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Leitura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De repente naveguei 

Como o pirata da perna de pau 

Num instante me eneontrei 

Defendendo jacare no pantanal 

Em seguida eu vivi 

Uma historia de amor ao luar 

Cada dia uma aventura 

A leitura faz a gente viajar 

E bom voar nas asas da imaginacao 

E alimentar o corpo, a mente e o coracao (Bis) 

Lendo a gente pode ser 

Tudo aquilo que a gente sonhar 

Se conhece o mundo inteiro 

Sem ao menos sair do lugar 

Conhecemos as pessoas 

E o que existe entre o ceu e o mar 

E numa ligao de vida 

Aprender pra depois ensinar 

Interprete: Xuxa 



RESUMO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo da tematica: A literatura infantil na escola: desafios e perspectivas tiveram como 

objetivos analisar as contribuicoes da literatura infantil no processo de ensino e 

aprendizagem e pesquisar como a escola e os professores estao utilizando os livros infantis 

distribuidos pelo MEC, e as contribuicoes desses para a formacao do habito da leitura. O 

estudo foi realizado por meio de uma pesquisa de estudo de caso.tendo como instrumento 

de coleta de dados as observacoes e o questionario.que permitiram uma maior 

compreensao acerca das possibilidades e desafios encontrados pelos professores e alunos 

na utiiizacao da literatura infantil em sala de aula.Nossa pretensao neste trabalho e 

despertar a reflexao sobre a importancia de trabalhar a literatura infantil,como urn recurso 

didatico estimulador nos processo de ensinar e aprender. O nosso interesse e contribuir com 

o conhecimento sobre o tema, proporcionando assim urn trabalho de incentivo a leitura 

literaria nos anos iniciais. Acreditamos que urn trabalho desenvolvido nesta perspectiva 

pode vir a contribuir no processo de ensino e aprendizagem, logo, ele oportunizara a 

construcao do conhecimento de forma autonoma e ate prazerosa na medida em que este 

recurso fizer parte da pratica docente. Diante disto demonstramos a importancia de buscar 

melhorias para a pratica docente e urn ensino que valorize e incentive o habito da leitura 

estimulando as capacidades intelectuais dos alunos. 

Palavras - chave: Literatura infantil, pratica docente, ensino. 
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escolha o tema Literatura infantil: desafios e perspectivas se justificam mediante a 

sua relevaneia nos processos de ensinar e aprender. Este tema visa enfocar a 

importancia que a literatura infantil proporciona para o desenvolvimento cognitivo, 

emocional e social da crianca. A proposta de carater integrador concilia-se com o 

discurso propagado a cerca da utiiizacao da literatura infantil em sala de aula, na 

medida em que essa oportuniza os alunos e professores a trabalharem na producao 

do conhecimento, possibilitando a pratica de uma pedagogia transformadora, 

esquivando de urn ensino conteudista e tradicional. 

Atualmente, muito se tern falado sobre a utiiizacao deste recuso em sala de aula, 

incentivado ate por programa do Governo Federal como "A Literatura em minha 

casa" que virou modismo em muitas escolas. Podemos constatar em conversas e 

relatos que apesar do incentivo, os professores nao possuem embasamento teorico 

que os orientem em suas praticas. Por esses fatores observados, percebemos que a 

literatura infantil nao esta sendo explorado como se deve. Neste sentido, a causa do 

fracasso em muitos casos esta na utiiizacao didatico-pedagogico por professores 

sem capacitacao. 

A literatura infantil em sala de aula e considerada uma proposta interessante, mas 

se for trabalhada corretamente, sendo que nao e so jogar o livro sem o minimo de 

planejamento. Conforme os defensores desta proposta Yunes e Ponde (1988), 

Debus (2006) Abramovich (1998), dentre outros, afirmam que, a medida que ha uma 

capacitacao o trabalho eomeca a mostrar seus frutos nos discentes, tornado-se 

capazes de produzir seus proprios conhecimentos, o que vai de encontro com as 

exigencias de formar cidadao criticos, ativos e autonomos. 

Diante das questoes levantadas, tragamos alguns objetivos que serviram de 

diretrizes norteadoras para a pesquisa: Analisar as contribuicoes da literatura infantil 

no processo de ensino e aprendizagem, bem como, pesquisar como a escola e os 

professores estao utilizando os livros distribuidos pelo Mec, analisar tambem a 

contribuicao desses livros na formacao do habito da leitura; investigar alguns 

elementos que interfere na aquisicao do gosto pela leitura, observar a utiiizacao dos 
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diversos suportes textuais tendo por base a literatura infantil e investigar as 

dificuldades do professor em desenvolver atividades ligadas ao incentivo da leitura. 

Os procedimentos metodologico utilizados foram desenvolvida atraves de uma 

pesquisa de estudo de caso, que segundo Gil Apud Matos [...] "e uma pratica 

simples que oferece possibilidade de reducao de custos, apresentado como 

limitagao a impossibilidade de generalizacao de seus dados ( 2002, p.46 ). 

A pesquisa foi realizada na escola publica, Adauto Ferreira de Andrade, em Santa 

Cruz PB, com 14 alunos do 1° ano e 5 professores ensino fundamental. Foi utilizada 

como coletas de dados a observacao e os questionarios tanto para professores 

quanta para alunos 

Os questionamentos foram aplicadas aos alunos e professores, seguindo as 

orientacoes de Matos (2002 p.61). As questoes foram objetivas e claras, aberta, 

podendo respondente expressa livremente suas opinioes e fechadas quando as 

opcoes das respostas sao dadas. No nosso caso as questoes dos alunos se 

efetivaram, por meios de perguntas objetivas de multiplas escolhas, para uma maior 

compreensao das criangas, para os professores as questoes serao subjetivas que 

dara aos mesmos a possibilidade de expressar-se livremente. 

Atraves deste estudo investigamos como acontece na pratica a utiiizacao da 

literatura infantil na sala de aula e se esta realmente acontece, ou seja, a utilizagao 

da literatura infantil se efetiva na sala de aula ou e apenas urn discurso nas escolas, 

ou apenas uma exigencia atual das secretarias de educacao? Desse modo, 

sentimos a necessidade de compreender de forma mais esclarecida como se efetiva 

o trabalho na pratica no cotidiano da escola. 

A escola, sendo urn espago propicio ao incentivo da leitura em reconhecer-se como 

estimuladora do processo de leitura e proporcionar o maximo em experiencias nao 

apenas com base no codigo linguistico escrito, mas tambem no ouvir, comentar, 

criticar, sugerir, ler diferentes linguagens. 

Trabalhando a literatura em sala de aula de forma adequada, possivelmente 

contribuira para o crescimento cognitivo da crianga, ao despertar o interesse pela 

leitura, estimular a inteligencia e memoria, exercitar a pratica de leitura, aprimorando 

o vocabulario e pensamentos reflexivos. A crianga quando le ou ouve uma historia e 
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capaz de comentar, indagar, duvidar, refletir e discutir sobre ela, e assim 

desenvolvendo uma serie de competencia. 

Nessa perspectiva, o aluno pode e deve ser estimulado a participar de diversas 

atividades relacionadas com o tema, que alem de atender a necessidade infantil de 

fantasiar, enriquecera o seu vocabulario de maneira muito agradavel pelo contato 

com a linguagem culta dos livros, uma linguagem mais elaborada e polida. O 

trabalho com a literatura infantil tambem pode otimizar situacoes de comunicacao 

oral trabalhando assim a questao da oralidade .favorecendo o desenvolvimento 

cognitivo e socio cultural das criangas. 

Partindo desse pressuposto, quando as varias formas de conhecimento sao 

estimuladas.todas as linguagens sao sugeridas a exemplo de linguagem simbolica 

como musicas, pinturas, dramatizacao, reconto de historia teatro de fantoche, e etc. 

Neste contexto, e de extrema importancia que o professor tenha conhecimento, 

mesmo que reduzido de psicologia da aprendizagem. Isso vai Ihe da seguranga e o 

ajudara em adequar melhor a historia ao ouvinte. 

No contexto acima exposto, discutiremos detalhadamente no capftulo I, sobre A 

leitura literaria para crianga nos anos iniciais, seguido de um breve historico da literatura 

infantil cujo o proposito foi de expor as transformagoes e modificagoes ocorridas no 

contexto social que influenciaram a novas vis5es sobre a crianga e os livros. 

Abordamos ainda a importancia da literatura infantil na formagao do leitor, onde 

discutimos sua contribuigao e a sua natureza: arte literaria ou pedagogica? 

