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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente pesquisa trata da tematica "Literatura infantil", intituiada de "Urn 
estudo da literatura infantil na escola: Analise das pr&tieas de educadores e 
educandos". 
O estudo aqui apresentado tern como objetivo principal pesquisar a efetivacao 
do ensino de literatura infantil na escola. Para tanto realizarnos um percurso 
metodologico pautado na pesquisa "estudo de caso" na qual fizemos uso de 
instrumentos como observacao e questionario, deste modo a presente proposta 
dividi-se em quatro capitulos, breve historieo que vai deste de o surgimento da 
literatura infantil no seculo XVII ate sua chegada no Brasil, a conceituacao do 
termo e arte de narrar e representar historias, ainda buscamos analisar como 
esta acontece no ambiente escolar, na propria sala de aula e como deveria ser 
trabalhado conforme os PCNS. Na tentava de conhecer mais sobre esta 
modalidade textual, optamos por fazer uma exploracao de alguns de seus 
generos e suas origens, elencando os mais conhecidos pelo publico infantil 
como: a poesia, o conto, a fabula e as lendas e finalmente a parte pratica 
desta, momento em que fomos a campo, objetivando vivenciar e fundamentar o 
estudo na pratica cotidiana. 

Esperamos que este trabalho venha a contribuir para o despertar da pratica 
diaria de leitura partindo de textos literarios desenvolvendo nos sujeitos do ato 
educativo o prazer de ler. 

Palavras-chave: conhecer, praticar, despertar. 
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INTRODUpAO 

O presente trabalho tern como titulo Urn estudo da literatura infantil na escola: 

Analise das praticas de educadores e educandos, o qual decidimos abordar por 

ser uma das modalidades textuais que mais chamam atencao das criancas, 

com suas histdrias cheias de magia, fantasia, sonho e proximidade com o 

mundo infanto-juvenil. Alem disto, os classicos da literatura infantil tern o poder 

de transporter seus leitores para lugares, onde encontrara urn mundo repleto 

de encanto, conhecimento e beleza que fluem a cada palavra lida, nas paginas 

das lindas histdrias que contamos inumeros livros, fazendo assim os pequenos 

leitores embarcarem em viagens ficticias, mas com muito a ensinar. Deste 

modo buscamos conhecer mais profundamente o assunto visando facilitar a 

pratica dos educadores na formacao do leitor competente e habitual. 

Diante disto a pesquisa foi desenvolvida pautada nos seguintes objetivos: 

Pesquisar a efetivacao do ensino da leitura infantil na escola; Identificar e 

analisar as praticas dos educadores e a metodologia no trabalho com a 

literatura infantil; Investigar o uso do material didatico e o espaco fisico (sala de 

leitura) e Analisar a pratica do educando com a literatura infantil. 

Esta proposta foi desenvolvida atraves da pesquisa "estudo de caso" uma 

tecnica bem simples que possibilita ao investigador a adquirir as informacoes 

necessarias sobre o objeto investigado. Tal investigacao foi realizada na E.E.E. 

Antonio Teodoro Neto, com cinco educadores e onze educandos do primeiro 

ano fundamental I, onde foram utilizados como instrumentos de coletas de 

dados, a observacao que possibilita o acesso direto as informacoes desejadas, 

delineacao da pesquisa e o questionario que mesmo sem a presenca do 

pesquisador e possivel obter informacoes sobre o objeto de pesquisa, este foi 

aplicado na escola com formularios que contavam com dez questoes, sendo 

que o do educando era composta por questoes objetivas de multiplas escolhas, 

dada a idade e o nivel de escolaridade das criancas e as dos educadores 

contendo questdes subjetivas nas quais eles puderam expressar-se livremente. 

WVERSIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A pesquisa aqui apresentada divide-se em quatro capitulos: o primeiro conta 

com urn breve historico da literatura infantil, fazendo uma explanacao geral que 

inicia-se com o seu surgimento no seculo XVIII, falando tambem de sua 

chegada no Brasil e todas as evolugoes que sofreu ate os dias atuais e este 

ainda conta com conceituacao da arte literaria como uma das formas de ganhar 

o leitor pelo fascinio que este tipo de leitura exerce sobre as criancas. 

No II capitulo buscamos adentrar na pratica da literatura infantil no ambiente 

escolar, pois sendo este urn espaco propicia para a construcio do 

conhecimento, nao mais justo que seja nele que se desenvolva o habito da 

leitura. Este ainda busca mostrar como se da esta pratica na sala de aula e 

como os PCNs abordam questao do trabalho com textos literarios. 

O III capitulo tern como objetivo principal apresentar alguns dos generos 

textuais da literatura infantil das quais selecionamos as mais conhecidas pelas 

criancas que sao: a poesia, arte de brincar com as paiavras para dar rima, 

ritmo e torn, os contos com histdrias maravilhosas cheias de sonhos, amor, 

fantasia e licdes de vida, as fabulas que trazem em seus enredos animais 

falantes e a lendas que fazem parte da cultura popular, e sao conhecidas em 

todas as Regioes do Brasil, por adultos e criancas. 

E o IV capitulo e referente a parte pratica e a metodologia da pesquisa deste 

estudo no qua) foi exposto, analise de dados, o estudo de caso, as analises dos 

questionarios e do estagio e caracterizacao de instrucoes onde foi 

desenvolvidas a presente pesquisa. 

Esperamos que este venha a contribuir de alguma forma para que a pratica 

com o texto literario e os classicos da literatura infantil deixem de fazer parte 

apenas dos momentos das aulas disponibilizados para a recreacao e 

atividades ludicas, passando assim a esta presente nas praticas cotidianas do 

educando. E que educador comece a enxergar o leque de possibilidades que 

os livros infantis oferecem no desenvolvimento das atividades de leitura 

deforma que este de prazer ao leitor ao ler urn conto, uma poesia, uma fabula 

ou uma lenda. 
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CAPITULO I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um breve historico da literatura infantil 

1.10 surgimento da literatura tendo como foco os pequenos leitores 

A literatura infantil surgiu no final do seculo XVII e durante o seculo XVIII, antes 

disto nao havia a preocupacao de se escrever para nossos pequenos leitores, 

porque nao se valorizava a infancia, estes Nam os mesmos livros que os 

adultos ou escutavam historias classicas que Ihes contavam. 

Mas com as mudancas que ocorreram durante seculo XVIII, nos aspectos 

economicos e sociais a exemplo destas, tivemos a industrializagao, a migracao 

da zona rural para as areas urbanas e luta da burguesia para defender seus 

interesses, buscando para tanto apoio de instituigSes como, a familia e a 

escola, constituindo-se assim um modelo de familia burgues que passa agora a 

valorizar a infSncia que ate entSo nao existia, pois a crianga era considerada 

um adulto em miniatura, como afirma Zilberman (1994, p.13), "Esta faixa etaria 

nao era percebida como um tempo diferente, nem o mundo da crianga como 

um espaco separado". 

Nesta nova sociedade que agora se consolida, surge a necessidade de unir a 

familia e no novo modelo familiar que se constitui a crianga passa a ter o seu 

espago no meio social, e com isto faz-se necessario que se crie algo voltado 

para ela, como brinquedos e objetos culturais que desenvolva seu intelecto e 

de certa forma manipule suas emogoes. 

E neste panorama e com este objetivo que a literatura infantil comega a adquirir 

seu espago no mercado, mas apenas para defender os interesses da 

burguesia, que tinha como foco principalmente passar para os pequenos 

leitores desde cedo seus valores e ideais. 

Mas antes que os pequenos mergulhassem no mundo da leitura, estes 

precisavam passar pelos criterios da escola e adquirir os conhecimentos 

necessarios a todos os leitores, como afirmam Lajolo e Zilberman (1988, p.18). 
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"A literatura infantil trabalha sobre a lingua escrita, ela depende da capacidade 

de leitura da crianga, ou seja, supoe terem estas passado pelo crivo da escola". 

Desta forma a escola assume um papel fundamental na formagao da crianga 

enquanto cidadao e garante a esta a oportunidade e a possibilidade de ler e 

conhecer as historias criadas para elas, pois como bem sabemos a leitura e 

uma forma de levar as criancas a viajar no mundo que as paginas dos livros, 

contem, de faze-las conhecer lugares diferentes, apresentar valores 

pretendidos pelos escritores e de certa forma deixa-las livres para analisar os 

comportamentos dos personagens. 

Vale salientar que e preciso tomar cuidado com as historias idealizadas, 

utopicas e perfeitas que fogem muito da realidade, Lajolo e Zilberman (1988, 

p. 19) corroboram com esta ideia quando afirmam que a "literatura para crianga 

pode ser escapista dando vazao a representagao de um ambiente perfeito e 

por decorrencia distante". 

Sendo assim a literatura infantil nao pode fugir da fantasia e do encanto, mas 

tambem nao pode deixar de voltar-se para a realidade dos pequenos leitores o 

que neste periodo ainda estava um pouco distante. 

1.2 A literatura infantil chegando no Brasil 

As obras literarias voltadas para o publico infantil apareceu no Brasil quase no 

seculo XX, mais precisamente em 1808 periodo em que o pais estava 

passando por grandes mudangas como a Implementagao da Imprensa Regia e 

e neste momento que comega as publicagoes de obras literarias voltadas para 

os nossos pequenos leitores, algo que inicia-se com tradugoes de livros 

estrangeiros como os classicos, a exemplo dos livros "As aventuras do Barao 

de Munkausen (1818) de Jose Saturnino da Costa Pereira e "Leitura para 

meninos." 

Com a modernizagao e o desenvolvimento das cidades brasileiras, a migragao 

da populagao rural para as areas urbanas, o fortalecimento das classes sociais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e os problemas causados peio acumulo de pessoas na cidade, a literatura 

infantil comeca a ganhar seu espago no Brasil e diante desta realidade os 

escritores passam a ter uma visao diferenciada da literatura que ate o momento 

era apresentada atraves das coneepgoes dos romancistas que privilegiavam as 

classes dominantes e que a partir de ent§o buscaria mostrar a realidade 

suburbana, vida de um povo que sofre, obras que foram escritos por autores 

brasileiros, como, Olavo Bilac, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha e entre 

tantos outros que enveredaram pelos caminhos destas modalidades textuais. 

