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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho tern como tema Literatura Infantil: um desertar para ler. Nesse estudo 

abordo a necessidade de despertar o interesse e a curiosidade das criancas e jovens, em 

especial o ensino fundamental nas escolas piiblicas, pois ela necessita priorizar a formacao 

do leitor cn'tico e criativo, a partir daqui perceber a necessidade de qualificar a leitura desde 

de o bercario atraves dos contos infantis e dessa forma acaba despertando o interesse pela 

leitura. Nessa perspectiva entendemos que e dentro da proposta de formacao humana que se 

dcve trabalhar sobre literatura infantil como forma de ampliar o conhecimento cultural, 

social, politico e outros, formando assim criancas e jovens pensantes, capazes de se 

perceberem membros integrantes de uma sociedade que faz historia. 

Palavras - chave: Leitura, produ^ao e despertar. 



INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo tern por tenia: Literatura Infantil urn despertar para leitura. Literatura 

Infantil e urn tema que precisa ser trabalhado na educacao de criancas e jovens pela 

necessidade de formar bons leitores nos anos iniciais do ensino fundamental. 

A literatura infantil tern o poder de despertar o interesse e a curiosidade do publico 

alvo, as criancas e jovens do ensino fundamental. 

Podemos perceber a necessidade em abordar e discutir esse tema nas escolas, e o que 

se pode fazer na perspective de reverter o problema, a dificuldade do habito da leitura nas 

escolas publicas e tornar a leitura urn ato prazeroso. 

A escolha dessa tematica ocorreu a partir de reflexoes feitas sobre a desmotivacao da 

leitura no cotidiano escolar e familiar. Essa ausencia de motivacao acaba refletindo problemas 

fiituro no processo de leitura nas series seguintes do ensino fundamental. 

Sabe-se que a escola necessita priorizar a formacao do leitor critico e criativo, dai 

ocorreu a necessidade de qualificar a leitura desde o bercario atraves dos centos de fad as, reis, 

rainhas, floresta encantada que fazem com que despertem a imaginacao das criancas e dessa 

forma acaba despertando o interesse pela leitura 

A problematica da leitura infantil hoje comeca em casa, geralmente pela ausencia dos 

apos e falta de habito de leitura dos mesmos que por sua vez nao da as historias infantis a 

importancia para despertar o gosto pela literatura, esse problema tern continuidade na escola 

que esta apenas preparada para ensinar a reproduzir atraves de copias. 

Nessa perspectiva entendemos que e dentro da proposta de formacao humana que se 

deve trabalhar sobre literatura infantil como forma de ampliar o conhecimento cultural, social, 

politicos e outros, formando assim criancas e jovens pensantes, capazes de se perceberem 

membros integrantes de uma sociedade que faz historia. Segundo a especialista brasileira em 

literatura infantil Regina ZiJberman (1994:10), " A Literatura Infantil e urn campo a ser 

privilegiado pela teoria literaria devido a rica contribuicao que fornece a qualquer indagacao 

bem intencionada sobre a natureza do literario". 

Este genero pode ser questionado por tal ciencia porque e da qualidade estetica das 

obras produzidas que retira sua importancia e valor. 

O presente trabalho conta com os principals objetivos: identificar meios que possam 

solucionar as dificuldades do processo de leitura nas series iniciais do ensino fundamental; 
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caracierizar o processo de leitura e observar a pratica utiiizada no processo de leitura infantil 

no meio escoiar e familiar. 

Este trabalho esta estruturado em dois capitulos, o primeiro faz. urn breve retrospecto 

do surgimento dos contos de literatura infantil e uma relacao de infancia e literatura 

No segundo capitulo o percurso metodologico e analise dos dados, que inclui o 

estagio supervisionado. 

O estudo foi desenvolvido na Escola Estaduai Santa Maria Gorete com a professora 

Alexandra para a coleta de dados usamos questionarios. observacSes. 

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

ampliada da tematica Literatura Infantil. 
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CAPITULO I - INFANCIA EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LITERATURA 

1.1. Uma rctrospectiva na historia relacionando infancia e literatura. 

Por volta do seculo X V I I e durante o seculo X V I I I , foram produ/idos os pnmeiros 

livros voltados para as criancas. Isso porque n io existia a divisSo por faixa etaria da vida de 

cada uma, ou seja, a crianca nao tinha infancia nem adolescencia nessa epoca. A crianca era 

vista como um adulto impotente. 

Foi na idade moderna que passaram a reconhecer e elaborar formacSes especificas de 

acordo com a idade das criancas. Essa modificacao so aconteceu devido a uma nova forma 

sobre a nocao de familia que deixa de ser centrada em amplas relacoes de parentesco, mas 

num micleo unicelular, estimulado o afeto entre seus membros. Tomando como base, Regina 

Zilberman (2003.15) afirma que: "Antes da constituicao desse modelo familiar burgues 

inexistia uma consideracao especial para com a infancia". 

De acordo com a autora a infancia praticamente M o existia na vida dos pequeninos, 

que eram visto pela familia como homens e mulheres em miniatura, pode-se perceber isso na 

forma como essas criancas eram vestidas e na responsabilidade que as mesmas assumiam 

dentro do lar. Responsabilidade essas que iam desde o cuidado com o i rmlo menor ate os 

afazeres domesticos, auxiliando as maes. 

No seculo X V I I I comepm a relacionar literatura e a escola. A escola comeca a 

usufruir do uso dos livros voltados para o mundo das criancas. Porem este apresenta um 

aspecto formative Geralmente os textos sao previamente selecionados passando pelo rigoroso 

controle de censura por parte dos professores aproveitando apenas aqueles em que os 

conteudos convem com as normas da instituic3o, normalmente sao escolhidos os textos que 

apresentam valores artisticos, regras gramaticais ou normas de obediencia e comportamento. 

A conseqiiencia disso resulta na formacao pessoal de cada crianca, que na maioria das 

vezes foge da realidade social, familiar e ate mesmo do conhecimento de si mesmo abrindo 

lacunas resultantes de suas restritas experiencia existenciais. Enquanto que pelos contos de 

fadas, pela reapropriacao de mitos, fabulas e lend as folcloricas ou pelos relatos de aventuras, 

o contato com esse tipo de leitura proporcionam aos leitores reconhecer e associar o meio no 

qua! compartilha experiencias vivenciadas e a livre criacao de um mundo imaginario. 
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Cabe ao professor apontar varias dimensOes do mundo literario. favorecendo as 

criancas a variedade de fazer suas interpretac5es pessoais resultando da capacidade de 

compreensao que cada leitor alcancou do texto artistico. Eslimular a capacidade de cada 

crianca. de acordo com a realidade na qual ela vive, para isso o professor deve deixa-la recriar 

de forma criativa os textos literarios. onde cada uma possa ser o autor. 

Escrever para as criancas e bem mais dificil e delicado, pois slo exigentes. E precise 

ser ou tornar-se crianca, para escrever e agradar a estas criaturinhas. A iraaginacao, a extra 

temporalidade, as metaforas, o maravilhoso, earater literario que mais agrada, fazendo-a viver 

a obra infantil. 

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

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

tornou uma realidade. 

No Brasil tern sido muito confundida a alfabetizacao com a cultura e, as vezes, ale 

com a educacao. A literatura de ficcao recreativa que comecou a ser adaptada ao gosto 

infantil, para destruir e instruir. E dai ate os nossos dias a crianca tern constituido constante 

preocupacao de psicologos, pedagogos e mestres. A sua literatura tern tornado considerado 

increment©: O conto, o folclore, a fabula, o teatro, as revistas, a poesia, tudo tern sido motivo 

de adaptacao para recrear e educar. de modo interessante e proveitoso, o menor de hoje, para 

que seja, amanhi, um adulto sadio de espirito. 

A primeira literatura infantil de Perrault criou com sua obra um novo mundo para as 

criancas de todo o mundo, e o exemplo frutificou. 

Em 1918, Thales Castanho de Andrade publicou "a filha da floresta", que iniciou a sua 

brilhante obra dedicada as criancas de nossa terra. Thales de Andrade nasceu em Sao Paulo, 

Piracicaba em 1890, e continua brindando a criancada com inumeras e bonitas historias. 

Renato Seneca Fleury. paulista. nasceu em Sorocaba, em 1895. fund ad or do Centro 

Sorocabano e Letras de Sao Paulo. Alem de todas as suas obras, Senica Fleurv; trouxe uma 

serie de biografias dos grandes vultos nacionais. dando a juventude um edificante estimulo 

para a sua formacao. 