Ainda com relagao ao assunto explicaremos a relagao literatura e os estagios 

psicologicos das criangas, bem como a necessidade do professor conhecer cada 

fase do desenvolvimento psicologico da crianga, e por fim, reforgaremos a relevancia 

do papel da escola na propagagao do habito da leitura, porque a escola e o lugar 

privilegiado entre o leitor e o livro. 

Ja no capitulo II, intitulado de Formagao e estagio, abordamos os procedimentos 

metodologicos utilizados neste trabalho. Enfim apresentamos a analise de dados 

que colhemos de questionarios para alunos e professores. E por ultimo, as vivencias 
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e experiencias da pratica docente, onde analisaremos a pratica docente por ocasiao 

do estagio e reiataremos todo percurso de atividades e trabalho realizados. 

D£ CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DE FORMACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OE PROFESSORES 

B1BU0TECA SETORIAL 

CAJAZEIPA0 • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PARAlBA 



14 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO I 

1. A leitura literaria para crianga nos anos iniciais. 

A literatura infantil tern urn papel fundamental no desenvolvimento linguistico e 

intelectual da crianga, proporcionando urn desenvolvimento linguistico, social e 

cognitivo indiscutivel.Segundo Abramovich (1998) quando a crianga ouvem historias, 

passam a visualizar de forma mais clara, sentimentos do cotidiano que geralmente e 

vivenciado pelos personagens nas diversas modalidades de textos literario 

destinados a criangas. Ao trabalhar esses sentimentos existenciais e vivenciais da 

crianga como medo, superagao, curiosidade, tristezas ou alegrias atraves da historia 

lida ou contada, ha tambem a possibilidade de aprendizado em infinitos assuntos. 

E atraves duma historia que se pode descobrir outros lugares, outros tempo, 
outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra etica.outra 6tica...E ficar 
sabendo, Historia, Filosofia.PoIitica, sociologia.Antropologia etc. Sem 
precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que tern cara de 
aula.( ABRAMOVICH 1998, P.17). 

Neste sentido, quanta mais cedo a crianga tiver contato com os livros, maior sera a 

probabilidade dela se tomar urn adulto leitor.Nesta perspectiva o autor Richard 

Bamberger (1995 p.73) em seu livro "como incentivar o habito de leitura" ele discute 

e e favoravel a uma atmosfera de promogao a leitura nos anos iniciais, "promover a 

prontidao para a leitura, ajudando as criangas a se acostumarem a ouvir e a 

observar os livros de gravuras, ampliando o vocabulario e despertando o interesse 

por livros. 

O escritor Monteiro Lobato, precursor da literatura infantil no Brasil, cita por varias 

vezes em seus textos teoricos, cartas, prefacio e entrevistas sobre a importancia do 

contato da literatura infantil com a crianga desde a tenra idade e da contribuigao 

para a formagao do habito da leitura que o acompanhara ate a idade adulta. 

[...] o descaso e o desamor de muitos adultos pela leitura, especialmente a 
literaria, tern origem exatamente nesse momento da formagao, porque, 
possivelmente, nao Ihe foi concedido na infancia o encontro com livros que 
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despertassem a imaginaeao e os cativassem para a experiencia leitora 
(DEBUS, 2006 p.26) 

Nesse sentido, a presenga da literatura infantil na escola, mais especificamente nas 

series iniciais, e urn dos fatores que influencia na formagao da crianga num sentido 

mais ampla porque trabalha diversas competencias e habilidades que privilegia o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Para tanto, a escola fica responsavel de comegar inserir no ambiente escolar 

praticas sociais de leitura - Ir a biblioteca, ler em voz alta, contar historias etc. A 

insergao da literatura infantil nos anos iniciais, encontram alguns desafios 

principalmente com relagao a metodologia empregada e como atrair as criangas a 

leitura.Ja que para muitos a crianga pequena e considerada "analfabeta" por 

"ainda nao ter se apropriado das letras e nao ter descoberto a decodificagao da 

escrita, e por consequencia da leitura"( DEBUS,2006). 

Nessa perspeetiva, mesmo que a crianga nao leia o contato com a literatura infantil 

pode ser inserido atraves da contagem de historias e nesse contexto o papel do 

professor e fundamental, de mediador dessa aprendizagem .Assim o professor deve 

reservar espagos em que proponham atividades inovadoras, procurando conhecer o 

gostos do aluno atentando para os niveis psicologicos da crianga. O uso da literatura 

infantil, infelizmente ainda e uma pratica pouco refletida, e quase sempre se resume 

na imposigao da leitura, acompanhado de textos repetitivos, seguida de copias 

obrigatoria, sem significagao alguma para o aprendiz. 

A esse respeito Yunes E Ponde (1988, p.60) descreve que: 

Lembramos que o habito da leitura se forma "antes" mesmo do saber ler- e 
ouvindo histdria que se "treina" a relacao com o mundo; dai que contar, 
recontar, inventar, sem que se proiba falar, leva inclusive ao gosto de 
encenar, [...] leitura nao e castigo, nao exige resposta pronta, nem se mede 
com prova. 

Portanto e imprescindivel o uso pedagogico da literatura infantil em sala de aula de 

modo que seja utilizado de forma coerente, para que possa contribuir para a 

efetivagao do processo de ensinar e aprender. 



1G zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Um breve historico da Literatura Infantil 

Os estudos ja desenvolvidos sobre a literatura infantil contatam que os 

primeiros livros destinados ao publico infantil surgiram na Europa, entre o final 

do seculo XVII e durante o seculo XVIII. Autores como La Fontaine, Fenelon, 

Charles Perrault, foram os primeiros a escrever para as criangas, cuja obra 

enfocava principalmente os contos de fadas e as fabulas. A principal obra 

desse genera literario destinado as criangas foi os celebreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Contos da mamae 

Gansa, publicada por Charles perrault em 1697. 

De la pra ca, a literatura infantil vem se destacando mediante a sua 

relevancia na formagao e desenvolvimento cognitivo das criangas.Depois do 

impulso inicial dado por Perrault, a literatura infantil comega- se a ser 

reconhecido e desponta com prestigio comercial.renome e lugar na historia 

literaria.Muitos escritores se viram encantado por este novo genera literario e 

apostaram nesta promissora area da literatura.destes Hans Christiam 

Andersen e os irmaos Grim se tornaram mundialmente reconhecidos por seus 

famosos contos de fadas. 

O bergo da literatura infantil.foi marcado por varias modificagoes proveniente 

da ascensao do capitalismo e de sua expressao politica. Afirmada a nova 

estrutura do poder da burguesia, a literatura infantil, passa ser vista a 

principio apenas como mercadoria.lsto porque a sociedade crescia por meio 

da industrializagao e a o livro para crianga parecia um bom negocio. Com o 

passar do tempo a sociedade cresce e moderniza por meio da 

industrializagao, expandindo assim, a produgao de livros. 

A burguesia institui um novo conceito de famflia. E o surgimento da familia 

moderna e a formagao de um novo publico consumidor que determinou uma 

padronizagao da cultura. A crianga torna-se o centra do interesse educativo 

dos adultos. Juntamente com essa nova visao de infancia surge tambem a 

institucionalizagao do ensino, com a concepgao voltada para a crianga, ou 
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seja, comega-se a observar que a crianga necessitava de um tratamento 

especializado. 

A partir dai os lagos entre literatura e a escola passam a se estreitar. Houve 

neste momento uma preocupacao com o publico leitor, pois para adquirir 

livros era preciso que as criangas dominassem a lingua escrita e cabia a 

escola desenvolver esta capacidade.De acordo com Lajolo & Zilbermann," a 

escola passa a habilitar as criangas para o consumo das obras impressas, 

servindo como intermediarias entre a crianga e sociedade de consumo." 

(1988, p. 18) 

Neste sentido, as obras de literatura infantil dependem da passagem da 

crianga na escola, e isso a coloca numa posigao secundaria em relagao a 

educagao. Assim depois aprender a ler, a escola tratava de promover e 

estimular um elo entre o livro e a crianga leitora, intermediando - as a 

sociedade de consumo. 

No entanto, o genesis da literatura infantil nao se restringe apenas ao 

surgimento do mercado capitalista, de novos publicos consumidores e as 

transformagoes do sistema educacional, mas teve por base a nova visao de 

infancia, e preciso lembrar que ate o seculo XVII, a infancia era negada. 

As criangas nao possuiam nada especifico ou adequado para essa fase. Nao 

possuiam um vestuario proprio, nem lugar proprio pra brincarem ou se 

educarem, e muito menos uma literatura infantil, isto e, uma literatura para o 

entretenimento das criangas. A defesa da infancia foi encabegado por padre, 

juristas, moralista e intelectuais da epoca. Estes passam a defender a crianga 

e lutar por seus direitos por acreditarem que "as criangas sao seres 

qualitativamente diferente dos adultos." (GHIRALDELLI, 2006, p. 17). 

