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RESUMO 

A monografia intitulada " A Literatura Infantil e a formacao do leitor: contribuicoes para o 
desenvolvimento da capacidade critico-reflexiva dos educandos", tem por objeto de estudo a 
literatura infantil no processo de letramento das criancas. Acredita-se que pelas 
especificidades da literatura, sobretudo pela juncao imaginario-realidade, e mediacao das 
experiencias literarias, as criancas ampliam escutas, leituras e interpretacoes que contribuem 
para o desenvolvimento da critieidade e reflexividade, sejam estas mediacoes efetivadas 
pelo(a) professor(a) ou pela propria crianca ao estabelecer contatos com as historias e livros. 
Tendo em vista estas consideracoes, a pesquisa norteia-se pela seguinte indagacao: "Quais 
contribuicoes a literatura infantil oferece a formacao do leitor no sentido de desenvolver a 
capacidade critico-reflexiva dos educandos?". Guiada pela questao, a investigacao objetiv* 
analisar o desenvolvimento da leitura por meio da literatura infantil na sala de aula como 
auxilio a formacao do leitor critico-reflexivo. Para tal feito, se constitui um "estudo de caso", 
onde se fizeram necessarios procedimentos e instrumentos de pesquisa que conduzissem a 
analise do fenomeno investigado. Nesse sentido, a pesquisa comporta etapas distintas, quais 
sejam: revisao de literatura pautada nos estudos da crian5a/infancia, da literatura infantil e do 
letramento; pesquisa exploratoria efetivada na Escola Joao Cartaxo Rolim, situada na cidade 
Sousa-PB, efetivamente na turma do 4° Ano B, a fim de observacao, aplicacao de 
questionarios e coleta de dados; e, analise da problematica por meio de procedimentos 
analfticos estabelecidos entre as fontes da investigacao e os referenciais. Assim, o trabalho 
apresenta-se estruturado em tres partes. No primeiro capitulo, contextualiza-se a historia da 
literatura infantil, associando-a ao surgimento do sentimento de infancia e a sua 
institucionalizacao na escola. No segundo, aborda-se o ato de ler no espaco escolar e se 
discutem as politicas de formacao de leitores, alem de apresentar e contextualizar o locus de 
investigafao. No terceiro, analisam-se os dados coletados na empiria, propondo aproximacoes 
entre as fontes fornecidas pelos sujeitos educativos as perspectivas teorico-metodologicas dos 
autores e materials consultados. Nas consideracoes finais, realiza-se uma sintese que se 
desenvolve em torno das intencoes de pesquisa, bem como dos seus achados, em que se 
constata a relevancia da literatura infantil para a formacao do leitor critico-reflexivo. 

Palavras-chave: Literatura Infantil. Formacao de leitores. Pratieas de Letramento na Escola. 
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ABSTRACT 

The monograph entitled "The Children's Literature and the formation o f the reader: 
contributions to the development o f critical and reflective ability o f learners" is the object o f 
study children's literature in the literacy process o f children. It is believed that the specifics o f 
literature, especially by joining imaginary-reality, and mediation o f literary experiments, 
children expand wiretaps, readings and interpretations that contribute to the development o f 
criticality and reflexivity, these mediations are effected by(a) teacher(a) or by the child to 
establish contacts with the stories and books. In view of these considerations, the research is 
guided by the following question: "What contributions to children's literature offers the reader 
the training to develop the ability o f critical and reflective learners?". Guided by the question, 
the research aims to analyze the development o f reading through children's literature in the 
classroom as a training aid the reader's critical and reflective. For this feat, constitutes a "case 
study" where were necessary procedures and research instruments that would lead to 
analyzing the phenomenon investigated. In this sense, the research involves distinct steps, 
namely: literature review guided the child studies/childhood, children's literature and literacy; 
exploratory research carried School John Cartaxo Rolim, located in the city Sousa PB-
effectively in the classroom 4th Year B, to observation, questionnaires and data collection, 
and analysis o f the problems through analytical procedures established between research 
sources and references. Thus, the paper presents structured in three parts. The first chapter 
contextualizes the history o f children's literature, linking it to the emergence o f feeling o f 
childhood and its institutionalization in school. In the second, it approaches the act o f reading 
in the school environment and policies are discussed training o f readers, besides presenting 
and contextualizing the locus o f research. In the third, we analyze the data collected in 
empiricism, suggesting similarities between the fonts provided by the educational subject to 
theoretical and methodological perspectives o f the authors and materials consulted. In the 
final, realized a synthesis that develops around the intentions o f research and its findings, as it 
notes the importance of children's literature for the formation o f critical and reflective reader. 

Keywords: Children's Literature. Formation o f readers. Literacy Practices in School. 
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INTRODUCAO 

O ensino e a aprendizagem repousam, em grande medida, na aquisicao da leitura como 

forma de promover a capacidade critica e reflexiva dos educandos, que necessitam 

de uma boa leitura para se desenvolverem enquanto sujeitos, participando ativamente dos 

espacos educativos e culturais, e, sobretudo, das problematicas, demandas e exigeneias 

pertinentes a sociedade. Dentro dessa perspectiva, e tendo como base o desenvolvimento 

cognitivo, social e educacional como pilares essenciais para a aprendizagem dos educandos, e 

que se compreende a ligacao da literatura infantil com a aquisicao da leitura, que se faz 

necessaria para o bom desempenho dos sujeitos nas diversas praticas sociais. 

Dessa forma, a presente monografia tern como objeto de estudo a literatura infantil 

no processo de letramento do educando, sendo intitulada: " A literatura infantil e a formacao 

do leitor: contribuicoes para o desenvolvimento da capacidade critico-reflexiva dos 

educandos". No estudo, apresentam-se expostas discussoes sobre as contribuicoes da 

literatura infantil para a formacao do leitor, pressupondo-se que o genero constitua um meio 

para estimular o prazer da leitura, assim como traz subsidios que evidenciam a sua relevancia 

para o desenvolvimento psicoemocional, cognitivo e social da erianea, no processo de 

letramento. 

A literatura infantil traz, em suas entrelinhas, um tipo de leitura que desperta o 

imaginario e o interesse dos leitores em desvendar seus significados, permitindo-lhes viajar 

pelo mundo da leitura. No tocante a literatura infantil na escola, para que o educando tenha 

prazer em ler, precisa receber estimulos que sejam capazes de oferecer o que a sua 

curiosidade necessita, para que aprimore a capacidade critica de interpretacao e reflexao, 

desde as primeiras experiencias de leitura. Tendo em vista que e na infancia que a erianea 

inicia o desenvolvimento como ser pensante e atuante na sociedade. 

Alem de conter artificios para atrair o leitor, esta modalidade textual envolve 

aspectos que estimulam e podem facilitar o desenvolvimento da leitura, enriquecendo as 

experiencias de aprendizagens significativas ao propor a relacao da fantasia com a realidade 

em momentos de puro prazer. Haja vista que: " A Literatura Infantil tem que combinar fantasia 

e razao; enriquecendo aquela e aprimorando esta, pois a crianca associa e harmoniza 

genialmente uma e outra, ou seja, fantasia e realidade, a fim de satisfazer as exigencias de sua 

alma de artista" (CARVALHO, 1982, p. 223). 
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A crianca desenvolve a leitura relacionando o que leu com a sua realidade. Lendo ou 

ouvindo historias, ela descobrira o gosto pelo ato de ler. Assim, acredita-se que quanto mais 

cedo o educando entrar em contato com a leitura, tera maior chance de tornar-se um adulto 

leitor, bem como aprimorar as suas capacidades psicologicas, sociais e emocionais 

relacionadas a si e ao meio em que esta inserido de forma mais consciente. Considerando 

essas elucidacoes, surgem algumas inquietacoes acerca de como a literatura infantil contribui 

para o desenvolvimento da leitura dos alunos, e, com base nessas reflexoes, foi que surgiu o 

interesse em investigar como a literatura infantil esta sendo trabalhada em sala de aula. Em 

face do exposto, surge a seguinte questao: Quais as contribuicoes da literatura infantil para a 

formacao do leitor no sentido de desenvolver a capacidade critico-reflexiva dos educandos? 

Nesse sentido, a escrita deste trabalho monografico apresenta-se proveniente de uma 

revisao de literatura em torno da questao expressa, bem como de uma pesquisa de campo 

realizada na Escola Joao Cartaxo Rolim, situada na cidade Sousa-PB. Tendo como objetivo 

geral: analisar o desenvolvimento da leitura por meio da literatura infantil na sala de aula 

como auxilio a formacao do leitor critico-reflexivo. E os especificos: identificar a relacao 

entre literatura infantil e leitura, considerando os aspectos historicos e o seu desenvolvimento 

na sala de aula; investigar a visao de professor e dos discentes com relacao a literatura infantil 

e como esta linguagem se desenvolve no espaco da sala de aula; analisar as estrategias 

metodologicas utilizadas pelo professor para trabalhar a literatura infantil na escola. Objetivos 

elaborados para que se pudessem observar os caminhos percorridos para o desenvolvimento 

da leitura dos alunos, no espaco da sala de aula. 

A pesquisa se define um "estudo de caso", uma forma particular de realizar uma 

investigacao a respeito de um determinado tema, onde envolve a tecnica de investigacao da 

empiria, que acontece desde o metodo e procedimentos escolhidos ate a analise dos dados, o 

que faz desse metodo algo mais concrete por partir de uma realidade; perpassando a fase 

inicial que e a observaeao para realizar a pesquisa, logo depois a coleta dos dados e, por 

ultimo, a analise dos dados mediante a problematica norteadora. Dentre as etapas do estudo de 

caso, destaca-se a pesquisa exploratoria que, nesta investigacao, se desenvolveu na escola-

campo de estudo mencionada, em um periodo de vinte dias, em que se realizou a empiria a 

fim de exame e analise do tema por meio de uma situacao concreta. Tendo em vista que o ato 

de pesquisar nao significa somente refletir e compreender situacoes, mas vincula-se 

diretamente a uma possivel acao que sera concretizada ou nao (MATOS, 2002). 

A pesquisa teve como sujeitos de investigacao a professora e os educandos da turma 

do "4° Ano B", objetivando compreender as praticas de leitura com a literatura infantil na sala 
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de aula. A empiria se consolidou como um estudo de caso, utilizando-se da "observaeao" 

ocorrida, na sala de aula, durante o mes de agosto de 2011, por um periodo de dez dias, que, 

segundo Matos (2002, p. 58), " [ . . . ] e uma tecnica muito utilizada [...] mesmo quando nao 

segue um rigido planejamento, possibilita o acesso direto a informacao e ajuda, em muitos 

casos, a delimitacao do problema e delimitacao da pesquisa". Assim, a observaeao constitui 

uma tecnica que possibilita o contato direto do pesquisador com o objeto de estudo e sujeitos 

envolvidos. 

Alem da observaeao, outros instruments utilizados foram os "questionarios", que 

continham questoes dissertativas e de multipla escolha elaboradas a partir dos estudos teoricos 

de Zilberman (1994); Abramovich (1997); Carvalho (1982), entre outros. Esta tecnica 

instrumental nao exige, necessariamente, a presenca do investigador; como acena Matos 

(2002, p. 60): "essa tecnica de investigacao consiste em que sem a presenca do pesquisador o 

investigado responda por escrito a um formulario (com quest5es) [ . . . ] " . Tais questionarios 

foram destinados a ambos os sujeitos participantes da amostragem. E, por fim, como ultima 

etapa da pesquisa, o estudo de caso envolve a analise dos dados coletados, procedimento 

metodologico utilizado para examinar, na pesquisa efetivada, como o trabalho com a literatura 

infantil esta se desenvolvendo na sala de aula investigada. Para tanto, a analise se norteia pela 

questao problematizadora da investigacao, propondo pontes discursivas entre as respostas dos 

sujeitos as perspectivas teoricas adotadas na revisao de literatura, constituindo-se como 

procedimento metodologico fundamental para conferir uma sintese analitica ao trabalho. 

Por meio dos estudos, eompreende-se que a leitura e um meio que leva os educandos 

a tornarem-se sujeitos criticos-reflexivos para atuarem na sociedade. E a literatura infantil, por 

sua vez, e um estfmulo para despertar o interesse do leitor iniciante para desenvolver a leitura; 

considerando que aguca o prazer da crianca pelo ato de ler, conduzindo-as ao processo de 

ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, autores como Bomtempo (2005), Coelho (2000), 

Lacerda (2004); entre outros, trazem relevantes discussoes pautadas nas praticas de 

letramento a partir da literatura infantil, discorrendo como a leitura e importante na formacao 

do sujeito critico-reflexivo. Para esses autores, a literatura infantil e uma modalidade textual 

que leva a crianca a descobrir o prazer de ler, alem de oferecer subsidios para o 

desenvolvimento da autonomia do sujeito como sujeito critico que constroi conhecimentos, e 

que reflete as suas aedes por meio dos textos. 

Nesse sentido, a monografia esta estruturada em tres capitulos, que propoem 

contextualizar e discutir a literatura infantil como auxilio relevante a formacao do leitor, 

comportando um aporte teorico que defende ou corrobora com esta ideia. 
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0 primeiro capitulo historiciza a literatura infantil, tendo como titulo: " A literatura 

infantil, quando tudo comecou". Associa o desenvolvimento da literatura infantil como leitura 

especializada ao surgimento do sentimento de infancia, no Ocidente, ate o reconhecimento da 

crianca como ser possuidor de singularidades. Apresenta as primeiras obras escritas do 

genero, por meio das discussoes em torno das concepcoes dos escritores que se dedicaram a 

essa modalidade textual. O capltulo trata, igualmente, do surgimento e desenvolvimento da 

literatura infantil no Brasil, abordando as primeiras obras e os escritores brasileiros que 

tiveram publicafoes na area. Ainda no capitulo, abordam-se os tipos de generos textuais da 

literatura infantil, assim como a sua institucionalizacao na sala de aula como incentivo a 

formacao do leitor, destacando as contribuicoes dos generos no processo de letramento da 

crianca. 

O segundo capitulo, entao intitulado " A literatura infantil e a escola: um incentivo a 

formacao do leitor", contextualiza o ato de ler e discute as politicas de formacao de leitores, 

que tern como foco principal levar para as escolas um meio que favoreca o desenvolvimento 

de leitura dos alunos a partir de acoes realizadas por toda escola, que inclui desde aspectos 

ligados a formacao profissional do(a) professor(a) a estrutura fisica e material da biblioteca 

escolar, definindo as acoes para qualificar os proflssionais envolvidos na formacao do leitor. 

No capitulo, apresenta-se o locus da pesquisa, fazendo uma analise entre o que as politicas 

indicam a formacao de leitores as observacoes e fontes coletadas na pesquisa empirica 

realizada na escola, tanto no espaco fisico como no trabalho desenvolvido pela professora no 

que diz respeito ao trabalho com a literatura infantil, bem como a visao dos alunos diante 

dessa modalidade textual, como a percebem e se as acoes favorecem o desenvolvimento da 

leitura para a formacao de leitores. 

O terceiro capitulo, "Um olhar analitico sobre a literatura infantil para a formacao do 

leitor", constitui a analise critica dos dados da pesquisa. Realiza uma analise das respostas dos 

sujeitos da pesquisa, especificamente as questoes propostas a professora e aos alunos, 

considerando a visao dos sujeitos investigados sobre o trabalho com a literatura infantil as 

perspectivas teoricas e metodologicas dos autores estudados. 

Nas consideracoes finais, realizam-se reflexoes sobre as contribuicoes da literatura 

infantil a formacao do leitor, especialmente para a construcao do sujeito critico-reflexivo. As 

reflexoes propostas intencionam realizar uma sintese as discussoes e investigacoes efetivadas, 

desenvolvendo-se em torno das intencoes da pesquisa, bem como dos achados possibilitados 

com a empiria e a analise dos dados. 
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Assim, ao chegar ao final do trabalho realizado e apos os dados da pesquisa ter sido 

analisado, desde a observaeao, momento em que se teve acesso ao trabalho realizado com a 

literatura infantil, em sala de aula, pela professora e pelos alunos, ate as respostas que estes 

sujeitos forneceram nos questionarios, em que tiveram a oportunidade de expressarem os 

conhecimentos sobre esta modalidade textual, constata-se atraves da pratica analitica que a 

literatura infantil apresenta um papel fundamental no desenvolvimento da leitura dos alunos, 

Leitura que leva os diversos sujeitos a reflexao das palavras, sentidos e eonteudos textuais. 

Fato que se evidencia nas proprias respostas dos alunos e da professora durante a pratica de 

pesquisa, no perfodo de permanencia na escola para investigacao do trabalho com a literatura 

infantil. 