No ano de 1906. nasceu em Minas Gerais, Vicente Paulo Guimaries. ele era um 

grande incentivador da literatura infanto-juvenil. Foi transferido para o Rio de Janeiro, 

fundando assim a esplendida re vista infantil "Sesinho", cujo clube orienta, alem de colaborar 

em todas revistinhas de criancas, sua dedicacao a infancia o elege o continuador de Lobato. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERS'.DADE FEHERAL 
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Narbal de Marsilhac Fontes e Senhora e um casal que se tern dedicado a literatura para 

criancas, quer dedicado a literatura, quer recreativa. Alem de outras atividades literarias, na 

poesia e no teatro, 

Nasceu em Campinas, no ano de 1915, Mario Donate. Paulista. dedicou sua vida a 

literatura infantil. 

Francisco Marins nasceu na Vila Pratania, municipio de Botucatu, Sao Paulo, no dia 

23 de novembro de 1922. Fez os estudos primaries e secondaries em Botucatu. Concluindo 

entao, veio para a capital, matriculando-se na faculdade de Direito de Sao Paulo, pela qual se 

formou no ano de 1946. Sua vida literaria teve initio nos bancos ginasianos, quando, alem de 

colaborador na imprensa. estreou como novelista, depois fundou a Associacao Academica dos 

Estudos Juridicos, como diretor de curso humanista, dedicou-se a estudos de literatura infantil 

e a chefia do departamento Editorial de EdicSes melhoramentos. A circunstincia de haver 

crescido no ambiente rural foi determinante para a natureza e o espirito de sua obra. 

O autor gaiicho Erico Verissimo. dedicou as criancas bonitas historias, uma delas foi 

"Os tres porquinhos pobres''. 

Nina Sahei. este nome e literario de Noemia de Salvo Sousa. Escritora Mineira que se 

dedicou a crianca, escrevendo encantadoras historias e realizando pecinhas de teatro, muito 

interessante. 

Gloria Regi e Orion nasceu no Rio de Janeiro, seu nome e literario atraves de Alice 

Ingles de Sousa fez uma seria de contos de sentido religiose etc. 

O paulista, Arnaldo Barreto. nascido em Campinas, traduziu e adaptou iniimeras obras 

infantis de autores consagrados, como Andersen, Grimm, Mme D'Aulnoy, Burger etc; 

escrevendo ainda obras didaticas para o curso primario: Cartilhas, Livros de leitura e 

adaptacoes de obras classicas como "Velocinho de Ouro", da mitologia grega, etc. 

Lourenco Filho. o conhecido educador paulista, alem de valiosas obras de educacao, 

no campo da psicologia educacional, testes, etc. deu as criancas interessantes leituras 

recreativas: "no circo", '"Mariado ceu", e outras. 

Virginia S. Lefevre, escritora paulista, tern dedicado a crianca varias e diferentes 

obras, de conteudo biografico, como "O principe incrivef, (biografia de Alexandre Magno); 

de sentido biblico, como "O pnmeiro milagre"; viagens. assuntos geograficos, animais etc. 

A escritora mineira Lucia Machado de Almeida, dedicou-se a crianca e a juventude 

com obras de cunho didatico especialmente, como "Viagens maravilhosas de Marco Polo", 

"Na regiao dos peixes fosforescentes", entre outras. 
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A lista de autores ja citados dedicam a literatura infanto-juvenil para um trabalho de 

proporcoes limitadas, deixando, infelizmente, de ser citado aqui consideravel numero de 

nomes que tern enriquecido a literatura para a crianca. 

1.1.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os principals colaboradores de literatura Infantil 

No seculo XIX, FRANCES HODSON BURNETT, escreveu a historia veridica da 

condessa de Leaf!eld. Seu filho Frances, o pequeno Lord, que se tornou a ovelha negra da 

familia, herdara a fortuna. 

Collodi. cujo nome e Carlos Lorenzine, italiano, encantou as criancas com seu boneco 

de pau pinocchio. obra-prima da literatura italiana. 

A literatura Infantil do seculo XIX, na Italia, e de todas as literaturas latinas para a 

crianca a que mais reflete as caracteristicas romanticas. Coincidindo entlo com os ideais do 

povo Italiano, o romantismo encontrou clima doutrinario no conto infantil, onde foi 

representado sob tres aspectos: O sentido de familia. atraves da valorizacao da burguesia; a 

exaltacao do nacionalismo; e o sentido da caridade, centra de consciencia crista. 

Edmondo de Amicis de Italia celebriza-se com o coracao, sua obra foi feita com 

temura e beleza de sentimentos, especialmente na educativa, educando pelo sentimento, e 

pelo coracao, modo eficaz de chagar-se a crianca. A bondade, a compreensao e a ternura sao 

uma disposicao construtiva, fazendo o bem a infancia. 

Na literatura infantil italiana, o coracao de Pinoqueo sao duas obras-primas. 

Charles Dickens e o celebrado defensor da crianca, em sens contos bonitos e tristes, 

cuja sensibilidade o irmana a Andersen, de quern foi contemporaneo e amigo. 

As aventuras do Sr. Pickwick trouxeram-lhe grande fama, e possuia profundo 

sentimento humano. Pintou a vida do povo, ao qua! tambem pertenceu. Dickens foi o mais 

fie! e sincero defensor do menor, com a caracterizacffo de seus tipos focalizou o problema 

infantil, voltando-se para o tema de maior importancia na epoca. 

Mattew J. Barrel era um escoces, que renovou as tendencias literarias de seu povo, 

estudando as tradicoes escocesas, imortalizou-se com Peter Pan, tomou-se conhecido por 

todas as criancas de todo o mundo. Sendo um simbolo da crianca privilegiada que procura 

conservar seu privilegio, fugindo para a regiao do sonho, da fantasia 

8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sophie Rostopchine Segur. como condessa de Segur e conhecida literariamente, 

nasceu em Petersburgo, mas celebrizou-se como escritora francesa. Filha do general russo 

Rostopchine, vindo a casar-se com Eugene de Segur, constituiu para a Franca uma autentica 

conquista para a literatura infantil. Suas obras foram: "Que Amor de criancas!" "As Ferias", 

"Memorias de Burro" etc. Entre suas historias, com o que conquistou o coracao das criancas 

francesas e todo o mundo. 

Lewis Carrol, este nome e conhecido como o pastor Dodgnson. celebrizou-se com a 

curiosa obra de Alice no Pais das maravilhas. Carrol tinha um sonho fantastico e incoerente, e 

um prestidigitador de ideias, original e unico. 

O maior escritor Infanto-juvenil americano e Mark Twain que com sua obra tern o 

sabor de frutos rusticos e o cheiro das flores campestres, regadas pela agua abundantemente 

do Mississipi. Twain tern uma linguagem simples e despreocupada, ele tambem cria 

personagens vivas e reais. 

Lyman Frank Baum. nasceu em New York, e consagrou-se com o notavel "Magico de 

Oz" e a maravilhosa sene de livros sobre o lendario pais de "Oz". 

Uma das mais louvadas escritoras para criancas e Selma Lagerlof, laureada com o 

premio Nobel, foi considerada a rainha da fantasia sueca 

Antoine Exupery nasceu na Franca e e um autor de uma das belas obras que a 

sensibilidade humana ja compos que foi o "Pequeno p r i n c i p e s e u talento era uma 

grandiosidade vivendo a escalar o infinitivo, onde desapareceu o notavel aviador, em 

reconhecimento para a Franca livre, preferiu alar e libertar o proprio espirito. 

Julio Verne fala que os ingleses sao incontestavelmente, os mestres da literatura 

infantil, contudo, Julio Verne, e um autor Frances das notaveis aventuras pelo ar e pelas 

profundezas do oceano. 

Paolo i . Melnikov dedicou seus ultimos anos de vida a Literatura infantil, escreveu 

belos contos como "Velhos Anos" e "Policarpo''. 

O notavel escritor Alex Pusckin e poeta e um dos maiores romancistas, escreveu 

historias delicadas e melancolicas como: O pescador e o peixinho, "A princesa morta", "Os 

sete cavalheiros" etc. 

Adolfo Simoes Miller, recebeu o titulo de "principe dos poetas Portugueses", 

conquistou esses premios nos anos de 1939 e 1940. 

9 



Alem das obras, Virginia de Castro e Almeida, escreveu: " A fada tentadora", "Em 

pleno Azul" "Q coeihmho Azul", pela terra e pelo ar, entre outras bonitas historias para 

criancas. Virginia de Castro deu a Portugal uma bela contribuicao para a educacao infantil. 

O escritor consagrado Alves Redol deu as criancas portuguesas uma bonita historia. 

" A vida magica da semenunha", a historia do trigo. 