Este reconhecimento so foi possivel mais tarde, com o auxilio das ciencias 

como a psicologia - a psicanalise - e enquanto educagao - a pedagogia. 

Com o auxilio das referidas ciencias, e que se tornou claro o sentido que 

deveria tomar um texto que viesse atingir a infancia: tendo por meta despertar 

a curiosidade para "aspecto do real, deveria estimular o prazer pela leitura 
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atraves de uma aventura cativante. No entendimento de Filipouski & 

Zilberman (1982), e por meio desta literatura que a insere nos padroes e 

expectativas eleitas pela sociedade. 

Assim, a obra infantil e essencialmente formadora: de suas primeiras 

impressoes sobre o universo de conceitos intelectuais e comportamentais: 

alem disto, estimula a sua fantasia e o pensamento critico sobre o mundo 

(FILIPOUSKI, 1982,p 13) 

A literatura infantil na sua genese esteve comprometida a pedagogia por 

todos esses aspectos didatico-pedagogico de carater formador, que baseava-

se numa linha moralista, paternalista, centrada na representacao de poder. 

Era, portanto, uma literatura para estimular a obediencia segundo a influencia 

dominante. 

Por causa dessa vertente didatico-pedagogico que a literatura infantil viu-se 

banida de todos os tratados literarios, e por esse motivo, por muito tempo 

houve discussoes sobre sua designacao. 

Assim, ate as duas primeiras decadas do seculo XX, as obras didaticas 

produzida para criangas apresentavam um carater etico-didatico, ou seja, o 

livro tinha a finalidade de educar. A obra dificilmente tinha o objetivo de tornar 

a leitura como fonte de prazer, retratando a essencia da obra. Havia poucas 

historias que falavam de forma ludica, ou que faziam pequenas viagem em 

torno do cotidiano, ou a afirmagao da amizade centrada no companheirismo, 

no amigo da vizinhanga da escola, da vida. 

Essa visao didatico - pedagogico centrada no interesse do sistema , passa a 

ser substituida por volta dos anos 70 e a literatura infantil passa por uma 

revalorizagao seguindo outra vertente, principalmente pelas obras de Monteiro 

Lobato, no que se refere ao Brasil. Ela entao se distribui por todos os 

caminhos da atividade humana, valorizando a aventura ,o cotidiano, a 

familia, a escola, o esporte.as brincadeiras, as minorias raciais.penetrando 

ate no campo da politica e sua implicagoes. 
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No Brasil a ideia de iivro para criangas, so veio surgir muito tempo depois de 

seu surgimento na Europa, A historia da literatura infantil brasileira comecou 

tardiamente em relagao aos paises europeus, porque o pais vivia outro 

contexto social e cultural, mas este foi o momento propicio para se pensarem 

livros infantis. 

Este periodo que compreendia o fim do seculo XIX e o XX, o Brasil passava 

por uma acelerada urbanizagao e uma crescente modernizagao. Assim com a 

massa urbanas, surgi tambem consumidores de produtos industrializados e 

uma maior procura por produtos culturais. 

Estes fenomenos conduziram as poucas editoras existentes no Brasil, criarem 

diversas publicagoes as quais se destinavam aos diversos publicos, a 

exemplo das sofisticadas revistas femininas, os romances, material escolar, e 

os livros para criangas. O que prova esta maturidade na sociedade brasileira 

para a absorgao de produtos culturais foi a criagao em 1905, da revista 

infantil: OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TICO-TICO. 

Ate por volta da segunda metade do seculo XIX, era privilegio apenas das 

elites a leitura de livros tanto de origem estrangeiras.quanto as nacionais, 

mas o progresso de modernizagao no Brasil, contribuiram para a 

consolidagao da literatura brasileira , principalmente pelo fato do 

fortalecimento das editoras, tipografias, bibliotecas, livrarias tornando o Iivro 

um objeto mais acessivel ao menos nos grandes centros. 

E neste contexto cultural, que comegam a pensar na possibilidade de 

escrever para criangas. Os primeiros esforgos em prol da literatura infantil no 

Brasil foram encabegados por escritores, educadores, intelectuais, jornalistas, 

este viam a importancia dos livros para criangas como tambem a necessidade 

de escolarizagao destas criangas. 

Entao assim se intensifica campanhas pela instrugao, pela alfabetizagao, e 

pela a escola, e isto prestigiava os esforgos de dotar o Brasil de uma 

literatura infantil nacional. Foi neste periodo que duas correntes teorica se 

manifestaram: O entusiasmo pela educagao e o otimismo pela educagao. A 

primeira lutava pela abertura de escolas, a segunda primava pela qualidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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do ensino. Esta preocupacao tinha justa causa, pois no Brasil mais " de 75% 

da populacao em idade de escolarizagao era analfabeta"(GHIRALDELLI, p 

33) . 

Neste clima de valorizagao da instrucao e da escola, simultaneamente 

desponta a preocupacao pela incidencia de livros estrangeiros, que nao 

traziam tanta significacao para os pequenos leitores brasileiros, por pertencer 

a culturas diversas nao despertava nenhuma cumplicidade em relacao com o 

seu proprio pais_ o Brasil. 

Diante deste e de outros fatores ja citados, alguns intelectuais da epoca 

comeeam a produzir livros infantis e estes ja tinham destino certo: as escolas. 

O Iivro de literatura infantil brasileira foi tambem muito influenciado por livros 

de origem europeia, principalmente no que diz respeito a vertente didatico-

pedagogica, ou seja, havia um fundo ideologico nos primeiros livros infantis 

brasileiros. Era a imagem da crianga esteriotipada, de comportamento 

exemplar, virtuosa, sempre em situagao modelares de aprendizagem: lendo 

livros, ouvindo historias, tendo conversas educativas com pais ou professores 

e assim por diante. 

Mas este paradigma foi bruscamente desfeita a partir das publicagoes de 

Monteiro Lobato. As obras de Monteiro Lobato de fato surgiram como um 

divisor de agua, para marcar a literatura infantil e os esforgos em prol da 

literatura infantil so alcangou prestigio no cenario cultural brasileira, apos as 

obras de Lobato. 

O criador dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sftio do pica- pau Amarelo, rompeu com os padroes prefixados 

do genera e estabeleceu uma ligagao entre a literatura infantil e as questoes 

sociais.Nessa sentido, Lobato reconhece as vantagens do uso educativo da 

literatura infantil e procura atraves de suas historias, exercitar a imaginagao e 

desenvolver a inteligencia criativa das criangas. 

Em 1921, Monteiro Lobato publica seu primeira Iivro infantil, Narizinho 

arrebitado, nome bem sugestivo para a intencionalidade do autor. Fugindo do 

moralismo que costumava acompanhar a literatura infantil, sua obra incentiva 

a investigagao e o debate sobre questoes e valores pre- estabelecido. 
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Os textos escritos por Lobato, afirma Ligia Cademartori (2006, p.51)" [...] 

Estimula o leitor a ver a realidade atraves de conceitos proprios.Apresenta [...] 

uma realidade nacional em seu aspecto social, politico.eeonomico, cultural." 

Nesta perspectiva, podemos observar que havia em seus textos uma 

consciencia social, e uma visao para o estimulo da consciencia critica.dos 

leitores, pois em seus textos sempre deixa espagos para a interlocucao com o 

destinatario e a discordancia era prevista,contribuido com a formacao do 

leitor. 

Neste sentido, na decada de 80 ouve ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA boom na literatura infantil no Brasil, 

devido a atengao e o cuidado e o reconhecimento da educagao basica, e uma 

grande agio pedagogica, junto a crianga, privilegiando o Iivro como elemento 

imprescindivel ao crescimento intelectual. Assim surgem programas culturais 

de promogao da leitura tanto no setor privado quanta iniciativas do Estado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 A importancia da literatura infantil na formacao do leitor. 

Escritores e educadores reconhecem a importancia e as contribuigoes da 

literatura infantil para o desenvolvimento da crianga e para a formagao do 

leitor. Mas estes ainda divergem para chegar a uma conclusao: Afinal a 

literatura infantil e uma arte literaria ou pedagogica? 