Os escritores denunciavam as dificuldades da vida nos suburbios das grandes 

cidades e das regioes pobres do pais, mostrando a realidade o que e 

evidenciado por Lajolo e Zilberman: 

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 
v io tendo seus modos de vida e suas histdrias documentadas e 
tecidas na prosa de Euclides da Cunha... 
(LAJOLO E ZILBERMAN, 1988, p. 21). 

E neste contexto social que a literatura infantil adquire seu espaco de forma 

mais consciente afastando-se das ideias do romantismo burgues, atentando 

para a realidade atual do pais, que com a modernizacao surge a necessidade e 

busca do conhecimento e da informagao. 

Diante disto a educagao torna-se um importante veiculo para formar cidadaos 

criticos e conscientes que atendam as necessidades e exigencias da 

sociedade. Sendo assim tanto a escola como a literatura adquirem prestigio e 

passam a ser valorizados e neste momento da historia que torna-se quase que 

obrigatdrio que se crie e invista-se em materiais que facilitem a leitura e 

desperte na crianga o interesse pelos livros. 

Alem da historia que mostram a realidade impressa nas paginas dos livros 

infantis, nossos autores tambem criam obras que exaltam o pais e incentivam o 

amor a patria, a moral ou civismo, o que nos mostram as poesias escritas por 

Olavo Bilac em "A Patria." 
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Ama, com fe e orgulho, a terra em que nasceste! 
Crianga! 
NSo veras nenhum pais como este! 
Olhe que ceu! Que mar! 
Que rios! Que florestas! 
A natureza, aqui perpetuamente em festa! 
E um seio de mae a transladar de carinhos! 
Ve que vida ha nos ninhos... se que balanca no ar entre os ramos 
inquietos! 
Ve que luz, que calor, que multidao de insetos! 
Ve que grande extensio de matos... 
(BILAC apud LAJOLO, 1988, p.39). 

Percebemos que os autores objetivavam mostrar o que havia de bom nesta 

terra e fazer com que nossas criancas conhecessem o pais e desenvolvessem 

um amor pela sua patria. Apos este momento de encantamento e declaracao 

de amor e patriotismo comegam a surgir outras modalidades de textos mais 

ainda com cunho exclusivamente educativo, como o livro de Monteiro Lobato 

pubiicado em 1921 "Narizinho Arrebitado" (segundo livro de literatura para uso 

das escolas primarias) que na epoca foi um sucesso de vendas. A partir de 

ent§o, alem de Lobato, outros autores como Godin da Fonseca que publicou o 

livro infantil "Reino das Maravilhas" tambem comecam a fazer sucesso. 

Neste momento a literatura infantil avanca e cresce bastante tanto nos 

aspectos quantitativos como qualitativos e varios outros que se dedicam a 

estas modalidades de generos textuais surgem no mercado o que fica evidente 

quando Lajolo e Zilbeman (1988, p.41) afirmam que: "O crescimento 

quantitative da producao para criancas e a atrac§o que ela comega a exercer 

sobre escritores comprometidos com a renovacio da arte nacional demonstram 

que o mercado estava sendo favoravel aos livros". 

Podemos dizer que isto se deve a modernizacao, os avangos tecnologicos e 

com o aumento da escolarizagao no pais. Com isto surgia no mercado a 

necessidade de oferecer diversidades textuais voltadas para os pequenos. 

Desta forma a historia da literatura infantil brasileira foi sendo modificada de 

acordo com cada etapa pelas quais passou a sociedade, buscando 

acompanhar as exigencias do mercado de livros e atender as necessidades de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nossos pequenos leitores que tornam-se cada vez mais seletivos. Como 

afirmam Lajolo e Zilberman: 

Aparentemente desapareceu desses livros infantis o com prom isso 
com a histdria oficial, com herbis pathos e com conteudos escolares, 
um exame mais atento da producSo infantil contemporanea reveia a 
permanencia da preocupacao educativa agora com outros valores 
menos tradicionais e acredita-se libertadores. 
(LAJOLO E ZILBERMAN, 1988, p.161) 

Diante disto a nossa literatura infantil atualmente ainda esta preocupada com o 

carater educacional, mas de forma menos afetiva e mais branda, agora na 

perspectiva de atender as necessidades e interesses do leitor. 

1.3 Concerto da arte literaria 

Definir literatura nao e facil pelo que ela representa como genera textual, esta e 

uma arte que busca ganhar seus leitores pelo fascinio e pelo conhecimento 

que proporciona entao literatura e arte de usar as paiavras, de criar historia e 

despertar emocoes, viagens fantasticas e imaginarias para diferentes leitores 

de lugares e tempos diferentes, provocando nestes efeitos distintos. 

Esta e a arte ficcional pela qual o autor se apropria das paiavras para contar 

fatos e historias fazendo com que seus leitores entendam o mundo atraves da 

visao e da concepcao que o autor tern do mesmo e da sociedade que o cerca, 

algo que pode ser mostrado atraves da vivencia de seus personagens e do 

tempo em que se encontra, como diz este Autor Desconhecido: 

Na literatura que e arte pelas paiavras, a criacSo, nao vem do nada, 
mas no que quer que ela se apbie sera original no modo novo, no 
arranjo diferente das paiavras na invencao, na transgressSo, na 
quebra de cliches, no ponto de vista exclusivo que determinara um 
efeito unico especial um estilo proprio e inconfundivel [...] 
(S/A, 2008, p.3) 

Desta forma a literatura e uma arte que encanta, que desperta opinioes, 

representa o belo e busca a recriacao, estimula a fantasia e da vida as 

personagens. Esta dar ao leitor a opcao de escolha a quern busca nela apoio 

ou distracao, assim a arte literaria e uma opcao pessoal de livre escolha que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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proporciona prazer, aventura, emocao, sonho e conhecimento que so e 

possivel encontrar no mundo dos livros e das paiavras. 

Atualmente na sociedade e dificil encontrar criancas que tenham o habito da 

leitura, pois neste mundo informatizado os nossos pequenos passam a maior 

parte do tempo ligado na TV, no computador e as demais tecnologias e alem 

destes problemas ainda encontramos criancas que pertencem as camadas 

menos privilegiadas que nao tern acesso a literatura por falta de informacao 

familiar, estes encontram na escola a unica oportunidade de ler ter contato com 

os livros. Portanto a nossa responsabilidade como educadores e formadores e 

cada vez maior, por isto, e preciso despertar nestes o interesse pelo o mundo 

dos livros, seus contos e fantasias "[.-•] e necessario que ela encontre na leitura 

uma motivacao permanente" (ABUD, 1987, p.5). 

Assim nossos pequenos leitores precisam ser motivados a buscar nos livros as 

aventuras, sonhos, oportunidades e possibilidades de inventar e recriar 

historias, pois atraves da leitura o leitor tern o poder de manipular o tempo e 

envolver-se nas ideias e acontecimentos, podem manipular as historias 

contando-as, interagindo com ela e viajar no seu mundo. E ainda busca 

solucoes para problemas de convivencia e desafios que estas apresenta, alem 

do enriquecimento cultural e pessoal que a leitura de bom livro pode 

proporcionar. 

Na sociedade dos dias atuais em que a informacao e fundamental, a leitura 

torna-se um ato essencial para a formacao do cidadao consciente e critico. 

Diante disto faz-se necessario estimular nos pequenos desde cedo o habito de 

ler, o prazer de buscar nos livros a emocao de ler e vivenciar as historias 

atraves da palavra escrita, pois segundo Bomtempo (2005, p.7): "Uma boa 

leitura e como uma musica que vivencia. A arte da palavra e a leitura do 

imaginario se caracteriza por um certo grau de imprevisibilidade dos 

acontecimentos [...] As emocoes que experimentamos quando entramos no 

universo dos livros sao unicas". 
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Sendo assim percebemos que e preciso chamar a atencao dos pequenos 

leitores para o leque de possibilidades que a leitura de um bom livro pode 

proporcionar, cabe a nos educadores fornecer-lhes material e diversidade de 

textos para que eles tenham a oportunidade de ter contato com diversos tipos 

de leituras, alem de fornecer-lhes subsidios necessarios para que as criancas 

possam entrar no universo dos livros e abrir-se para conhecer culturas 

diferentes, e outras formas de expressao. Mas devemos tomar cuidados para 

que o nosso desejo, de fazer com que nossos pequeninos leiam, nSo signifique 

para eles uma prisao ou uma obrigacao e sim ato livre em que ela busque os 

livros por sua propria vontade e interesse e possa descobrir que a literatura nao 

Ihes fornece so aventura, fantasias, ela tambem contem informacoes que serao 

valiosas para sua vida pessoal e estudantil que poderao Ihe auxiliar na 

compreensao de determinados conteudos disciplinares, a exemplo de historia e 

geografia. 

Os educadores podem estimular ainda mais o aluno ou tracar estrategias de 

leitura que objetivem facilitar a pratica da leitura em sala de aula, com o intuito 

de facilitar o ato de fazer todos participam com entusiasmo como sugere o 

professor de literatura infantil, Sagae: 

[...] uma pratica de colaboracao participativa, num jogo entre adultos 
e criancas em sessSes de leitura compartiihada. Nessas ocasiSes, 
certas estrategias de leitura entram em agio pelas maos, pelos olhos 
e pelas bocas dos professores e dos alunos "denunciando" ate 
mesmo como cada participante fez e faz para alcancar a 
compreensao do texto [...] A crianga aprende exercitar e revisar suas 
prdprias estrategias dividida em dois momentos continuos [...] pre-
leitura e p6s-leitura sempre em atmosfera afetiva e efetiva quando 
nos ocupamos com a formacao do leitor e de n6s mesmos estrategias 
de leitura quando entra na brincadeira. (SAGAE, 2005, p.11) 

Desta forma a crianca vai perceber que o ato de ler pode tornar-se divertido 

sem que seja apenas uma brincadeira, e que na leitura ela pode encontrar um 

sentido para o texto que vai ler nas paginas do livro sem que esta torne-se 

enfadonha e que ela podera char e recriar historias da forma como entendeu o 

que leu. 