Espera-se, assim, que o trabalho ofereca contribuicoes a literatura infantil, de modo 

que esta modalidade literaria seja concebida como fonte rica de aprendizagens, que levam os 

educandos a desenvolver o gosto pela leitura, fazendo parte do cotidiano das salas de aula, 

como metodologia de ensino que possibilita despertar a imaginacao e a reflexao dos alunos 

em momentos prazerosos de leitura. Leitura que promove atribuicoes de significados, 

favorecendo a construcao de sujeitos criticos e reflexivos, que buscam refletir sobre cada 

palavra e expressao contidas e que se mostram capazes de analisar criticamente o sentido do 

texto. Igualmente, almeja-se que o educador possa perceber o leque de oportunidades que os 

livros infantis oferecem para o desenvolvimento de leitura dos educandos, de forma que o 

leitor adquira o prazer em realizar leituras por meio de textos que lhe faz viajar em um misto 

de fantasia e realidade. 
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A Literatura Infantil surgiu, enquanto leitura especializada, no final do seculo X V I I e 

inicio do seculo X V I I I . Antes desse perfodo, nao havia a preocupacao de se escrever 

para os leitores iniciantes, especialmente porque as criancas nao eram compreendidas por suas 

especificidades, haja vista que ainda nao existia, nas sociedades ocidentais, ate os fins da 

Idade Media, o sentimento de infancia que, segundo Aries (1978), correspondia a consciencia 

das particularidades da infancia. 

Em um primeiro momento de circulacao do livro impresso, as criancas participavam 

das mesmas aventuras literarias dos adultos ou escutavam historias classicas que lhes 

contavam, ja que eram consideradas, pelas famflias e sociedade, "adultos em miniatura". 

Segundo Aries (1978, p. 50): "Ate por volta do seculo X I I , a arte medieval desconhecia a 

infancia ou nao tentava representa-la". A crianca era concebida como um "mini-adulto", 

sendo vestida de modo similar aos adultos, participando de suas conversas e jogos. Os pais, 

especialmente as maes, ainda nao reconheciam a crianca como um ser dotado de 

personal idade, sendo tratada de maneira diferenciada apenas nos seus primeiros anos de vida. 

E nessa epoca que aparece os primeiros retratos de criancas. Inicialmente, essas 

representacoes se davam em quadros com reprodueao de temas religiosos. Somente tempos 

depois, com o surgimento e consolidacao do sentimento de infancia, as criancas aparecem 

retratadas sozinhas. Nos primeiros quadros, os infantes apareciam pintados no colo de suas 

maes e vestidos como adultos; haja vista que: " A descoberta da infancia comecou sem duvida 

no seculo X V I I I " (ARIES, 1978, p.65). A partir do seculo X V I I I , a crianca comecou a ser 

percebida, no Ocidente, por suas singularidades, devendo ser tratada diferentemente pelos 

adultos conforme " [ . . . ] a consciencia da particularidade infantil, essa particularidade que 

distingue essencialmente a crianca do adulto, mesmo jovem" (ARIES, 1978, p. 156). 

Apos o reconhecimento das particularidades da infancia, comecam a surgir as 

primeiras publicacoes voltadas ao publieo-crianea. E a partir desse momento que os primeiros 

livros, entao dedicados exclusivamente ao publico infantil, foram escritos, tendo como 

representantes as fabulas de La Fontaine, entre 1668 e 1694, durante o Classicismo Frances, E, 

em 1717, Fenelon com os Cantos da Mamae Gansa, que tinham como titulo original 

Historias ou narrativas do tempo passado com moralidades, publicado em 1697, por Charles 

Perrault, que atribuiu a autoria do livro a seu filho mais moeo, o adolescente Pierre 

Darmancourt, devido ao preconceito existente na epoca entre os escritores membros da 

academia francesa com relacao as obras populares. 

Perrault (1628-1703) nao imaginava que suas obras pudessem servir de inspiracao 

para tantos escritores que viriam, postcriormentc. a se dedicar a literatura infantil. Entretanto, 
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estes livros ainda nao podiam ser chamados de literatura infantil, pois correspondiam apenas a 

contos populares, de circulacjio oral, que seriam adotados, somente mais tarde, como 

producao voltada ao publico-crianca. 

Com o seculo X V I I I , surgem inumeras mudancas economicas, politicas, culturais, 

sociais, atreladas a consolidacao da burguesia como classe social hegemonica, que convocaria 

as i n s t i t u t e s formativas, dentre elas a familia e a escola, para desenvolver a aprendizagem e 

a formacao moral dos infantes, que, por sua vez, ajudaria a constituir o modelo de familia 

burguesa nuclear baseada na triade pai, mae e filhos. Nesse perfodo, com o reconhecimento da 

infancia enquanto etapa da vida humana, a crianca passa a receber dos adultos objetos e 

produtos culturais adequados a sua fase de desenvolvimento, fazendo com que se 

modifiquem, tambem, os seus papeis perante a sociedade. Segundo Zilberman & Lajolo 

(1988, p. 17): " A crianca passa a deter um novo papel na sociedade, motivando o 

aparecimento de objetos industrializados (o brinquedo), e culturais (o livro) ou novos ramus 

da ciencia (a psicologia infantil, a pedagogia ou apediatria) de que ela e destinataria". 

E a partir desse momento historico que a literatura infantil ganha espaco na formacao 

das criancas, bem como de suas famflias. Visa, inicialmente, defender os interesses da 

burguesia que, por sua vez, pretendia transmitir, aos leitores, os seus valores e ideais de 

sociedade, almejando formar seres capacitados ao trabalho, assim como inculcar as suas 

ideologias. Entretanto, para que os leitores iniciantes mergulhassem no mundo dos livros, 

compreendia-se necessaria a intervencao da escola, que contribuiria para a aquisicao dos 

conteudos indispensaveis as praticas de leitura e escrita, considerando que: " [ . . . ] a literatura 

infantil trabalha sobre a lingua escrita, ela depende da capacidade de leitura das criancas, ou 

seja, supoe terem estas passado pelo crivo da escola" ( LAJOLO;ZILBERMAN, 1988, p. 18). 

Com a valorizacao da crianca, surgimento de uma leitura especifica ao publico 

infanto-juvenil, bem como influencia da Psicologia do Desenvolvimento e renovacao dos 

metodos de ensino que correspondessem as particularidades da infancia, a instituicao escolar 

passa entao, a exercer um importante papel na formacao do leitor. Garante-lhes a 

possibil idade de ler e conhecer historias, e, com elas, adentrar do mundo dos livros atraves de 

uma leitura acessivel e atraente aos olhos dos pequenos leitores. 

1.1 A Literatura Infantil no Brasil: do Imaginario dos Livros a Realidade do Pais 

No Brasil, as obras literarias voltadas para o publico infantil surgiram efetivamente 

no final do seculo X I X , por volta de 1808, epoca em que o pais passava por grandes 
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mudancas: implantacao da Imprensa Regia, abolicao da escravatura e, posteriormente, 

proclamacao da Republica (FERNANDES, 2010). Assim, no entre-seeulos, comecam a serem 

publicados livros voltados aos leitores criancas e jovens. Evento que inicia com as traducoes 

de obras estrangeiras, a exemplo de As aventuras do celeberrimo Barao de Munchhausen 

(1818), de Jose Saturnino da Costa Pereira. Essas obras traziam representacoes romanticas da 

ideologia burguesa, e se apresentavam como fontes de perpetuacao dos interesses de classe, 

que, ao serem percebidos, pelos escritores brasileiros, como fonte de persuasao, estes 

buscaram fazer da literatura uma forma de chamar atencao da populacao para as classes 

marginalizadas da sociedade, especialmente com as transformacoes industrials ocorridas no 

pais e os seus impactos sociais. 

A partir do seculo X X , as cidades brasileiras foram se desenvolvendo e se 

modernizando, havendo uma forte migracao do campo para cidade, fato que contribuiu para 

que se fortalecessem as classes sociais, e, com elas, os problemas de urbanizacao decorrentes 

de estrutura inadequada. Nessa epoca, a literatura infantil comeca a ganhar espaco no Brasil e 

os escritores adquirem outra visao de literatura, ja que as problematicas percebidas e vividas 

nos suburbios das cidades, especialmente devido o aglomerado de gente e a precariedade nas 

condicoes de vida, contribuiram para que os escritores se voltassem para uma realidade nao 

mais romantizada pela ideologia burguesa. Contrariamente, que evidenciasse a realidade das 

classes menos favorecidas dos suburbios da cidade. Nesse perfodo, destacam-se as obras 

escritas por autores brasileiros como Olavo Bilac, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, 

dentre outros. Esses escritores denunciavam a pobreza e as dificuldades da vida nos suburbios 

das grandes cidades brasileiras, apresentando aos leitores os varios "brasis" existentes no 

territorio nacional. Segundo elucidam Lajolo & Zilberman (1988, p. 27): 

Dos suburbios emergiu para os livros o cinzento da vida suburbana suada e 
sofrida, presentes nas principals obras de Lima Barreto. Em resumo, afastada 
da cintilante vida social carioca, os varios brasis vao tendo seus modos de 
vida e suas historias-documentos tecidas na prova de Euclides da Cunha [...]. 

Nesse momento, a literatura infantil brasileira volta-se para a realidade vivida no 

pais, tendo em vista que a modernidade das cidades e a modernizacao das industrias exigiam 

das pessoas qualificacao de habilidades e conhecimentos, informafoes que eram encontradas 

pelas vias da leitura institucionalizada. Fator que contribuiu para que os textos literarios 

fossem introduzidos nas escolas, para que pudessem oferecer aos leitores, desde cedo, praticas 
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de letramento necessarias a vida social nas cidades, bem como as demandas da 

industrializacao e do mercado de trabalho, de modo geral. 

Com a expansao da literatura no seculo X X , os livros de leitura voltados a educacao 

das criancas e dos jovens comecam a circular nas escolas brasileiras. Em 1921, Monteiro 

Lobato publica Narizinho Arrebitado, obra que dera abertura a serie de livros que envolve a 

Turma do Sitio do Pica-Pau Amarelo, e que alcancara grande sucesso de vendas. A partir dai, 

assim como Lobato, outros autores, dentre eles Godin da Fonseca com o livro infantil Reino 

das Maravilhas, comecam a fazer sucesso nas escolas. Nessa mesma epoca, a literatura 

infantil, no Brasil, comeca a avancar qualitativa e quantitativamente, surgindo muitos autores 

que se utilizam desta modalidade de genero textual para escreverem livros e difundirem as 

suas ideias, especialmente porque o mercado editorial mostrava-se favoravel a essa producao 

literaria. Conforme argumentam Lajolo & Zilberman (1988, p. 47): "O crescimento 

quantitativo da producao para criancas e a atraeao que ela comeca a exercer sobre escritores 

comprometidos com a renovaeao da arte nacional demonstram que o mercado estava sendo 

favoravel aos livros". 

Observa-se, assim, que a modemizacao industrial e os avancos tecnologicos tiveram 

grande contribuicao no processo de difusao da leitura, colaborando para promover a expansao 

do ensino e elevar o grau de letramento no Brasil, cuja populacao era considerada, em sua 

maioria, analfabeta. Alem disso, o mercado necessitava oferecer diversidade textual voltada 

para as criancas, e esses livros surgiam, cada vez mais, com maior intensidade. O que mostra 

que a historia da literatura infantil no Brasil se modificou de acordo com as transformacoes 

ocorridas na sociedade, ja que nao se escrevia apenas para exaltar a patria, mas para atender 

tambem as necessidades dos leitores e das escolas que necessitavam de leituras que 

promovessem a formacao do ser e o desenvolvimento da leitura. Assim, essas mudancas nao 

correspondiam somente as exigencias do mercado de livros. Correspond iam, igualmente, as 

necessidades dos leitores iniciantes, cujas leituras nao bastavam trazer, em seu corpo teorico, 

assuntos relacionados a escola, mas conteiidos que levassem a crianca a pensar e a se inserir 

como sujeito da historia, de modo a estabelecer uma relacao entre o lido e o vivido, 

promovendo a libertacao das moralidades tradicionais impostas pela sociedade. Acerca dessas 

consideracoes afirmam Lajolo e Zilberman (1988): 

[...] Aparentemente desapareceu desses livros infantis o compromisso com a 
historia oficial, com herois patrios e com conteiidos escolares, um exame 
mais atento da producao infantil contemporanea revela a permanencia da 
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preocupa?ao educativa agora com outros valores menos tradicionais e 
acredita-se libertadores. (LAJOLO; ZILBERMAN, 1988, p. 161). 

Sendo a escola uma instituicao formadora de sujeitos capazes de transformar o que 

leem em conhecimento, passou-se entao a conceber, no seculo X X , a literatura infantil como 

um fio condutor que promove a educacao da crianca. Nesse sentido, o genero infantil passou a 

representar uma fonte de insercao dos sujeitos nas demandas da sociedade que, por sua vez, 

exigia seres dotados de aptidoes para o trabalho e para conviver socialmente. Assim, na 

escola, a literatura infantil passou a ser o elo entre o conhecimento e a integracao social do 

sujeito, o que se tornou possivel com a expansao do mercado de livros da area, bem como 

com a insercao de obras literarias na escola como auxilio a aprendizagem dos educandos. 

1.2 Os Generos Textuais da Literatura Infantil: um Misto de Sonho, Fantasia e 

Realidade 

A literatura infantil se desenvolve a partir de diversos generos textuais como a 

"fabula", a "poesia", os "contos de fada" e os "contos folcloricos" tambem conhecidos por 

lendas. Esses tipos textuais apresentam ao leitor um mundo de fantasia e realidade, que vao 

desde o fantastico dos sonhos ate os acontecimentos do cotidiano do leitor iniciante. Trazem, 

em suas entrelinhas, geralmente uma licao que visa transmitir valores instrutivos e eticos, 

alem de tratar de forma descontraida conflitos relacionados a vida subjetiva e social humana, 

tais como amizade, respeito, saudade, solidariedade, morte e despedida. Atributos que se 

desenvolvem por meio de uma linguagem branda e apropriada a crianca, e que pode auxilia-la 

a lidar com os seus sentimentos e acontecimentos da realidade circundante. 

Assim, conhecer um pouco dos generos da literatura infantil e importante para saber 

o que eles consistem e em que aspectos ligam-se a educacao, por meio dos escritores e dos 

acontecimentos historico-culturais existentes nas entrelinhas textuais. Como a poesia que 

representa a primeira expressao literaria utilizada pelo homem para mostrar os sentimentos 

afetivos, a sua sensibilidade em face de tudo que o envolve. E por meio da expressao poetica 

que o ser transforma tudo o que ler em vida, ritmo e linguagem, alem de que e pela poesia que 

as outras literaturas se iniciam. 

O "conto", que constitui a mais antiga forma de narracao das historias para criancas, 

apresenta o seu sentido mitico, natural, envolto na forma mais tradicional de contar e ouvir, 

fazendo-se presente em todas as formas literarias. Por envolver elementos de contacao, como 
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a oral idade, a entonacao e a expressao, o conto consiste uma narracao fundamental ao 

desenvolvimento simbolico, educativo e cultural das criancas, seja na linguagem escrita ou 

falada, 

A "fabula", que vem de vocabulo latino, apresenta uma narracao de fatos fictfcios de 

curta duracao que instrui e diverte a crianca. Apresenta-se em verso ou prosa, escondendo, nas 

entrelinhas, uma moral associada a seres mitologicos e falantes que convivem com pessoas, 

podendo consistir, tambem, produto da imaginacao humana. Por isso, a sua origem perde-se 

no tempo, remontando a epoca de Buda. Nas fabulas, em geral, se apresentam animals 

dotados de qualidades humanas, dentre elas a oralidade. Esse genero nasceu no Oriente, foi 

reinventado pelo filosofo grego Esopo, que era um escravo liberto no seculo V I a.C. Logo 

depois, outro escritor destaca-se na criacao fabulista, este um escravo liberto natural de Pierre 

Macedonia, Julio Phederus, chamado pelo nome de Fredo (30 a.C. a 44 a.C). Fredo foi 

responsavel pela introducao da fabula na literatura latina. No seculo X V I , La Fontaine 

introduz a fabula na Europa fazendo traducoes das ja existentes obras escritas por Esopo e 

Fredo, entre outros que comecaram a aparecer posteriormente. 

No Brasil, Monteiro Lobato foi o fundador da fabula moderna, adaptando varias 

historias de Esopo, como A Cigarra e a Formiga. E escreveu varias outras, dentre as quais se 

destaca O Sitio do Pica-Pau Amarelo, que traz diversos personagens divertidos e acima de 

tudo inteligentes, como o Visconde de Sabugosa (um boneco de sabugo), a Emilia (a boneca 

de pano), o Rinoceronte Quindim, o Burro falante, o Marques de Rabico (um porco), a bruxa 

(um jacare) e outros que enredam a historia com acontecimentos inusitados a cada capitulo. 

A fabula apresenta o habitat do animal, a convivencia com os humanos e traz para o 

leitor sempre uma licao de vida ao final que auxilia a crianca na sua relacao com os outros, 

bem como proporciona obter conhecimentos ao fazer essa relacao entre o real e o imaginario, 

tudo em uma linguagem branda que leva a crianca a compreender o que se passa na historia e 

interna liza-la de forma que possa ser transformada em conhecimento. 

O "conto folclorico ou lendas", por sua vez, e a representacao das crencas e tradicoes 

de um povo. E um genero que permite conhecer a cultura e a linguagem de um determinado 

grupo social, sendo um bom auxilio pedagogico para desenvolver as competencias da crianca, 

sejam sociais, culturais ou educacionais. 