Desde sua origem com as obras de Charles Perraut a literatura infantil esteve 

vinculada a preocupagao didatica. Ao mesmo tempo era marcada pela 

presenga de uma moralidade emitida atraves de uma literatura pedagogica, e 

desta forma, passou a ser vista como um importante instrumento para 

propagagao de uma cultura moralista. A vocagao pedagogica de Perraut e 

clara, e era posto a servigo desta missao, a de preparar a crianga as regras 

pre- estabelecida pela sociedade na epoca. 

Por muito tempo a literatura infantil foi utilizada neste sentido, criando assim 

uma tensao entre o saber da arte literaria e o ideal pedagogico. Tal tensao foi 

o grande desafio da obra destinada ao publico infantil, e ocasionou a literatura 
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infantil o afastamento dos tratados literarios, minimizando-a principalmente 

pela falta de consenso sobre a natureza dessas obras. 

Na concepgao de Cadematori (2006, p.24): 

Foi a preocupacao pedagogica que, por muito tempo, silenciou no texto 
questoes relativas a sexualidade, ao racismo, a segregacao das mulheres, e 
outras mazelas da sociedade e de seus jogos de poderes, [...]. 
Tradicionalmente, a literatura infantil apresentou por determinacao 
pedagogica, um discurso monologico que, pelo carater persuasivo, nao 
abria brechas para interrogates, para o choque de verdades, para o 
desafio da diversidade, tudo se homogeneizando numa so voz, no caso do 
narrador. 

Assim, pode-se observar que a literatura infantil seguia uma vertente teorica 

baseada em valores tradicionais, cuja intencao era apenas educar as criangas 

segundo os preceitos da epoca, revelando assim o carater pedagogico-

doutrinador. 

E partindo dessa visao que escritores e letrados idealizaram uma renovacao 

da literatura infantil, para quebrar a predominancia do didatico-doutrinador 

dessas obras. No Brasil esta renovacao, tao solicitada por Lobato na decada 

de 20, aconteceu por volta dos anos 70. A partir dessa renovagao a literatura 

infantil passou a atingir um novo objetivo: atrair o pequeno leitor / ouvinte e 

leva-lo a participar das diferentes experiencias que a leitura infantil pode 

proporcionar. 

Neste sentido, e possivel entender a concepgao de literatura infantil para os 

que defendem - a como arte, fruto da cultura criadora e questionadora. Nesta 

perspectiva, a literatura para criancas precisa criar uma reorganizagao das 

visoes de mundo, possibilitando uma nova ordenacao das experiencias 

existencias das criangas. E a convivencia com textos literarios induz a 

formagao de novos padroes e o desenvolvimento do senso crftico. 

Partindo dessa visao, e importante compreender a relevancia da literatura 

infantil, que segundo afirma Coelho (2000. p17) "e um fenomeno de 

linguagem resultante de uma experiencia existencial, social." 
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A literatura se reveste de grande importancia porque e a expressao do ser 

humano e da vida, e porque retrata epoeas, costumes e ideias. Deste modo a 

leitura da literatura desde a infancia estimulara o desenvolvimento cognitivo 

da crianga estimulando-as a se envolver em diferentes situagoes, 

possivelmente despertando a um entendimento sobre as diversidades 

culturais. 

A reforma literaria ocorrida por voita dos anos 70, contribuiu para a 

valorizagao da literatura infantil como um genero importante para a formagao 

do leitor. Entao se ramifica a literatura infantil por todos os caminhos da 

atividade humanas, valorizando a aventura, o cotidiano, a familia, a escola, as 

brincadeiras, o esporte, penetrando ate no campo social, cultural e politico. 

Hoje a dimensao da literatura infantil e muito mais amplo e importante, pois 

proporciona a crianga o desenvolvimento emocional, social, e cognitivo 

indiscutivel. Nesse sentido, quanta mais cedo a crianga tiver contato com os 

livros e desenvolver o habito de ler, maior sera a possibilidade dela se tornar 

um adulto leitor. Dessa forma atraves da leitura a crianga adquire uma postura 

critico-reflexivo, muito relevante para a sua formagao cognitiva. 

A leitura e um processo no qual o leitor reaiiza um trabalho ativo de 

construgao do significado do texto. Ler, nao e somente codificagao de 

simbolo, mas envolve uma serie de estrategias que permite o individuo 

compreender o que le. Partindo desse pressuposto, relata os PCN's 

(2001, p.54): 

Um leitor competente e alguem que, por iniciativa propria e capaz de 
selecionar, dentre os trechos que circulam socialmente aquele que podem 
atender uma necessidade sua.que consegue utilizar estrategias de leitura 
adequada para abordar-los de forma a atender a essa necessidade. 

Assim, pode-se observar que a capacidade de ler e aprender esta ligada ao 

contexto pessoal do individuo, e nao pode ser importa autoritariamente, ou no 

sentido doutrinador-pedagogico. A imposigao dos escritos para criangas, 
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contribui para dar uma visao distorcida, e para distanciar cada vez as 

criancas do ato de ler. 

Por este motivo ha uma preocupacao da parte dos educadores, com relacao a 

forma metodologica empregada nas salas de aulas, pois trabalhar a literatura 

com criancas em sala exige do professor capacitagao e conhecimento dos 

estagios psicologicos da crianga. 

Durante o seu desenvolvimento, a crianga passa por varios estagios 

psicologicos que precisam ser observados e respeitados no momento da 

escolha de livros para ela. Essas etapas nao dependem somente da sua 

idade, mas de acordo com o seu nivel de amadurecimento pslquico, afetivo, 

intelectual e de seu nivel de conhecimento e dominio do mecanismo da 

leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 A literatura e os estagios psicologicos das criancas 

A adequagao dos livros as diversas etapas que a crianga normalmente passa 

e tao importante quanta efetivo, no processo de aquisigao do ato de ler. 

Muitos fatores contribuem para que o habito de ler se constituem em um 

prazer para o pequeno leitor. Alguns princfpios orientadores, baseado na 

psicologia experimental, dividiram em cinco categorias as fases do 

desenvolvimento psicologico da crianga: o pre-leitor, o leitor iniciante, leitor 

em processo, o leitor fluente, e o leitor critico. 

Em cada fase do desenvolvimento psicologico da crianga, buscou-se 

caracterizar as peculiaridades do amadurecimento fisico e psicologico do 

provavel leitor. E importante considerar que apenas a idade nao e suficiente 

para categorizar o estagio psicologico da crianga, mas principalmente da 

inter- relagao entre a idade cronologica e o amadurecimento psiquico- afetivo-

intelectual e o nivel de conhecimento/dominio do mecanismo da leitura, 

dependendo do meio em que ela vive. 
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O pre-leitor: Nesta fase a crianca (dos 15/17meses aos 3 anos), ja comeea a 

reconhecer o mundo ao seu redor, atraves do contato afetivo e do 

tato.Tambem e o momento em que a crianga comeca a conquistar a propria 

linguagem e a nomear as realidades a sua volta. A partir desta percepgao e 

interessante estimular este impulso natural, com gravuras de animais, 

brinquedos, chocalhos musicais ou objeto familiares. Neste momento a 

atuagao do adulto e essencial, para propiciar situagoes simples de leitura. 

A partir dos 2/3 anos (fase denominada de segunda infancia).E a fase 

marcada pelo o egocentrismo. A crianga nesta fase aumenta a capacidade de 

expressao verbal e a utiliza-a em suas atividades ludicas, pois com essa 

idade cresce o interesse por atividades ludicas. O adulto por sua vez, pode e 

deve orientar as brincadeiras e ja introduzindo o Iivro e atividades 

relacionadas. 

Na visao de Abramovich (1998,p.) " os Iivro devem confer um contexto 

familiar, com predominancia total de imagem, um dose de humor e misterio e 

tecnicas de repetigao." O que impera neta categoria e a nomeagao das 

coisas, que leva a crianga a um convfvio inteligente e efetivo com a realidade 

que o cerca. Este conceito e confirmada em Coelho (2000,p.189) esse 

"convivio com a imagem, associada a palavra nomeadora, facilitara a 

operagao mental que identifica a percepgao visual e a palavra 

correspondente" 

Assim a crianga desde muito cedo estabelecera a relagao entre a realidade e 

o mundo dos livros. 

O leitor iniciante ( a partir dos 6/7 anos ). Essa e a fase da aprendizagem da 

leitura e comega apropriar- se da decodificagao dos sfmbolos graficos da 

linguagem. A presenga do adulto e fundamental para encaminhar a crianga a 

se encontrar o mundo contido nos livros, e tambem para estimular- La a 

decodificagao dos simbolos graficos, que Ihe abrirao as portas para o mundo 

da escrita e da escrita. 