A sugestao de Sagae e um excelente exemplo de como se trabalha a literatura 

em sala de aula, mas alem desta o educador podera buscar outra forma de 
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estimular a leitura dos pequenos, uma das melhores formas e o professor 

mostrar que tern total dominio da histdria que vai contar e que tambem e um 

leitor assiduo, alem de promover o encontro do educando com a historia 

dando-lhes a oportunidade de expressar suas opinioes sobre o que ele leu e 

despertar a curiosidade da crianga sobre o livro que ainda vai ler, trabalhando-o 

desde a capa fazendo primeiro uma pre-leitura com a turma para depois uma 

leitura em si como afirma Sagae: 

O encontro com o livro, para abracar a literatura pode ser pensado e 
dividido em dois momentos contlnuos [...] pre-leitura e pbs-leitura 
sempre em atmosfera afetiva e efetiva quando nos ocupamos na 
formacSo do leitor e de n6s mesmos. (SAGAE, 2005, p.11-12) 

Diante disto cabe ao educador formar o leitor mirim que sinta prazer no ato de 

ler e que encontre a beleza que flui na palavra escrita, desenvolvendo nesta, 

um imenso gosto pela leitura que o faca querer ler desde uma fantastica lenda 

esquecida ate historias e acontecimentos banais do cotidiano que expressam a 

realidade vivida e que ela lamente secretamente quando chegar o final de um 

livro. A crianga que ama verdadeiramente a literatura ira sempre buscar novas 

fontes de leituras e nunca deixara de ler e vivenciar as aventuras e o 

conhecimento que esta ira Ihe possibilitar. 

Esperamos que habito de ler e conhecer o que as paiavras escritas tern a dizer 

e acompanhe os nossos pequenos em todo o seu percurso fornecendo-lhes 

subsidios para o seu desenvolvimento cultural e pessoal por toda a sua vida. 

1.4 A arte de narrar e representor historias para criancas 

Ler histbria para criancas, sempre sempre... e poder sorrir, rir, 
gargalhar com situacoes vividas pelas personagens, com a ideia do 
conto ou com o jeito de escrever dum autor e, ent§o poder ser um 
pouco cumplice desse momento de humor, de brincadeira... 
(ABRAMOVICH, 1998, p 17) 

Quern nao lembra da voz de sua mae, sua av6, ou professora, contando 

aquelas historias antigas e fantasiosas quando eramos criangas? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Historias que sempre comegavam com "Era uma vez...", "Certo dia...", "A muito 

tempo..." e assim criava-se aquele suspense e voce ficava curioso para saber 

o que vinha depois, nao e? 

E assim desde muito antes da criacao da literatura infantil, que as criancas 

escutam alguem narrar uma historia, na hora de dormir, ou quando a familia se 

reunia a noite o pai ou mae contavam historias criadas ou fatos do passado. 

Para quern ouvi uma historia e muito gostoso, ficar ali parado ouvindo o outro 

imitar a voz dos personagens, fazendo pausas na parte mais interessante ou 

alterando o torn de voz quando alguem fica irritado e falando manso quando o 

personagem bonzinho fala. 

Por isto para se narrar para criancas e preciso saber agugar a curiosidade dos 

ouvintes para que ten ha vontade de ouvi-la ate o final sem se cansar ou 

desinteressar-se, a arte de contar uma historia e fazer com que o ouvinte sinta 

e vivencie todas as emogoes, todo o impacto, e acompanhe com sua 

imaginagao todo o momento da historia sentindo-se como parte dela, pois 

segundo Abramovich: 

E ouvindo histbrias que se pode sentir ( tambem ) emocoes 
tmportantes, com a tristeza, a raiva, a irritacao, o bem estar, a alegria 
[...] a tranquilidade, tantas outras e viver profundamente tudo o que 
as provoca em quern as ouve. (ABRAMOVICH, 1998, p. 17) 

Mas para provocar tais emogoes nos seus ouvintes o narrador devera 

selecionar as histdrias que ler, pois ele precisa conhecer o que vai contar, 

como o autor articula suas frases, que paiavras usa para nao fazer pausa nos 

lugares errados, ou emperrar no nome de um personagem ou uma palavra com 

a qual nao esta familiarizada, alem disso, o narrador nao pode demonstrar para 

seus ouvintes que perdeu o pique ou que se assustou diante de um fato que 

surgiu no meio da historia e fica perdido quando encontra algo que nao espera 

que houvesse no texto. 
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Quern vai contar uma historia precisa ter bastante cuidado ou seleciona-la, pois 

um narrador devera ter cautela e atencao para o momento que seus ouvintes 

(alunos) estao vivenciando preocupar-se com o assunto que o texto aborda, se 

apresenta qualquer tipo de preconceito ou fato que nao vai ser bem recebido 

no ambiente a que se destina e entre muitos fatores que contribuirao para o 

sucesso ou fracasso que a historia possa causar entre os ouvintes, como 

afirma Abramovich: 

O criterio de selecSo e do narrador [...] e o que pode suceder depois 
depende do quanto ele conhece suas criancas e o momento que 
estao vivendo, as referencias de que necessitam e do quanto saiba 
aproveitar o texto. (ABRAMOVICH, 1998, p.20) 

O narrador deve ter bem claro que apos a selegio do livro que sera lido par 

seus ouvintes, ele tera como obrigacao ler e refer a historia para que conheca 

muito bem e na hora de transmiti-la seja capaz de conta-la com muita 

seguranca e clareza passando para seus ouvintes toda a emocao que ela 

contem fazendo com que estes cheguem ate aqueles que o ouvem e os 

possam sentir tudo o que quern esta contando sentiu ao ler. O narrador tern 

que saber aproveitar tudo o que houver no texto para criar um clima que 

envolva e encante todos os seus alunos dando tempo para que as criancas 

deem asas a seu imaginario. 

Sempre que se for narrar historia para criancas e preciso criar um clima para 

envolver o ouvinte o que deve ser feito desde o momento em que se inicia a 

historia comecando com aqueles velhos chavoes a exemplo "O Leao e o Rato". 

"Certo dia na floresta!!! Valente leio, rei da selva, dorme sossegado ate que...O 

que e isto no meu rosto?" FREITAS {S/A, p.1). 

Com isto o narrador desperta nos seus ouvintes curiosidade de saber o que vai 

acontecer depois e fazer com que eles se perguntem o que aconteceu? Como 

historia ira continuar? Quern conta a histdria tambem devera buscar um jeito 

interessante de finaliza-la para que nio acabe com todo o encanto e misterio 

que criou ao iniciar. 
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Diante disto percebemos que narrar e um oficio dificil que exige do narrador 

muita preparacao e seguranca no que faz. Esta arte requer muito dominio total 

da historia a qual pretende-se contar e de certa forma representar para que 

seus ouvintes mantenha- se ligada na historia sem perder o interesse por ela. 
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2. A Literatura infantil e sua pratica no ambiente escolar 

[...] a escola e hoje, o 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 exerclcio da mente; a 
percepcio do real em suas multiplas significacoes; a consciencia do 
eu em relacao ao outro [...] o estudo e conhecimento da lingua. 
(COELHO, 2000, p. 16) 

Sendo a escola um espago voltado para a construcao da consciencia critica e 

formacao do cidadao, nada mais justo, que ela incentive seus alunos a 

tornarem-se leitores, abrindo para estes as portas do conhecimento e da 

informacao, objetivando fazer com que o educando torne-se um leitor assiduo. 

Para tanto na instituicao escolar deve-se criar um a forma de incentivar a leitura 

e um ambiente propicio para ela, isto devera ser feito com a participagao de 

todos aqueles que estao inseridos no universo escolar, mas isto nao quer dizer 

que a escola imponha para o aluno o que eles deveram ler. 

Pena que isto e o que acontece na maioria das escolas que trabalham com a 

literatura infantil, pois geralmente a escola partindo de um curriculo adota 

alguns titulos de livros determinam que seus alunos os leiam durante o ano 

letivo e o educando acaba lendo pela mera obrigacao, vendo a leitura como um 

dever a ser cumprido. E assim o ato da leitura deixa de ocorrer livremente com 

isto a crianga nio podera escolher o tipo de leitura que deseja. O ideal seria 

que o proprio aluno pudesse escolher o titulo do livro que desejaria fazer a 

leitura, mas e claro que isto e algo que deve ocorrer com a ajuda dos 

educadores de acordo com a faixa etaria e a capacidade de eompreensao da 

crianga. 

E importante ressaltar que quando se fala em literatura na escola nao quer 

dizer que ela necessariamente tenha apenas cunho educative, mas seria a 

conciliagao dos dois tanto do informative como do divertimento em que a 

crianga busca o livro tanto pelo prazer de ler, como pelo conhecimento que ele 

proporciona. Alem de leva-la a desenvolver um senso critico e reflexivo a partir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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da leitura feita o que segundo Zilbermam (1994, p. 21) [...] enquanto 

inst i tutes, a escola e a literatura podem provar sua utilidade quando se torna 

em o espago para a crianga refletir [...]. 

Desta forma cabe a escola proporcionar ao educando o acesso as diversidades 

de livros existentes dando-lhes a possibilidade de encontrar toda a forma de 

leitura que desejar. Com isto a instituigao de ensino estara reconhecendo seu 

papel na formacao do leitor habitual e afirmando sua capacidade de atuar como 

agente estimulador do processo de aquisigio da leitura e propiciar as mais 

variadas experiencias que ele podera encontrar no mundo da escrita, de ler 

diferentes linguagens e de poder observar diversos pontos de vista e opinioes. 

Por isto e fundamental que na escola exista uma grande diversidade de obras 

voltadas para o publico a que esta atenda e ainda um lugar reservado para os 

livros como uma biblioteca ou um espago para o desenvolvimento da pratica de 

leitura dentro da instituigao (sala de aula) onde o educador possa estimular a 

leitura e oferecer ao educando um momento prazeroso de encontro com os 

livros e com tudo o que a literatura pode proporcionar ao seu leitor, o que 

percebemos na afirmagao de Coelho (2000, p. 29): "[...] no encontro com a 

literatura (ou com a arte em geral), os homens tern a oportunidade de ampliar, 

transformar ou enriquecer sua propria experiencia de vida em grau de 

intensidade nao igualada por nenhuma outra atividade." 