Ao lado de todas as obras Infanlo-juvenis, encontramos aquelas de interesse especial 

da Juventude, referentes as "aventuras romanticas na fase da acao e realismo", como os 

romances romanticos nacionais Portugueses ou traduzidos. 

As novelas policiais estao sendo preferidas especialmente pelos meninos Nesta fase 

os pais e educadores devem, discretamente, orientar a leitura dos jovens, aproveitando seu 

entusiasmo pelas aventuras romanticas e heroicas, para encaminha-los as boas obras, 

principalmente nacionais. 

Lewis Carrol, em "Alice no pais das maravilhas", obra-prima no genero, que e 

chamado pelos ingleses de "assunto sem sentido", apresenta-nos a mais acentuada satira, num 

impressionismo desconcertante. O requinte fantastico da obra de Carrol deve ser reflexo da 

propriedade dos ingleses, na epoca, criando uma atmosfera de despreocupacao e de devaneio 

mental. O mundo onirico sempre foi o refugio das grandes satiras. 

Em nossos dias de ordem social ou politica insinuam-se discreta e veladamente na 

obra infantil de nossos dias Contudo, o seculo em que vivemos, mormente os dias que 

atravessamos nao permite uma apreciacao segura, a nao ser quando mais distanciados, 

conduzindo-nos a uma analise real. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Literatura infantil na escola 

Devido as modificacoes ocorridas na sociedade atraves da nova concepcao de familia 

no decorrer da idade moderna houve a necessidade de atender as especificidades da crianca 

enquanto ser infantil, j a que nessa epoca comecam a perceber a crianca como um ser diferente 

do adulto, a individualidade, suas necessidades e tudo que pode contribuir para sua formacao 

fatura. Essas modificacoes influenciaram o meio cultural, surgindo entao um novo genero 

literario especialmente voltado para a infancia. 

Logo, as insutuicoes de ensino infantil absorveram esse novo genero literario que 

deixava bem claro a definicao de infancia por faixa etaria atraves de uma intervencao 

pedagogica, que se responsabilizou em escrever tratados para assegurar sua singularidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAMP1NA GRANDE 
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dando enfase a fragiiidade biologica da crianca, fundamentada na diferenca em relaclo ao 

periodo adulto, Mas isso deixa bem clara a autoridade e a imposicao do adulto em relaclo aos 

pequeninos em sua formacao pessoal, devido a fragiiidade fisica e moral, a imaturidade 

intelectual e afetiva eles pass am a ser vistos como incapazes e imperfeitos, portanto 

completamente dependente do adulto. Segundo a autora Zilberman.(1994:50) (...) "A crianca 

e, assim, o reflexo do que o adulto e a sociedade querem que ela seja e temem que ela se 

tonne, Isto e, do que o adulto e a sociedade querem, eles proprios, ser e temem tornar-se". 

E e nessa filosofia que a escola trabalha para formar atraves da reproducao das normas 

de sociedade futures adultos que consequentemente "'dommaram" essa sociedade. Entao parte 

da convivencia da elite elaborar normas e regras que podem ser usada para manipular de 

forma ideoldgica o conceito de sociedade justa. Sem interferencia da camada menos 

privilegiada. 

A luz dessas consideracSes Regina Zilberman (1994:22) afirma que: "A escola tern 

uma finalidade sintetizadora transformando a realidade viva nas distintas disciplinas ou areas 

de conhecimento que sao apresentados aos estudantes'\ 

De forma direta ou indireta a escola atraves de sua metodologia e de seus livros 

didaticos manipulam a formacao cultural e social dos alunos fazendo com que esses se tornem 

menos reprodutores de conhecimento, como tambem das normas e regras impostas. 

E indispensavel a participac3o dos pais, como tambem da escola, a introducao da 

leitura de forma agradavel na vida das criancas. Os pais devem mostrar desde cedo a 

importancia da leitura, atraves de momentos de lazer, contando historias de familias, lendo 

livros de contos de fadas, como tambem lend as folcloricas. E e dever da escola incentivar 

atraves de atividades como musicas, apresentacSes teatrais, semana cultural, entre outros, que 

podem contribuir para despertar o prazer de ler. 

1.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Literatura e Crianca 

O desenvolvimento mental da crianca esta diretamente ligado ao seu desenvolvimento 

lingiiistico. E a partir da percepcao que a crianca desenvolve formas de leitura social, a partir 

de observacoes contidas no ambiente na qual ela convive. 

A literatura e de fundamental importancia em nossas vidas. Ao nascermos ja 

comecamos a ler de forma natural e significativa, percebemos o calor, a luz e o som excessive 
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que nos rodeia, e as vezes nos perturb am, como tambem percebemos o calor humano das 

pessoas amadas. Essas tambem sao um dos primeiros passes para aprender a ler. Segundo 

LURJA (1985:14): 

Vigotky foi um dos primeiros a dizer que a linguagem representa ran. 
papei decisivo na formacao dos processes mentais e que o metodo 
basico de analisar o desenvolvimento das funcoes psicologicas 
superiores e mvestigar a reorganizacao dos processos mentais que ocorre 
sob a influencia da linguagem. 

Sabemos que aprender a ler e bem mais do que adquirir um novo codigo e organizar e 

ter acesso a um mundo diferente, como ter mais elementos para pensar sobre nossas acoes, 

condicoes e vida. Sabemos que a leitura esta em toda parte, no nosso dia-a-dia. por exemplo, 

ao olharmos para alguem ou para algo podemos ler sua fisionomia, logo vivemos ate os dias 

de hoje,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a escola tern uma atividade fundamental na formacao dos alunos que e a leitura. 

E significante o pensamento de Barbosa Carvalho (1980:9) quando diz que: "O sonho, 

a fantasia, o brinquedo sao necessidades, nlo apenas da crianca, mas tambem do adulto". 

O imaginario, a fantasia, o ludico nao sao apenas qualidades das criancas, os adultos 

tambem se divert em e rendem-se aos encantos da fantasia da imaginacao na projecao dos 

sonhos e ate mesmo de objetivos, o adulto tambem brinca de faz de conta, quando assistimos 

a uma peca teatral, um filme, brincamos com a imaginacao. 

A literatura infantil e completa, rica, profunda e expressiva, por liberar a fantasia da 

imaginacao, por ter a capacidade de transportar-nos para um lugar unico, magico e do jeito 

que queremos, so nosso. 

Nessa visao a literatura e educativa e transformadora e por si propria nos leva a novos 

horizontes, expoe a realidade de forma fantasiosa, mas compreensiva, violando todo e 

qualquer tipo de censura ou falsos preconceitos. 

Dentro dessa perspectiva a literatura e voltada para adultos que racionaliza e limita as 

suas mensagens por uma serie de circunstancias, ao contrario da literatura infantil que tern 

como intuito revelar as verdades "escuros" da sociedade 

Essa afirmacao tern base em Barbosa Carvalho (1980:11) que afirma que: "A literatura 

do adulto. dirige-se ao adulto e tern um sentido apenas, o sentido adulto. A literatura infantil 

tern dois sentidos, dirige-se a crianca e informa o adulto" 

UNIVER8IDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CBUBO0E FORMACAO DE PR0FIS5ORES 

BBUOTEcA SET0R1AL 



Percebe-se que a literatura infantil nao foi escnta para ser contada durante o embalo do 

sono da crianca ou apenas enche-las de fantasias, as .historias sempre tern algo mais como 

questoes sociais e familiares. 

1.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A falta do h ib i to de leitura nas escolas publicas 

Hoje alguns dos maiores problemas enfrentados pelas escolas publicas estao 

relacionadas com a falta de habito de ler e a dificuldade de escrever. Isso acontece porque na 

maioria das vezes as criancas nao sao estirnuladas para despertarem o interesse pela leitura em 

casa junto aos pais quando chegam da escola, eles tambem nao encontram atrativos que 

possam leva-los a despertar o gosto pela leitura Em outros casos as criancas sao obrigadas a 

fazerem leituras mecanicas, ler textos aleatorios sem objetivos e muitas vezes fora da 

realidade, que acabam sendo para eles descontextualizados, ate mesmo pelo fato de nao 

saberem fazer uma leitura dinamica e envolvente. 

A falta de conscientizacao sobre o habito da leitura faz com que cada vez mais 

criancas, adolescentes e jovens tenham serios problemas na organi/acao do pensamento e na 

escrita. Falta-lhes senso critico diante da realidade e condicoes de fazer escolhas pessoais e 

sobre o destino de seu future 

O ato de ler e um ato da aprender, de conhecer. de compreender e ajudar a viver com 

mais plenitude. Ler nao deve ser visto apenas como um ato mecanico. E indispensavel que os 

alunos desde cedo aprendam a ler bem e, os professores acompanhem seu desenvolvimento, 

fazendo perguntas para saber se realmente o aluno compreende o texto, pois e importante que 

os professores trabalhem a importancia de texto para que eles nSo tenham dificuldades depois. 