O Iivro nesta fase tern que ter uma linguagem simples, que sigam uma 

sequencia logica de principio, meio e fim. As imagens ainda devem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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predominar intercaladas com pequenos textos escritos. Os personagem 

podem ser seres animados ou inanimados, especificando sempre os tracos 

de com portamento e carater (bom e mal, feio e bonito.fraco 

forte,etc.).Historias com humor.comodidade.graga sempre agrada o pequeno 

leitor nesta fase.O texto deve ser estruturado com palavras de silabas 

simples, organizada em frases curtas e sempre com repetigoes, para facilitar 

a compreensao.Os argumentos devem estimular a imaginacao, a inteligencia, 

a afetividade, o pensar, o quere e o sentir. 

O leitor em processo (a partir dos 8/9 anos) ja domina com facilidade o 

mecanismo da leitura. No auge da curiosidade, interessa-se pelo 

conhecimento e pelos questionamentos de toda natureza. O adulto torna- se 

uma fonte de incentivo a leitura, mediando e auxiliando nas possiveis 

dificuldades. Os livros adequados a esta fase devem apresentar um tema 

definido, a ser resolvido, que levara o pequeno leitor a questionamentos, 

produzindo um maior conhecimento aos diversos assuntos. 

O leitor fluente ( de 10/11 anos)tem como caracterfstica principal o 

desenvolvimento da capacidade de concentracao, ele e capaz de 

compreender abstratamente o mundo expresso nos livros.Segundo 

Coelho(2000, p.37) e a partir dessa fase que a crianga desenvolve o " 

pensamento hipotetico dedutivo" que e a capacidade de abstragao. Historias 

que apresentam valores politicos e eticos, herois que lutam por seus ideais 

sempre despertam interesse nas criangas desta faixa etaria. As imagens 

ainda estao presentes, mas, nao de forma predominante, ainda sao 

elementos de atragao. 

O leitor critico ( a partir dos 12/13 anos) desenvolve competencias de dominio 

da leitura e da escrita e sua capacidade de reflexao aumenta, permitindo a 

intertextualizagao. Gradativamente o pensamento reflexivo e a consciencia 

em relagao ao mundo sao ativados, atraves de uma maior interagao com os 

livros. O convivio do leitor com texto literario, segundo Coelho (2000, p.40) 

"deve extrapolar a mera fruigao de prazer ou emogao e deve provoca-lo para 

penetrar no mecanismo da leitura". Nesta fase e necessario que ele se 

aproprie da literatura, que e considerada como arte e inicie os conhecimento a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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respeito dos conceitos basieos da literatura, que nao pode ser ignorado 

leitor critico. 
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CAPITULOII 

2.FORMAQAO E ESTAGIO 

2.1 Procedimentos metodologicos 

O presente estudo tern por titulo: A literatura infantil na escola: desafios e 

perspectivas; sera desenvolvida atraves de uma pesquisa de estudo de caso, que 

segundo Gil Apud Matos [...] "e uma pratica simples que oferece possibilidade de 

reducao de custos, apresentado como limitagao a impossibilidade de generalizagao 

de seus dados ( 2002, p.46 ). 

Neste sentido, nossa intencao e estudar questoes relacionadas ao tema, objetivando 

conhecer de forma mais ampla como se da esta relagao no cotidiano de alunos e 

professores no ambito do sistema educacional. Para realizaeao deste estudo, 

Utilizamos esse proeedimerito ao selecionarmos apenas um 
objeto de pesquisa, obtendo grande quantidade de informaeoes 
sobre o caso escolhido e consequentemente aprofundamento 
seus aspectos (ROESE apud MATOS, 2002 p.45,46) 

Desta forma, a pesquisa se realizar- se- a em uma escola publica, com alunos e 

professores do primeiro ano do ensino fundamental, buscando obter informaeoes 

necessarias para o desenvolvimento deste trabalho por ocasiao do estagio. Para 

tanto faremos coletas de dados atraves de observacao que na concepgao de Matos 

(2002 p.58) [...] " e uma tecnica muito utilizada [...] e para ser considerada eficaz 

para a pesquisa cientifica, temos que observar, compreender o que e essencial e 

fazer registro." 

Esse instrumento de coleta de dados como podemos perceber, e bastante simples e 

muito utilizado por proporcionar um maior contato do pesquisar com o ambiente 

pesquisado. 

Alem da observagao tambem teremos como instrumento de pesquisa, o questionario 

que e uma tecnica de pesquisa tambem muito simples e que nao exige a presenga zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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do pesquisador. Essa tecnica consiste na resposta por escrito do investigado.por 

meio de formulario com questoes. 

Essas questoes serao aplicadas aos alunos e professores, seguindo as orientacoes 

de Matos (2002 p.61) " As questoes devem ser objetivas e claras. Podem ser 

aberta,quando o respondente expressa livremente suas opinioes; fechadas quando 

as opcoes das respostas sao dadas, e mistas,apresentando uma fusao dos dois 

tipos mencionados". No nosso caso as questoes dos alunos se efetivaram, por 

meios de perguntas objetivas de multiplas escolhas, para uma maior compreensao 

das criancas, para os professores as questoes serao subjetivas que dara aos 

mesmos a possibilidade de expressar-se livremente. 

A escolha desses dois instrumentos de coletas de dados se deram pelo o fato de 

que ambas se completam no sentido de o que nao e percebido na observacao pode 

ser vista nas respostas dos questionarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 ANALISES DOS DADOS: P R O F E S S O R E S E ALUNOS 

A pesquisa foi realizada com cinco professores que lecionam na zona urbana e rural da rede 

publica Municipal da cidade de santa Cruz-PB. 

Os professores que fizeram parte da pesquisa tern entre 20 a 23 anos de experiencia na 

educacao cuja formagao deste se configuram em curso superior pela UVA- Universidade do 

Vale do Acarau. 

Com a aplicacao dos questionarios foi possivel perceber que todos os professores estao 

ciente da importancia da leitura e veem na literatura infantil e outros suporte textuais uma 

estrategia essencial para estimular o habito da leitura nas criancas principalmente nas series 

iniciais, onde o processo educativo se inicia de fato, e a crianga passa a ser inserida num 

ambiente de alfabetizagao, e nao so isso, mas tambem abrange todo um contexto educativo 

com afirma Debus (2006,p.17) "envolvendo todos os processos de constituigao da crianga 

em suas dimensoes intelectuais, sociais, emocionais, expressivas, culturais,internacionais." 

Nesse sentido a literatura infantil torna-se um otimo complemento para o processo educativo 

constituidos como uma arte de grande aceitacao entre as criangas, como confirma 100% 

das professoras respondentes dos questionarios. uhP ^ S l t ^ F C R , E R A L 
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Apesar da conscientizagao em relagao a importancia da literatura infantil em sala de aula e 

do incentivo do Governo Federal nos programas de estimulo a leitura um professorazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "C" da 

zona rural diz que ainda falta empenho da parte da escola em realizar estes projetos. 

Segundo ela a escola tern um projeto de incentivo a leitura, mas apenas ela executa em sala 

de aula. 

Para a professora "C" os programas do Governo Federal criado pelo MEC tinham tudo pra 

dar certo, mas, na sua concepgao nao estao rendendo bons resultado porque nao ha um 

maior interesse par parte da escola. A professora "A" diz que o programa de incentivo a 

leitura, a exemplo: A literatura em minha casa "e otimo embora em alguns lugares ainda nao 

se concretizem" 

Apesar das dessas afirmagoes as demais professoras afirmam que ajuda do Governo de 

incentivo a leitura tern sido de fundamental importancia e que tern rendidos bons resultado, 

na concepgao da professora "A" "os alunos vao aos poucos adquirindo o habito da leitura" 

pelo constante contato com os livros, alem de contribuir para a dinamicidade das aulas, com 

a utilizagao da literatura infantil em sala colabora para uma maior participagao dos alunos e 

um envolvimento professor e aluno.que vem corroborar com o pensamento de Debus, 

quando diz que o "professor nao e apenas um figurante com interpreta alguns ,mas, tambem 

faz parte do processo sendo ambos protagonistas" (2006,p.22). 

O professor e um mediador entre o Iivro, a historia e a aluno. A professora "A"afirma que 

apos trabalhara literatura infantil em sala houve mudangas significativas, pois "as aulas 

passaram a serem menos monotonas.os alunos perderam mais a timidez e melhorou a 

relagao afetiva entre professor e aluno. 

Com base em Abramovich(1998,p.143) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao ler uma historia a crianga tambem a desenvolver todo um potencial critico. 

A partir dai ela pode pensar, duvidar, s e perguntar, questionar... Pode s e 

sentir inquietado, cutucada, querendo saber mais e melhor ou percebendo 

que s e pode mudar de opiniao... 