No Brasil, as lendas representam uma das maiores manifestacoes do folclore 

brasileiro, muito conhecido nos ambientes pertinentes aos adultos e criancas, ja que os pais se 

utilizavam de lendas como a Mula sem Cabeqa e a Vitoria Regia, de origem amazonica, para 

que os pequenos sentissem medo e, simultaneamente, conhecessem os valores da cultura 
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popular, que se perpetua de geraeao em geraeao por meio da oralidade. As lendas, nas praticas 

escolares, tern sido bastante utilizadas, especialmente durante o mes de agosto em que se 

comemora o fofclore; evidenciando assim aspectos e produtos da cultura popular, bem como a 

ampliacao do imaginario e dos conhecimentos dos alunos. 

Em relacao a poesia para criancas, observa-se que esta linguagem constitui um 

genero textual que se caracteriza pela "arte de brincar com as palavras", especialmente pelo 

jogo entre sentidos, rimas e ritmos. Para Abramovich (1997, p. 67): "Ha poetas que brincam 

com as palavras de um modo gostosissimo de a crianca ouvir e ler". E, ao proporem 

brincadeiras em versos, envolvem os leitores a cada uma das palavras lidas, ja que misturam 

palavras que informam, divertem e despertam sentimentos, sonhos e fantasias. 

Por sua natureza liidica e comprometimento com a formacao da erianea, a poesia 

brasileira dirigida as criancas, ate a segunda metade do seculo X X , foi alvo de muitas 

censuras, sendo concebida pelos criticos como arte de segunda grandeza. Concepcao 

justificada pela intencao didatica, em geral vinculada aos ideais de naeionalismo e patriotismo 

(FERNANDES, 2010). Assim, poucos autores do seculo X X se dedicaram a poesia, pois 

acreditavam que ela se relaciona mais a exaltacao da patria e as datas comemorativas, ou 

consistia apenas uma linguagem de divertimento das criancas, sem que se atendessem aos 

conteudos. Contudo, a poesia nao e apenas brincadeira com palavras, os poemas misturam 

diversos sentimentos que levam as criancas ao reconhecimento de si mesmas e aos conflitos 

existenciais e sociais pertinentes aos homens e as mulheres (ABRAMOVICH, 1997). 

Outra modalidade que tern tambem como principio remeter o leitor a misturar 

fantasia e realidade sao os "contos de fadas", que surgiram ou datam-se do seculo X V I , com o 

conto que traz motivos folcloricos representados pela coletanea que tinha por denominacao 

Gesta Ramanorum. escrito em latim. Pouco tempo depois apareceram os contos arabes que se 

tornaram muito famosos, como o Mil e uma Noites, bastante conhecido nos seculos X V e 

X V I . Este classico, tendo sido traduzido e adaptado por Car Jansen, comporta a historia de um 

principe que foi traido por sua esposa e nao desejava mais se apaixonar ate que conhece 

Sharazade, que o envolve durante mil e uma noites com os seus contos, o que faz com que ele 

decide nao mata-la, como havia feito com as esposas anteriores. Essas historias, de um modo 

geral, exercem importante papel na formacao da crianca como ser social e na sua educacao, 

trazendo, em seu corpo de conteudos, objetivos a serem alcancados. Segundo afirma Carvalho 

(1982, p. 57), ao expor quais objetivos podem ser almejados por meio dos contos infantis: 
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Socializar, recrear, formar, mformar, educar a atencao, enriquecer a 
linguagem, estimular a imaginacao e a inteligencia. Despertar emocoes, 
desenvolver os sentimentos de compreensao e simpatia humana e despertar o 
senso estetico e artistico-literario, formar o habito da leitura, sobretudo 
ensinar a 'ouvir'. 

Outro conto bastante conhecido pelas criancas e o de Cinderela, que encanta a todos 

que o escutam ou o leem, haja vista que mexe com a imaginacao dos pequenos, fazendo-os 

sonhar e viajar em um mundo fantastico e cheio de experiencias, que podem ter relacao com a 

sua vida familiar. Esta historia ja era contada na China, durante o seculo I X d.C, e se perpetua 

ha milenios. A razao do encantamento provocado pelos contos de fadas relaciona-se ao fato 

de sua estrutura conter uma simbologia, trazendo para a crianca significados simbolicos 

imbuidos no interior das historias, que se desenvolvem no imaginario infantil ao ouvi-las ou 

le-Ias. Assim, toda historia apresenta aos leitores um duplo sentido ou um sentido oculto a ser 

interpretado, levando-os a descoberta de algo novo; considerando que: "Cada conto de Fadas 

e um pequeno universo a ser analisado e explicado em suas multiplas teses e teorias 

interpretativas e em seu complexo e rico simbolismo. [...] tern um duplo sentido oculto, que 

nos leva a uma descoberta ou a um conhecimento" (CARVALHO, 1982, p. 70). 

Nessa perspectiva, observa-se que os contos de fada consistem textos que 

proporcionam momentos gostosos de leitura, cheios de sonhos e fantasias. Aspectos que 

favorecem a empatia das criancas, principalmente por ligarem-se a percepcao e a imaginacao 

que sao importantes faculdades para desenvolver a aprendizagem da crianca, como se sabe 

desde tempos atras. Conforme enfatiza Carvalho (1982, p. 57): "Os contos de Fadas, portanto 

estao milenarmente vinculados a educacao da crianca". 

1.3 A Literatura Infantil na Sala de Aula 

Na escola, a literatura infantil adquire maior espaco a partir do momento em que se 

percebeu, nesta linguagem, um instrumento util ao incentivo da leitura por meio dos livros 

que levam, atraves de suas historias, o aluno a atividade reflexiva. Por meio do imaginario e 

do sonho, a crianca acaba por relacionar conteudos ficcionais a situaeoes do cotidiano, 

estimulando a sua capacidade de reflexao. Para Zilberman (1994, p.21) " [ . . . ] enquanto 

instituicoes, a escola e a literatura podem provar sua utilidade quando se torna em espaco para 

crianca refletir [ . . . ] " . 

Ao incorporar a literatura infantil ao currfculo, a escola percebeu, neste genero, 

possibilidades para o ato de educar e, simultaneamente, a relev&ncia do seu carater 
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informative-, que poderia levar a crianca a desenvolver o senso critico-reflexivo atraves dos 

livros. Porem, a literatura so foi introduzida na sala de aula, apesar dos acontecimentos que 

ofertaram credibilidade ao seu valor formativo, a partir do momento que ela adquire status 

cientifico, tornando-se uma pratica pedagogicamente institucionalizada (FERNANDES, 

2010). Tal realidade fez com que a literatura infantil produzida pelos adultos se revestisse de 

intencoes pedagogicas enderecadas aos leitores criancas, em geral comprometidas com a 

dominacao da infancia. Assim, somente apos diversas pesquisas realizadas nas Universidades. 

e apos se comprovar o seu valor educativo para a educacao, passando a integrar os currfculos 

das Universidades, especialmente o curso de Letras, e que a literatura infantil passa a integrar 

efetivamente o ambiente escolar, sobretudo apos serem investigadas as contribuicoes de seus 

aspectos didatico-metodologicos (ZILBERMAN, 1994). 

Essa modalidade literaria comecou a ser utilizada na escola igualmente como fonte 

de leitura relevante para o desenvolvimento do aluno, e, tambem, como instrumento que 

desperta o gosto pela leitura; considerando os conhecimentos de mundo dos educandos e nao 

apenas o ato de ensinar a falar, ler e escrever, mas que leva a eonstrucao de diversos 

conhecimentos. Segundo elucida Zilberman (1994, p. 26): 

Aproveitada em sala de aula na sua natureza flccional, que aponta um 
conhecimento de mundo, e nao enquanto siidita do ensino de boas maneiras 
(de se comportar e ser ou de falar e escrever), ela se apresenta como 
elemento propulsor que levara a escola a ruptura com a educacao 
contraditoria e tradicional. 

A literatura infantil passou a representor uma mola propulsora a aprendizagem 

escolar a partir do momento em que a escola vislumbrou no genero infantil possibilidades de 

aprendizagens por meio de textos que levassem a crianca ao fasefnio e favorecessem o 

convivio social na sala de aula, especialmente na ruptura com os modelos da educacao 

tradicional. Tal atitude ofereceu abertura ao conhecimento de mundo como elemento 

importante na formacao do educando. Assim, a insercao da literatura infantil, na escola, 

somente transcorreu no instante em que foram percebidas as suas contribuicoes para a 

aprendizagem da erianea em formacao, nos multiplos aspectos que envolvem o 

desenvolvimento integral humano. Sendo adotada em sala de aula nao apenas nos momentos 

de brincadeiras, mas como conteudos institucionalizados que possibilitam aprendizagens, 

levando em conta o fato de que o desenvolvimento da leitura dos alunos nao se apresentava 

satisfatorio, e, para tanto, fazia-se preciso incentivar possibilidades de alfabetizacao e 
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letramento, o que se deu, em grande medida, pela introdueao dos generos literarios infantis 

nas praticas docentes. 

Todavia, vale salientar que, ao longo dos anos, nem todos os educadores adotaram, 

em suas praticas, a literatura infantil como fonte para a leitura. Ate bem pouco tempo existiam 

diversas resistencias por parte dos professores em desenvolver atividades com textos 

literarios, ja que o trabalho exige, alem de aprofundado conhecimento das especificidades das 

linguagens, um acervo rico de livros, algo que as escolas nem sempre disponibilizaram. 

Assim, o proprio professor necessitava reconhecer, na literatura infantil, um meio para chegar 

a desenvolver a leitura do aluno, e, sobretudo, que esta modalidade textual constitui fonte que 

conduz a eonstrucao da reflexao e criticidade dos educandos. Alem disso, a qualidade na 

formacao docente constitui pressuposto vital para que o professor porte a pereepcao da 

importancia de ser leitor e de formar leitores; reconhecendo, segundo destaca Zilberman 

(1994, p. 27), que " [ . . . ] a leitura e uma atividade decisiva na vida dos alunos na medida em 

que [...] permite a eles um discernimento do mundo e um posicionamento perante a 

realidade". 

Atualmente, a literatura infantil vem sendo tratada, nas praticas de sala de aula, como 

fonte enriquecedora para o professor mediar a leitura do aluno. Entretanto, a realidade nem 

sempre foi esta, ja que esta modalidade textual, por muito tempo, foi usada nas salas de aula 

para os momentos de lazer das criancas e nao como fonte que favorecesse a eonstrucao do 

conhecimento e de valores necessarios a vida. Em geral, as praticas nao privilegiavam 

questionamentos sobre a moral das historias lidas e os valores contidos nos textos. Assim, a 

crianca, desde cedo, recebia uma educacao mecanicista que preparava para o trabalho e nao 

para eonstrucao de um sujeito pensante. 

Essa visao, no entanto, foi se modificando com o passar dos anos. Tendo em vista 

que, conforme defende Paulo Freire (1996), o educando passou a ser compreendido como um 

sujeito que constroi conhecimento, cujos conhecimentos previos sao considerados importantes 

para a sua formacao de ser critico, ja que e a partir da identificacao da sua leitura de mundo 

que se transforma os saberes do senso comum em uma experiencia mais critica associada a 

interpretacao dos fatos e a reflexao de contextos e novos saberes. Com as mudancas de 

concepcSes em torno do educando e de seus conhecimentos, a literatura infantil passou a ser 

considerada uma fonte significativa a aprendizagem cidada da crianca, fato que proporcionara 

o seu reconhecimento pelas politicas educacionais e, consequentemente, a sua insercao nos 

currfculos da escola, especialmente por abranger os diversos aspectos que levam ao 
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conhecimento do aluno, como o ambiente em que vive e as coisas que o rodeiam, que sao 

important^ para o desenvolvimento social, cognitivo e educacional dos sujeitos. 
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A escola, atualmente, e vista como espaco privilegiado a formacao de sujeitos com 

consciencia critica, cidadaos. Para alcancar a meta mencionada, entende-se que se 

faz preciso incentivar os alunos a tornarem-se leitores, atraves de linguagens que cativem a 

atencao de forma prazerosa e que os facam sentirem-se estimulados a ler, pelo prazer que o 

livro lhes proporciona. Este atrativo pode ser encontrado na literatura infantil e nas suas 

modalidades textuais, fazendo o aluno se imaginar como personagem do texto, alem de 

auxiliar na percepcao e no desenvolvimento da mente do educando. Conforme elucida Coelho 

(2000, p. 16): 

[...] a escola e hoje espaco privilegiado, em que deverao ser lancadas as 
bases para a formacao do individuo. E, nesse espaco, privilegiamos os 
estudos literarios, pois, de maneira mais abrangente do que quais quer 
outros, eles estimulam o exercicio da mente; a percepcao do real em suas 
muttiplas significacoes; a consciencia do eu em relacao ao outro [...] o 
estudo e conhecimento da lingua. 

Para que esses objetivos tornem-se alcancaveis, a escola deve dispor de meios que 

incentivem a leitura, bem como se faz importante que todos participem do processo de 

formacao de leitores. Tendo como base o desenvolvimento da leitura, e preciso que, logo de 

inicio, compreenda-se o que e ler, ja que a leitura se apresenta como fonte tao importante na 

formacao do ser. Ler e interpretar o que se mostra imph'cito e explicitamente expresso em um 

determinado texto, para que assim possa desenvolver as competencias intelectuais, eticas e 

esteticas do sujeito, que, por meio da leitura, promove o descobrimento de si nas experiencias 

mediadas pelo mundo dos livros. Segundo Yunes e Ponde (1988, p. 58). 

Ler e - alem da 'atribuicto de significados a imagem grafiea segundo o 
sentido que o escritor lhe atribui - a relacao que o leitor estabelece com a 
propria experiencia', atraves do texto. Assim envolve aspectos sensorials 
(ver, ouvir os simbolos linguisticos), emocionais (identificar-se, concordat-

ou discordar, apreciar) e racionais (analisar, criticar, correlacionar, 
interpretar. 

Compartilhando com as ideias dos autores, eompreende-se que nao basta ler por ler, 

nem tampouco que a escola faca o aluno ler por obrigacao. E necessario que o educando leia 

pelo prazer que a leitura proporciona, para assim se tornar um leitor que busca, nos livros, 

diversos conhecimentos, que se mostram uteis a sua eonstrucao de sujeito e ao seu 

desenvolvimento afetivo-emocional, social e cognitivo. 
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Nessa direcao de entendimento, observa-se que o trabalho com a literatura infantil 

possibilita, a escola, a oportunidade de levar o aluno a desenvolver a leitura por meio de um 

tipo de texto que propoe a juncao do prazer e a obtencao de conhecimentos, por ser uma 

modalidade textual que leva o aluno a imaginar e a vivenciar a sua imaginacao em vivencias 

do seu cotidiano. Fator que torna os livros para criancas interessantes para os alunos, 

especialmente por permitir-lhes viajar no mundo das palavras. Acerca desses aspectos, 

Oliveira (2010) esclarece que: 

Os livros infantis alem de proporcionarem prazer, contribuem para o 
enriquecimento das criancas. Sendo esse genero objeto da cultura, a crianca 
tem um encontro significativo de suas historias com o mundo imaginirc 
dela propria. A crianca tem a capacidade de colocar seus proprios 
significados nos textos que le (OLIVEIRA, apud PAIVA; OLIVEIRA, p. 29, 
2010). 

E nesse sentido que a escola, enquanto espaco de encontro entre crianca e livro, pode 

se apropriar dos textos literarios para desenvolver a leitura junto aos alunos de forma 

estimuladora. E a partir dessas acoes que a escola reconhece o seu papel na formacao do leitor 

habitual, firmando-se como incentivadora no processo de aquisicao da leitura, propiciando aos 

leitores diversas experiencias contidas no mundo da leitura. Como enfatizam Paiva & Oliveira 

(2010, p.25): " A leitura e a passagem do mundo real para o mundo encantado dos livros". 

Assim, entende-se que a literatura infantil leva a crianca a uma transposicao de 

mundos. Faz com que ela associe realidade e fantasia, de acordo com a sua imaginacao. Por 

permitir essa interacao entre o real e imaginario, ela adquire espaco na escola junto ao 

trabalho pedagogico de educadores em sala de aula, que se apropriam da linguagem literaria 

para incentivar a leitura dos educandos. Porem, considera-se que os professores precisam 

rever as suas metodologias de ensino, tendo em vista que devem ser adequadas ao tipo de 

leitor que se pretende formar, se e o sujeito que constroi conhecimentos ou apenas que 

decodifica palavras. Alem de tudo, faz-se necessario reconhecer no aluno o ser que cria, 

atraves da leitura e por meio dela. De acordo com Paiva & Oliveira (2010, p.32): "Os 

educadores precisam ver o aluno como parte essencial deste processo, promovendo a 

interacao texto-leitor, nao podendo fazer do processo educativo uma corrente de mao unica". 