Por isso, os melhores professores, as melhores sal as e os melhores recursos tecnicos 

devem ser destinados as pnmeiras series do ensino fundamental. Saber ler, ja nao e um 

simples problema de alfabetizacao, e um autentico problema de sobrevivencia 

Todas as criancas devem aprender a ler com desenvoltura nas pnmeiras series do 

ensino fundamental, para poderem participar ativamente e produtivamente da vida social. De 

acordo com Rubem Alves (1999:61) (...). "E preciso que o ato de ler de prazer. As escolas 

produzem, anualmente, milhares de pessoas com habilidade de ler. mas que, vida afora, nao 

vao ler um livro sequer". 

Segundo o autor, a leitura deve proporcionar prazer, e e na escola que devemos ser 

motivados para despertar a curiosidade de descobrir nos livros o mundo fascinante que eles 
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revelam, atraves de suas historias fabulosas. Mas para que isso aconteca, a escola deve ser 

coerente na escola do material utilizado, sabendo selecionar pelo gosto de leitura das criancas 

ou livros a serem trabalhados. E isso pode favorecer na construct© de bons leitores. 

Um outro aspecto a ser abordado neste trabalho esta relacionado a aprendizagem 

participativa em praticas de leitura. Segundo Ana Teberoslly e Teresa ColomerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2003 p.23): 

A leitura compartilhada de historias e uma das praticas de leitura mais 

estudadas (...) Tal leitura facilita a aprendizagem de vocabulario. bem 

como o uso da linguagem expressiva. a compreensao da funcao da 

escrita e o conhecimento da linguagem das historias de ficcao. 

E possivel perceber que a pratica da leitura participativa seja ela no lar feita pelos pais 

e familiares proximos ou na sala de aula quando compartilhada, ela desperta tambem 

compreensao do contexto, das diferentes linguagens, a diferenca da linguagem de historias 

reais e de historias de ficcao Sendo assim a leitura seja de contos ou nao se torna prazerosa, 

integrada ao lazer familiar, contribuindo a uma boa comunicacao entre os membros da 

familia. 

Segundo o livro aprender a ler e a escrever - uma proposta construtivista, apresenta 

alguns principios do modelo construtivista: 

- O primeiro principio construtivista e teorico. Consiste em orientar as estrategias de 

ensino em funcao da conviccao dos professores de que seus alunos nlo partem do zero, e sim 

de que tern conhecimentos previos construidos, a partir dos quais se devem criar pontes para 

as novas aprendizagens. 

- O segundo principio consiste em propor problemas e tarefas relativamente exigentes 

e para as quais os alunos ainda n&o tern respostas. Eles vao construindo as respostas durante o 

processo de aprendizagem, em funcao das situacoes-problema a resolver. 

- O terceiro principio consiste em oferecer ajuda ao aluno sobre como proceder. E 

importante levar sempre em consideracao o ponto de vista do aprendiz. e facilitar sua 

expressao atraves de perguntas que lhe permitam refletir. 

- O quarto principio orienta a promocao de atividades conjuntas entre os alunos, em 

duplas ou em pequenos grupos que facilitem o intercambio e a discussao entre os 

companheiros, para que aprendam uns com os outros. 

O quinto principio apresenta o professor como modelo de interpretacao e de 

producao de escnta, que transforma o escrito em objeto simbolico e explora 

toda sua riqueza 
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cultural (Hubert e Raphael, 1996; Soli e Teberosky, no prelo). 

Sabemos que a leitura estazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em toda parte, no nosso dia-a-dia, por exemplo, ao 

olharmos para alguem ou para algo podemos ler sua fisionomia, logo vivemos no mundo da 

leitura Ao nascermos ate os dias de hoje a escola tem uma atividade fundamental na 

formacao dos alunos que e a leitura. 

A leitura e de fundamental importancia em nossas vidas. Ao nascermos ja comecamos 

a ler de forma natural e significativa, pois quando chegamos ao mundo para alegrar a vida de 

muitos, percebemos o calor. a luz e o som excessivo que nos rodeiam, as vezes nos 

perturbam, como tambem percebemos o calor humano das pessoas amadas, algumas cancoes 

bem suaves que, nos tranquiliza e faz-nos sentir protegido. Essas tambem sao um dos 

primeiros passos para aprender a ler. Segundo Freire, (1998, p 11-12) 0 ato de ler nao se 

esgota na decodificacao da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se 

alonga na inteligencia do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra (...)". 

Sabemos que aprender a ler nao e so adquirir um novo codigo, e tambem ter acesso a 

um mundo diferente, aos bens culturais e registrados pela escrita, como possuir mais 

elementos para peasar sobre as nossas condic5es de vida 

Concordo com Paulo Freire (1998), quando o mesmo coloca que "ninguem ensina 

ninguem a ler, mas tambem ninguem aprende sozinho", pois o aprendizado se dar diante a 

convivencia com os outros e com o mundo em que se vive, alem de que so "se aprende a ler 

lendo", ou mais ainda, "vivendo". 

Diante disso, sabemos que o processo de leitura faz e deve fazer parte do nosso 

cotidiano, pois e atraves dele que conseguimos crescer na vida, ter conhecimentos e formar, 

logo a leitura e a base para se manter e se desenvolver. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 O Leitor 

Tanto na escola como a literatura sao de carater formativo, ou seja a obra literaria 

como a constituicao de ensino estao voltados a formacao do individuo. 

A literatura trabalha atraves da ficcao, a realidade cotidiana de cada leitor, por mais 

que seja fantasiosa os contos, ela fala do mundo, com suas diferencas socials, ajudando-o a 

conhece-lo melhor. A literatura infantil proporciona ao leitor a analise critica do que foi lido e 

a comparacao com o mundo real de acordo com ZILBERMAN (2003:28): 
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Logo, nao se trata de privilegiar um genero on uma especie em 

detrimento de outra uma vez que os problemas peculiares necessitam ser 

exammados a luz dos resultados alcancados por escrito, e sim de admitir 

que, seja pelo conto de fadas, pela reapropriacao de mitos, fibulas e 

lendas folcloricas, ou pelo relate de aventuras, o leitor reconhece o 

contorno no qua! compart ilha lucres e perdas. 

E nessa perspective que a literatura aborda os acontecimentos socials, suas 

consequericias ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA so lucoes de forma menos agressiva onde nio deixa de tratar de varios 

assuntos e acontecimentos. Mas sabe coloca-lo ao alcance dos pequenos numa linguagem 

acessivel e dinamica. 

Enfim, a escola tern como finalidade de formar criancas leitoras, possibilitando-as de 

participarem de forma direta da sociedade letrada, transformando a realidade viva na qua! sao 

inseridas e no conhecimento apresentado ao estudante. 

Dessa maneira a literatura infantil e trabalhada em sua funcao formadora que e bem 

distinta da missao pedagogica. A atividade com a literatura da conta de uma tarefa que esta 

voltada a cultura do conhecimento do mundo. E vai mais alem, propicia os elementos 

emancipativos pessoais, o que e a finalidade implicita. 

A habilidade exclusiva desenvolvida pelo ensino escolar da leitura com que se 

defronta o leitor no seu dia-a-dia foi ultrapassada por um conjunto de estrategias 

diversificadas, adequadas a cada uma das situacSes sociais do leitor. O que caracterizaentao o 

leitor moderno e a flexibilidade no ato de ler. 

E importante no tar que. mesmo num mundo envolvido. a leitura representa sempre um 

interesse na vida de cada um, tendo a vantagem do livre arbitrio e do exercicio do espirito 

critico, porque permite verificapSo e confrontacSo, por a leitura que nos permite ver de modo 

mais critico. 

1.5.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O reiacionamento do leitor com o genero 

Devido as grandes mudancas naturais ocorndas na burguesia e a industrial izacao 

foram tambem contribuicoes para os avancos literarios. Dai surge a necessidade de escrever 

livros destinados para o publico mirim, associado ao crescimento politico e financeiro da 

epoca Por outro lado os livros escritos para a infancia continham contos de fadas, adaptacoes 

de obras destinadas a adultos. ou ainda narrativas moralizantes. Foi na segunda metade do 

seculo XIX, quando os historiadores passaram a ser protagonizados como "meninos como 
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Tom Savver e as meninas como Alice on bonecas humanizadas" imitando criancas como 

Pinoqueo. 