Quando perguntamos se as professoras costumavam utilizar obras de literatura infantil, de 

modo geral a respostas foram positivas e a forma mais comum de se trabalhar a literatura 

infantil com as criangas, e pela dramatizagao das historinhas, leitura individuals e em 

grupo.e discussao do texto. Pois as criangas gostam desse tipo de atividade, que Ihe sao 

apresentadas de forma ludica e prazerosa, onde ha um envolvimento psicologico, socio-

comunicativo, e afetivo pela interagao entre o professor e os outros alunos participants. 
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Mas apesar desta interagao e de boa participagao dos alunos nestas atividades com a 

literatura infantil em sala, as professoras "A" e "B",relataram que nem todos os alunos 

gostam dessas atividades. A professora "B" diz que a sua maior dificuldade de trabalhar a 

literatura infantil em sala sao os alunos "sao os alunos desinteressados que atrapalham os 

que querem", a professora "A" diz que algumas criancas "resistem e ficam indiferentes com 

as atividades". 

Neste caso acreditamos que esses alunos precisam de um acompanhamento melhor para 

que se detecte as causas do desinteresses, as vezes esta s criancas pode ate ter um 

problema de leitura e nao consegue acompanhar a turma ficando apatica e mostrando 

renuncia. Para isso o professor deve fazer um diagnostico e planejar uma boa aula, 

propondo atividades adequadas para levar cada um a se desenvolver ainda mais e chegar 

ao final do ano lendo e escrevendo. 

De acordo com a nossa pesquisa o genero literario mais admirado pelos alunos na 

concepgao das professoras, foram as lendas, seguido do conto e fabulas. E todas as 

professoras afirmaram que houve mudangas com relagao a leitura apos o trabalho com a 

literatura infantil em sala de aula.A professora "B" observou que "os alunos comegaram a 

pedir livros emprestados,e comegaram a comprar livros". A professora "C" percebeu que os 

"alunos passaram a ter mais interesse e gosto pela leitura, tornando-se um leitor." E a 

professora "D" analisou que aumentou a procura por Iivro, e "melhorou a maneira de escutar 

e dialogar". 

Neste sentido, a professora "D" concorda com Abramovich (1998,p.23) em que a fungao da 

narragao e entre outras de ensinar a crianga a escutar, a pensar e que mais tarde tera 

maior significancia para o leitor. 

Acreditamos que de modo geral, as professoras respondente do questionario de pesquisas 

ja desenvolve algum tipo de trabalho com a utilizagao da literatura infantil em sala de aula 

que ja tern contribuido para a aprendizagem dos alunos, mesmo que sem a devida 

assiduidade e acompanhamento e isto e claramente confirmado pela professora "B" quando 

diz que todo trabalho com literatura infantil e feito por conta propria sem nenhum 

acompanhamento. 

Contudo, o trabalho com literatura infantil na escola traz boas expectativa, pois a professora 

ja tern consciencia da fungao social dos livros em relagao ao incentivo a leitura e os efeitos 

produzidos no desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

O questionario foi aplicado em uma turma de 14 alunos do 1° ano do ensino fundamental do 

turno da manha, da escola municipal Adauto Ferreira de Andrade. Os alunos tinham entre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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seis e sete anos de idade, todos os iniciantes na vida escolar, ou seja, ainda estao em 

processo de alfabetizagao como ressaltou a professora. 

Para a coleta de dados, os questionarios apresentavam nove questoes de multipla escolha 

que evidenciam questoes relacionadas ao conhecimento dos alunos sobre literatura infantil. 

Com relacao ao tema ficou claro que os alunos ja tern algum contato com livros de 

historinhas infantis, principalmente porque a professora ja trabalhou com livros de literatura 

infantil,mas segundo os alunos com pouca frequencia.apesar de todos os alunos afirmarem 

que gostam quando a professora utiliza os livrinhos de historinhas. 

O questionario nos remete a uma realidade onde que se percebe e que as criangas nao 

gostam de ler e o fazem por obrigacao. A primeira pergunta foi : Voce ja leu algum Iivro? 6 

criancas responderam que nao,5 responderam que sim,e 3 nao respondeu,mas acreditamos 

que isto se dar pela falta do incentivo no ato de ler por prazer. Quando perguntamos: O que 

gosta de fazer nas horas vagas? 10 responderam que nao leem e preferem brincar e assistir 

Tv e apenas 3 disseram que brincam e a leem de livros de literatura. 

A segunda pergunta: que tipo de historinha voce gosta de ler? Implicou em um novo tipo de 

historia que fogem das convencionais como exemplo os classico como Branca de 

Neve,Cinderela,Chapeuzinho Vermelho etc.As criancas citaram que gostavam do Mascara, 

da moranguinho, Emilia, Hottwillss. Atraves dessa perguntas outros questionamentos sera 

que essas estorias foram lidas ou vistas pela Tv? 

A imagem do Iivro ainda esta muito associada a escola, ou seja, ainda remete a um a 

lembranga unicamente da escolar. Algumas atitudes de pais e professores fortalecem essa 

imagem, as vezes como forma de castigo. 

Quando perguntamos se os pais leem historinha em casa pra voce? 6 criangas 

responderam que seus pais nao leem para eies , ou seja, nao ha um incentivo por parte dos 

pais. Este fator e um agravante, pois no entendimento de Machado (2001.p14) diz que no 

caso das criangas dois fatores sao determinates para o interesse pela leitura e a 

curiosidade e o exemplo. Exemplo que deveria comegar em casa com os pais. Assim como 

os professores devem estimular o habito da leitura pelo proprios entusiasmos e exemplo. 
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2.3 VIVENCIAS E PRATICAS DOCENTES 

E atraves da presente analise temos como principal objetivo expor algumas consideracoes 

sobre o estagio, ocorrido na Escola municipal Adauto Ferreira de Andrade, na cidade de 

Santa Cruz-PB, que se realizou entre os meses de setembro e outubro de 2009. Contamos 

com o apoio da direcao e o auxilio da professora titular da sala de 1° Ano do ensino 

fundamental, de turno diurno, e com 14 alunos. As aulas tiveram por base o trabalho 

monografico que tern por titulo: A literatura infantil na escola: desafios e perspectivas. O 

estagio seguiu o percurso do planejamento elaborado previamente, que teve pleno apoio da 

professora titular da sala. 

A atividade docente requer do professor competencias e habilidades para mediar teoria e a 

pratica em sala de aula. Neste sentido podemos perceber a importancia dessa mediagao 

teoria/pratica na profissao docente, pois, foi nas vivencias da pratica docente, por ocasiao 

do estagio que se eleva a necessidade imbrica-los de forma a melhorar e viabilizar o 

processo de ensino e aprendizagem. 

E no momento do estagio que muitos questionamentos sao levantados, e onde a teoria e a 

pratica de fato se encontram e nesta perspectiva concordamos com Campos (2007, p.81), 

"Refletir sobre o estagio [...] significa rever novas praticas no exercicio da experiencia 

docente [...] no tocante as concepgoes, perspectivas, contribuicoes e dilemas do estagio 

[...]". Alem disso, surgi tambem o medo e a inseguranca de fracassar e nao atender a 

heterogeneidade da sala de aula. 

E de fato sentimos essa dificuldade no estagio, a turma de 14 criancas, havia 4 criancas que 

apresentavam deficit de aprendizagem e nao conseguiam acompanhar as atividades 

planejadas. E em todas as aulas aconteciam um atraso no conteudo e um pequeno tumulto, 

pois as criangas que haviam terminados comegavam a brincar e fazer barulho, e assim 

desconcentrava as outras criangas, que desistiam de fazer a tarefa e na insistencia 

comegava a chorar dificultando ainda mais o processo. 

Mas no percurso dos vinte dias do estagio conseguimos atenuar a situagao da indisciplina. 

Fizemos com que os alunos que ia terminado ajudassem o coleguinha. Formamos 

pequenos monitores, que com prazer ensinavam como aprenderam a ligao. Ao contrario do 

que imaginavamos, as criangas aprendem cada um em seu tempo, mas consideramos de 

modo geral que foi rapido, e como era fase de alfabetizagao era necessario apresentar as 

silabas e palavras, buscando sempre aliar alfabetizagao e letramento. 
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Para incentivar o habito da leitura desde os primeiros anos de escolaridades, todos os dias 

tinha a hora da leitura, sempre apos o recreio, liamos uma historinha, ora um poema ,ora 

uma cronica, sem fazer nenhuma ligagao com o conteudo era ler por prazer e sem 

compromisso.Depois sempre perguntavamos o que haviam entendido, se haviam gostado, o 

que mudariam na historia e assim por diante, comecavamos em grupo interpretar o texto, 

numa roda de conversa era muito satisfatorio pois viamos que eies gostavam, tanto que 

sempre pediam pra antecipar a hora da leitura. 