Por isso, e importante que exista um espaco, na escola, voltado para a leitura, bem 

como um lugar onde os livros possam ser guardados e preservados, de modo que o educador 

possa perceber o quanto e importante o desenvolvimento da leitura do aluno de forma 

prazerosa, estimulando o seu encontro com o livro por meio da literatura que proporciona 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
BI8LI0TECA SETORtAt 



30 

bem-estar; considerando que " [ . . . ] no encontro com a literatura (ou com a arte em geral), os 

homens tem a oportunidade de ampliar, transformar ou enriquecer sua propria experiencia de 

vida em grau de intensidade nao igualada por nenhuma outra atividade" (COELHO, 2000, 

p.29). Assim, o papel da literatura infantil e, sobretudo, proporcionar momentos gostosos de 

leitura, desenvolvendo nos leitores a consciencia critico-reflexiva, dentro e fora da escola, por 

meio da leitura e das diversas experiencias que ela lhes possibilita. 

2.1 A Literatura Infantil e a Formacao do Leitor: Agoes que Levam ao 

Desenvolvimento da Leitura 

A literatura infantil e uma das modalidades textuais que oferece diversas formas de 

interpretacao por possuir textos ricos em magia, informacao e por representar as diversas 

culturas existentes em um determinado pais, que sao levadas para as criancas, seja pela 

familia ou escola. O cabedal teorico da area enfatiza que a literatura infantil oferece ao leitor 

artificios para criar, recriar, contar e recontar historias, por isso esta modalidade textual 

prende o leitor do infcio ao fim, estimulando o imaginario e levando-o a libertacao do espirito 

para que possa sentir-se como parte da historia lida ou contada, e ainda trazendo para a sua 

realidade algo que lhes sera util em algum momento de sua vida pessoal ou estudantil, e que, 

talvez, apresente relacoes com o momento, por ele, vivenciado. A esse respeito, elucida 

Carvalho(1982, p. 20-21): 

A crianca e criativa e precisa de materia-prima sadia, e com beleza, para 
organizar seu 'mundo magico', seu universo possivel, onde ela e dona 
absoluta: constroi e destroi. Constroi e cria, realizando-se e realizando tudo o 
que ela deseja. A imaginacao bem motivada e uma fonte de libertacao, com 
riqueza. E uma forma de conquista de liberdade, que produzira bons frutos, 
como a terra agreste que se aduba e enriquece produz frutos sazonados. 

A crianca, a partir da vivencia com a linguagem literaria, liberta-se e viaja na leitura 

por meio de estimulos que lhes permite vivenciar cada momento em uma viagem prazerosa 

realizada por meio da leitura, em textos com os quais ela se identifica e se reconhece a cada 

palavra escrita, como se fosse a propria crianca a vivenciar cada situacao ilustrada pelo livro. 

Assim, a literatura infantil traz para o interior da escola uma fonte rica em estrategias a serem 

utilizadas pelo professor no desenvolvimento da leitura, que passa a relaciona-se com a 

pratica de leitura a partir do momento que a erianea apropria-se da literatura para adquirir 

conhecimentos do mundo dos livros. Alem de proporcionar para a erianea momentos gostosos 
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de leitura, bem como na formacao de um sujeito critico que, atraves dessa leitura, retira 

preciosas informacoes. 

Desse modo, e fundamental que a escola incorpore o texto literario, no cotidiano da 

sala de aula, como fonte de promocao do educando, levando-o a se interessar pela pratica de 

leitura, fazendo dela um habito. Assim como levar o aluno a buscar nesses textos, alem de 

conhecimentos, momentos prazerosos a cada pagina lida do livro, o que auxilia na eonstrucao 

de sua autonomia, leitura e aprendizado, melhorando a sua vida social e estudantil. Haja vista 

que, segundo elucidam os PCN's (Parametros Curriculares Nacionais): " [ . . . ] as pessoas 

aprendem a gostar de ler quando, de alguma forma, a qualidade de suas vidas melhora com a 

leitura" (BRASIL, 2001, p. 36). 

Logo, se evidencia a importancia de se adquirir o habito da leitura a partir da 

literatura infantil, expressao artistica que comporta diversas possibilidades de enriquecimento 

humano. Tendo em vista que a leitura ficcional 

[...] sintetiza, por meio dos recursos da ftccao, uma realidade, que tem 
amplos pontes de contato com o 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-o, pois, a conhece-lo melhor 
(ZILBERMAN, 1994, p.22). 

A partir do momento que a crianca interioriza o texto, ela passa a relacionar as 

experiencias refletidas ao seu mundo, promovendo o seu autoconhecimento. E a ficcao 

contida nesses textos que atrai o leitor para dentro do livro e convida a querer mais e saber 

mais. Entretanto, considerando as facilidades do mundo moderno, com as novas linguagens e 

tecnologias informaticionais que, hoje, sao muito utilizadas pelas criancas, a escola porta a 

funcao de trazer, para dentro das salas de aula, algo que possa despertar o interesse dos alunos 

para os livros, ja que a popularizacao das midias contribui para que os textos convencionais 

sejam deixados de lado. Conforme esclarece Sa (2010, p. 178). 

Em tempos de massificacao das novas midias, muitas vezes, o sujeito, ainda 
leitor incipiente, tem contato com suportes textuais muito mais atraentes que 
o 'objeto livro', que agregam a experieneia de leitura estimulos visuais e 
auditivos diversos, bem como diferentes possibilidades de interacao entre 
leitor e textos, como e o caso do hipertexto. 
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Todavia, mesmo com toda essa tecnologia de informacao, o livro ainda e o objeto 

que agrega fantasia e realidade, que possibilita ao leitor viajar em suas entrelinhas, alem de 

ser fundamental a cultura humana e ao desenvolvimento da aprendizagem verbal dos alunos, 

pois traz todo conhecimento impresso que perpassa a historia da humanidade e que 

desenvolve a mente do aluno por meio da expressao verbal ao se realizar a leitura. 

Nessa perspectiva, o Governo Federal, tendo em vista a formacao de leitores, tem 

lancado mao de politicas educacionais que favorecem o desenvolvimento da leitura dos 

alunos, de modo que auxiliem a tornarem-se leitores capazes de refletir sobre o que leem a 

cada texto. Esse e o caso do livro que o MEC (Ministerio da Educacao e Cultura) desenvolveu 

e publicou, em 2006, intitulado "Por uma Politica de Formacao de Leitores" (BERENBLUM, 

2006), que traz em seu texto uma contextualizacao da leitura no Brasil e das acoes que tem 

sido encaminhadas a fim de melhora-la, assim como aponta caminhos a ser percorridos pelos 

Estados e Municipios para o incentivo a formacao do leitor. 

No que tange a literatura infantil, o projeto levou para as escolas colecdes de livros 

literarios, para serem utilizados no desenvolvimento da formacao do leitor. Porem, percebeu-

se com essa politica que ao serem levantados dados de pesquisas sobre os acervos literarios do 

PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola), que nao existia uma diferenciacao quanto 

aos livros no que diz respeito a ser um paradidatico e livro de literatura, o que deslocou o 

sentido do livro infantil no contexto de leitura, que se utilizava do imaginario e da fantasia 

para incentivar a leitura. Segundo denuncia Berenblum (2006, p. 21): " A logica - que se 

percebeu - de tratamento das obras literarios, por exemplo, deixou de valorizar o ludico, a 

fantasia, a imaginacao, para informar a fruicao do genero literario nos mo Ides esco lares". 

Assim, o que se constata, ao se transportar a literatura aos moldes do curriculo 

escolar, e que as praticas de leituras da realidade por meio do sonho, dos interesses e do 

imaginario, se apagam. Em contrapartida, cede lugar a uma homogeneidade literaria em que 

nao se ler por prazer, e se perde a experieneia da troca das vivencias dos alunos para dar 

espaco ao que a escola define como importante para a aprendizagem. Pratica que leva a perda 

do que de melhor a literatura oferece em termos de conhecimentos, sendo delimitada por 

praticas pedagogicas escolarizadas, que deixa de lado todo conhecimento oferecido por essa 

modalidade textual em termos de atribuicao de sentidos e de possibilidades de trabalho que a 

literatura infantil oferece aos professores. Nas palavras de Berenblum (2006, p. 21-22). 

O que a leitura literaria pode oferecer de possibilidades para a producao e 
atribuicao de sentidos, pelos leitores, e o que se 'policia', delimitando, pelas 
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praticas pedagogicas, de forte teor escolarizado, os alcances dos voos 
possiveis [...] quase se inviabilizam nas propostas de uso sugeridas por 
muitos professores. 

A literatura infantil fica praticamente perdida na proposta de muitos professores, que 

nao a sintetizam mais de forma dinamica e ludica. Contrariamente, nos moldes da escola que 

nao a prioriza como fonte de enriquecimento da leitura, mas sim de pratica institucionalmente 

escolarizada. Nesse sentido, um problema a ser destacado e que o desenvolvimento da leitura 

do aluno nao e apenas funcao da escola e do professor, mas tambem da familia que exerce 

papel fundamental no processo de formacao do leitor. Haja vista que as criancas comecam. 

desde cedo, a ouvir historias em casa, sendo esse primeiro contato com a leitura de forma oral 

promovida pelos pais, que exerce grande eontribuicao para a formacao de um futuro leitor. 

Como afirtna Abramovich (1997, p. 16): "Ah, como e importante para a formacao de qualquer 

erianea ouvir muitas, muitas historias [...] Escuta-las e o infcio da aprendizagem para ser um 

leitor, e ser leitor e ter um caminho absolutamente infinito de descobertas e de compreensao 

do mundo". 

Assim, os contatos iniciais com a literatura infantil constituem praticas de leitura 

necessarias a ampliacao do imaginario das criancas, especialmente para que desenvolvam as 

capacidades de pensamento e assim possam desenvolvessem como leitores, ampliando a 

capacidade reflexiva a partir do que escuta, ler e interpreta. Dessa forma, o trabalho com as 

literaturas, especialmente com obras de ficcao, destacado nas politicas educacionais atuais 

brasileiras para a formacao de leitores, mostra como estas experiencias contribuem para o 

desenvolvimento de leitura do aluno, o que requer que os generos textuais sejam trabalhados 

de forma a despertar o seu interesse pela leitura e nao como imposicao escolar, fazendo com 

que a literatura infantil perca o seu encanto, aspecto que mais chama a atencao da erianea. 

2.2 Escola, Professor, Aluno e Literatura Infantil: Caminhos Trilhados para 

Trabalhar o Desenvolvimento da Leitura 

Para examinar as contribuieoes da literatura infantil no processo de formacao do 

leitor, realizou-se uma pesquisa investigativa em uma instituieao escolar, com o intuito de 

analisar como se efetivavam as praticas com esta modalidade textual na escola. A pesquisa, 

inicialmente, partiu da curiosidade de conhecer o tema em uma realidade concreta, e, 

posteriormente, do fato de considerar na literatura infantil uma rica fonte de trabalho para o 

professor, que almeja formar sujeitos leitores. Esta pesquisa constituiu-se, assim, de um 
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estudo de caso em que foi utilizada a observaeao para conhecer o trabalho da escola com o 

tema, e, igualmente, por meio de questionarios aplicados ao professor e aos alunos para 

fomentar a compreensao de como essa modalidade textual tem sido utilizada como auxilio a 

formacao do leitor, levando em conta o olhar de cada sujeito participante sobre a literatura 

infantil. 

A instituicao escolhida foi a Escola Conego Joao Cartaxo Rolim, localizada na 

cidade de Souza-PB, e a sala de aula para investigacao empirica foi a turma do 4° Ano. A 

escola funciona em um predio alugado, e apresenta funcionamento nos tumos matutino, 

vespertino e noturno. Pela manha e tarde as atividades correspondem ao ensino fundamental, 

do 1° ao 5° Ano. E, a noite, na modalidade Educacao de Jovens e Adultos (EJA, fundamental 

e medio). Em relacao aos professores, o corpo docente e composto por professores 

contratados e apenas um efetivo, cujas faixas etarias variam de 25 a 50 anos, 

aproximadamente. 

O corpo discente e composto por alunos em situacao economica regular, e a escola 

dispoe de 105 alunos no ensino fundamental pela manha e 107 no turno vespertino, 

totalizando 212 alunos. A instituicao possui uma estrutura que comporta salas de aulas, tres 

banheiros em boa qualidade, uma biblioteca com muitos livros e cantinho para leitura, 

funcionando de acordo com um calendario onde cada professor tem o seu dia de uso. Todavia, 

a biblioteca situa-se no primeiro andar da escola, fazendo com que as criancas e os 

professores do andar terreo tenham que subir as escadas para chegarem a sala, o que dificulta 

de certa forma o acesso aos livros. Alem disso, a sua estrutura e pequena para ser um 

ambiente estimulador a leitura e que deve ser integrado a rotina escolar. De acordo com 

Berenblum (2006, p. 31): 

[...] Tendo em vista o cenario atual dessas bibliotecas, os sistemas de ensino, 
mais do que estimular as adaptacoes, devem considerar a possibilidade de 
salas construidas segundo as exigencias da funcao, com versatilidade capaz 
de tornar o espaco um ambiente integrado a dinimica escolar [...]. 

Outro fator que prejudica as atividades de leitura na biblioteca localizado na escola 

investigada, alem da acessibilidade e integracao, que tem sido discutido pelas politicas de 

formacao de leitor, e a falta de profissionais qualificados para atender aos alunos. Na escola, o 

atendimento na biblioteca e feito por funcionarios da escola, em geral por uma profissional 

que exerce a funcao de auxiliar de secretaria. Este aspecto, do ponto de vista das politicas para 

leitores, agrava o problema do incentivo a leitura, ja que os responsaveis pela socializacao do 

UNlvERS'CADE FEDERAL 
DE CAMPiNA GRANDE 

CENTRQ DE FORMACAO DE PROFESSORES 
A'SLlOTECASETCRlAi 
- A ^ W i WAiEA 



35 

livro e da leitura nao dispoem de formacao adequada para trabalhar em um ambiente em que o 

objetivo maior e trazer o aluno para dentro deste espaeo, para assim se inserir no mundo do 

conhecimento por meio dos livros, o que demanda a necessidade de formacao ou capacitacao 

dos profissionais para atuacao na area. 

Em relacao aos aspectos organizacionais, a gestao administrativa da instituicao 

ocorre de forma participativa, a partir de reunioes semanais em que se fazem presentes os 

membros do Conselho Escolar. Alem disso, a escola trabalha com o "Programa mais 

educacao", que c desenvolvido junto aos alunos no auxilio ao reforco escolar e ao 

desenvolvimento da leitura. Contudo, verifica-se que, ate o momento, nao existiu em pauta 

uma formacao continuada para os docentes, sendo o Projeto-Politico-Pedagogico (PPP) da 

escola o documento que norteia o funcionamento da instituicao e designa as praticas 

pedagogicas a serem desenvolvidas. Nesse sentido, a direeao da escola e composta por uma 

diretora e uma vice-diretora que trabalham em conjunto, por meio de turnos altemados, para 

resolverem as questoes escolares. A Secretaria, por sua vez, conta com a atuacao de um 

secretario e duas auxiliares, que sempre se fazem presentes na escola com o objetivo de 

auxiliar a direeao, professores e alunos nas diversas atividades. Fazem parte do quadro de 

funcionarios ainda os auxiliares de servieos gerais(ASG) quatro porteiros, duas cozinheiras e 

duas pessoas na limpeza. 

De um modo geral, a escola busca, mesmo com as dificuldades de espaeo, 

desenvolver um trabalho de formaeao integral do ser com os seus alunos integral, colaborando 

no desenvolvimento da leitura e na construeao do sujeito para a sociedade, considerando 

fatores sociais, economicos e culturais. 

2.2.1 A Agao Pedagogica e a Literatura Infantil, uma Parceria para Formar 

Leitores 

Atualmente, o professor e visto como o mediador da aprendizagem do aluno, 

cabendo-lhe o papel de estimular a erianea a ler de forma prazerosa, sem causar-lhe 

frustraeoes que prejudiquem o seu desenvolvimento emocional, cognitivo e intelectual. Nesse 

sentido, o bom professor e aquele que e, tambem, um bom leitor, que tem uma pratica 

cotidiana de leitura como habito, alem de possuir boa formaeao, que e uma das condieoes para 

se pensar uma politica de formaeao de leitores. Assim, nao basta o professor ler, ele necessita 

de criticidade para saber discernir o que o texto comunica, fator que favorece a pratica em sala 

de aula junto aos alunos no incentivo a leitura. Como enfatiza Berenblum (2006): 
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A formacao de professor e condicao basica para que se efetive uma politica 
de formacao de leitores no ambito da escola. Nao se trata de um professor 
que apenas 'leia', mas de um professor que leia com competencia e 
autonomia, capaz Mo apenas de incentivar seus alunos, mas de mostrar-lhes 
as sutilezas e entrelinhas dos textos, em especial dos textos escritos 
(BERENBLUM, 2006, p. 28). 

A sala de aula se apresenta assim como um espaeo em que sao construidas 

aprendizagens que levam a erianea a constitufssem como sujeito dotado de habilidades 

linguisticas. Alem de ser o espaeo em que se adquirem conhecimentos que envolvem desde o 

cognitivo, social ate o cultural dos educandos. E nesse local, portanto, que sao laneadas as 

bases iniciais de formaeao do sujeito, sendo responsabilidade do professor mediar essas 

aprendizagens, promovendo o desenvolvimento da leitura. Para tanto, o professor precisa de 

uma qualificaeao para melhor desempenhar o seu papel no auxilio a formaeao do leitor. 

