natal. 

Em meio as apresentagoes, aproveitamos cada momento para reafirmar a importancia da 

literatura infantil no processo ensino/aprendizagem, como tambem ressaltar a contribuigao de 

alguns autores, expondo o longo percurso pelo qual as historias destinadas as criangas 

passaram. 

Finalizamos com a ideia de que cada momento em nossa vida e unico, por isso ha aqueles que 

absorveram muito ou quase tudo, mas tambem ha os que aspiraram pouco e nem por isso 

devem ser rotulados, porem nao ha quem nao tenha captado nada. Somos construtores do 

conhecimento, eternos aprendizes! 
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CGNSIDERACOES FINAIS 

Ao longo deste estudo objetivamos aprofundar os conhecimentos sobre a importancia da 

literatura infantil no processo ensino/aprendizagem, bem como reconhecer as praticas 

pedagogicas do trabalho doeente acerca desta tematica. O referido trabalho foi realizado com 

professores, coordenadores e alunos da E.M.E.F. Antonio Meira de Sa, na cidade de 

Aparecida-Pb. 

Atualmente as criancas iniciam sua leitura de mundo desde cedo, entretanto e preciso que as 

mesmas entrem em contato com a leitura e escrita, mas que esta atividade possa acontecer de 

modo significativo e prazeroso e nao algo mecanico e descontextualizado. Nessa linha de 

pensamento, acreditamos que a literatura infantil se constitui fator de impulso a 

aprendizagem, uma vez que oportuniza a crianga situacoes de interagao em seu processo de 

eonstrugao do conhecimento. 

Podemos dizer que a leitura e algo de suma importancia em nossa vida. Verifica-se que toda 

crianga deve ser instigada ao aprendizado, para tanto se faz necessario um ambiente favoravel 

em que haja uma serie de estimulos que facilitem a apropriagao dos saberes. Sendo assim, e 

preciso oferecer oportunidades de leitura, nao apenas um ler como forma de alfabetizagao, 

mas um estado de letramento em que o leitor possa compreender e interpretar aquilo que leu. 

Durante a efetivagao deste trabalho, investigamos a concepgao de alguns professores sobre a 

literatura infantil, onde todos relataram desenvolver suas praticas valorizando esta tematica, 

pois acreditam que esta seja formadora de consciencias ao mesmo tempo em que esse tipo de 

leitura alimenta a criatividade. A partir do momento em que a crianga ouve uma historia em 

que geralmente sao colocados problemas como o medo de alguma coisa, falta de um amor, 

dificuldades no ambito familiar enfim, e quase sempre as historias levam a um final feliz, isso 

induz a crianga a refletir sobre valores por meio da imaginagao, possibilitando a eonstrugao de 

um relacionamento salutar no convivio social. De modo geral, os professores que 

contribuiram com esse estudo, expandiram a compreensao acerca da importancia da literatura 

infantil no desenvolvimento dos alunos, os mesmos demonstram predisposigao no que se 

refere a execugao dessa pesquisa, discutindo e apontando propostas de atividades ligadas a 

literatura infantil. 
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Acreditamos termos aproximados dos objetivos propostos com a analise e conclusao de que a 

escola e o espaco privilegiado onde deverao ser lancados desafios que abrirao caminhos na 

mente humana rumo a aprendizagem, entao a literatura infantil tem o importante papel de 

contribuir com a formacao de cidadaos criticos, e leitores em diversos generos, um leitor que 

seja capaz de refletir sobre o que leu. Essa pesquisa possibilitou-nos uma reflexao sobre a 

pratica pedagogica no cotidiano escolar, e principalmente vieram acrescentar conhecimentos, 

analises e opinioes sobre a literatura infantil, com relagao as contribuicoes que esta traz no 

que diz respeito a aprendizagem da crianga, porem colocamo-nos continuamente na condigao 

de um pesquisador em constante processo de eonstrugao do conhecimento. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCAGAO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

PROFESSORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOME: 

IDADE: 

TURMA: 

ESCOLA: 

FORMACAO: 

QUANTO TEMPO TRABALHA NA EDUCACAO: 

QUESTIONARIO 

1) Voce costuma trabalhar com literatura infantil nas suas aulas? 

2) Cite obras trabalhadas. 

3) Qual a importancia, em sua opiniao, das historias infantis para o processo de 

aprendizagem dos alunos? 

4) Voce concorda que as historias infantis podem contribuir para superar as dificuldades 

de leitura e escrita? Por que? 

5) Cite metodologias para se desenvolver atraves das historias infantis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'yE'?S'CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* .!?F p r r )ERAL 

DECAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
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ALUNOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOME:, 

IDADE: 

ANO: 

ESCOLA: 

QUESTIONARIO 

1) Voce gosta de ouvir historias de literatura Infantil? 

2) Quais as historias que voce mais gosta? 

3) Em que local voce le? 

a) Casa ( ) c) Biblioteca ( ) 

b) Escola ( ) d) Casa dos amigos ( ) 

4) Em sua opiniao, as historias contribuem para seu aprendizado? 

5) Que atividade voce gosta que seu (a) professor (a) faca sobre as histMas? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DECAMPINAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GRANDE 
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA 5ET0RIAL 

C«A2El«AS-PARAlBA 



COORDENADORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOME: 

IDADE: ^ 

ESCOLA: ; 

FORMACAO: 

QUANTO TEMPO TR ABA LI IA NA EDUCACAO: 

QUESTIONARIO 

1) Voce considera importante que o professor trabalhe com a literatura infantil? Por que? 

2) A escola oferece materiais para que possam trabalhar com a literatura infantil? Cite. 

3) Qual sua concepgao sobre esse tipo de metodologia para contribuir com o processo de 

aprendizagem dos alunos? 

4) Voce contribui ou influencia a efetivacao dessa metodologia? De que forma? 

5) Quais as obras que voce considera mais interessantes para se trabalhar com os alunos? 

a) Chapeuzinho vermelho ( ) 

b) A formiguinha e a Neve ( ) 

c) Joao e Maria ( ) 

d) Branca de neve e os sete anoes ( ) 

e) Cinderela ( ) 

f) T . A . A ( ) 

g) Outra: 

POR QUE? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAMPiNAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GRANDE 

C»TR0 DE FORMACAO DE PROFESSORES 

8i8LfOTECASETCR:AL 
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