A hora da leitura nos surpreendeu, pois era a hora que as criancas mais se comportavam, 

todos ficavam atentos a historia e ao seu desfecho, ate mesmos aqueles mais trabalhosos 

paravam para ouvir a historia. 

Neste trabalho de incentivo a leitura, trabalhamos a apreeiagao critica para desenvolver 

assim um potencial critico, instigando a pensar, duvidar, se perguntar, questionar e isto 

contribui para que a crianga possa perceber opinar criticamente. Nesse sentido, 

concordamos com Abramovich (1998, p. 148), quando diz que a crianga deve "perceber que 

nao ha necessidade de haver unanimidade de opiniao... Mais importante e aprender a 

respeitar o ponto de vista dos outros. 

No primeiro dia de estagio, levamos um alfabeto movei, para saber a que nivel estava a 

turma e detectamos que mais precisamente 2 criangas, nao sabiam ler e nao reconhecia as 

letras. Uma das criangas tinha uma otima caligrafia, mas nao reconhecia as letras, esta 

mesma crianga por ocasiao dos questionarios respondeu que nunca leu Iivro de historia e 

explicou "nao sei ler as letras, mas leio os desenhos." Ja a outra crianga mal consegue nem 

copiar as palavras do quadro para o caderno. Com base no que estudamos acreditamos que 

esta crianga esteja num estagio Pre-Silabica ficando bem aquem das demais criangas da 

turma. 

Fizemos o possivel para poder ajudar essas criangas, mas nao obtivemos exito, por 

diversos motivos. Acreditamos que estas criangas precisariam de um apoio, mais 

especializado e individualizado para que pudessem acompanhar a turma. 

Seguimos os pianos de aula, mas com o passar do tempo viamos a necessidade de adapta-

lo ao cotidiano e ao interesse dos alunos, por exemplo tivemos que substituir o piano 

referente ao calendario, pois apesar de ter no Iivro didatico, considerarmos um pouco 

abstrato.haja vista, a dificuldade de entender as horas. 

Atraves dos poemas de Vinicius de Morais, O relogio, A area de Noe, O pato, O gato, O 

girassol, A casa, etc. Podemos comprovar que as criangas gostaram muito, principalmente 

por que quando acompanhavamos com a melodia, algumas ja conhecidas como a casa e O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pato. Esse contato das criangas com poemas e cantigas segundo Debus (2006, p.53) se da 

desde os primeiros dias de vidas "emanada nas cantigas de acalanto, verdadeiros poemas 

de afago, que estao presentes no imaginario infantil." E sem perceber e introduzido na 

crianga esse encantamento da literatura, que observamos no estagio. 

Trabalhamos varias questoes como: nogoes tempo relacionados a hora.o reino animal,a 

diferenga entre animais aquatico e terrestre, as plantas, as diferentes moradia.Em todas as 

atividades, obtivemos resultados. As criangas participaram fazendo as atividades propostas. 

A turma da qual estagiamos de modo geral, era uma turma muito boa com criangas que 

ainda tinham o imaginario infantil preservado, ele adoravam ler e participar da historia de 

alguma forma, seja lendo, dialogando sobre a historia, ou mesmo encenado com os 

personagens da historia. 

Nas aulas que partiam sempre de uma historia de literatura infantil, viamos ate mesmo os 

mais encabulados se envolverem na discussao, cujo, o ideal seria trabalhar com os "nos" de 

cada historia, percebemos que esses ja tinham incorporados os rotulos de "burro" e "ele nao 

sabe de nada" que os coleguinhas apelidaram, causado assim um transtorno aparente nas 

agoes desses alunos. Durante o estagio procuramos tambem quebrar este mito explicando 

sobre as diferengas e a diversidades de pessoas em todo o mundo, atraves de historias que 

rendiam boas conversas. Neste momento sentimos a necessidade de fugir um pouco dos 

pianos que havfamos feitos, para adequar a necessidade do momento. 

Trabalhamos tambem com os contos mais conhecidos a exemplo do Chapeuzinho 

Vermelho, o que me surpreendeu foi que apesar de conhecer o conto as criangas ficaram 

muito atenciosas com o que viria a acontecer. Neste mesmo dia confeccionamos um livrinho 

de historias a partir dos desenhos. E apos por na sequencia certa, reescrever com as 

proprias palavras. Outra atividade que foi muito proveitosa foi a de interpretar a imagem do 

comercial do GEENPEACE, que tinha o chapeuzinho num bosque totalmente devastado 

pelo desmatamento e a partir dai enfocar uma questao muito vigente que e a da 

preservagao da natureza. 

Na aula seguinte, introduzimos na aula de ciencias a questao do corpo humano e os 

sentidos atraves da famosa frase do chapeuzinho "pra que serve esses olhos... etc. Com a 

historia do chapeuzinho vermelho trabalhamos a interdisciplinaridade: Portugues, 

matematica e ciencias. 

Ao acompanhar as aulas, foi possivel perceber que a professora planejava e por isso, 

concordamos de trabalhar em conjunto. Assim ela nao se atrasava em seu piano e nos nao 
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sairiamos prejudicados. A professora sempre se preocupava em dizer que ela trabalhava de 

forma tradicional, como se tentasse justificar a sua pratica em sala de aula. 

Nos porem sempre procurava inovar e sai do quadro negro e do giz.para atividades mais 

concretas,assim utilizavamos os diversos suportes textuais como revistas, jornais, 

livros,gibis, carta,bulas, embalagem, etc. em uma aula especifica reunimos todos esses 

suportes textuais e mostramos a importancia social da escrita e da leitura na sociedade,e a 

partir de entao foi posslvel discutir e refletir com eies, e o que achamos interessante e a 

forma com que as criangas se apropria dos temas proposta,como por exemplo uma crianga 

disse " se nao aprender a ler nao sabe nem pegar um onibus e fazer bolo".Esta colocagao 

nos leva a ere que esta crianga entendeu a fungao social da leitura e escrita. 

Houve dias em que a professora titular assumiu a frente da sala ensinado os conteudos, 

assim, ficamos como assistente auxiliando pessoalmente os alunos,principalmente nas 

aulas de matematica. 

Haviamos planejado um ida a biblioteca municipal,que na visao de muitos autores deve ser 

estimulada como cultura escolar.mas nao tivemos apoio para irmos,por diversos fatores 

como o medo de sair com as criangas,que nesta idade sao muito impulsivas e gostam de 

desobedecer,e pelo fator de nao saber mais aonde fica a biblioteca do municipio,mas isto 

nao foi fator predominante. 

nas aulas do estagios desenvolvemos muitas atividades com poemas cantados.na qual 

confrontamos a letra da musica com a crianga, onde propomos que encontre palavras ou 

leia os trecho.A crianga aprende acompanhando com o dedo enquanto recita os versos, o 

aluno busca meios de "descobrir" as palavras tentando entender o falado e o escrito. 

Na aula em que foi ensinada a familia do "Ch", podemos perceber que houve uma aparente 

confusao com relagao ao som do "X" e do "Ch",daJ explicamos que existem palavra com 

sons parecidas,mas co escritas diferentes, o que nao adiantou alguns dele cotinuaram dizer: 

Ch do xale da vovo, e assim que ele aprenderam as familias. C de casa, B de bola etc. 

Infelizmente o tempo e muito pouco para tentar mudar algo e principalmente aquilo que Le 

tern apreendido desde de o primeiro dia de aula. 

Enfim.o estagio foi muito bom para nosso crescimento profissional, alem de nos induzir a 

uma profunda analise sobre o que e educagao e sobre a nossa pratica docente. 

WVzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, t CAMPINA GRANDE 
-• iTRO OfczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMACAO OE PROFESSORES 

al3L!0TECA 5ET0RIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. >,-.?c«*AS-PARAlBA 
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CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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BIBLIOTECA SETORIAL 
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As condigoes de utiiizacao e de producao da leitura literaria precisa energicamente ser mais 

pesquisado e estudado. Pois pelo que constatamos todos reconhecem a importancias e os 

beneficios no processo de ensino e aprendizagem das criancas iniciantes. Ler e uma 

aventura, e prazer e ludicidade, e desafio de descobrir o significado daquilo que esta 

sugerido e torna-se recompensa para todos se entregam ao fantastico mundo da leitura. 