Diante disto percebemos o papel da literatura infantil na formacao do educando 

desenvolvendo neste uma consciencia critica e reflexiva do mundo que 

encontrar dentro e fora da escola, propiciando a crianga um espago privilegiado 

onde este possa ir de encontro ao mundo maravilhoso da escrita, seja esta 

voltada para o papel fundamental que a escola tern na formagao do leitor que 

pensa, indaga, reflete e diverte-se com a magica e sabedoria dos livros. 

2.1 Literatura infantil na sala de aula 

A literatura infantil passou a ser vista na escola como uma importante fonte 

leitura para criancas no momento que adquiriu status cientifico, fato que so 
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ocorreu quando percebeu-se que esta era produzida pelos adultos e que de 

certa forma serviria para manipular os pequenos, tendo em vista a dominacao 

da infancia, todavia esta so passou a se apresentar no ambito escolar apos 

muitas pesquisas feitas em universidades. A partir dai a literatura infantil 

passou a pertencer os curriculos das universidades em especial no curso de 

Letras, isto apos uma investigacao sobre seus aspectos metodologicos. 

Com isto tal modalidade textual comecou a ser usada na escola como uma 

fonte de leitura muito importante para desenvolver na crianga o gosto de ler, 

facilita seu aprendizado, a percepcao do mundo que o cerca e ate a interagao 

com a turma. 

Para que o trabalho com literatura seja proveitoso para ambos, para o 

professor trabalhar com esse genero textual faz-se necessario, que ele tenha 

um acervo muito rico de livros, que se tenha obras proprias para o publico a 

que se destina, saber aproveitar em sala de aula o material que existe voltado 

para as criancas e busca a melhor maneira de usar tais materiais com objetivo 

de fazer seus alunos a lerem, conversar sobre a historia apresentada, sobre o 

relacionamento dos personagens fazendo paralelo entre a realidade e ficcao e 

pedindo a opiniio dos pequenos sobre o texto, Zilberman corrobora com esta 

ideia quando afirma que: 

Isto significa, por parte do professor, o reconhecimento de que a 
leitura e uma atividade decisiva na vida dos alunos na medida em 
que, como se viu, permite a eles um discernimento do mundo e um 
posicionamento perante a realidade. (ZILBERMAN, 1994, p. 27) 

Ja no caso do educando o trabalho com a literatura infantil ajuda o despertar 

para o prazer de ler, de viajar no mundo maravilhoso das paiavras, que podem 

auxiliar na aprendizagem para que a crianga nao aprenda apenas a decodificar, 

alem adquirir um vocabulario amplo e uma escrita correta, atividades como 

contar historia e rodas de leitura constroi o entrosamento do aluno com o 

universo da leitura que o oferece para este um mundo de possibilidades. 

Mas o trabalho com leitura precisa ser estimulado todos os dias e nao e algo 

que deve ser feito para preencher o tempo que falta para a aula acabar, esta 
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atividade devera ser realizada com um planejamento e uma selegao previa do 

tema que vai ser abordado, das questoes que vao ser ievantadas para os 

alunos e como estes irao receber o texto. Alem desta postura o professor 

devera montar em sua sala de aula um cantinho preparado e bem organizado 

onde seus alunos possam encontrar diversas fontes de leitura este cantinho 

deveras ser organizado de forma que os pequenos encontrem facilidade de 

acesso e tenham oportunidade de manusear os livros sempre que queiram. 

Na sala de aula os livros devem ter um cantinho especial, pois esse "cantinho" 

tern o objetivo de dar a crianga a oportunidade de perceber que em sala de 

aula ha um lugar onde ela podera desenvolver uma pratica de leitura ficcional 

como tambem informativa e o professor tera a possibilidade de executar uma 

serie de atividades relacionada a leitura, valendo salientar que no cantinho da 

leitura nao necessariamente devera ter so livros com historias de herois bem 

como historias que informem, formem opinioes, divirta ou relacionada ao 

cotidiano e a realidade. 

Trabalhar com a literatura e muito importante para se formar um pequeno leitor, 

que ler pelo prazer e pela necessidade de buscar conhecimento na palavra 

escrita, pena que na maioria de nossas escolas a literatura infantil e apenas 

utilizada em pequenos momentos para matar o tempo ou no ultimo dia da 

semana quando as criancas ja estao cansadas. 

Diante disto a leitura e um excelente recurso que o professor podera utilizar em 

sala de aula para desenvolver no aluno habito da leitura e facilitar sua 

aprendizagem e ensinar a ler sem que a crianga apenas decodifique sendo 

assim a literatura e um facilitador para o professor e o aluno. 

2.2 As contribuigoes dos PCNS para a Literatura Infantil 

Na sociedade contemporanea, torna-se cada vez mais importante que as 

instituigoes escolares formem leitores capazes de ler, compreender, interpretar 

os diversos tipos de textos e ainda retirar destas ligoes de vida pessoal, pois 

em meio ao caos, a correria e a facilidade tecnologica, faz-se necessario que o 
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leitor encontre e faga do momento de leitura algo que Ihe de prazer e o leve a 

refletir, o que podera encontrar com facilidade nos textos literarias conforme 

afirmam os PCNS (2001, p. 36). "as pessoas aprendem a gostar de ler 

quando, de alguma forma a qualidade de sua vida melhora com a leitura." 

Desta forma o ato de ler precisa ser visto pelo leitor como algo recompensador 

onde ele tera contato com textos que possibilitarao uma mudanca ou uma 

melhoria na sua vida pessoal, profissional, estudantil ou intelectual, e a escola 

e um veiculo para despertar desde inicio da formacao do educando o gosto 

pela leitura, uma das formas mais eficazes de fazer isto e trazer para pratica 

cotidiana da escola alem dos textos convencionais, os literarios, como um 

conhecimento fantasioso e magico, mas que esconde nas suas entrelinhas 

alguma informacao que seu leitor ira levar para o mundo real como uma 

reflexao ou um sentimento que o fara repensar atitudes, rever seus atos, a 

relacao que tern com o outro e busca melhor entender seu meio social e 

pessoal, como afirmam os PCNS. 

Pensar sobre a literatura a partir dessa autonomia relativa ante o real 
implica dizer que se esta diante de um inusitado tipo de dialogo 
regido por jogos de aproximac§o e afastamentos, em que as 
invencoes de linguagem, a expressSo das subjetividades, o transito 
das sensacdes, os mecanismos ficcionais podem estar misturados a 
procedimentos racionalizastes, referencias indiciais, citacoes do 
cotidiano do mundo dos homens. (PCNS, 2001, p. 37) 

Pensando assim o trabalho com a literatura na sala de aula envolve nao 

somente a questao de fazer uso dos textos literarios (contos, fabulas e entre 

outros) para ensinar bons habitos ou ainda apenas para proporcionar o 

educando momentos de prazer e distraeao. 

Diante disto percebemos que o texto literario pode ser utilizado objetivando 

tornar o leitor autonomo e critico, capaz de refletir e tecer consideracoes a 

cerca dos diversos tipos de linguagem com as quais tera contato, alem de 

propiciar ao educando o conhecimento de lugares e mundos distantes, 

magicos, dando-lhes a oportunidade de fugir um pouco de realidade, quando 

convem, de voltar no momento certo e ainda de trazer da ficcao algo que possa 

fazer parte da vida real, possibilitando assim ao leitor a oportunidade de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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repensar e rever conceitos, conhecer outras formas de expressao e relatar 

fatos do cotidiano ou imaginario. Aqui fica claro que interessante que o 

pequeno ieitor possa transitar entre o que e real e o que faz parte do 

imaginario. 
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3. A literatura infantil e seus generos textuais 

A literatura pode se apresentar em diversas formas ou generos, pois isto que 

optamos por adotar dois destes que seriam a poesia e a ficcao (contos de fada, 

fabula e contos folcloricos). Diante das diversas modalidades textuais 

objetivamos conhecerem pouca da nossa arte ficcional e poetica destacando 

entre elas, os contos de fadas que fascinam e emocionam pela fantasia que 

proporcionam em licdes de vida, amor, amizade e a luta do bem que sempre e 

fragil contra o mau, que tern um grande poder mais que nunca vence. As 

fabulas que contam historias de animais que falam e se assemelham ao ser 

humano. Os contos folcloricos caracterizados pelas lendas que apresentam-se 

como uma expressio oral e fantasioso. E por fim a poesia que e a arte de 

brincar com as paiavras dando-lhes ritmo e rima. 

E interessante observar que estes generos textuais oferecem para o pequeno 

leitor alem do fantastico, da fantasia, informacoes que o ajuda a lidar com 

sentimentos como: perda, violencia, amizade, amor, agressividade, tudo isto 

tratada de forma clara, branda e com uma linguagem de facil acesso entre as 

criancas. Desta forma o educador tern a possibilidade de trabalhar, com o 

educando as mais variadas questoes com objetivo de nao so fazer com que o 

educando deixe fluir a sua imaginacao mais que tambem compreenda e 

conheca situacdes com as quais tera que conviver no cotidiano de acordo com 

a capacidade e idade que tern para entende-la, por isto o professor precisa 

selecionar com cuidado as obras que ira ler junto com seus alunos, e ter a 

atencao de escolher livros que ja conhece e de acordo com o nivel de 

conhecimento das criancas. 

Diante disto consideramos que seria oportuno conhecermos um pouco de cada 

modalidade destes generos textuais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.1. Poesia e a arte de brincar com as palavras 

Poesia e brincar com 
palavras como se brinca 
com bola, papagaio, piao. 
So que bola, papagaio, 
piao de tanto brincar 
se gostam. 
As palavras nao: quanta 
mais se brinca com 
elas mais nova ficam. 
(POESIA CONVITE DE JOSE PAULA PAES, 2002, p. 57) 

Este genero textual e alvo de muitos criticos porque acredita-se que a poesia e 

feita para a crianca tern que ter intuito ou entio e aquela coisa simploria, que 

muitas vezes subestima a capacidade de compreensao do pequeno leitor por 

ser urn texto pequeno e bobinho. 