Ao se considerar a formaeao profissional do professor como fator imprescindivel 

para o incentivo a leitura na sala de aula, compreende-se que a Professora do 4° Ano, turma 

em que se realizou a investigaeao in locus, preenche o requisite basico de formaeao. Tendo 

em vista que a docente possui formaeao em Pedagoga e trabalha com a literatura infantil com 

os alunos para auxiliar no desenvolvimento da leitura. Alem de ser, hoje, na escola, 

coordenadora do programa "Mais Educaeao", que busca trazer o aluno para a escola de forma 

que passe a maior parte do seu dia estudando, seja em oficinas pedagogicas ou em atividade 

que ampliem a leitura. Por fazer parte deste projeto, e igualmente por ja trabalhar com a 

literatura infantil, a escola ja inscreveu a professora em concurso de contaeao de historia, 

possibilitando-lhe apresentar os resultados das vivencias literarias efetivadas na sua sala de 

aula. O que mostra que a educadora consiste uma leitora que busca refletir e atualizar a sua 

pratica de letramento para melhor auxiliar na aprendizagem dos seus alunos. Haja vista que: 

"A formaeao do profissional como leitor e escritor, portanto, e concomitante a reflexao sobre 

suas praticas pedagogicas, que devem ser o campo fertil sobre o qual se problematizam as 

questoes relacionadas a leitura e a escrita de seus alunos" (BERENBLUM, 2006, p. 28). 

Assim, ao observar as praticas pedagogicas realizadas pela professora em sala de 

aula, verificou-se que a sua formaeao tem contribuido na realizaeao do seu trabalho com a 

literatura infantil, especialmente no desenvolvimento da leitura dos alunos. Tendo em vista 

que as condieoes materials de trabalho da docente nao facilitam as praticas com a literatura 

infantil, destacando-se problemas em relaeao a falta de formaeao continuada, que ate bem 

pouco nao havia, pois somente agora a Secretaria de Educaeao do Estado esta oferecendo esta 
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qualificacao, e a pouca acessibilidade dos alunos aos livros. Apesar das dificuldades 

localizadas, a professora desenvolve o seu papel, enquanto mediadora da leitura, de forma 

dinamica em face da formacao do leitor. Problemas entao denunciados por Berenblum (2006, 

p. 28), ao enfatizar que: "O universo que opera muitos docentes no pais e muito proximo dos 

seus alunos, ambos distantes de espacos em que a cultura escrita circula, de bibliotecas, de 

acesso a livros [ . . . ] " . 

O professor, na busca pela leitura significativa, conta, em grande medida, apenas 

com a biblioteca da escola como forma de acesso aos livros necessarios a utilizaeao dos 

alunos. E os educandos, por sua vez, ainda contam com o fator tecnologia contra ou a favor de 

sua formacao leitora, pois novos produtos e midias eletronicas vem sendo lancados no 

mercado, e, muitas vezes, se apresentam ao alcance das criancas de forma atraente, porem 

esvaziada de significacao. Realidade que exige que o professor se desdobre para atrair a 

atencao dos alunos ao mundo dos livros. O que requer que o docente faca uso de estrategias 

metodologicas com a literatura infantil para desempenhar o seu trabalho no incentivo a leitura 

e a obtencao de conhecimentos validos a formacao educativa, fazendo dessa modalidade 

textual o aporte necessario para a formacao do leitor, que, em muitos casos, e a unica fonte de 

leitura que o aluno tem acesso com maior frequencia. 

Nesse sentido, considera-se que a professora do 4° Ano tem buscado desenvolver o 

aprendizado dos seus alunos pelo imaginario, o que acaba por transfbrmar a sala de aula em 

um espaco de formaeao de sujeitos de modo eficiente e prazeroso para todos os envolvidos 

nas praticas com a literatura infantil, favorecendo o desenvolvimento cognitivo dos alunos, 

bem como o senso crftico. Haja vista que: 

Quando o professor trabalha a literatura de forma eficiente a sala de aula 
passa a ser espaeo da variedade de sujeitos, de objetos de leitura e de praticas 
culturais. O trabalho literario, alem de contribuir para a formacao do leitor 
proficiente, representa a unica oportunidade de ler que muitas criancas tem 
(BOMTEMPO, 2005, p. 7). 

2.2.2 O Aluno diante da Literatura Infantil 

O texto literario representa para as criancas as suas fantasias escritas, sejam 

vivenciadas a cada palavra lida ou vista atraves das ilustraeoes. Assim, e pela reconstrucao da 

leitura e/ou representacao da imagem em desenho que a erianea mostra o que sente e o que 

vivencia no seu dia a dia, seja no seu cotidiano ou no seu mundo de fantasia; considerando 
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que: "Seja atraves do conto de fadas, da reapropriacao de mitos, fabulas e lendas folcloricas, 

ou relato de aventuras, o leitor reconhece o contorno dentro do qual este inserido e com o qual 

compartilha sucessos e dificuldades" (ZILBERMAN, 1994, p. 23) 

E a partir destes textos que a erianea interioriza o seu mundo e transporta-se do 

sonho para a realidade. Ela convive com esses textos de inicio com os pais, que podem ou nao 

ser bons leitores, e, logo apos, na escola como pratica institucionalizada, que passa a compor 

o cotidiano de sua vida e deixa de compor apenas o mundo do seu imaginario, transportando-a 

para o mundo dos livros da leitura. Por outro lado, alem do despertar da fantasia, a leitura 

realizada com os alunos por meio da literatura infantil pode auxilia-los a pensarem 

criticamente e a analisar os proprios pensamentos. Nao se caracterizando, apenas, como um 

ato que amplia unicamente o imaginario, mas que tambem amplia o pensamento do aluno. 

Nesse sentido, Abramovich (apud PAIVA; OLIVEIRA, 2010, p. 31) esclarece que: "Por meio 

de um material literario de qualidade, a erianea e capaz de pensar criticamente e reformular 

seu pensamento." 

Assim, e preciso que os alunos tornem-se leitores criticos, especialmente pelo 

desenvolvimento de um bom trabalho com a literatura infantil em sala de aula. De modo que 

os educandos venham a perceber, na leitura, o seu potencial crftico e reflexive Desse modo, 

verificou-se que, na sala de aula do 4° Ano, apresentam-se alunos em situaeao de ensino 

regular, que demonstram saber ler e escrever, porem que ainda precisam ver o potencial que a 

leitura proporciona a sua construeao de sujeito pensante. Aeoes que vem sendo desenvolvidas 

pela professora na busca da leitura critica por meio da literatura infantil, colaborando ao 

desenvolvimento da capacidade leitora dos alunos. 

Em relaeao ao contexto familiar dos educandos, observou-se de acordo com relatado 

pele escola que os pais dos alunos nao possuem grande escolarizaeao, mas buscam levar os 

seus filhos a desenvolverem o aprendizado. E um dos recursos encontrados pela escola para 

trabalhar em cima dessa constataeao tem sido a literatura infantil, que se apresenta 

disponibilizada aos alunos por meio do acesso aos livros existentes na escola e, tambem, com 

o trabalho da professora que utiliza das leituras para que os alunos despertem para o mundo 

da leitura. Evidentemente, o fato de eles saberem ler nao significa que irao desenvolver o 

habito da leitura em suas vidas, contudo e a pratica da professora na sala de aula que fornece o 

estfmulo ao interesse dos alunos, o que favorece a ampliaeao do trabalho com a literatura em 

busca da formaeao do leitor assiduo. Aspectos que contribuem para a formaeao de leitores 

competentes, aqueles que buscam nas leituras serem desafiados a aprenderem mais e a 

tornarem-se, efetivamente, leitores literarios. Tendo em vista que " [ . . . ] o simples fato de saber 
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ler nao transforma o individuo em leitor competente, mas sim, na medida em que sao 

desafiados por leituras progressivamente mais complexas e que compartilham suas visoes de 

mundo, e que se tornam leitores literarios" (PAIVA; OLIVEIRA, 2010, p. 32). 

Ao compartilhar a sua visao de mundo com os colegas, os alunos absorvem 

conhecimentos e transports o que antes era o seu mundo imaginario para a realidade das 

paginas dos livros que se tornam constantes em sua vida. Assim, atraves das praticas de 

leitura desenvolvidas em sala de aula, o educando passa a entender a importancia da leitura 

em sua vida. Segundo elucidam Paiva e Oliveira (2010, p. 32): 

[...] o leitor quando envolvido numa relacao de interacao com a obra 
literaria, encontra significado quando le, procura compreender o texto e 
relaciona com o mundo a sua volta, construindo e elaborando novos 
significados do que foi lido. So assim, a leitura pode contribuir de forma 
significativa numa sociedade letrada, no exercicio da cidadania e no 
desenvolvimento intelectual 

A literatura infantil liberta o aluno para o mundo da leitura e colabora para o seu 

desenvolvimento intelectual, especialmente de ser critico-reflexivo. Desse modo, as praticas 

da sala de aula do educador representam fator indispensavel a eonstrucao do leitor, que passa 

a ler com habilidades e competencias e nao apenas como decodifieador de simbolos. Assim, 

em relacao as praticas de leitura observadas no 4° Ano, analisa-se que a literatura infantil tem 

permeado o processo de letramento dos alunos, sendo o ambiente escolar, bem como o 

familiar, em que o aluno esta inserido, favoravel a eonstrucao do leitor, que, por sua vez, 

encontra nos textos literarios subsidios para viajar em um mundo encantado que leva a 

representacao da imaginacao e, com ela, a producao de conhecimentos uteis a formacao do 

sujeito critico-reflexivo. 
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C onsiderando a Literatura Infantil, na sala de aula, como modalidade textual 

importante para o desenvolvimento da leitura do educando, que, igualmente, tem 

permeado o processo de aprendizagem dos educandos nas escolas por meio das praticas de 

professores que se utilizam deste genero para despertar no aluno o prazer pela leitura, e que sc 

efetivou uma pesquisa em uma institui§ao escolar para fomentar a compreensao da visao de 

alunos e do professor sobre o uso da literatura infantil na sala de aula, conhecendo os 

conhecimentos que esta linguagem oferecem para a formacao do leitor. 

Conforme dito anteriormente, a pratica de pesquisa foi desenvolvida na Escola Joao 

Cartaxo Rolim, em uma turma de 15 alunos, do 4° Ano, onde se permaneceu por vinte dias a 

fim de se realizar o estudo de caso, em consonancia com as discussoes teoricas deste trabalho. 

Tendo como principio norteador o seguinte objetivo geral: analisar o desenvolvimento da 

leitura por meio da literatura infantil na sala de aula como auxilio a formacao do leitor critico-

reflexivo. Sendo o objeto desta investigacao a literatura infantil no desenvolvimento da leitura 

do educando, no procedimento foram buscadas respostas a seguinte questao: Quais as 

contribuicoes da literatura infantil para a formacao do leitor no sentido de desenvolver a 

capacidade critico-reflexiva dos educandos! 

Para tanto, realizou-se um trabalho voltado ao entendimento do objeto de pesquisa, 

que possibilitou estuda-lo atraves da observaeao e das respostas dos sujeitos participantes aos 

questionarios aplicados, especialmente como se desenvolve, em sala de aula, o trabalho com a 

literatura infantil. Pratica de pesquisa necessaria para se analisar, com base nas discussoes 

propostas neste trabalho, as questoes levantadas durante a observaeao feita em sala de aula, no 

periodo de permanencia na escola para a pesquisa exploratoria, que possibilitou um maior 

conhecimento do tema abordado. 

Assim, a observaeao se realizou com a inteneao de poder examinar a pratica do 

professor com a literatura, em sala de aula, em busca da formaeao do leitor. Procedimento que 

subsidiou as analises, que serao devidamente apresentadas. O que permitiu adquirir uma visao 

mais concreta de como o objeto de estudo desta pesquisa se desenvolve nas praticas dos 

sujeitos na instituieao, contribuindo para fazer um confronto analitico, de forma mais critica, 

dos dados coletados a partir dos sujeitos as teorizaeoes propostas pelos autores, abordando os 

diferentes olhares identificados na pesquisa. Procedimento que ofereceu um maior 

conhecimento sobre o tema, alem de permitir uma aproximaeao com os sujeitos da pesquisa, 

de forma que possibilitasse ter uma visao mais completa do universo pesquisado. 

Desse modo, em relaeao aos questionarios aplicados, estas fontes construidas trazem 

questoes destinadas aos educandos e ao educador, sendo compostas por perguntas subjetivas e 
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objetivas, onde os sujeitos tiveram a oportunidade de expressar os seus pontos de vista e 

conhecimentos sobre o tema pesquisado. Nesse interim, as suas respostas serao analisadas de 

acordo com teoricos que discutem a literatura infantil como incentivo a formaeao do leitor, 

bem como em face das contribuieoes oferecidas pelos Parametros Curriculares Nacionais 

(PCN's), que orientam aeoes sobre essa nova visao da formaeao do leitor. 

3.1 Percepcoes da Docente de sua Pratica com a Literatura Infantil 

O questionario destinado aos professores foi aplicado com a docente do 4° Ano, 

formada em Pedagogia e atuante ha dezenove anos como professora, que foi convidada a ser 

participante da pesquisa, onde se deixou claro que o seu nome seria preservado e que a 

pesquisa continha fins apenas academicos, nao oferecendo nenhum risco a docente. Assim, 

opta-se, nesta escrita monografica, em adotar um pseudonimo para se referir a professora da 

sala. O escolhido foi "Alice" que remete a "Alice no pais das maravilhas". A opeao de 

escolher pseudonimos para identificar o sujeito se deu de acordo com a relaeao com o tema 

pesquisado, como o tema da pesquisa em estudo e a literatura infantil, o sujeito da pesquisa se 

caracterizou com um nome de uma personagem de historia infantil. 

Antes de entregar o questionario a docente, foi-lhe perguntado "se ela e uma leitora 

assidua, se conhece as politicas de formaeao de leitores, e tambem se a escola disponibiliza 

material para trabalhar a literatura infantil com os alunos de forma que essa seja vista como 

incentivo a formaeao do leitor". Logo, Alice respondeu que e uma leitora assidua e que gosta 

de ler de tudo um pouco. Ainda disse que essa pratica contribui para o processo de ensino-

aprendizagem, e, igualmente, para que o seu trabalho pedagogico seja bem melhor, o que 

possibilita um maior empenho dos seus alunos na leitura, pois veem nela uma referenda. 

Considera-se que o fato de o educador ser um leitor e muito importante para o 

desenvolvimento do seu trabalho com os seus alunos, o que, certamente, contribui para a 

formaeao de sujeitos leitores. Alem disso, as metodologias que a docente utiliza em sua sala 

de aula sao fundamentals para que se torne uma referenda para os educandos, como ser que 

busca nos livros o conhecimento, incentivando os seus alunos a perceberem na leitura essa 

possibiiidade de adquirir conhecimento e tornarem-se sujeitos criticos. Nesse sentido, Lacerda 

(2004) enfatiza que: 

[...] o professor tem uma papel importante na formafao do leitor, pois alem 
de ser aquele que ensina os conteudos, e alguem que pode despertar o prazer 
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e o valor da leitura para vida. Assim, se gostar verdadeiramente de ler [...] 
funcionara como modelo para seus alunos, tornando-se dessa forma uma 
referenda. (2004, p, 31 e32). 

Com relacao as acoes do MEC para formar leitores, Alice alegou nao conhecer A 

Politica de Formacao de Leitores atual, advertindo que conhece apenas os Parametros 

Curriculares Nacionais, e que eles sao importantes para o seu trabalho como docente, que 

busca desenvolver com os seus alunos um aprendizado significativo que os levem a leitura. 

Os PCN's sao entendidos como uma politica que orienta acoes a serem promovidas pelo 

professor para desenvolver a aprendizagem dos alunos em sua pratica de leitura. O que requer 

do docente o papel de bem orientar os alunos a ler, buscando ofertar caminhos que levem aos 

significados das palavras, ja que a leitura e, antes da decodificacao de signos, um ato reflexivo 

que possibilita que os leitores se apoderem do vocabulario expresso e possam refletir de 

forma critica as mensagens, adquirindo assim conhecimentos. Nesse sentido, os PCN's 

destacam a finalidade do trabalho com a leitura que corresponde a "formaeao de leitores 

competentes". Haja vista que a leitura 

[...] e um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de eonstrucao 
do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento 
sobre o assunto [...] Nao se trata simplesmente de extrair informacoes da 
escrita, decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma 
atividade que implica necessariamente, compreensao na qual os sentidos 
comecam a ser constituidos antes da leitura propriamente dita (BRASIL, 
1997, p. 53). 