A luz de Zilberman (1994:50) Afirma que: " A particularidade mais geral e fundamental 

desse processo de co muni cacao e a desigualdade entre os comunicadores estando de um lado o 

autor adulto e, de outro lado o leitor infantil". A autora coloca, no que diz respeito a situacao 

lingiiistica e cognitive o livro escrito por adulto tern o poder de persuadir conforme o interesse 

dos adultos. 

Pode-se elucidar que o objetivo dos contos de fadas, na sociedade burguesa e nos dias 

atuais, sSo usados na maioria das vezes para manipular a liberdade expressiva, com explicates 

vagas, no que consiste a ideologia social em que estamos inseridos, onde uma pequena elite e a 

classe dominante. ZILBERMAN (1994:46) ressalta que: 

A autora destaca, que por outro lado, a pecuharidade que oferece o conto de fadas, qua! 

seja a eventualidade de sua utilizacao sempre funcionara mesmo de forma implicita como 

instrumento de emancipacao, na medida era que e capaz de sintetizar a organizacao do modelo 

social vigente e torna-lo compreensivel. 

Do ponto de vista construtivo os contos de fadas ganham naturalidade. que podem 

assumir a forma real, na imaginacao de cada leitor. 

Para ZILBERMAN (1994:7) os personagens ganham vida em nossas interpretacoes 

quandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA afirma que: "Principes e princesas sSo personagens de um simbolismo compreensivel. 

Esses representam o individuo elevado". 

A leitura e fundamental, pois desde cedo, nos primeiros contatos com o mundo, 

vivenciamos a leitura de forma natural e significativa, logo comecamos a entender o mundo que 

nos rodeia, percebemos o que e bom ou ruim, trata-se de um aprendizado mais natural do que se 

costuma pensar. 

A leitura dos contos e um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

construclo do significativo do texto, a partir dos seus objethos e conhecimento sobre o assunto. 

Nao se trata simplesmente de extrair informafSes dos livros, e uma atividade que implica 

compreensao e gosto pela leitura, e necessario que o professor adquira a postura de um leitor 

interessado que envolve o habito da leitura. 

O conto de fadas. como e rcpresentado a infancia. faz a crianca acostumar-
se, ou pelo menos deve acostuma4a. a reagir na forma conformada de 
sonhos, quando descnvolve impulsos que estao em desacordo com a 
sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A falta de conscientizacao sobre o habito da leitura faz com que cada vez mais 

criancas e jovens tenham series problemas na organizacao do pensamento. Falla-lhes senso 

critico diante da realidade e condicSes de fazer escoiias pessoais sobre o destino de seu 

futuro, de sua comunidade e porque nao dizer do pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.6 Livros e Infancia 

A literatura nao e apenas uma forma de entretenimento, na literatura encontramos a 

oportunidade de amphar, transfonnar e enriquecer a propria expenencia de vida, dessa forma 

ela nao se restringe apenas como um veiculo de manifestacao cultural, mas tambem de 

ideologias. 

Nao faz muito tempo, a literatura infantil era considerada como um genero secundario, 

vista pelo adulto como um entretenimento. E so recentemente e que a literatura infantil passou 

a ser valorizada como formadora de consciencia dentro da vida cultural das sociedades. 

Segundo a psicanalise os significados simbolicos dos contos maravilhosos estao 

ligados aos eternos dilemas que o ho mem enfrenta ao longo do seu processo de 

amadurecimenlo emocional. E durante esta fase que surge a necessidade da crianca era 

defender sua vontade e sua independencia em relacao ao poder dos pais ou a rivalidade com 

os irmaos ou amigos. 

E nesse sentido que a literatura infantil e, principalmente, os contos de fadas podem 

ser decisivos para a formacao da crianca em relacao a si mesma e ao mundo a sua volta A 

divisao dos personagens em boas e mas, belas ou feias, poderosas ou fracas, etc, facilita a 

crianca a compreensao de certos valores basicos da conduta humana ou convivio social. Tais 

contradic5es, se transmitida atraves de uma linguagem simbolica, e durante a infancia, nao 

Serpa prejudicial a formacao de sua consciencia etica. O que as criancas encontram nos 

contos de fadas sao, na verdade. categorias de valor que sao perenes. O que muda e apenas o 

conteiido rotulado de bom ou mau, certo ou errado. 

Lembra a psicanalise, que a crianca e levada a se identificar como o herdi bom e belo, 

nao devido a sua bondade ou beleza, mas por sentir nele a propria personificacao de seus 

problemas infantis, seu inconsciente desejo de bondade e beleza e, principalmente, sua 

necessidade de seguranca e protecao. Pode assim superar o medo que a inibe de enfrentar os 

perigos e ameacas que sente a sua volta, podendo alcancar gradativamente o equilibrio adulto. 
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A area dos contos, das fabulas, dos mitos e das lendas tem linguagem metafbrica que se 

comunica facilmente com o pensamento magico, natural das criancas 

De acordo com o artigo maravilhoso, os contos infantis sempre foram e continuam 

sendo um dos elementos mais importantes destinados as criancas. Atraves do prazer ou das 

emocoes que as estorias lhes proporcionam, o simbolismo que esta implicito nos tramas e 

personagens vai agir em seus incoascientes atuando pouco a pouco para ajudar a resolver os 

conflitos interiores normals nessa fase da vida 

Segundo a autora Oliveira existe diferente estagio no processo de desenvolvimento 

(da infancia a adolescencia) de acordo com a idade correspondente a cada fase: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Primeira Infancia: MovimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA x Atividade (15/17 meses aos 3 ano) 

• Maturacao, inicio do desenvolvimento mental; 

• Fase da invencao da mao - reconhecimento da realidade pelo tato; 

• Descoberta de si mesmo e dos outros; 

• Necessidade grande de contatos afetivos; 

• Explora o mundo dos sentidos; 

• Descoberta das formas concretas e dos seres. 

• Conquista da linguagem 

• Nomeacao dos objetos e coisas - atribuem vida aos objetos; 

• Comeca a formar sua auto-imagem de acordo com o que o adulto diz que ela e, 

assimilando, sem questionamento, o que Ihe e dito; 

• Egocentrismo, jogo simbolico; 

• Reconhece e nomeia partes do corpo; 

» Forma frases completas; 

• Nomeia o que desenha e constroi: 

• Imita, principalmente o adulto. 

Segunda Infancia: Fantasia e imaginacao (dos 3 aos 6 anos) 

• Fase ludica e predominio do pensamento magico; 

• Aumenta, rapidamente, seu vocabulario; 

• Faz muitas perguntas. Quer saber "como" e "por que?"; 

• Egocentrismo - narcisismo; 

• Nao diferenciacao entre a realidade externa e os produtos da fantasia infantil; 
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• Desenvolvimento do sentido do "eu"; 

• Tern mais nocao de limites (men /teu /nosso /certo /errado); 

• Tempo nao tern significacao - nio ha passado nem. futuro, a vida e o momenta presente; 

• Muitas imagens ainda completando, ou sugerindo os textos; 

* Textos curtos e elucidativos; 

• Consolidacao da linguagem, onde as palavras devem corresponder as figuras; 

• Para Piaget, etapa animista, pois todas as coisas sao dotadas de vida e vontade; 

• O elemento maravilhoso comeca a despertar interesse na crianca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dos 6 aos 6 anos e l l meses, aproximadamente 

• Interesse por ler e escrever. A atencao da crianca esta voltada para o significado das 

coisas; 

• O egocentrismo esta diminumdo. J a inclui outras pessoas no seu uni verso; 

• Seu pensamento esta se tomando estavel e logico, mas ainda nao e capaz de 

compreender ideias totalmente abstratas, 

• So consegue raciocinar a partir do concreto; 

• Comeca a agir cooperativamente; 

• Textos mais longos, mas as imagens ainda devem predominar sobre o texto; 

• O elemento maravilhoso exerce um grande fascinio sobre a crianca 

Historias para criancas (faixa etaria / areas de interesse / materials / livros) 

A crianca, nessa faixa etaria, prende-se ao movimento, ao torn de voz, e nao ao 

conteudo do que e contado. Ela presta atencio ao movimento de fantoches e a objetos que 

conversam com ela. As historias devem ser rapidas e curtas. O ideal e inventa-las na hora. Os 

livros de pano, madeira e plastico, tambem prendem a atencao. Devem ter, somente, uma 

gravura em cada pagina, mostrando coisas simples e atrativas visualmente. Nesta fase, ha uma 

grande necessidade de pegar a historia, segurar o fantoche, agarrar o livro, etc. 