Por este motivo existem poucos autores que dedicam-se a poesia e alem disto 

acredita-se que esta modalidade textual costuma tratar de temas ligados a 

patria, datas comemorativas e expressar algum fato triste ou ainda e vista 

como urn texto que tern apenas o objetivo divertir e fazer uma brincadeira com 

as palavras. 

Mas a poesia nao e apenas palavras que reinam, que tern ritmo e uma forma 

de brincar com as palavras objetivando provocar no leitor sensacdes e 

emocoes que o envolvem em momentos que misturam, prazer, brincadeira e 

serenidade, como diz Abramavich (1997 p. 67) "Ha poetas que brincam com as 

palavras de urn modo gostosissimo de a cnancas ouvir e ler". 

Diante disto o autor que dedica-se a poesia encontra-se diante da possibilidade 

de brincar e jogar com as palavras, envolver o leitor em uma viagem convidado 

pelas palavras escritas, como podemos perceber na poesia O Pinguim. 

yN'¥5RSlD4.DE R-HERAL 
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Bom dia Pinguim 
Onde vai assim 
Com ar apressado? 
Eu nao sou malvado 
Nao fique assustado 
Com medo de mim 
Eu s6 gostaria 
De dar urn tapinha 
No seu chapeu jaca 
Ou bem de levinho 
Puxar o rabinho 
Da sua casaca 
(MORAIS apud ABRAVAMICH, 1997, p. 73) 

E assim percebemos que a poesia e urn genera textual gostoso de trabalhar, 

pois e uma forma de divertir a crianca e possibilitar ou professor usa-la como 

urn instrumento para facilitar a aquisicao da leitura, pois atraves desta ele 

encontrara artiflcios para expor determinados conteudos e desenvolver a 

criatividade dos educandos. 

A poesia e uma mistura de palavras que brincam, reinam e apresentam-se de 

forma ludica, divertida e informativa, com objetivo de despertar no pequeno 

leitor emocoes, sentimentos, sonhos e fantasias. Atraves desta a crianca tern a 

possibilidade de descobrir que a palavra escrita possui o poder de despertar 

momento de prazer durante a leitura e depois dela, alem de uma otima 

discussao com os colegas e professor onde a crianca podera falar de como ver 

o texto o que aprendeu com ele. 

Diante disto percebemos que a poesia e uma modalidade textual que oferece 

ao educador a possibilidade de trabalho a leitura de forma gostosa para o 

educando que vai ler urn texto simples envolvente sem se torna algo cansativo 

para ele. 

3.2 Os contos de fada, sonho, fantasia, licao de vida, amor e realidade 

"Era uma vez em urn lugar muito distante urn principe ou princesa". E sempre 

assim que comecam os contos de fada que encantam muitas criancas, 

independente da classe social, pois quern nao se lembra das estorias que Nam 

quando eram pequenas ou escutavam alguem contar? 
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Os primeiros contos escritos datam do seculo XVI, fol neste perlodo que surgiu 

o conto com motivo folclorico que e representado pela coletanea que foi 

denominada "Gesta Ramanorum" que foi escrito em latim e poucos anos 

depois surgiria os contos arabes que ficaram muito famosos e ainda sdo 

atualmente, o exemplo das "Mil e uma noites" que ficaram conhecidos nos 

seculos XIV e XVI, contos estes que narram a historia de urn principe que foi 

traido por sua esposa e resolve nao se apaixonar ate conhecer Sharazade que 

o envolveu com seus contos durante mil e uma noites fazendo com que ele se 

apaixonasse por ela e decida nao mata-la, assim como fez com as outras, pois 

ele era urn homem cruel que livraria-se de suas esposas no dia seguinte ao 

casamento, mais a inteligencia de Sharazade com suas narrativas 

maravilhosas o envolveu e despertou sua curiosidade fazendo com que ele 

ficasse encantado por ela. 

Atraves deste, podemos ver o que a imaginacao e o fascinio que a narrativa 

causou no ouvinte fez com este mudasse de ideia e desistisse do seu objetivo. 

Assim, percebemos o envolvimento e o encantamento que os contos 

proporcionam a quern os ouvem e isto acontece com quase todos os contos 

que alem de levar o leitor a viagens maravilhosas num mundo de fantasia, 

ainda permite a este interpreta-la de varias formas e tirar dele licoes para sua 

vida. 

Como e o caso dos contos de fada ou contos maravilhosos que apresentam em 

seus elencos de personagens imortais (fadas, bruxas e genios) que lutam e 

ajudam o bem a obter sua vitoria sobre o mau, o que vemos em estorias muito 

conhecidos por todas as criancas e adultos a exemplo de Branca de Neve e os 

Sete Andes, Peter Pam, Cinderela ou Burralheira que trazem nas suas 

entrelinhas sempre algo positive a passar para seus leitores, o que percebe-se 

no conto da Cinderela como afirma Chalita que: 
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Ao lado de tantos outros contos inesquecfveis e uma dessas 
lembrancas [...] indetiveis eternizados por uma misteriosa juncao de 
fatos. Entre eles a capacidade de dar aos seres humanos recursos 
para sonhar [...] vivenciamos sensacSes e sentimentos 
diametralmente da ficcao a ampliacao de nossos horizontes, nossos 
perspectiva, nossa sensibilidade. (CHALITA, 2005, p. 99) 

Por ser um conto que retrata a est6ria de uma jovem orfa, que sofre nas maos 

da madrasta e suas filhas, Cinderela encanta os seus leitores pela fantasia 

evidenciada pela presenga da fada madrinha que transforma em linda princesa 

que com tamanha beleza conquista o amor de um prlncipe que a tira da vida de 

sofrimento que vivia, e ainda desperta sentimentos como amor, esperanca e 

humildade o que fica evidente em algumas versoes mais modernas dos contos, 

quando ela perdoa e da apenas um castigo para aqueles que trataram mal por 

todo o tempo em que jovem viveu com elas (madrasta e filhas). 

Diante disto percebemos que tanto o conto da Cinderela como outros oferecem 

ao educador subsidios para que esta possa trabalhar com o educando alem da 

fantasia e imaginacao o que e proprio da infancia, questoes relacionadas a 

realidade cotidiana em sala de aula e na vida fora da escola no lar ou 

comunidade em que a crianca esta inserida. Tais quais estao presentes em 

outros contos como "Peter Pan" que mostra coragem de um menino de sonhar 

e busca para alcancar seu objetivo, "A Bela e a Fera" que apresenta questoes 

relacionadas ao preconceito a aparencia fisica e a busca pela beleza interior do 

outro e "Pinoquio" que mostra o que podera causa uma desobediencia e a 

mentira, a forca que tern um desejo no caso de Pinoquio torna-se igual a seu 

pai e amor que ele tern pelo Jepeto. 

Todas estas questdes poderao ser tratadas com mais facilidades com uma 

discussao sobre as questdes presentes nos textos lidos, pois como afirma 

Chalita (2005 p. 12) "Textos que nos ensinam, a cada leitura algo novo 

essencial ao nosso crescimento e amadurecimento". 

Os contos de fadas possuem textos gostosissimos de ler e cheios de sonhos e 

fantasias e por isto estes sao muito conhecidos pelas criancas mesmo aquelas 

que ainda nao sabem ler ja conhecem estes contos, pois ja sao ouvintes de 
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seus pais ou de outros membros da familia porque e algo que passado de 

geracao para geragSo. 

Estas narrativas sao cheias de texto que permite ao leitor viagens maravilhosas 

por mundos distantes, cheias de fadas, bruxos, princesas e principes que tern o 

objeto de veneer obstaculos que os impedem de viver a felicidade plena. E 

assim nos contos de fada o bem sempre vence o mal, por isto este genera 

textual exerce um fascinio sobre seus leitores sejam eles adultos, jovens e 

criancas, pois nao ha que tenha lido um conto e nao tenha tirado deste alguma 

ligao de vida ou tern se identificado com um de seus personagens alem de 

permitir ao leitor varias formas de interpretagao e trata de sentimentos como 

amor, odio, medo, desejo, ambicao e tristeza, a exemplos dos contos dos 

irmaos Grimm, como Joaozinho e Maria, A pequena Sereia e entre outros. 

3.3 Fabula 

Esta modalidade textual e uma narrativa muito conhecida, que apresenta 

situacdes vivencias por animais que falam, e assumem o papel do homem que 

as vezes compostos por personagens homens e animais nos quais os animais 

podem falar se expressar e ajudar o leitor a refletir, o que acontece nas estbrias 

mais atuais as chamadas de nova fabula. 

A fabula nasceu no Oriente, foi reinventada pelo filosofo grego Esopo que era 

um escravo liberto no seculo VI a.a, depois surge outro fabulista tambem 

escravo liberto que era natural de Pierre Macedonia, Julio Phederus conhecido 

como Fedro (30 a.c. a 44 s.c). 

Fedro foi responsavel pela introducao da fabula na literatura latina, ja mo 

seculo XVI, La Fontaine introduziu a fabula na Europa traduzindo e renovando 

aquelas que ja haviam sido escritas por Esopo e Fedro. Alem de La Fontaine 

encontramos varias outros fabulistas como, Gay (Inglaterra), Pignat (Italia), 

Krelov (Russia) e ja no seculo XIX temos Henrique O'meil o maior fabulista do 

Periodo Romantico. 
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Neste periodo a fabula apresentava-se com seres animados, como animais, 

objetos inanimados que ganhavam vida nas estorias, esta modalidade tinha o 

objetivo de satirizar e criticar situacoes cotidianas em que animais assumem 

atitudes humanas o que fica evidente nas palavras de Carvalho: 

Todas essas fabulas sao moldadas pelo espfrito classico, constituindo 
verdadeiras armas satfricos; crfticos de carater e de costumes em que 
os animais retratam os vfcios e as maldades do homem. 
(CARVALHO, 1982, p. 44) 

Percebemos aqui que a fabula classica era uma forma de expressao critica da 

realidade, porque esta tratava das relacoes e apropriava-se de personagens 

animais para falar das mazelas da humanidade e satirizar as formas de poder 

em que um dominava, tinha poder e voz e outro obedecia, vivia na miseria e 

era escravizado, perdendo assim o carater educativo e desta forma 

representando uma leitura mais voltada para o publico adulto do que para o 

infantil. 