Sobre as condicoes materials para uma pratica com a literatura infantil na sala de 

aula, a professora Alice relatou que a escola disponibiliza material para o trabalho com a 

literatura infantil. E, a fim de saber como Alice realiza a leitura com os seus alunos, foi-lhe 

questionado: "Como ela trabalha a pratica de leitura com seus alunos, e quais as estrategias 

que utiliza?". A docente relatou que utiliza metodologias que favorecam a essa pratica como, 

por exemplo, jornais, poesias, interpretacao de textos e livros de literatura infantil por meio da 

contacao de historia. lnstrumentos que a professora considera de grande relevancia para 

envolver o aluno a leitura. 

Nessa perspectiva, entende-se que, ao usar essas metodologias para desenvolver a 

leitura dos alunos, a professora busca trazer o imaginario das historias para o contexto da sala 

de aula como forma de despertar o aluno para o mundo do conhecimento dos livros de forma 

prazerosa, que faca com que o aluno se interesse pela leitura, auxiliando na compreensao e 

verbalizacao do texto lido. Tendo em vista que o " [ . . . ] emprego de recursos metodologicos 
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eficazes, que estimulem a leitura, suscitam a compreensao das obras e a verbalizacao, pelos 

alunos, do sentido apreendido" (ZILBERMAN, 1994, p. 27). 

Esses recursos contribuem para promover a compreensao do aluno, e se tornam 

eficazes a sua aprendizagem na medida em que sao entendidos e absorvidos pelos alunos na 

forma de conhecimento, que sao transmitidos no momento da leitura feita em um texto ou ate 

mesrno no momento em que a professora narra uma historia para as criangas, quando elas 

ainda nao sabem ler. Experieneia que representa um momento de prazer para os alunos ao 

ouvirem a historia. Segundo Abramovich (1997, p.24): "Ouvir historia e viver um momento 

de gostosura de prazer de divertimento dos melhores... Encantamentos, maravilhamento, 

seducao... O livro da crianca que nao le e a historia contada". 

Nessa perspectiva, outra questao proposta a Alice foi: "como ela ver o trabalho com a 

literatura infantil, enquanto professora?" Ela respondeu que: o trabalho com a literatura 

infantil e de maxima importdncia para que seu aluno desenvolva seus conhecimentos, alem de 

ser uma rica fonte de leitura para permear o contato com os livros e com as mensagens 

passadaspor estespara sua aprendizagem. 

Mediante a fala da docente e reflexoes teoricas efetivadas, considera-se que o contato 

com a literatura infantil possibilita ao educando, alem de momentos de prazer na leitura, uma 

oportunidade de aprendizado lingufstico por meio da troca de experieneia entre autor e leitor. 

Sendo conduzido na sala de aula pela professora que concebe, neste tipo de texto, uma fonte 

rica de leitura para os seus alunos, podendo assim oferecer-lhes o aprendizado necessario ao 

desenvolvimento intelectual de leitor iniciante, que se percebe na leitura como parte 

integrante e constitutiva desta, levando-o a compreender as mensagens passadas em cada frase 

lida ou ouvida. Nesse sentido, Coelho (2000, p. 31) contribui para intensificar essa ideia 

quando afirma que: " [ . . . ] o livro infantil e entendido como uma mensagem (comunicacao) 

entre um autor... e o leitor erianea nesta situacao o ato de ler (ou ouvir) pelo qual se completa 

o fenomeno literario, se transforma em um ato de aprendizagem (2000, p. 31). 

No tocante as contribuicoes da literatura infantil ao desenvolvimento da leitura, Alice 

respondeu que: Acredito que a literatura infantil contribui para a pratica de leitura porque 

explora o raciocinio intelectual e imaginativo do aluno, alem de estimular a curiosidade e 

por sua vez a producao de novos conhecimentos. Nesse contexto, evidencia-se que a literatura 

infantil tem feito parte do trabalho da docente nao apenas como um texto que e utilizado para 

os momentos de brincadeira, mas que ela tem percebido, nesta linguagem, um importante 

veiculo na formaeao do leitor. Nesse sentido, entende-se que o educador deve levar em 

consideraeao, antes de tudo, que para que esse trabalho tenha resultados favoraveis, as obras 
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literarias escolhidas tem que fazer com que o aluno se questione, pois assim desperta a sua 

curiosidade de buscar saber mais e, por consequencia, estimula a sua vontade de ler e de 

adquirir novos conhecimentos. Conforme enfatizam Paiva e Oliveira (2010, p. 34): " [ . . . ] a 

Literatura Infantil contribui para a formaeao do leitor literario quando a obra literaria propoe 

indagaeoes ao leitor, estimulando a curiosidade e, instigando assim, a produe&o de novos 

conhecimentos". 

Assim, em relaeao aos elementos incentivadores, perguntou-se a Alice: "Antes de 

comeear uma historia o que voce faz para despertar a curiosidade do aluno?" Alice relatou 

que: faz um suspense sobre a historia para despertar a curiosidade do aluno, e os indaga 

sobre o que esperam dela e do seu desfecho final. Partindo dessa ideia, fica claro que e 

interessante que o professor crie um "clima" que chame a atene&o da erianea e faea com que 

ela se envolva na historia, de forma que se sinta parte dela, mantendo assim a sua ateneao, e, 

por sua vez, identificando-se como personagem da historia, vivenciando tudo que o professor 

narra, como forma de aprendizado. Na visao de Abramovich (1997, p.21): "E bom que quem 

esteja contando (historia) crie um clima de envolvimento de encanto [...] respeitando o tempo 

do imaginario de cada erianea [ . . . ] " . 

Desse modo, na perspectiva da relaeao historia-cotidiano infantil, indagou-se a ela: 

"Quanto as historias contadas, voce procura relaciona-las ao cotidiano do aluno?" Alice 

dissertou que: relaciona sim com o cotidiano do aluno, para que assim eles possam entender 

melhor, atentando tambem para os conhecimentos previos dos alunos e para a realidade 

vivida por esles, sendo os livros selecionados para atenderem as suas necessidades de 

desenvolvimento de leitura. Nesse sentido, entende-se que e fundamental que o professor leve 

em consideraeao as vivencias dos alunos, e junto com eles busque resolver possfveis 

problemas que possam interferir no processo de aprendizagem da turrna. Alem do mais 

trabalhar em cima da realidade do educando e importante para que se conheea o universo em 

que este se insere, tornando o trabalho do professor mais facil, ja que oferece a oportunidade 

do professor identificar, a partir dessas situaeoes, possiveis empecilhos no desenvolvimento e 

formaeao do leitor. Abramovich (1997, p.98) colabora com essa ideia quando alega que: " A 

erianea dependendo de seu momento, de sua experieneia, de sua vivencia, de suas duvidas, 

pode estar interessada em ler sobre qualquer assunto [ . . . ] " . 

Nesse sentido, com relaeao aos criterios para a seleeao de livros, a professora 

respondeu de modo semelhante a resposta anterior, enfatizando que seleciona os textos de 

acordo com a realidade e o cotidiano da turma. Assim, para saber como a docente Alice 

trabalha com a leitura hoje em meio as transformaeoes tecnologicas que permeiam o universo 
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das criancas, foi-lhe feita a seguinte pergunta: "Qual a forma que voce utiliza para estimular 

seus alunos a lerem, ja que atualmente vive-se em uma sociedade em que a informacao chega 

a tempo recorde atraves da tecnologia, e os alunos ficam muito tempo em frente a T V e o 

computador?" Alice respondeu que mostra que a TV e o computador sao importantes, mas que 

devem ser usados com muito cuidado, e ela ainda disse que procura levar livros que chamem 

a atencao da erianea e os incentivem a participar da leitura, sentindo-se como parte dela, poL 

assim o aluno faz um dialogo com o momento vivenciado entre o que ler e o que o autor fala, 

o que permite um momento gostoso de leitura para o aluno. 

Dessa forma, a docente, ao mostrar a importancia dos meios de comunicaeao aos 

alunos, chamando a ateneao para as suas vantagens e desvantagens, acaba por mostrar-lhes 

que o livro, mesmo com toda essa tecnologia, ainda e um dos principals vet'culos que leva os 

sujeitos a criticidade, que se constroi por meio da leitura como promotora de reflexividade. 

Da mesma forma, que o texto permite um contato direto com o autor atraves das palavras 

expressas que contribuem para a construeao do sujeito, permitindo ao aluno extrapolar os 

limites da leitura, e, por sua vez, oferece ao educador a oportunidade de conhecer melhor a 

sua turma para que possa optar, na hora de selecionar os livros a serem trabalhados, por 

leituras que despertem o interesse de seus alunos pelo mundo dos livros. Nesse sentido Yunes 

e Ponde (1988, p. 61) oferecem colaboraeoes a essa questao quando enfatizam que: 

[...] O texto literario denota a condicao de criador no leitor, ja que ele, 
recebendo a palavra do outro. e convidado a expressar seu sentimento sua 
razao [...] Mais ainda no dialogo da leitura ludiea [...] A leitura, permitindo 
extrapolar os limites de leitura de "invencao", expressiva proporcionando o 
desenvolvimento do mundo a revelacao do proprio sujeito e garante 
permanente prazer de ler. 

Finalizando as questoes propostas a professora, perguntou-se a Alice: "Para voce 

existe relaeao entre a aquisieao da leitura e a literatura infantil?" E ela respondeu que sim, 

pois entende que e: atraves da literatura infantil que nossos educandos poderao chegar a ser 

bons leitores. Nesse sentido, considera-se que a literatura infantil passa a ser um veiculo de 

mediaeao na formaeao do leitor. E, como enfatiza a professora, constituindo-se uma ponte 

para promover bons leitores. Porem, desde que se saiba como utiliza-la para esse fim, pois e 

necessario que a literatura nao perca o seu encanto aos olhos da erianea, que continue sendo, 

portanto, o espaeo em que ela pode atrelar realidade e fantasia, por meio do prazer que lhe e 

ofertado ao ler um livro e ser perceber como parte dele. Nessa direeao de entendimento, 

Carvalho (1960, p. 163) elucida que: " A literatura, transmite-se pela leitura e a sua primeira 
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finalidade a de conduzir a erianea a arte de ler, tirando proveito da aprendizagem da boa 

pronuncia, da articulacao". 

Em sintese, ao analisar todas as respostas fornecidas por Alice ao questionario, 

eompreende-se que a professora utiliza a literatura infantil para desenvolver a aprendizagem 

de seus alunos. Igualmente, entende-se que a docente tem percebido que a literatura infantil 

contribui para a formacao do leitor no momento que o educador a utiliza como veiculo 

mediador que permite ao aluno atribuir sentidos a leitura, e que, ao mesmo tempo, possa se 

inserir dentro dela como parte constitutiva que vivencia a realidade e a fantasia presentes nos 

textos, transformado essas vivencias em conhecimentos e desenvolvendo a autonomia 

necessaria para tornasse um ser critico-reflexivo diante dos livros. 

3.2 Percepcoes Discentes da Literatura Infantil na Sala de Aula 

Em relacao as questoes propostas aos discentes, os questionarios foram aplicados 

com quinze alunos do 4° ano do ensino fundamental, com idade entre 9 e 11 anos. Antes de se 

iniciar as perguntas com os alunos, fez-se necessario um dialogo com a turma sobre o tema, 

onde os educandos se mostraram interessados na conversa, participando do dialogo. Nos 

questionarios dos alunos um dado chamou bastante atencao: o fato de, em praticamente todas 

as questoes, as respostas se apresentarem iguais, mudando apenas uma palavra ou outra, 

mesmo estes alunos nao terem conversado entre si, durante a aplicacao. Da mesma forma que 

se efetivou para se referir a docente, atribui-se aqui pseudonimos tambem aos alunos para 

preservar as suas identificacoes. No caso dos alunos, os pseudonimos escolhidos 

correspondent aos "Pequenos Polegares", que remetem a historia O Pequeno Polegar. Assim, 

esta escolha tambem se efetivou em razao do tema proposto neste trabalho, bem como pelo 

fato de se lidar com criancas, o que se considera apropriado para caracteriza-los nesta escrita 

monografica. 

A primeira questao feita aos Pequenos Polegares foi: "Voce gosta de ler? Que tipo 

de texto?" E todos responderam: que sim, e que gostam de historias infantis, contos de fada, 

lendas, fabulas e tambem de historias em quadrinhos e gibis. Resposta que foi a mesma dada a 

setima questao quando se perguntou sobre quais tipos de leitura eles mais apreciavam. Nesse 

sentido. compreende-se que saber que a crianca apresenta um determinado interesse pela 

leitura e algo fundamental para a sua formaeao leitora, e que a literatura infantil tem 

permeado essa eonstrucao. Quando bem aproveitada, em sala de aula, pelo professor, a 

literatura infantil pode levar o educando a tornar-se um ser critico que ler atribuindo sentidos 
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ao texto, por meio dos aspectos fantasiosos encontrados nas leituras que remetem a 

identifieacao e a reflexao. Se o professor tomar partido dessas leituras, o aluno realizara o ato 

de ler com prazer, e, se o docente antes de determinar leituras, buscar compreender o seu 

gosto, indagando sobre qual tipo de texto o educando prefere, a sua relacao com a literatura 

infantil sera bem mais favoravel, contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento da 

leitura de sua turma. Leitura que nao se restringe apenas a decodificacao de codigos, mas que 

promove diversos conhecimentos. Tendo em vista que: 

A literatura infantil vinculada ao desenvolvimento global da crianca, como 
os contos de fada, capta a atencao da erianea, por meio de seu carater 
fantasioso, ensinando-lhe nao apenas a reconhecer as palavras e a aprender 
seu significado, mas a identificar o sentido dos vocabulos nas frases e 
orac5es, nos contextos em que aparecem [...] o que tornara sua leitura mais 
satisfatoria e desenvolvera seu gosto por ela (GATTI, 2010, p. 89). 

A segunda questao dirigida aos alunos correspondeu ao entendimento discente da 

leitura a partir da literatura infantil: "o que voces acham da leitura realizada por meio da 

literatura infantil?". Nesse sentido, alguns Polegares responderam que acham interessantes, 

pois os fazem imaginar. E outros disseram que e bom porque faz pensar e viajar na leitura, e 

desenvolve a sua leitura, alem de trazer honitos desenhos porque sao textos lindos. 

Percebendo esses textos como importantes para a formaeao do leitor, e tendo em 

vista que os alunos os consideram importantes para a sua construeao de ser leitor por meio da 

viagem que a literatura infantil proporciona, o docente pode se utilizar desses textos para 

estimular a imaginaeao da erianea. Imaginaeao que se reflete na formaeao do sujeito critico, ja 

que o leitor iniciante atreia realidade e fantasia para ofertar significados aos textos lidos. O 

que favorece o interesse do educando pelos livros, pois a partir do instante que ele se percebe, 

enquanto leitor, como participante de um determinado enredo, desenvolve tambem valores 

morais como respeito, amizade e solidariedade, entre outros. Valores considerados 

importantes ao seu desenvolvimento cognitivo e psicoemocional. Nessa direeao de 

entendimento, Gatti (2010, p.89) ressalta que: 

O contato da erianea com textos bem escritos e sua introdueao ao 
questionamento, atraves das estorias contadas ou lidas, desenvolve sua 
capacidade critica. As estorias infantis estimulam a imaginaeao, transmitem 
valores morais, alem de possibilitar o contato com a prosa bem escrita, 
fatores importantes para a formaeao dos pequenos pensadores. 
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Nessa perspective na terceira questao perguntou-se aos Pequenos Polegares: "quais 

as historias que voces conhecem ou gostariam de conhecer?". E, de forma geral, das doze 

historias mencionadas, a maioria conhecia todas ou a maior parte delas. Nesse sentido, 

considera-se que o trabalho com as historias infantis oferecem ao educando o entrosamento 

com a leitura, facilitando assim a sua aprendizagem de forma instigante; considerando que: 

" [ . . . ] pela Literatura conseguimos despertar as criancas para valores esteticos e humanos, a par 

da recreacao, alem de oferecer entrosamento, recreacao e aprendizagem" (CARVALHO, 

1982, p. 48). 

Em relacao a quarta e quinta questoes, como as indagacoes se apresentam 

semelhantes, a analise foi feita em conjunto, pois uma complementa a outra. Perguntou-se 

entao aos Polegares: "Voces gostam dos tipos de textos que a professora leva para sala de 

aula e apos a leitura voces discutem sobre ele?" Os Polegares relataram que gostam dos textos 

e que, ao final de cada leitura, eles discutem com a professora e com os seus colegas. 

Respostas dadas, quase que por unanimidade, por todos eles. 

Logo quando a erianea diz gostar das leituras que sua professora leva para a sala de 

aula, pode-se considerar que a educadora esta desenvolvendo o seu papel de mediadora da 

leitura aos olhos dos seus alunos com sabedoria, pois esta conseguindo atingir seus alunos no 

ponto chave da aprendizagem, fazer com que os alunos se interessem pelas metodologias 

utilizadas na sala de aula, o que auxilia no relacionamento entre ambos e contribui para o 

aprendizado. Assim, a docente, ao questionar o aluno ao final de um texto lido ou de uma 

historia contada, faz o aluno se sentir parte importante, e, porque nao dizer, como ator 

principal no desenvolvimento do ato educativo, sendo esta uma rica contribuieao para a 

formaeao do tao esperado leitor critico, que reflete o que leu e transforma as impressoes 

adquiridas em conhecimento. Seja na discussao com colegas ou com o professor, ele expressa 

o seu ponto de vista e, por sua vez, adquire autonomia para questionar e ser questionado 

quando necessario. Nesse sentido, Abramovich (1997, p. 143) esclarece que: 

Ao ler uma historia a erianea tambem desenvolve todo um potencial critico. 
A partir daf ela pode pensar, duvidar, se perguntar, questionar... Pode se 
sentir inquieta, cutucada, querendo saber mais e melhor ou percebendo que 
se pode mudar de opiniao [....] Pois e preciso saber se, se gostou ou nao do 
que foi contando,se se concordou ou nao com o que foi contado... [...]. 