2 a 3anos 

Nessa fase, as historias ainda devem ser rapidas, com pouco texto de um enredo 

simples e vivo, poucos personagens, aproximando-se, ao maximo, das vivencias da crianca 

1 a 2anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Devem ser contadas com muito ntmo e entonacao. Tern grande interesse por historias de 

bichinhos, brinquedos e seres da natureza humanizados. Identifica-se, facilmente, com todos 

eles. Prendem-se a gravuras grandes e com poucos detalhes. Os fantoches continuam sendo o 

material mais adequado. A musica exerce um grande fascinio sobre ela. A crianca acredita 

que tudo ao seu redor tern vida e vivencia por isso, a historia transforma-se em algo real, 

como se estivesse acontecendo mesmo. 

Os livros adequados a essa fase devem propor "vivencias radicadas" no cotidiano 

familiar da crianca e apresentar determinadas caracteristicas estilisticas. 

Predominio absoluto da imagem, (gravuras, ilustraeOes, desenhos, etc.), sem texto 

escrito, ou com textos brevissimos, que podem ser Jidos, ou dramahzados pelo adulto, a fim 

de que a crianca perceba a inter-relacao existente entre o "mundo real", que a cerca, e o 

"mundo da palavra", que nomeia o real E a nomeacao das coisas que leva a crianca a um 

convivio inteligente, afetivo e profundo com a realidade circundante. 

As imagens devem sugerir uma situaclo que seja significativa para a crianca, ou que 

Ihe seja, de alguma forma, atraente. 

A graca, o humor, um certo clima de expectativa, ou misterio sao fatores essenciais 

nos livros para o pre-leitor. As criancas nessa fase gostam de ouvir a historia van as vezes. E a 

fase de conte outra vez. 

Historias com dobraduras simples, que a crianca possa acompanhar, tambem exercem 

grande fascinio. Outro recurso e a transformacao do contador de historias com roupas e 

objetos caracteristicos. A crianca acredita, realmente, que o contador de historias se 

transformou no personagem ao colocar uma mascara, chapeu, cap a, etc 

Podemos enriquecer a base de experiencias da crianca, variando o material que Ihe e 

oferecido. Materials como massa de modelar e argila atraem a crianca para novas 

experimentacoes. Por exemplo, a historia do "Bonequinho Doce" sugere a confeccao de um 

bonequinho de massa, e a historia da "Galinha Ruiva" pode sugerir amassar e assar um pao. 

Assim como as historias infantis, os contos de fadas tern um determinado momento 

para serem introduzidos no desenvolvimento da crianca, variando de acordo com o grau de 

complexidade de cada historia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 a 6anos 
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Os contos de fadas, tais como: "O Lobo e os Sete Cabritinhos", "Os T r & Porquinhos", 

"Cachinhos de Ouro", "A Galinha Ruiva" e "O Patinho Feio" apresentam uma estrutura 

bastante simples e tern poucos personagens, sendo adequados a criancas entre 3 e 4 anos. 

Enquanto, "Chapeuzinho Vermelho". "O Soldadinho de Chumbo" (conto de Andersen), 

"Pedro e o Lobo", "Joao e Maria", "Miudinha" e o "Pequeno Polegar" sao adequados a 

criancas entre 4 e 6 anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 anos a 6 anos e l l meses 

Os contos de fadas citados na fase anterior ainda exercem fascinio nessa fase. "Branca 

de Neve e Os Sete Andes", "Cinderela", "A Bela Adonnecida", "Joao e o Pe de Feijao", 

"Pinoqueo" e "O Gato de Botas" podem ser contadas com poucos detalhes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUADRO RESUMOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DA FAIXA ETARIA E LITERATURA INFANTIL 

Faixa etaria Textos Ilustracoes Materials 

1 a 2 anos As historias devem ser lima gravura em cada Livros de pano, madeira, e 

rapidas e cartas 
pagina, mostrando plastic©. E recomendado o uso 

coisas simples e de fantoches 

atrativas visualmcnte. 

2 a 3 anos As historias devem ser Gravuras grandes e Os fantoches connnuam sendo 

rapidas, com pouco texto com poucos detalhcs o material mais adequado. 

de um enrcdo simples e Musica tambem exercc um 

vivo, poucos personagens. grande fascinio sobre a crianca 

aproximando-sc, ao 

maximo das vivencias da 

crianca. 

3 a 6 anos Os livros adequados a Predominio absoluto Livros com dobraduras 

essa fase devem proper da imagem, sem texto simples. Outro rccurso e a 

vivencias radicadas no escrito ou com textos transformacao do contador dc 

cotidiano familiar da brevissimos. historias com roupas e objetos 

crianca. caracteristicos. A cnanca 

acredita, realmente, que o 

contador de historias se 

transformou no personagem ao 

colocar uma mascara. 

6 ou 7 anos Trabalho com figuras de Ilustracao deve Excelente memento para 

(fase de linguagem que explorcm integrar-se ao texto a inserir poesia. pois brinca com 

alfabetizacao) o som das palavras. fun de instigar o palavras, silabas, sons. Apoio 

Estruturas frasais mais interesse pela leitura. dc instrumentos musicals ou 

simples scm longas Uso de letras outros objetos que produzam 

constructs. Ampliacao itustradas, palavras sons. Materials como 

das tematicas com com estrutura massinha, tintas, lapis de cor 

personagens inseridas na dimensiva, ou cera podem ser usados para 

colctividade, favoreccndo diferenciadae ilustrar textos. 

a socializacao, sobretudo explorando carater 

na escola. pictonco. 
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CAPITULO I I - ANALISE DOS DADOS 

2.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Percurso MetodoI6gico 

Este trabalho se compOe de um estudo de caso segundo Matos (2001:45). 

Utilizamos esse procedimento ao selecionarmos apenas um objeto de pesquisa, 

obtendo grande quantidade de informacoes sobre o caso em escoihido e. conseqiientemente, 

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

buscam obter informacoes padronizadas sobre muitos casos. (ROESE, in MATOS 2001). 

Trata-se de uma forma de investigacao baslante utilizada nos cursos de pos-graduacao, 

sobretudo pela facilidade operacional que proporciona. A altemativa de utili/ar uma amostra 

reduzida faz com que essa modalidade de pesquisa se apresente como uma das mais populares 

entre os investigadores. 

O estudo de caso e uma pratica simples que oferece a possibilidade de reducao de 

custos, apresentando como limitacSo a impossibilidade de generalizacao de seus dados (GIL. 

in MATOS 2001). 

A escola em estudo e a Escola Estadual de Ensino Infantil e Fundamental Santa Maria 

Gorete, localizada na cidade de Sio Jose de Piranhas, estudo realizado numa turma dos anos 

iniciais (pre) no total de 20 criancas na faixa etaria entre 4 e 5 anos. 

O mesmo foi realizado em dois mementos, o primeiro foi feito uma observacao da 

atuacao da professora e o segundo memento foi um questionario aplicado as criancas logo 

apos o estagio. 

Este trabalho foi realizado no periodo de fevereiro a abril de 2007. 

2.2. Analise dos questionarios 

Trabalho de coleta de dados realizado com os alunos dos anos iniciais na Escola 

Santa Maria Gorete, na cidade de Sao Jose de Piranhas, PB. Teve como objetivo obter 

algumas informacoes sobre a forma de como as criancas sao incentivadas a um 

relacionamento com a Literatura Infantil. 

O questionamento aplicado para obtencao do trabalho composto por cinco questSes, 

na qual a primeira pergunta refere-se, se a crianca gosta de ler e o que gosta de ler. Como 

tambem qual o tipo de leitura que ela tern em casa (quern ler para ela). A terceira questao era zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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se existe um memento ou espaco dedicado a leitura ou contos literarios na familia em casa. A 

quarta questao foi sobre um personagem que a crianca mais gosta e se esse personagem ler e 

qual o tipo de leitura que ele gosta A quinta, e ultima, questao refere-se ao que a crianca ler 

dentro da sala de aula e quern faz a leitura. 

A primeira crianca ao responder a primeira questao disse que "gosta muito de ler" ela 

ler as historinhas nos livros da escola, com a professora Em relacao a segunda questao ela 

responde que seu tipo de leitura preferido sao os contos e o conto que ela mais gosta e o da 

Cinderela Gosta tambem de ler o cademo e de fazer as tarefas. A terceira questao, pergunta 

quern ler para ela em casa e se ha um momento para leitura, ela respondeu que quern ler para 

ela e a irma no momento de ensinar a tarefa de casa. E seu personagem predileto e Emilia e 

gosta de lerjomal e contos.Respondeu a quinta questao que e a professora quern ler os livros 

de contos e de historinhas. 