Tal concepcao comeca a mudar a partir do seculo XIX quando a fabula passa a 

mostrar o animal personagens no seu habitat, ainda que tratando de questoes 

relacionadas a humanidade, mais envolvida num cenario cheio de beleza com 

uma floresta e animal falante mais sem perder sua natureza, claro que na 

essencia ainda ha uma critica ao que existe de ruim na humanidade, mais de 

forma amigavel e construtiva, tornando-se assim acesslvel a crianca e 

despertando seu interesse por este tipo de leitura. Os principais representantes 

de autores da Fabula Nova sao: Tomas Ivate (Fabulas Literarias), Telex Sa 

Mancego (Fabulas Morais), Anderson, o mais famoso deles Walt Disney. Aqui 

no Brasil os autores que mais se destacaram foram Joaquim Teixeira e Jose 

Correia de Almeida e um dos grandes destaques Monteiro Lobato. 

Dentre estes podemos destacar dois grandes autores, Watt Disney o criador de 

fabulas animadissimas que chama atengao de todas as criancas pelo carisma, 

pelo nome dos animais, pela fantasia e magia que contem em suas estorias 

como: O Pato Donald pirracento irritante e de voz rouca), Mickey Mouse e Mini 

(dois ratinhos muito fofos), tio Patinhas (um pato milionario) e tantos outros. E 
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por fim o incomparavel e brasileirissimo Monteiro Lobato que encanta os 

pequenos pelo bom humor, magia de suas personagens, pela surpresa e 

leveza presente em suas obras alem de envolver a propria crianca em suas 

estorias, atraves da boneca Emilia das demais personagens por isto as obras 

de Lobato exercem um fascinio sobre o leitor, como diz Carvalho (1980, p.89). 

"Lobato nao e para ser transmitido; e para ser lido, vivido e sentido." Com isto 

percebemos que as fabulas de Lobato envolve a crianca nas estorias que conta 

e as fazem viajar e decreto forma ainda que interiormente toma parte da 

estorias que ele conta. 

Monteiro Lobato foi o criador da fabula moderna aqui no Brasil escrevendo 

estorias, adaptando outras como A cigarra e a Formiga de Esopo e dentre 

tantas outras obras mais famosas e que prende atencio de muitas criancas e o 

Sitio do Pica-Pau Amarelo com suas personagens divertidos, cheios de 

astucias e muito inteligente como o caso de Visconde Sabugosa (um boneco 

de sabugo), Rabico (o porco), Emilia (a boneca de pano) e entre tantos outros. 

A fabula moderna tern um objetivo diferente da classica pois estas apresentam 

estorias voltadas para o publico infantil, mais divertidas, seus personagens 

ainda assume o papel humano, mas sem perder sua essencia de animal 

irracional, e e apresentada em cenarios que mostram o habitat natural dos 

animais, alem de trazer no final sempre uma licao de vida para o leitor. Por isto 

a nova fabula assume um carater educativo diferente da classica possibilitando 

ao educador trabalhar com esta modalidade objetivando auxiliar o educando na 

sua relacao com outros, e com sentimento como amizade, amor, preconceito, 

solidariedade e respeito. 

3.4 Lenda 

A lenda e uma das manifestacoes culturais mais populares do folclore brasileiro 

por isto ela e muito conhecida entre as criancas e adultos, porque durante 

muito tempo ela foi usada pelos pais para fazer com que as criancas 

obedecessem pelo medo que causava nos pequenos. 
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Esta e uma narrativa muita antiga que passou de geracao para geracao, 

geralmente e um relato feito oralmente em que o imaginario predomina sobre o 

real, e que varia de acordo com o pais, a regiao na qual se originou a exemplo 

da lenda da caipora que e oriunda da mitologia Tupi, e os primeiros relatos, sao 

da regi3o sudeste, datando da epoca do descobrimento, depois tornou-se 

comum em todo o pais, sendo uma dos campedes de popularidade entre os 

Tupis Guaranis, conhecida tambem como "Anhonga" um ser maligno que 

causava doencas ou mortes dos fndios, ja em outras regioes como nordeste a 

Caipora assume a forma de uma mulher que pula uma perna so ou um homem 

que fuma faz as criancas perderem-se na mata. 

Alem desta existem varias outras como: A Vitoria Regia de origem amazonica, 

O Lobisomem de origem nordestina, a origem das Estrelas Centro-Oeste e o 

Saci originado da regiao sul e dentre tantas outras. 

A lenda e uma expressao cultural do folclore muito presente na escola, em 

especial no mes de agosto quando comemora-se o dia do folclore, por isto ela 

oferece ao educador a possibilidade de trabalhar cultura popular como tambem 

as variacSes regionais e ainda a relacao entre o que e imaginario e real, por ser 

um genero textual muito variado em que predomina o fantastico e irreal. 



C A P I T U L O I V 

4. Metodologia 

4.1 Estudo de caso 

A presente proposta sera desenvolvida atraves de uma pesquisa estudo de 

caso, que segundo Gil apud Matos (2002, p.46)"[...] e uma pratica simples que 

oferece possibilidades de reduc3o de custos, apresentado como limitacio a 

impossibilidade generalizacao de seus dados." 

Pretendemos assim trabalhar e estudar questoes relacionadas a um unico 

tema, sobre o qual objetivamos adquirir um conhecimento mais abrangente e 

constatar de que forma este se da no cotidiano do educando e do educador o 

que faremos de acordo com o que diz Roese apud Matos: 

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

Desta forma nos deteremos a pesquisar e analisar apenas um objeto de estudo 

buscando obter todas as informacoes necessarias para o desenvolvimento do 

trabalho. Tal investigacSo sera realizada na E. E. E. F. Antonio Teodoro Neto, 

com os educandos e educadores do primeiro ano Fundamental I. Para tanto 

faremos coletas de dados atraves de observacao que segundo Matos (2002, 

p.58) "[...] e uma tecnica muito utilizada [...] mesmo quando nao segue um 

rigido planejamento, possibiiita o acesso direto a informacao e ajuda, em 

muitos a delimitacao do problema e delineamento da pesquisa." 

Como vimos esta tecnica e bastante simples e apresenta uma facilidade para o 

investigador porque ela possibiiita um contato direto entre o pesquisador e o 

objeto de estudo, ou seja, os envolvidos. 
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Alem desta tambem teremos como instrumento para a realizacao da pesquisa, 

o questionario que e uma tecnica que nao exige a presenca do investigador 

como afirma Matos (2002, p. 60) "essa tecnica de investigagao consiste em que 

sem a presenca do pesquisador o investigado responda por escrito a um 

formulario (com questdes) [...]". 

Questoes estas que serao aplicadas aos educadores e educandos sendo que o 

formulario do professor sera composto por questoes subjetivas que dara ao 

mesmo tempo a possibilidade de expressar-se livremente e o do aluno por 

questoes objetivas de multiplas escolhas, dado a idade e o nivel de 

escolaridade que possuem. 

Ao adotarmos esta tecnica podemos obter informacoes sobre os envolvidos na 

investigacao que nao pode ser percebido na observacao, pois atraves desta 

poderemos dar aos investigados a opcao de expressar seu ponto de vista 

sobre o tema que esta sendo abordado como instrumento de pesquisa, nos 

fornecendo dados que possam facilitar e auxiliar nossa analise diante do objeto 

de estudo. 

4.2 Questionario do Professor 

A analise de dados foi realizada com os educadores e educandos atraves de 

questionarios que foram aplicados na E. E. E. F. Antonio Teodoro Neto. 

Momento em que os questionarios dos professores exigiam dissertacao a 

respeito do tema abordado, que contavam com onze questoes, ja os 

questionarios dos alunos apresentavam questoes objetivas para facilitada a 

aplicacao e o entendimento das criancas levando em consideracao o nivel de 

aprendizagem e idade dos alunos. 

Nao podendo deixar de ressaltar que alem destas tambem utilizamos a tecnica 

de observacao onde tivemos a possibilidade de manter um contato direto com 

nosso objeto de pesquisa. 
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Os questionarios foram apiicados com 4 professores, A, B, C e D do ensino 

fundamental I sendo que 3 possuem Licenciatura Plena em Pedagogia e 1 

concluindo o curso de Licenciatura Plena em Letras, todos com o tempo de 

exercicio profissional na constituigao variando entre 5 e 15 anos de trabalho 

docente. 

Na primeira questao quando foram questionados sobre a pratica de leitura em 

sala de aula, os educadores A, B e C responderam que desenvolveram a 

pratica de leitura atraves de materials que despertam o interesse de seus 

alunos que vao desde livros didaticos ate as mais diversas modalidades 

textuais. Sendo que apenas o professor D que trabalha com uma turma de 

educagao infantil, trabalha o texto atraves da oralidade, com conotacao, com 

historias e ainda com recursos audio visuais, e depois pede que as criancas 

expressem sua leitura atraves de desenhos. O que conforme Abramovich: 

Ouvir histdria e viver um momenta de gostosura de prazer de 
divertimento dos melhores... Encantamentos, maravilhamento, 
seducao.o livro da crianca que nao ie e a histdria contada. 
(ABRAMOVICH, 1998, p. 22-23) 

Com relacao a segunda questao, quando questionada sobre a visao que 

tenham do trabalho com a literatura infantil, os professores responderam que a 

viam como uma importante fonte de leitura para fazer com que o educando 

tenha contato com o mundo dos livros, com as mensagens que estes trazem 

para a vida real e alem de facilitar a aprendizagem do aluno. 