A literatura infantil na escola: desafio e perspectiva, foi um estudo que tinha a intencao 

transpor as barreiras, ultrapassar os limites do cotidiano, pois se trata de uma proposta 

pedagogica que alem de trazer um novo desafio para o professor traz tambem a 

oportunidade de o aluno torna-se sujeito emancipado e produtor de seu conhecimento, na 

medida em que ele interrelaciona seus conhecimentos com o meio . 

Nesse sentido, o aluno descobre seus conhecimentos a partir desse processo educativo, 

promovido pela comunicacao com a arte. Arte que parte da perspectiva da infancia de uma 

pesquisa estruturada de imagem e linguagem para atender as criangas. De imediato, isso 

origina um distanciamento da inclinagao pedagogica, que infelizmente insiste nas praticas 

de muitos professores. Professores que levam Iivro de literatura infantil para procurar 

palavras, recortar, mesmo de forma ideologica para ditar regras, moralismo e castigo como 

era utilizado os primeiros livros para crianga no seculo XVII, e etc. 

A literatura infantil desenvolve um relevante papel na formagao do leitor e estes possuem 

estagios psicologicos que devem ser respeitado para que a leitura possa fruir, como ja foi 

citado no este pode no decorrer desta pesquisa. 

A inclinagao pedagogica, a falta de preparo por parte dos professores sao uns dos desafios, 

seguido da democratizagao da leitura. A democratizagao da leitura nada mais e do que 

oferecer condigoes para a pratica de leitura,nao adianta distribuir livros em grande escala.E 

obvio que e necessario ,e isto o governo vem fazendo,atraves do Programa Nacional 

Biblioteca Na escola(PNBE), que uma politica educacional de incentivo a leitura.com 

proposito de otimizar melhores condigoes de insergao dos alunos das escolas publica na 

cultura letrada. Mas a realidade pelo que podemos observar e que em muitas escolas os 

livros sao guardados em poroes e almoxarifados. 

A literatura deve fazer parte do universo infantil, seja na biblioteca ou no cantinho da leitura, 

na escola ou em casa que seja local de encontro com a alegria e com o conhecimento. 
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Alimentar o imaginario da crianca com belas historia, modernas ou antigas, e fungao do 

professor, pois a escola e o lugar privilegiado para o encontro entre o leitor e o Iivro. E nas 

escolas que muitas criangas brasileiras terao se encontro com os livros. Devido a altas taxas 

de analfabetismo e a falta de tempo dos pais, as inacessibilidades com os livros. Alem dos 

meios de comunieacao moderno e atraentes como TV, computadores, video games podem 

impedir que criangas adentrem no mundo da leitura. 

Dai a necessidade de (re)siginificar a pratica para que se viabilizem as condigoes reais de 

produgao de literatura infantil na escola e nas salas de aulas principalmente no inicio da vida 

escolar. 

A literatura infantil na escola: desafios e perspectivas. E, portanto uma proposta de mudanga 

na educagao no sentido de pensar o trabalho do professor e do aluno de forma mais 

integradora, envolvem os diversos saberes em um so: o escolar. De modo que este possa 

transpor as paredes escolar e se expandir no cotidiano de cada leitor. 

O estagio desenvolvido na escola Adauto Ferreira de Andrade, oportunizou analisar as 

contribuigoes desse trabalho de pesquisa.Neste sentido, tivemos a condigao de conhecer a 

realidade escolar.em seu sentido completo podendo assim,integrar os diferentes saberes na 

medida em que fomos realizando o trabalho planejado.enriquecendo assim como 

profissionais da educagao. 

Desafios e perspectivas fazem parte de todo e qualquer ambiente escolar, mas detectado as 

falhas que se constituem em desafios, poderemos, contudo ver o que possivelmente se vem 

pela frente. E adequado dizer que a literatura infantil, auxilia o trabalho docente 

enriquecendo o espago complexo que e a sala de aula, tambem e certo afirma que polfticas 

publicas de incentivo a leitura tambem foram encetada. Porem problema esta na forma 

desconectada como se trabalha o Iivro infantil. Os livros sao utilizados para estudar 

gramatica, ou em datas comemorativas, na melhor das hipoteses para atender as 

exigencias das secretarias de educagao ou do proprio MEC.prevalecendo por umas 

semanas e logo sendo esquecidas. 

Neste modo, podemos afirmar que o trabalho realizado nesta perspectiva torna-se modismo 

em muitos ambientes escolares. 

Enfim,todo este trabalho de pesquisa e estagio foi muito bom para nosso crescimento 

profissional, alem de nos induzir a uma profunda analise sobre o que e educagao,sobre o 

que estamos fazendo, sobre o caminho que a educagao do pais esta seguindo,e 

principalmente qual sera o futuro desta geragao.Pois e na realidade escolar que 

percebemos a marginalizagao dos processos educativos,o desinteresse mais principalmente 
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dos jovens sem perspectivas sem alguem, as vezes, sem auxilio dos proprios pais, de 

professores saturado com tantos tentativas e o que nos resta...pensar algo que mude essa 

realidade, buscando forcas para nao desanimar. 

Encerro este capitulo com a eitagao de Debus(2006.p.125): 

O sonho e necessario, o desejo e vital. Mesmo quando o que nos resta no outro dia 
e apenas o sonho da padaria em frente.uma realidade sem muitos atrativos.nao 
podemos esmorecer,fraquejar,desistir,devemos,sim nos revestir de coragem 
renovada e sair para a vida dispostos a contar uma bela historia. 

Acredito no adagio popular que o futuro do pais e as criangas, entao, devemos lutar para 

que essas criangas encontrem cada vez mais tarde com algumas mazelas que nos rodeiam, 

e a maior delas, a desocupagao das mentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUESTIONARIO/ ALUNO (A) 

ESCOLA: 

NOME: 

IDADE: 

ANO EM CURSO: 

JA REPETIU DE ANO: 

1. Voce ja leu algum Iivro de historinhas? 

( } Sim 

( ) Nao 

2. Que tipo de historinhas voce gosta de ler? 

( ) aventuras ( ) fabulas 

( ) contos ( ) poesias 

( ) lendas 

3. Voce gosta quando alguem ler historinhas para voce? 

( ) sim ( )nao 

4. Voce gosta quando a professora utiliza livros em sala de aula? 

( ) sim ( ) nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 . Com que frequencia a professora ler livros para a turma em sala de aula? 

( )sempre ( )asvezes ( Jnunca 

6. Voce tern Iivro de historinhas em casa? 

( ) sim ( )nao 

7. Seus pais leem historinhas para voce? 

{ ) sim ( ) nao 

8. Que tipo de leituras sao mais utilizadas por seus pais em casa? 

( ) revista ( )jornais 

( ) livros ( )textos religiosos 
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9. O que voce mais gostas de fazer nas horas vagas? 

( } assiste TV ( } trabalha em casa 

( ) ler livrinho infantil 

( )brinca na rua ( ) descansa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUESTIONARIO / PROFESSOR (A) 

ESCOLA: 

NOME: 

FORMACAO: 

TEMPO QUE TRABALHA NA EDUCACAO: 

1. A escola desenvolve algum projeto de incentivo a leitura que envolva a literatura 

infantil? 

2. Voce costuma utilizar obras de literatura infantil em sala de aula? por que? 

3. Voce tern alguma proposta pedagogica que oriente a sua pratica na utiiizacao da 

literatura infantil na sua sala de aula? 

4. Voce encontra alguma dificuldade para trabalhar a literatura infantil em sala de aula? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 . Qual generos literario (ou textual) e mais admirados por seus alunos? 

( )poesia ( )contos ( ) historias em quadrinhos 

( ) fabula ( ) lendas ( ) prosa 

6. De que forma sao realizadas as atividades que envolvem a literatura infantil em sala 

de aula? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N ™ S t t ? A P E F C R )ERAL 

D E CAMPINA GRANDE 

CENTRO OE FORMAQAO OE PROFESSORES 

B1BU0T6CA SETORIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7. Qual sua opiniao a respeito dos programas de incentivo a leitura, criado pelo MEC, a 

exemplo: A literatura em minha casa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. A escola participa de algum programa de incentivo a leitura? 

9. Em sua concepcao esses programas de incentivo a leitura esta rendendo bons 

resultados? 

10. Qual a receptividade dos alunos ao realizarem atividades que envolva a literatura 

infantil? 

11. Em sua concepcao, qual a contribuicao que a utilizagao da literatura infantil em sala 

de aula? 

12. Houve alguma mudanca, com relacao a leitura, apostertrabalhado com a literatura 

infantil em sala de aula? Quais? 

DE CAMPINA GRANDE 
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