A segunda, a terceira e a quarta crianca tiveram respostas semelhantes para primeira 

questao responderam que gostam de ler e o tipo de leitura feita em casa e a de jomal, o livro 

didatico, contos e os desenhos das tarefas. 

E para a questao do momento dedicado a leitura em casa e durante a realizacao da 

tarefa de casa e quern para eles e a mae e os irmaos. 

Em relacao ao personagem responderam que gostam do Batman e que o personagem 

nao ler, so briga para defender o mundo. 

E a leitura que as criancas gostam de fazer e a de jomais, o livro didatico e contos. 

E o que eles tern dentro da sala de aula e o livro, os contos de Princesa e do patmho 

feio e e a professora quern ler para eles. 

A quinta crianca ao responder a pergunta o que voce gosta de ler, respondeu que nao 

gostava de ler por nao saber ler. 

E em relacao ao tipo de leitura que voce gosta de fazer em casa, ele respondeu que 

nao gosta de fazer a tarefa e a mae dela bate nela. 

Respondeu na terceira questao que quern ler para ela em casa e a mae. 

O personagem que mais gosta e Emilia do Sitio do Pica Pau Amarelo. 

E que o tipo de leitura que mais gosta e contos e historinhas que a avo dela conta. 

Para quinta pergunta ela respondeu que nao ler. 
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A sexta crianca respondeu ao questionario da seguinle maneira ela falou que gosta 

muito de ler e em casa ele lia tudo, lia jornais as revistas da irma e do irmao mais velho lia o 

livro da escola, a colecab de livros de conlos. 

E a mae e o pai geralmente a noite costumam ler para ele. 

O personagem que ele mais gota e o Mickey e esse personagem ler. Os tipos de 

leitura sab os livros decontos de fadae do Mickey 

Dentro da sala de aula quern ler e a professora e ela ler os livros de contos e as 

tarefas. 

A setima e a oitava responderam que gostavam de ler, mais nab sabiam ler as 

palavras, so as figuras dos livros, gostavam de ler gibi, revistas e contos e nab gostam das 

tarefas que nab tern desenhos. 

E o espaco dedicado a leitura em casa e a tarde no momenta de estudar a tarefinha 

junto com a mae. 

E o personagem preferido e o patinho feio, ele nab ler porque tambem nab sabe ler. 

Quern ler na sala de aula e a professora, ele ler as tarefinhas. os livros dos contos, ler 

revistas e os coleguinhas tambem ler as letrinhas no quadro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. Analise do estagio 

O primeiro dia de estagio nab foi muito bom, apesar de ser apenas o terceiro dia de 

aula da turma, entab tinha muitas criancas chorando, por nab quererem ficar na escola Outro 

fator import ante que contribuiu para o nab bom exit© do estagio foi o fato de que as criancas 

nab oferecem condicQes de manusear o material de trabalho. A maioria nao sabe nem si quer 

pegar num lapis e nao sabem pintar. Mas isso nab impediu de que fosse realizado o trabalho. 

2° dia de estagio - Neste segundo dia de estagio eu preparei para trabalhar junto com 

as criancas a dinamica do navio, a leitura de um conto, com a pintura de um personagem 

desse conto e um desenho feito pel a crianca para que ela pud esse contar a historia a partir 

daquele desenho. Infelizmente as coisas nab aconteceram como foi programado, pois por uma 

mudanca de sala, que a mesma nao dispSe de espaco para desenvolver o trabalho proposto, 

nao foi possivel a utilizacab de dinamicas ou outras atividades que requer espaco fisico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3° dia de estagio - No terceiro dia de estagio trabalhamos com varios livros e contos, 

comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A menina bonita do laco de fita, Janjao o fortio e Pixote o fracote e Aladim. E a partir 

dessas Mstdrias as criancas criaram outras historias atraves de desenhos pessoais. Foi um dia 

de trabalho bastante agradavel e produtivo, pois tod as as criancas estavam entusiasmadas para 

utilizar o material; lapis de cor, giz cera e papel colorido. 

4° dia de estagio - Trabalhamos com livros e CDs dos contos: Pinoquio e Os Tres 

Porquinhos. Foi muito bom, as criancas estavam animadas e participaram da dinamica da 

aula, no final da aula as criancas fizeram desenhos livres com tinta e papel sulfite. 

5° dia de estagio - confeccionamos o material para ser utilizado na encenacab do 

conto de Chapeuzinho Vermelho no dia seguinte. 

6° dia de estagio - Montamos e preparamos a encenacab do conto de Chapeuzinho 

Vermelho, utilizamos cartazes feito com cartolina e recortes de revistas, cola, tesoura, piloto, 

papel cartab, giz de cera 

7° dia de estagio - Foi o dia da apresentacab do conto Chapeuzinho Vermelho. que foi 

maravilhoso, ja que tod as as criancas estavam envoi vidas com as personagens da Msforia e 

dos outros personagens que incorporamos a historinha, como as irmas de Chapeuzinho, o 

primo, o lenhador, o avo e at ia da Chapeuzinho Vermelho. 

8° dia de estagio - Trabalhamos musicas e poemas: O Cravo e a Rosa, A casa e A 

ratinha. Terminamos com a criacio livre de desenhos e pinturas. Foi uma aula bastante 

produtiva. Utilizamos papel e lapis de cor. 

9° dia de estagio - Comecamos a preparar o material para ser utilizado nas aulas 

seguintes que foram bonecos de papel e palitos de picole para encenar o conto. A Bela e a 

Fera. Foi um trabalho maravilhoso as criancas estavam empolgadas com os recortes e 

colagem. 

10° dia de estagio - Demos continuacao da aula anterior e as criancas ouviram e 

decoraram as falas dos personagens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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11° dia de estagio - Trabalhamos pintura das personagens do conto A Bela e a Fera. 

Foi muito agradavel ja que todas as criancas participaram e colaboraram. 

12° dia de estagio - Foi a apresentacao do conto: A Bela e a Fera. Foi tudo 

maravilhoso, as criancas estavam envolvidas, ansiosas e empolgadas. 

O ultimo momento do estagio as criancas e eu juntamos todo o material produzido 

durante essas aulas e montamos um livrinho intituiado: Meus Contos de Literatura Infantil. 

Foi excelente trabalhar com essas criancas e com a professora Alexandra, apesar de todas as 

dificuldades encontradas desde a parte financeira ate a falta de espaco fisico da sala de aula na 

qual esta turma trabalha. Apesar de tudo foi muito gratificante e cheio de alegria este estagio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observacao na sala de aula 

Observacao realizada no mes de dezembro de 2006. Na Escola Santa Maria Gorete. 

Portanto foi desenvolvida uma pesquisa abrangendo os aspectos fisico, estrutural, 

metodologico e didatico. 

Com relacao ao aspecto fisico podemos observar que o ambiente nao apresenta um 

bom estado de conservacao, ja que a porta da sala de aula esta quebrada, paredes sujas e 

rabiscadas, nao existindo presenca de nenhum enfeite ou cartaz nas paredes, carteiras e 

cadeiras inadequadas para o tamanho das criancas como tambem o quadro de giz. 

A entrada das criancas na sala de aula e junto com o professor as 07.00 onde as 

criancas permanecem ale o recreio que e das 09:00 horas as 09:30 horas; esse e o tempo que 

as criancas tern para lanchar, brincar, tomar agua e ir ao banheiro. 

Nab e obrigatorio o uso de fardamento escolar, as criancas vlo vestidas como querem. 

A professora demonstra ser atenciosa, carinhosa e que mantem um bom dialogo e um bom 

relacionamento entre aiunos e professora. 

Em relacao ao comportamento dos aiunos. eles fazem muita bagunca e desordem na 

sala de aula. E na sala de aula as tarefas slo feitas no caderno e para asa as tarefas sao 

mimeografadas, geralmente sao atividades de pinturas e coordenacao motora Durante os dois 

dias de observacao nao houve apresentacao de novas materias. Todos os dias as tarefas feitas 

em sala de aula sao intercaladas com brincadeiras, jogo e contos de historias, como o domino 

do alfabeto, quebra-cabeca de letras e livros de literatura infantil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A. professora apresenta um bom relacionamento com. as criancas. e uma pessoa calma, 

mostra ser segura no desenvoivimento das atividades, e firme e paciente diante das situacoes 

de desordem e conflitos. 

Durante a reaJizacao dessa observacao pude perceber que a teoria e a pratica andam 

bem distantes, pois o governo nao oferece condicoes para que possam desenvolver um 

trabalho melhor, de certa forma os professores nao buscam reverter essa situacao e os pais dos 

aiunos nao exigi. qualida.de e nem se dispde para que juntos pais, professores e direcao possam 

buscar qualidade em relacao ao processo educative. 