Coelho colabora com esta ideia quando afirma: 

[...] o livro infantil e entendido como uma mensagem (comunicacao) 
entre um autor... e o leitor crianca nesta situacao o ato de ler (ou 
ouvir) pelo qual se completa o fendmeno literario, se transforma em 
um ato de aprendizagem. (COELHO, 2000, p.31) 

Com isto percebemos que ter contato com a literatura infantil, o educando alem 

de ouvir momentos prazerosos de leitura, tambem adquire aprendizado 

lingufstico e faz uma troca de experiencia entre autor/leitor. 
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No tocante a terceira questao ao serem questionados sobre como estimulariam 

os alunos a lerem atualmente, os educadores afirmaram que procuravam para 

sala de aula leituras que chamassem atengao das criancas para que possam 

refletir e divertir-se ou ainda fazendo do momento de leitura algo prazeroso. 

Como diz a professora B: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Busco levar livros que chamem atengao das changas para que elas tenham 

vontade de participar da leitura, sintam-se como parte dela e vivencie o 

momento como um dialogo entre ele e o autor, ainda fazendo deste contato 

com o livro um encontro gostoso." 

Estas ideias se assemelham as de Yenes e Ponde quando afirmam 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 razio (...) Mais ainda no dialogo da leitura ludica [...] A 
leitura, permitindo extra polar os limites de leitura de "invencao", 
expressiva proporciona o desenvolvimento do mundo a revelacao do 
pr6prio sujeito e garante permanente prazer de ler. 
(YUNES E PONDE, 1988, p.61-62) 

De acordo com isto podemos observar que a leitura permite ao leitor a 

recriac§o da historia e participacao destes Ihes garantindo o direito de 

expressar sentimentos, tornando o momento de leitura em algo que possibilite 

a este criar um mundo do qua! faz parte encontrada assim o prazer do ato de 

Na quarta indagacao ao perguntarmos aos educadores que artificios usariam 

para despertar a curiosidade dos alunos, antes de comecaram a contar uma 

historia. Os educadores A, C e D responderam que fazem comentarios sobre a 

historia que vai contar deixando um ar de misterio e a educadora B disse: 

"Levo uma caixa surpresa para chamar a ateng&o deles, comego a contar a 

histdria tirando os personagens um a um da caixa conforme vou contando a 

historia." 
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DECAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BIUOTECA SETORWL 



40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O que segundo Abramovich (1998 p. 21) "E bom que quern esteja contando 

(historia) crie um ciima de envolvimento de encanto [...] respeitando o tempo do 

imaginario de cada crianca [...]". 

O que fica claro e que e interessante que crie-se um clima que faca a crianca 

envolver-se na historia fazendo parte daquele momento que mantenha todos 

presos a historia e vendo-se como seus personagens, vivenciando o que esta 

sendo narrado pelo professor. 

Nas questoes cinco e sete por serem questoes semelhantes, os professores 

deram respostas parecidas quando foram questionadas sobre como as 

criancas se portariam e como se mantinham atentos durante a narracao da 

histdria, os professores responderam que elas ficam quietas prestando 

atencao, mas em alguns momentos dispersam, porem estes fazem um 

pequeno suspense para que voltem a prestar atencao. 

O que podemos observar na afirmacao da professora B: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Se portam bem, prestando atengao ao que falo, em especial quando utilizo a 

caixa surpresa com os personagens ou dramatizo com eles." 

O que de acordo Elizagaray apud Abramovich (1998 p.20) "O narrador tern que 

transmitir confianca, ativar a atencao e despertar admiracao." 

Desta forma o narrador prende a atencao e desperta na crianca o interesse, 

fazendo com que fique curiosa para saber o que vai acontecer, e ainda quern 

conta historias tern que conhecer muito bem o livro que vai ler para ler claro se 

ele vai chamar a atencao do aluno e que artificios precisam utilizar para isto. 

Dando continuidade ao questionario, quando perguntamos aos educadores que 

artificio usava para nao quebrar o encanto que foi criado durante a historia, 

depois que terminam de conta-la, os educadores responderam que utilizavam 

artificios simples como, pedir a crianca que se coloquem no lugar do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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personagem e escreva um pequeno texto, para os que nao sabem escrever 

como alunos da professora D, ela solicita que eles facam desenhos ou 

expressem-se oralmente. 

Mas segundo Abramovich (1998 p. 20) "E bom saber dizer que a historia 

acabou dum jeito especial e assim acabou a historia. Entrou por uma porta, 

saiu pela outra quern quiser que conte outra"... 

E mostrar a criancas que o que ouviu esta impresso num livro e que ela podera 

voltar a ele tantas vezes quanto queira. 

Percebemos entao que e interessante que o professor crie um jeito de terminar 

a historia para que o encanto nao se quebre. Apesar dos educadores 

questionados utilizarem de formas diferentes de terminar de contar a historia 

nao quer dizer que estejam errados, mais que foi o jeito que encontraram de 

terminar a contar e o que suas turmas se adaptaram. 

Na oitava questao que trata dos criterios de seiecao dos livros para serem 

trabalhados com os alunos, tres respostas me chamou atengao, a da 

professora A que diz: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Antes de tudo e importante que professor conhega as historias que irao contar 

para um a discussao posterior e um melhor aproveitamento." 

E das professoras B e C: que dizem que buscam selecionar livros que estejam 

de acordo com a realidade vivenciada pelo aluno e com seu meio cultural e 

social, atendendo-se para o conhecimento previo dos educandos. 

Abramovich (1998, p. 98) colabora com esta ideia quando diz: "A crianca 

dependendo de seu momento, de sua experiencia, de sua vivencia, de suas 

duvidas, pode estar interessada em ler sobre qualquer assunto..." 

Portanto, o professor precisa esta preocupado com o momento vivenciado pela 

sua turma, sendo assim estes devem estar atentos e saber que podem ser 
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abordados por seus alunos e se estes vao interessar-se pela leitura que vai ser 

trabalhada na sala de aula. 

A questao nove onde perguntamos aos professores se quando escolhiam os 

livros de literatura infantil que iam serem lidos em sala de aula, tinham a 

preocupacao com o momento que a turma vivenciava com a realidade de seus 

alunos, os educadores deram a mesma explicacao que foi dada na oitava 

questao. 

Com relacao a penultima a serem questionadas sobre a utilizacao da historia 

infantis como facilitador na aquisicSo da leitura e da escrita, tres das quatro 

professoras disseram apenas que sim. 

A professora B respondeu que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Com certeza, afinai desenvolve a oralidade a qual facilita a aquisigao de 

conhecimentos, onde faz surgir o interesse pela leitura e o despertar da escrita, 

corretamente pelas suas metas a serem alcangados e superados." 

Segundo Carvalho (1960 p. 163) "A literatura, transmite-se pela leitura e a sua 

primeira finalidade e a de conduzir a crianca na arte de ler, tirando proveito da 

aprendizagem da boa pronuncia, da articulacao." 

Desta forma percebemos que o trabalho com a literatura nao precisa e nem 

deve ter o objetivo apenas ludico, podendo ser utilizado tambem como uma 

atividade que auxilia no aprendizado do educando, valendo salientar que a 

pratica de leitura nao pode tornar-se uma obrigacao, pois a crianca deve sentir 

no ato da leitura algo que Ihe de prazer. 

4.3 Questionarios dos Alunos 

Os questionarios foram aplicados com apenas onze educandos do primeiro ano 

do Ensino Fundamental I, a sala e composta por alunos com idade variando 

entre seis anos e meio e sete anos completes. Para dar inicio ao trabalho com 
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os pequenos iniciamos com uma conversa sobre o tema o qual eles 

mostravam-se interessados, o que resultou em uma conversa com a 

participaeao dos educandos. 

E quando indagamos sobre as historias infantis que conheciam ou desejavam 

conhecer, estes mostraram que das treze historias citadas, a maioria 

conheciam entre dez e onze, o que podemos constatar que e bastante 

interessante quando tomamos como referenda a forma como Carvalho (1982, 

p. 48) ver o trabalho com a literatura infantil. "[...] pela Literatura conseguimos 

despertar as criancas para valores esteticos e humanos, a par da recreacao 

alem de oferecer entrosamento, recreacao e aprendizagem." Desta forma 

percebemos que o trabalho com as historias infantis podera ser usado como 

um facilitador da aprendizagem do educando e despertar nestes o interesse 

pela leitura. 

No tocante a segunda questao quando questionamos em que lugar eles 

costumavam ouvir mais historia, a maioria das criancas responderam que 

ouviam mais historias na escola. Isto se da pelo fato de que tanto a escola 

como a literatura, visa a formacao das criancas como leitor e como individuo 

parte de uma sociedade o que conforme Zilberman (1994 p. 21)"... tanto a obra 

de ficcao como a instituicao do ensino estao voltados a formacao do individuo 

ao qual se dirigem." Com isto a escola passa se utilizar da obra literaria 

objetivando formar o individuo e por consequencia um leitor, tomando-se assim 

para o educando um lugar onde o encontro com o livro ocorre com frequencia, 

ao contrario do que acontece em alguns ambientes familiares, ou seja (em 

casa). 