Nesse interim, indagou-se aos Polegares: "O que voces costumam fazer quando 

estao em casa?". Oferecendo aos alunos tres alternativas de resposta: a) ler um livro; b) 

assistir TV; e c) navegar na Internet. Dos quinze Polegares. a maioria disse que prefere ver 
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T V ou navegar na internet, deixando o livro de lado. Sem duvida, este tem sido um dos 

problemas enfrentado pelos educadores, que tem que se desdobrar para atrair o aluno para a 

leitura, pois a tecnologia traz muita facilidade ao aluno, diferente do livro que a crianca 

precisa ler, pagina por pagina, para entender o signiftcado da historia, atribuindo-lhe sentidos. 

Fator que prejudica o desenvolvimento da leitura do aluno, ja que nao basta ler 

apenas na sala de aula, e importante que esse exercfcio seja feito tambem em casa. Assim, 

todo trabalho feito pelo professor na sala de aula, para motivar o desenvolvimento de leitura 

do educando, acaba por ser deixado de lado para dar espaco a facilidade das tecnologias que, 

se nao bem utilizadas e compreendidas, podem prejudicar o aprendizado dos alunos, como 

tambem a sua leitura de mundo. Nesse contexto, Giraldello (2005, p. 35) explica que " [ . . . ] o 

conteudo da televisao e incorporar a brincadeira. Herois e heroinas e aventuras da T V sao 

usados como materia prima para a vida de fantasia das criancas". Assim, entende-se que as 

criancas sentem-se mais motivadas a dedicarem maior tempo a T V e a Internet devido o 

fascinio que essas linguagens geram, Todavia, e importante considerar que a leitura e 

condieao necessaria, inclusive, para se realizar uma analise dos meios televisivos e demais 

meios de entretenimento. 

A fim de saber em quais dias da semana a professora trabalha com a literatura 

infantil, indagou-se aos Polegares: "em que dias da semana a sua professora conta historias 

para voces?" E eles relataram que todos os dias da semana escutam historias. Assim, o 

educador pode utilizar essas historias como meio para o desenvolvimento da pratica de leitura 

dos alunos, tomando cuidado para que nao se transformem em uma rotina que venha a 

prejudicar o processo de ensino e aprendizagem do aluno, mas que a cada dia essa atividade 

aconteea de um jeito diferente, que atraia o educando para a leitura de forma prazerosa, que 

ofereca o gosto pelo ato de ler, nao transformando a pratica em algo mecanico. Tendo em 

vista que a pratica diaria de leitura, segundo Bomtempo (2005, p. 10), " [ . . . ] e de grande 

importancia para as criancas, nao sendo necessarias atividades escritas [ . . . ] . O professor 

seleciona e organiza o rol de textos interessantes, para que o aluno possa fazer suas escolhas. 

Por ultimo questionou-se aos alunos: "Quando a sua professora conta historias voce 

se imagina ser que personagem?" E todos disseram que se imaginavam como herois, 

principes e princesas. O que torna a historia interessante, pois, enquanto o professor faz a 

narracao, o aluno viaja na imaginaeao e se coloca como parte dela. Segundo Zilberman (1994, 

p. 93), essa identiftcagao das criancas com as personagens se efetiva " [ . . . ] pela presenca do 

elemento fantastico que a imaginaeao adquire vida [ . . . ] , exercendo a representatividade 

esperada [ . . . ] " . Nesse sentido, a erianea se utiliza da simbologia para compreender o texto, o 
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do enredo e a mensagem que comunica e ensina para a erianea. Experieneia que se efetiva 

atraves do imaginario que forneee fatos que sao ievados para a realidade da erianea como 

conhecimento adquirido, no momento de envolvimento de sua fantasia. 

Ao termino da analise dos dados dos alunos, compreende-se que ao professor nao 

basta apenas metodologias diversificadas. A ele cabe o papel de se utilizar delas para atrair o 

aluno para a aprendizagem, especialmente em uma sociedade tecnologica em que a facilidade 

esta praticamente ao alcance de todos a qualquer hora. Assim, o professor tem que se 

desdobrar para trazer a ateneao do aluno para sala de aula e para os livros, alem de ainda 

dispor de meios para conscientizar os alunos que o que leva os sujeitos a adquirirem 

conhecimentos de modo a alcanear a autonomia de pensamento consiste, em grande medida, a 

pratica de leitura possibilitada pelos livros. 

Em resumo, observou-se que os alunos tem desenvolvido na sala de aula a leitura 

favoravelmente, o que pode contribuir para a sua formaeao de leitor. Entretanto, os alunos 

ainda precisam perceber que a leitura extrapola as paredes da escola e que ela consiste um 

veiculo indispensavel para se tornarem sujeitos criticos reflexivos. Porem, um ponto que se 

considera relevante condiz ao fato de eles estarem vendo na literatura infantil a porta de 

entrada que os conduzem a leitura. Entretanto, ainda falta, por parte dos discentes, a 

compreensao de que a leitura constitui parte integrante de suas vidas e que, mesmo que a 

professora trabalhe com a leitura literaria na sala de aula, essa experieneia somente se tornara 

uma pratica efetiva de leitura, de modo a contribuir aos seus multiplos desenvolvimentos, se 

os educandos despertarem em si mesmos o gosto pela leitura, tornando-a um habito 

incorporado as deniais vivencias. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

C ompreendeu-se, no decorrer desta caminhada, que o ser humano e alguem muito 

inquieto, que a todo tempo busca respostas para os seus questionamentos, ja que essa 

e uma caracteristica inerente do ser, que, a todo o momento, sente a necessidade de se 

transformar, o que possibilita criar e recriar o seu espaco de convivencia, fator esse que faz do 

ser humano um construtor de conhecimentos. Assim, foi a partir da curiosidade de conheccr a 

Literatura Infantil, nas suas multiplas utilidades para a educacao, que surgiu o interesse por 

esta modalidade textual como vefculo mediador para a formacao do leitor. 

Foram momentos prazerosos de estudos e muitas idas e vindas ao locus da pesquisa 

em busca do objeto de estudo que, em alguns momentos, se perdia, dando espaco a 

inquietacao. Porem, a cada observaeao feita e a cada questionario analisado, foi-se permitindo 

visualizar o objeto com maior clareza, bem como possibilitou conhecer o espaco que se estava 

interagindo no periodo da investigacao, que apresentou, por sua vez, uma realidade que ate 

entao se mostrava desconhecida. 

Dessa maneira, este trabalho contempla toda a caminhada de estudo e empiria 

realizada sobre a Literatura Infantil no sentido de compreender as suas contribuicoes para a 

formacao do leitor, especialmente da formaeao critica e reflexiva do leitor que ler buscando 

atribuir sentidos ao texto e que a partir dessas vivencias passa a se reconhecer como sujeito 

capaz de criar e recriar a sua historia de vida por meio de momentos prazerosos de leitura. 

Sendo este o foco da pesquisa que, por sua vez, se realizou atraves de discussoes teoricas que 

alicercaram a eonstrucao do trabalho monografico em busca de amenizar as inquietac5es 

surgidas acerca do tema discutido. 

Depois de uma longa caminhada em torno do percurso da literatura infantil, no 

primeiro momento, a prioridade foi trazer para o texto a sua origem no seculo X V I I I , 

momento em que ela comecou a ganhar o seu espaco no meio social e cultural. Passando ela a 

ser conhecida como leitura espeeffica para o publico infantil quando a infancia foi 

reconhecida como uma fase da vida da crianca, perpassando todo o periodo que atendia aos 

interesses da burguesia, os primeiros escritores da area e suas principals obras, ate a sua 

chegada ao Brasil e os primeiros livros publicados por escritores brasileiros sobre o tema, 

considerando seus generos textuais e o simbolismo presente nesses textos que atrai o leitor 

por seu carater fantasioso que mistura realidade e fantasia, ate a sua insergao no espaco 

escolar como modalidade textual que auxilia na aprendizagem do aluno, bem como os 
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caminhos percorridos para isso e como se institucionalizou na escola. Modalidade textual 

muito rica, que oferece ao docente muitas possibilidades para ser trabalhada em sala de aula 

como incentivo a formacao do leitor critico-reflexivo, que, desde a infancia, eomega a se 

constituir como um ser dotado de conhecimentos, desmitificando a visao de que esses textos 

so servem para divertir a crianca e nao contribuem para desenvolver o seu aprendizado. 

O segundo momento constituiu-se como o primeiro contado com os achados da 

pesquisa realizada na escola Joao Cartaxo Rolim, destacando a concepcao de leitura e o 

trabalho com a literatura infantil, e como e percebida no espaco escolar, considerando as 

politicas educacionais de formacao de leitores e o que os documentos revelam sobre o tema 

como facilitador na formacao do leitor critico-reflexivo que busca na leitura o conhecimento. 

apresentando a literatura infantil no espaeo escolar, alem de abordar o trabalho desenvolvido 

na sala de aula pela docente com essa modalidade textual como facilitadora no incentivo a 

leitura do aluno, assim como a visao dos alunos sobre o tema. 

Ao se conhecer teoricamente o tema pesquisado, bem como por meio dos dados 

coletados na observaeao na sala de aula, constata-se que a literatura pode e deve ser utilizada 

como facilitadora da leitura e do prazer de ler, ja que ela enriquece o voeabulario da erianea e 

desperta o gosto pelo mundo dos livros de uma forma gostosa, que leva a reflexao de cada 

historia e as transforma em conhecimentos por meio do senso critico que a erianea vai 

desenvolvendo ao expandir a pratica de leitura. Alem disso, a literatura infantil ajuda a 

erianea a compreender sentimentos como amizade, respeito, amor, odio. Reflexoes que se 

foram delineando no curso da pesquisa, que, de inicio, se deu pela observaeao na sala de aula 

e, logo depois, na preparagao dos instrumentos para a analise dos dados por meio dos 

questionarios aplicados aos sujeitos escolares, onde se viu de perto o trabalho com a literatura 

infantil com o proposito de desenvolver a leitura do aluno, observando-se o trabalho da 

professora para com seus alunos e como estes se portavam diante da pratica efetivada. 

Assim, ao chegar ao terceiro momento que constitui a analise dos questionarios dos 

alunos e do professor, pode-se ter acesso a informaeoes precisas em torno do tema, ja que os 

procedimentos adotados permitiram analisar as respostas que estavam sendo postas a cada 

problematica proposta, sobretudo para se comprovar se as respostas dos sujeitos 

correspondiam ao vivenciado na pratica e ao que se buscava alcanear ao final da pesquisa. Foi 

esse o momento de saber se o objeto de estudo realmente fazia-se presente no convivio dos 

alunos e do professor, e, ao longo de cada resposta dada aos questionarios utilizados como 

instrumentos da pesquisa, percebeu-se o potencial da literatura infantil para com a formaeao 

do leitor, pois se considera que as respostas dos sujeitos participates da pesquisa ofereceram 
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subsidios analiticos para que fossem enaltecidas as contribuicoes da literatura infantil para a 

formacao de leitores crftico-reflexivos, que buscam ler atribuindo significados. Desse modo, a 

pratica com o texto literario e algo que oferece a oportunidade de desenvolver atividades 

muito proveitosas para os sujeitos do ato educativo, pois permite um dialogo entre leitor e 

autor, por meio da imaginaeao, o que oferece ao aluno ver o mundo mediante diferentes 

perspectivas, promovendo dialogos e discussoes nas aulas entre alunos e professor. 

Nessa perspectiva, a literatura infantil oferece ainda ao educador subsidios para que 

possa auxiliar o aluno a formar opiniSes e a construir a sua consciencia critica, que faz o 

sujeito parar e pensar no que e certo ou errado, deixando que elabore, ao ler de forma critica, 

uma opiniao. Ou seja, instigando o aluno a nao responder no ato da pergunta, mas de forma 

que reflita sobre o seu ponto de vista, detalhando cada palavra lida, deixando-o livre para tirar 

conclusoes apropriadas que lhes possibilitem tornar-se um ser autdnomo e pensante. Nesse 

sentido, entende-se que por meio de vivencias literarias forma-se um leitor competente, capaz 

de criar e recriar conhecimentos, facilitando ainda a eonstrucao de outros. 

Fatos esses vivenciados durante a pesquisa quando se constatou a imensidao de 

possibilidades da literatura infantil como contribuicao a formacao do leitor. Assim, ao chegar 

ao final da pesquisa, se considera que os objetivos centrais da pesquisa foram alcancados, haja 

vista que os dados coletados na pesquisa reportaram-se ao trabalho desempenhado em sala de 

aula junto aos alunos na perspectiva das contribuigoes oferecidas pela literatura infantil ao 

desenvolvimento de leitura dos alunos, considerando todos os aspectos de desenvolvimento 

de aprendizagem da crianga que incluem desde a aquisigao de conhecimentos ate os fatores 

sociais, cognitivos e sociais que abrangem a formagao de ser pensante. Possibilitou ainda um 

maior conhecimento da literatura infantil e de como ela e significativa na vida e formagao da 

crianga como sujeito pensante, sendo esta uma rica fonte de leitura para o educando e para os 

professores que buscam fazer de seus alunos leitores assiduos. 

Diante do que foi discutido, constata-se que a literatura infantil contribui para a 

formagao do leitor. Para que isso ocorra, no entanto, a escola e os professores necessitam 

trabalhar em conjunto, buscando trazer o aluno para o universo dos livros por meio de textos 

que o fagam sentir prazer no ato de ler, para que nao faga a leitura por obrigagao ou 

mecanicamente, mas que atribua significados a pratica realizada, que proporciona um 

conhecimento valido a sua construgao de ser pensante, critico e reflexivo, que tem a 

capacidade de questionar e ser questionado, de refletir sobre problematicas propostas, 

apresentando-se, de fato, como um leitor competente. 
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Apendice A - Questionario do Professor 

I - DADOS DE 1DENTIFICACA0 

Escola: i 

Nome: ________________ 

Formagao Docente: 

Tempo de Trabalho: 

Idade: ^ 

Telefone: 

I I - QUESTOES 

1 - Como voce trabalha a pratica de leitura com seus alunos? 

2 - Quais as estrategias que voce utiliza para trabalhar a leitura de forma que desperte o 

interesse do aluno? 

3 - Como voce ver o trabalho com literatura infantil, enquanto professor? 

4 - Voce acha que a literatura infantil contribui para a pratica de leitura? 

5 - Antes de comegar uma historia o que voce faz para despertar a curiosidade do 

aluno? 

6 - Quanto as historias contadas voce procura relaciona-las ao cotidiano do aluno? 

7 - Que tipo de leitura chama mais atengao do aluno e desperta seu interesse? 

8 - Quais os criterios que voce utiliza para selecionar os livros a serem trabalhados com os 

alunos? 

9 - Qual a forma que voce utiliza para estimular seus alunos a lerem, ja que atualmente vive-

se em uma sociedade em que a informagao chega a tempo recorde atraves da tecnologia, e os 

alunos ficam tempo em frente a T V e o computador? 

10 - Para voce existe relagao entre a aquisigao da leitura e a literatura infantil? Justifique. 
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Apendice B - Questionario do Aluno 

I - DADOS DE IDENTlFiCACAO 

Escola: 

Nome: i 

Serie: i i 

I I - QUESTOES 

1 -Voce gosta de ler?Que tipo de texto? 

2- 0 que voce acha da leitura realizada por meio da literatura infantil? 

3- Quais as historinhas abaixo que voce conhece ou gostaria de conhecer? 

( ) Branca de Neve 

( ) Ursinho Pooh 

( ) Peter Pan 

( ) Cinderela 

( ) Alice no Pais das Maravilhas 

( ) O Gato de Botas 

( ) A Galinha e os Ovos de Ouro 

( ) Chapeuzinho Vermelho 

( ) Joao e Maria 

( ) I res Porquinhos 

( ) O Patinho Feio 

( ) O Rei Leao 

( ) Outras 

4- Voce gosta dos tipos de leituras que a professora leva para a sala de aula? 

5- Apos a leitura de um texto voces discutem sobre ele? 
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6- Em que lugar voce ouve mais historias? 

( ) N a escola ( ) Em casa 

7- Marque abaixo os tipos de leitura que voce gosta? 

( ) Livro didatico 

( ) Contos 

( ) Lendas 

( ) Fabulas 

8- 0 que voce costuma fazer quando esta em casa? 

( ) Ler um livro 

( ) Assist ir TV 

( ) Navegar na internet 

9 - Em que dia da semana a sua professora costuma contar historias? 