Em uma das minhas conversas com a professora eia revelou que, ela procurou inovar 

o metodo de ensino e passou a utilizar jogos em vez de simplesmente tarefas no papel e como 

resposta na semana seguinte os pais vieram conversar com ela para que "voltasse a da aula 

enviando para casa tarefas no papel, surgindo ate metodologia tradicionar da "era das 

copias". 

Tudo isso que eu vi la na escola fez com que eu pudesse perceber o quanta e dificil 

por existir inumeras barreiras que impedem o desenvoivimento educacionai no pais, em 

especial no sertao paraibano. Isso geralmente acontece por falta de informacao da comunidade 

escolar e dos proprios pais. Porem nao e impossivel havendo um trabalho de reciclagem de 

conscientizacao do trabalho profissional. qua! e o objetivo e meta de cada profissional e 

depois trabalhar com os pais mostrando a importancia do papel dele no desenvoivimento 

educacionai e moral na vida de cada crianca. So assim, acredito que, dessa forma, possa haver 

uma melhoria no processo educacionai das escolas publicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDEMACOES FIMAIS 

Sao inumeras as conciusfies tiradas com o presente trabalho, pois o mesmo 

proporcionou e estimulou a uma reflexffo a respeito da leitura nos anos iniciais e as 

desvantagens das escolas que nao investem na aprendizagem atraves da literatura, ja que a 

Literatura Infantil surge com a fmalidade de educar e continua sendo elemento inovador e 

prazeroso na Educacao Infantil. 

Este trabalho nos proporciona um estudo minucioso e import ante para que agora seja 

possivel discutir e analisar, com uma finalidade e entendimento sobre as questQes que estao 

relacionadas e influenciam um individuo a ser lev ado a adquiri o gosto e o habito pela leitura 

O resultado desse trabalho nos proporcionou conhecer, discutir e refletir sobre o 

processo de Literatura Infantil, onde enfalizamos e ressal tamos que estudos como este 

deverao seguir, em virtude de ser um tema abrangente e importante, nab podendo, portanto, 

adquiri carater final, mas provisorio devido a sua importancia 

Nab e nossa pretensao anular as praticas de leitura que vem sendo desenvolvidas na 

sala de aula, mas a partir de um respaldo tebrico-metodoldgico a renovacab da leitura em sala 

de aula para a melhoria de uma pratica educativa que desperte no educando o gosto pela 

leitura 

Com base nas observacoes realizadas durante o estagio na Escola Estadual de Ensino 

Infantil e Fundamental Santa Maria Gorete, podem surgir elementos que possam contribuir na 

qualidade da aprendizagem como: 

- Uma sala de leitura adequada onde os usuarios possam se sentir a vontade. 

- Uma vasta diversidade de livros que possa contribuir com a expansao do 

conhecimento da crianca, para que as mesmas nao se sintam limitados no que diz 

respeito ao conhecimento. 

O resultado desse trabalho nos proporcionou conhecer, discutir e refletir sobre o 

processo de leitura, onde enfatizamos e ressaltamos que estudos como este deverao prosseguir 

em virtude de ser um tema abrangente e importante, nao podendo, portanto, adquirir carater 

final, mas provisorio devido a sua importancia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO OE FORMACAO DE PROFESSORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BiUOTlCASfFORlAl 



PLANO DE AULA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i e Identificacao 

1.1. Titulo - Um despertar para a literatura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.  Curso / Centre ou Faculdade - Licenciatura em pedagogia - Universidade Federal de 

Campina Grande - UFCG 

1.3. Responsavel pelo projeto - Vilena da Silva Mene/es 

1.4. Periodo de realizacao 

1.5. Local de realizacao 

Justificativa 

A escolha desta tematica, Literatura Infantil, ocorreu devido as dificuldades dos 

educadores da Escola Santa Maria Gorete, localizada em Sao Jose de Piranhas. 

Geralmente o conceito de leitura esta relacionado ao ato de decodificar figuras, quando 

deveria ser feito de forma prazerosa, pois o ato de ler vai alem da sala de aula, onde as 

criancas poderiam despertar o gosto pela leitura, atraves dos livros de contos infantis, dessa 

forma contribuindo com o desenvoivimento da leitura nas series iniciais. 

Para isso e necessano que alem dos professores, pois adquiram a postura de um leitor 

competente desenvolvendo o habito da leitura atraves de histonnhas literarias e criando 

situacdes desafiadoras que possibilitam ao aluno o convivio com a leitura. 

Objetivos 

Objetivo geral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<=i> Observar a pratica utilizada pela professora no processo de desenvoivimento da 

literatura infantil na Escola santa Maria Gorete 

Objetivos especificos 

Identiiicar as dificuldades dos aiunos nas praticas de leitura de literatura infantil 

^ Resgatar a cultura de ler contos de fad a para as criancas. 

Conteudo 

1. Contacao de historia pelos aiunos 

2. Leitura 

3. Producao de texto pelos aiunos 
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4. Dramatizacao de historias 

5, Leitura e producao de parlenda e adivinhacoes pelos aiunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Metodologia 

Esta proposta foi desenvolvida para ser trabalhada com: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . Textos literarios infantis - leitura de livros infantis 

2. Dramatizacao aos contos - escreve relatos de contos de familia; escrever um livro de contos 

infantis (com as criacSes das criancas). 

3 .  Criacio de historias pelas criancas com base nos textos de historias infantis. 

4. Apresentacao em forma de teatro das historias selecionadas pelas criancas. 

5. Criacao de um livro contendo as historias, parlenda e adivinha escolhidos pelos aiunos. 

Recurso material 

^ Caneta esferografica/ lapis 

<=> Canetas coloridas 

^ Papel sulfito 

^ Livros 

AvaliacSo 

A avaliacao sera feita com base no desenvoivimento da turma e individual, como 

tambem o desempenho e a disponibilidade ao fazerem suas criacoes e nas apresentacSes, 

Cronograma das acoes 

Data Hora Atividade Responsavel 

07/02 Leitura de textos 

14/02 Leitura de livros 

21/02 Infantis 

28/02 Criacao de historias 

01/03 Dramatizacao 
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QUESTIONARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Voce gosta de ler o que voce gosta de ler? 

2. Qua! e o tipo de leitura que voce faz em casa? Voce ler: 

( ) Jornal 

( ) Gibi 

( ) Livro didatico 

( ) Contos 

( ) Poesia 

( ) Outros (quais) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.  Existe um. moment© ou espaco dedicado a leitura ou conto de historia de familia na sua 

casa? Quern geralmente ler na sua casa? 

( )Pai 

( ) Mae 

( ) Irmaos 

( ) Tios 

( ) Outros (quem) 

4. Fale sobre um personagem que voce mais gosta. Voce ler alguma coisa sobre ele esse 

personagem ler? 

Quais os tipos de leitura que voce gosta? 

( ) Gibi 

( ) Livro didatico 

( ) Jornal 

( ) Revistas 

( ) Contos 

( ) Outros (quais) 

5. O que voce ler dentro da sala de aula? Quem ler com voce? 

( ) Livro didatico 

( ) Livro de contos 

( ) Criacao de historias pessoais 

( ) A professora 

( ) Seus colegas 
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OMOMHODIOMKiaO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PARA AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OBSERVACAO NA SALA DE AULA 

1- A SALA 

- aspecto fisico (portas, j and as, pintura, enfeites, organizacab, carteiras). 

- movimentacab (entrada e saida de aiunos. professores e outras pessoas). 

2- OS ALUNOS 

- apresentacao (vestimenta) 

- conversas 

- forma de tratamento entre eles 

- comportamento nas aulas 

3- A QUESTAO DO CONHECIMENTO E METODOLOGIA 

- o que o professor consegue dar de conteudo. 

- como o conteudo e apresentado 

- como e feita a apresentacao da materia 

- que aspectos educativos /formativos sab trabalhados na aula 

- como e a metodologia 

4- O PROFESSOR 

- relacionamento com os aiunos 

- relacionamento com a disciplina 

- como resolve os problemas 

- aspectos de avaliacao 

5- Entre a teoria (os textos) que voce estudou e o que voce verificou. escreva suas reflexoes 

sobre cada aula. O que voce aprendeu para sua formacao de educadora? Que locoes para a sua 

vida pessoal e profissional. aquela professora. aqueles aiunos, aquele espaco lhe passaram? 

Qua! a importancia dessa experiencia para voce? 

UNWERSIDADEJEDEm 
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