( ) Segunda e terca-feira 

( ) Quarta e quinta-feira 

( ) Sexta- feira 

10 - Quando a sua professora conta historias voce se imagina ser que personagens? 

( ) Um principe 

( ) Uma princesa 

( ) Uma bruxa 

( ) Uma fada 
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CURSO DE GRADUACAO E M PEDAGOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO L I V R E E E S C L A R E C I D O 

1. I N F O R M A C 6 E S A ( O ) P A R T I C I P A N T E 

1.1. Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido visa a atender as exigencias da Resoluclo 

196/96 do Conselho Nacional de Saude, que, no Brasil, regulamenta a pesquisa envolvendo 

seres humanos. Seu principal objetivo e assegurar e preservar os direitos dos participantes de 

pesquisa. 

1.2. Atendendo a referida Resolucao, este Termo contem informacoes acerca do projeto de pesquisa 

e seu responsavel abaixo mencionado. De pleno direito, o(a) participante devera tomar 

conhecimento do teor do projeto para que possa, de modo esclarecido e livre de quaisquer 

imposicSes, decidir por sua inclusao, atraves de sua assinatura ao final do termo, ficando de 

posse de uma de suas vias, e a outra, de posse do pesquisador. 

1.3. Quando se tratar de participante que seja impossibilitado de assinar, no caso de nfio-

alfabetizado, cabe ao pesquisador, na presenca de testemunha, fazer a leitura do termo, de 

forma clara e pausada, repetindo-a, se necessario for, respeitando a conditio social, 

economica, cultural e intelectual do participante, que, neste caso, deixara sua impressao 

datiloscopica (marca de seu polegar) na parte final do termo, alem de recolher a assinatura da 

testemunha. 

1 . 4 . 0 participante legalmente incapaz, deve ser representado por seu respectivo responsavel, e, no 

caso de sua ausencia, por um representante legalmente constituido pelo Estado, e que possa 

defender seus direitos, assinando o termo. 
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2.1 Titulo do Projeto de Pesquisa: A relacao entre literatura infantil e a aquisicao da leitura: 

contribuicoes para o desenvolvimento da capacidade critico-reflexiva dos educandos 

2.2 Nome do pesquisador Responsavel: Maria Sarmento Soares 

2.3 Instituicao proponente: Universidade Federal de Campina Grande- UFCG / Centra de 

Formacao de Professores - CFP / Unidade Academica de Educacao - UAE - Campus de 

Cajazeiras/PB, situada na Rua Sergio Moreira de Figueiredo, S/N - Casas Populares, telefone: (83) 

Cajazeiras/PB. 

2.5 Finalidade: Trata-se de um projeto de pesquisa que intenciona analisar se e como o trabalho 

didatico pedagogico em sala de aula, a partir da literatura infantil podera ajudar na formacao do 

educando como leitor algo fundamental a sua eonstrucao social de sujeito critico reflexivo, 

contribuindo para o desenvolvimento do seu habito de ler. 

3. IN FORM ACOES ACERCA DO PROJETO DE PESQUISA: 

3.1 Justificativa: O desenvolvimento do ensino e aprendizagem repousa em grande parte na 

aquisicao da leitura como uma forma de desenvolver a capacidade critica e reflexiva do educando, 

que necessita de uma boa leitura para se adequar socialmente e, sobretudo no espaco educative 

Dessa forma tendo como base o desenvolvimento cognitivo, social e educacional como 

questoes pertinentes para a aprendizagem do educando, e que se percebe a ligacao da literatura 

infantil com a aquisicao da leitura que se faz cada dia mais necessaria para o bom desempenho do 

educando. 

A literatura infantil traz em suas entrelinhas um tipo de leitura que desperta o imaginario e o 

interesse do aluno por seu significado, permitindo a este viajar no mundo da leitura. Assim 

sabemos que para que o educando tenha prazer em ler precisa-se de alguns estimulos que sejam 

capazes de lhe oferecer o que sua curiosidade busca para que este aprimore sua capacidade critica 

de interpretacao e reflexao desde cedo, pois e na infancia que a crianga vai se desenvolvendo como 

ser pensante e atuante na sociedade. 

Alem de conter artificios para prender seu leitor, esta modalidade textual possui em seu 

corpo teorico aspectos que estimulam e faeilitam a aquisicao de uma leitura que venha a 

desenvolver uma aprendizagem significativa, que faz a relacao da fantasia com a realidade 

proporcionando ao leitor momentos de puro prazer. Para Carvalho (1982, p.223) " A Literatura 
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Infantil tem que combinar fantasia e razao; enriquecendo aquela e aprimorando esta, pois a crianga 

associa e harmoniza genialmente uma e outra, ou seja, fantasia e realidade, a fim de satisfazer as 

exigencias de sua alma de artista". 

Contudo a literatura infantil nao tem sido explorada de forma abrangente na escola, ou seja, 

visando fazer uso da mesma como algo que viabiliza um melhor desempenho por parte do 

educando como um leitor competente. Isto decorre na maioria dos casos por falta de informacao 

dos profissionais que atuam na educacao em especial no ensino fundamental. 

Deste modo acredita-se que quanto mais cedo o individuo entrar em contato com a leitura 

este tera mais chance de torna-se um adulto leitor, bem como aprimorando suas capacidades 

psicologicas, sociais e emocionais relacionadas a si e ao meio em que esta inserido de forma mais 

clara. 

A crianga desenvolve sua leitura relacionando o que leu com sua realidade, lendo ou 

ouvindo historias ela descobrira o gosto pelo ato de ler, mesmo ja sabendo ler faz-se necessario que 

o educador conte historias, pois esta agao e importante para que a crianga sinta prazer e se inclua 

como parte da historia que esta ouvindo aperfeigoando assim, a sua capacidade de imaginar e 

recriar o que escuta. Como afirma Abramovich (1997, p. 16) "Ah, como e importante para a 

formagao de qualquer crianga ouvir muitas, muitas historias (...) Escuta-las e o inicio da 

aprendizagem para ser um leitor,e ser leitor e ter um caminho absolutamente infinito de descobertas 

e de compreensao do mundo." 

Mesmo com todas as mudangas ocorridas na educagao o problema com a falta de leitura 

esta muito presente. Em nossas escolas a falta de estimulo por parte dos professores e a facilidade 

proporcionada pelos meios de comunicagao atualmente por ser uma forma mais facil de obter 

conhecimento sao os fatores responsaveis por isso, evidenciando a necessidade do incentivo da 

literatura infantil como forma de obtengao de conhecimentos validos a formagao dos educandos, 

que passa a se desenvolver como um leitor, ja que em muitos casos e na escola que a crianga tem o 

seu unico espago de leitura. 

De acordo com Bomtempo (2005, p.07). 

"[...] Quando o professor trabalha a literatura de forma eficiente a sala de aula passa a ser 
espaco da variedade de sujeitos, de objetos de leitura e de praticas culturais. O trabalho 
literario, alem de contribuir para a formacao do leitor proficiente, representa a unica 
oportunidade de ler que muitas criancas tem." 

Percebe-se que ler representa a oportunidade de conhecer todo o universo do conhecimento, 

viajar no livro e um ato de aprendizado, mais se o professor nao souber como fazer o estudante ver 

UNIVERS'OADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRQ DE FORMACAO DE PROFESSORES 
BIBLIOTECA SETORiAt 
OWAaiiPWI • PARAiBA 



atraves da literatura infantil essa oportunidade de construir esse conhecimento, o educando sozinho 

com todo seu esforco nao conseguira ver a leitura como fonte do seu creseimento intelectual. 

Dessa forma, a crianga desde cedo necessita esta habituado a ouvir historias, sejam contos, 

lendas ou poesias, algo que prenda sua atencao e que o faca se reconhecer como sujeito capaz de 

com a leitura se consolidar criticamente. 

Sendo assim a leitura e vista como um fio condutor por autores como Chalita (2005), 

Abramovich (1997), Carvalho (1982), entre outros, para a formacao integral do ser e encontra na 

literatura infantil o aporte para se desenvolver nao apenas como ato mecanico de ler por ler, mais 

com significado que permeia toda a vida e conhecimento produzido com ela. Vale salientar que o 

texto literario alem de ser um tipo de leitura voltado especificamente para o publico infantil e que 

ehama bastante atencao das criangas, por conter em cada pagina um misto de magia, fantasia, 

sonho e proximidade com o mundo infantil, transportando seus leitores para lugares repletos de 

conhecimento encanto e beleza, traz nas suas entrelinhas informagoes que servirao para a formagao 

do educando como ser social, ensinando-lhes valores considerados fundamentals para o modelo de 

individuo desejado e considerado padrao para a sociedade, aquele que e visto como bom aluno, que 

sabe ler e interpretar na escola e vive de acordo com as normas e valores impostos pela sociedade. 

Considerando todos esses pontos relevantes para a aprendizagem o tema abordado 

oportuniza conhecer melhor a literatura infantil e suas contribuigoes para a aquisigao da leitura, 

percebendo a relagao proxima entre as duas que se fundamenta no objetivo comum de trazer para a 

crianga o conhecimento do mundo dos sonhos e da realidade, tornando-o um sujeito que pode 

atraves da literatura se constituir um leitor e um ser social. Contudo evidenciando que para isso e 

fundamental o papel do professor nesse incentivo como mediador do conhecimento e na sua 

pratica, facilitando o entendimento do educando, a fim de ampliar seus horizontes e perspectivas. 

Deste modo pretende-se buscar conhecer o tema, saber como este e trabalhado em sala, se 

esta presente no convivio familiar do educando, buscando observar a forma como esta sendo 

potencializada e explorada em sala de aula e se estao presentes na pratica diaria de leitura 

encaminhada pelo professor. 

Assim tendo como base as contribuig5es e estudos de; Bomtempo (2005); 

Lajolo&Zilberman(1998);Coelho(2000); que discorrem em suas entrelinhas sobre a Literatura 

Infantil e a leitura, trazendo em seus estudos aspectos importantes para o desenvolvimento 

cognitivo da crianga atraves da literatura para o despertar da aquisigao da leitura. 

Para que o educando adquira conhecimento atraves da leitura, esta devera se fazer presente 

no seu cotidiano escolar, e fora dele e interessante que ele vivencie cada momento da pratica de 

leitura, ouvindo , lendo o livro desde a imagem ate o texto. Mas para que se desenvolva ele deve 



ser estimulado atraves da literatura infantil?Ou sera que esta nao esta ligada apenas a fantasia 

fugindo assim da realidade social? 

3.2 Objetivos: 

3.2.1 Objetivo Geral: Analisar se e como o trabalho didatico pedagogico em sala de aula, a partir 

da literatura infantil podera ajudar na formacao do educando como leitor critico reflexive 

3.2.2 Objetivos Especificos: Analisar de que maneira a relacao entre literatura infantil e leitura 

infiuenciam o processo de ensino e aprendizagem escolar; identificar as estrategias metodologicas 

utilizadas pelo professor para trabalhar a literatura infantil na escola; investigar se e como o 

trabalho com a literatura infantil se articula com o cotidiano do educando. 

ATIVIDADES/ANO 2011 20 12 
Meses ago set out ! nov/dez fev/mar abr mai jun 

1. Reelaboragao do projeto 
de pesquisa 

J;.- • - •• -v' 

j 

2. Levantamento de literatura H H 
I 

3. Leitura e fichamento de 
obras e textos 

v •••• •» j". . 
|i§|j|f 

4. Diagnostico da escola t-
eampo de pesquisa j - ; ^ ; ; ; ' 

1 t. 

S . j-
."«•• #'<q-\ 

5. Construcao do relatorio de 
caracterizacao da escola 
campo de pesquisa 

«.-i. 

V- >,-• i- ..•; •.: 

:.'t '• 
6. Definicao de referencial 

teorico 4 y. 
>S1S 

7. Montagem do projeto * - •" * * 
^ >._-._-. ! 

* - : 

! " * "3 "*" 

a »• A 
<> 

J. .«« •• 
f -, •• •:• i ;,:,_,«4.J, _' ii 

8. Elaboracao dos 
instrumentos para a coleta 
de dados 

flfll 

9. Pre-teste 
• ' 

10. Coleta de dados • f i . t r i •. 
-•* + v -i > : , 

<••«•» 

fi-.i'-.L-rri'V' 
11. Tratamento dos dados 

k _ _ j__L___< 

12. Escrita da monografia .: . • • 
.'si >:? 
• _Cr__(L_ 

p:. „-i.J. i *• > • 

13. Revisao do texto 

14. Defesa da Monografia 

Ttl 

DE CAMPiNA GRANDE 
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORtAL 

http://fi.tr


3.3 Procedimentos: o planejamento da pesquisa constitui-se da: (especificar aqui o 

Cronograma de Pesquisa 

3.4 Beneficios esperados: Espera-se com este trabalho proporcionar aos alunos uma nova visao sobre a 

literatura infantil bem como mostra-lhes como esta pode auxiliar no seu desenvolvimento de leitura 

contribuindo de forma significativa para a formagao do ser critico,assim objetiva-se proporcionar aos 

educandos uma leitura prazerosa por meio da literatura infantil que e algo que faz o aluno viajar na 

imaginacao alem de desenvolver seu cognitivo que e fundamental para sua eonstrucao de cidadao.Busca-

se assim analisar por meio deste projeto a relagao entre literatura infantil e leitura na formagao do habito 

de ler. 

4. GARANTI AS A(O) PARTICIPANTE DE PESQUISA 

4.1 Garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa, sobre a metodologia e 

procedimentos da mesma. 

4.2 Liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem penalizagao alguma e sem prejuizo ao seu cuidado ou assistencia (caso o voluntario esteja 

recebendo cuidado ou assistencia no ambito da instituigao onde esta sendo realizada a pesquisa). 

4.3 Garantia de que recebera assistencia especializada a qualquer eventual necessidade resultante 

do(s) procedimento(s) de pesquisa, seja essa necessidade, imediata ou tardia. (informar quern se 

responsabiliza, que tipo, como e por quem sera oferecida a assistencia). 

4.4 Garantia do sigilo que assegure a privacidade do(a) participante quanto aos dados confidenciais 

envolvidos na pesquisa, e anonimato, visando preservar a integridade de seu nome e dos seus. 

4.5 Garantia de que recebera retorno dos resultados da pesquisa e de sua publicagao para fins 

academieos e cientfficos, e que os dados coletados serao arquivados e fiearao sob a guarda do 

pesquisador, estando acessivel a(o) participante quando desejar. 

4.6 Garantia de que nao tera nenhum onus com o projeto, que sera totalmente custeado pelo 

pesquisador e/ou patrocinador, e/ou instituigao, e que sera ressarcido de despesas decorrentes do 

projeto de pesquisa, como deslocamento, afastamento das atividades e/ou do trabalho, hospedagem, 

alimentagao, bem como sera indenizado por eventuais danos diretamente resultantes da pesquisa a 

curto, a medio ou longo prazo. ^ - , < M , | C r r n C p ^ 



4.7 Garantia de que podera buscar informacoes junto ao pesquisador responsavel, que estara 

acessivel para esclarecimentos e/ou duvidas acerca do andamento, conclusao e publicacao dos 

resultados, bem como, de que podera buscar informacoes junto a Universidade Federal de Campina 

Grande-UFCG / Centra de Formagao de Professores-CFP / Unidade Academica de Educagao-UAE 

- Campus de Cajazeiras/PB, situada na Rua Sergio Moreira de Figueiredo, S/N - Casas Populares, 

telefone: (83) 3532-2000, Cajazeiras/PB, que avaliou o trabalho e aprovou o Termo ora 

apresentado, ou a outras instancias que podem esclarecer e defender seus direitos, caso manifeste 

esse desejo. 

5. COINTATO(S) DISPONIBILIZADO(S) PELO(S) PESQUISADORfES) 

Nome da/o pesquisadora/or: Maria Sarmento Soares 

5.1. Ciente da importancia da participagao do voluntario, o agradece por permitir sua inclusao no 

acima referido projeto de pesquisa; 

5.2. Se compromete, reiteradamente, a cumprir a resolugao 196/96, e prometem zelar fielmente 

pelo que neste termo ficou acordado; 

5.3. Como prova de compromisso, disponibiliza seus dados para contato ao participante: 

Dados completes da/o pesquisadora/or: 

Nome: Maria Sarmento Soares 

Endereco: Rua Projelada. S/N - Alto do Cruzeiro - Sousa/PB, Telefone: (83) 9115-6229 

6. CONSENTIMENTO POS-lNFORMADO 

Apos obter as informagoes e esclarecimentos sobre o referido projeto de pesquisa e, estando de 

acordo com o teor desse termo, o (a) participante ou seu representante (no caso de legalmente 

incapaz), o assina, recebendo uma via, consentindo sua inclusao no protocolo de pesquisa, de 

forma livre e gratuita. A outra via do termo fica reservada ao pesquisador, que tambem assina esse 

documento. 



Municfpio de Sousa/PB, de novembro de 2011. 

Nome do Participante ou Responsavel Legal 

CPF: 

Assinatura do Participante ou Responsavel Legal 

CPF: 082.531.624-30 

Assinatura do Pesquisador Responsavel 