Na terceira questao ao serem questionados com relacao a pessoa que 

costumava contar historias para eles. Os educandos responderam que so 

professor era quern mais narrava historias, sendo que apenas algumas maes 

tambem liam historinhas para eles. Com isto fica claro que os pequenos estao 

habituados a ouvir histdrias narradas pela pessoa do educador o que para 

estes representam momentos gratificantes, segundo Abramovich (1994 p. 24) 

pode ser "uma das atividades mais fundantes, mais significativas, mais 

U N ' Y E ^ S M E Fc r»ERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO OE FORMACAO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PROFESSORS 

SIBUOTECASETORIAL 

CWAZPWS-WRAlBA 



44 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

abrangentes e suscitadoras dentre tantas outras e o que decorre do ouvir uma 

boa historia quando bem contadas" 

Ja na quarta questao percebemos que em casa nao ha o habito de leitura, 

consequentemente a familia nao costuma trabalhar a leitura deixando a 

responsabilidade apenas para a instituicao escolar, o que e uma pena tanto 

para a familia que perde a oportunidade de vivincia, um momento prazeroso 

de leitura com os filhos, como tambem para o educando que so tern contato 

com os livros no periodo em que esta na escola, pois de acordo com 

Bomtempo: 

O envolvimento dos pais no trabalho com a literatura infantil e muito 
importante. Dentre as finalidades desse envolvimento destaca-se a 
valorizacao do livro pela familia que, muitas vezes, faz pouco uso da 
leitura e consequentemente nao influeneia seus filhos. Fazer do livro 
um amigo da familia e forma de levar diferentes modalidades de 
linguagem para o convivio diario do aluno e de oportunizar-lhe o 
contato fora da escola com o belo e imaginario... 
(BOMTEMPO, 2005, p.9) 

Com relag3o a quinta e oitava questao as criancas ao serem questionados 

primeiro sobre seus personagens preferidos e depois sobre quern imaginavam 

ser quando estavam brincando, deram a mesma resposta, dizendo que 

preferiam e imaginavam ser na hora da brincadeira. Seriam herois no caso dos 

meninos e as meninas preferiam e seriam princesas. Com isto percebemos que 

alem de mostrar a preferencia pelos personagens que as historias trazem como 

principals e bonzinhos o educando ainda deixa fluir o imaginario tornando-se 

parte da estoria, algo possibilitado em especial pelo conto, estorias que 

facilitam o exercicio da imaginacao, pois de acordo com Chalita: 

As rttstdrias nos permitem conhecer e char mundos fantasticos, 
repletos dos seres mais extraordinarios e das emoefles mais 
diversos... sem elas, a infancia, a adolescencia, a juventude ... estaria 
condenados a ocupar um palco sombrio, triste desprovido de atores 
verdadeiramente apaixonados. (CHALITA, 2009, p. 10) 

Na sexta questao que e um questionamento bem atual e uma grande fonte de 

reclamacoes dos professores, questionamos aos educandos a respeito do que 

preferia fazer quando estava em casa, onde demos tres alternativas: A - ler um 

livro, B - ver TV e C - navegar na INTERNET, quase todos os alunos 

responderiam que preferem ver TV ou navegar na INTERNET, deixando assim 
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a leitura em ultimo piano, pela facilidade que a tecnologia proporciona, 

diferente do livro que a crianca precisa ler pagina por pagina para compreender 

as historias que eles contam e isto se da conforme Girardelle (2005 p. 31) pelo 

fato de que "o conteudo da televisao e incorporar a brincadeira herois e 

heroinas e aventuras da TV sao usados como materia-prima para a vida de 

fantasia das criancas." 

Na setima questionamos o educando sobre o gosto pela leitura, perguntamos a 

eles se gostavam de ler, a maioria deram respostas afirmativas para o 

questionamento. Mas percebemos que enquanto no sexto questionamento eles 

afirmaram que entre TV e computador e a leitura preferem as tecnologias. Por 

isto e preciso fazer com que a criancas gostem de ler, nao e tarefa facil, 

Carvalho vem corroborar com esta ideia quando afirma que: 

Levar a crianca a ler, apenas, nao e o bastante para formar o habito 
de leitura, que permanece e acompanha a crianca ao longo da vida, 
como uma fonte de prazer e mesmo uma necessidade vital. Para 
tanto, e preciso conscientiza-la dos valores que ela desperta tornar a 
leitura interessante aos olhos da crianca como uma fonte de surpreso 
e descobertas. (CARVALHO, 1982, p. 197) 

Na penultima questao fizemos o seguinte questionamento "em que dias da 

semana sua professora conta historias? Nesta todas as criancas responderam 

que ouviam historias todos os dias o que para Bomtempo: 

A pratica... de leitura diariamente e de importancia para criancas, nao 
sendo necessario atividades escritas. O professor seleciona e 
organiza um rol de textos interessantes para que o aluno possa fazer 
suas escolhas... (BOMTEMPO, 2005, p.9) 

Desta forma o educador devera utilizar-se da pratica de leitura, todos os dias, 

mais sem que isto tome-se uma rotina desinteressante para o educando e ele 

fique desestimulado, perdendo o interesse pela leitura, vivendo este momento 

como uma simples obrigacao a ser cumprida. 

E finalmente a ultima questao em que questionamos os pequenos, perguntado-

Ihes se eles quando ouvia historias imaginavam-se como algum personagem 

da historia narrada pelo professor, todos os alunos responderam que 
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imaginavam-se como herois, prfncipes e princesas e isto torna a historia 

interessante porque enquanto o professor esta narrando os pequenos ficam se 

colocando atraves do imaginario como parte da historia o que segundo 

Zilberman (1994 p. 93) e "... pela presenca do elemento fantastico que a 

imaginacao adquiri vida... exercendo a representatividade esperada..." Com 

isto a crianca adquire atraves do imaginario, a simbologia que precisa para 

compreender o que o texto deseja passar e ensinar, que mensagem ele podera 

tirar e levar para a sua realidade. 

4.4 Vivencia e Convivencia 

Este foi desenvolvido na E.E.E.F. Antonio Teodoro Neto, com a turma do 1° 

ano fundamental, onde permanecemos durante um mes, realizando um 

trabalho pratico como professores, objetivando com isto por em pratica os 

pontes principais abordados durante a pesquisa do tema "Literatura Infantil", a 

qual buscamos articular aos conteudos. Alem de adquirirmos experiencia na 

profissao que escolhemos, praticando com o educando tudo aquilo que 

adquirimos teoricamente. 

O primeiro dia como professores foi um misto de emocao e ansiedade, diante 

dos pequenos que nos observam atentamente, por isto antes de iniciarmos a 

aula, realizamos uma roda de conversa, onde foram feitos as apresentagoes e 

explicamos o motivo de estarmos presentes na escola. Visando uma maior 

interacao entre professor-aluno propomos o desenvolvimento de uma dinamica 

a do "Sorteio" que exigia, a participacao de toda a turma e do professor onde 

os participantes, recebiam uma caixa e a entregava a outro colega, destacando 

sua principal qualidade. 

Nesta atividade pudemos perceber o quanto as criancas se envolvem e se 

entrosam na hora da brincadeira, pois emitiram caracteristicas, aos colegas e 

aos professores, com facilidade. Com termino do primeiro momento demos 

inicio a exposicao dos conteudos propostos. 
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Durante a primeira semana as criancas mostraram-se bem agitadas, por causa 

da nossa presenca, contudo participaram ativamente de todas as atividades em 

especial das rodas de conversa, em que ao termino da leitura de um livro, os 

alunos eram convidados a emitir opinioes. 

Fechando a semana realizamos atividades de revisao de alguns conteudos, 

algo que e norma da escola e optamos por fazer uma aula diferenciada, para 

tanto montamos no patio da escola, um teatro de fantoches e contamos a 

historia de "Chapeuzinho Vermelho" com a participacao da turma do segundo 

ano. Ao final ai realizada mais uma roda de conversa, neste momento 

pudemos observar, o entusiasmo dos pequenos e como este tipo de atividade 

pode ser relaxante, proveitosa, e ainda da aos educandos a possibilidade de 

participar da historia e de descobrir nas entrelinhas algo que possa trazer para 

a vida real, como afirmam Yenes & Ponde: 

O texto fictional, mesmo tendo principto, meio e fim, mesmo sendo 
histdria que se narra, refuta a supercialidade das sequencias 
aparentes e procura dar conta da complexidade do real atraves do 
discurso. Alem da intextualidade, trabalho deliberadamente com o 
implicito, com pressupostos e subentendidos, de modo que abra resta 
aberta e, nesse sentindo indeterminada, incompleta as, assim como o 
sentimento de realidade [...] (YENES & PONDE, 1988, p. 60) 

Com isto fica claro que o texto literario e um recurso que da ao educador o 

ensejo de trabalhar, o habito da leitura, a interpretacao de texto e de buscar 

fazer a articulacao da ficcao com alguns fatos da realidade, ajudando o 

educando a refletir e repensar suas proprias atitudes. Esta modalidade textual 

ainda oferece para o leitor, uma leitura gostosa, prazerosa, relaxante e que de 

alguma forma se encaixa no mundo fantasioso dos pequenos. 

Na segunda semana as criancas ja estavam mais habituados com os novos 

professores, alem deste iniciamos com uma contagao de historia, atividade que 

os pequenos adoram, trabalhamos um conto para a partir desta introduzirmos a 

divisao da histdria em comeco, meio e fim. Este tipo de atividade nao e 

novidade para a turma, porque a escola ja realiza um trabalho com literatura 

infantil que e chamado de "Hora da Historia". 
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Durante esta semana grande parte das atividades envolviam a leitura como: a 

contagao, a roda de conversa e a transcricao da parte principal da historia lida, 

oportunizando a pratica de leitura e o desenvolvimento da capacidade de 

interpretacao de textos e da inclusao de toda a turma na aula, fazendo desta 

uma troca de ideias entre professor e aluno. Com isto conseguimos constatar 

que os educandos ficam bastante interessados e participam mais ativamente 

do processo de ensino-aprendizagem, mesmo aqueles que apresentam algum 

tipo de dificuldade na leitura, algo que ocorre com alguns alunos da turma, em 

parte, porque as criancas so a praticam no momento em que estao na escola e 

com a ajuda do professor. Os PCNs vem corroborar com esta ideia, PCNs 

(2001 p. 54) "Um leitor competente so pode construir-se mediante uma pratica 

constante de leitura de textos de fato, a partir de um trabalho organizado em 

torno da diversidade de textos que circulam socialmente." 

Sendo assim a formacao de um leitor capaz de le, de compreender e de 

interpretar o que leu, necessita de uma pratica diaria, e que esta nao face, parte 

apenas da rotina escolar, como tambem do convivio familiar, o que nao e 

freqiiente nas atividades extra-escolares destes alunos. Aqui podemos dizer 

que uma das formas de desenvolver tal pratica sao as atividades realizadas 

durante esta semana onde as criancas tiveram oportunidade de participar, 

lendo, ouvindo, expondo opinioes e discutindo as atitudes dos personagens 

das historias lidas por eles ou pelo professor. 

A terceira semana foi tranquila e na sala ja havia uma rotina, criado por nos, as 

atividades foram mas comuns ao cotidiano da turma e voltadas aos conteudos 

como: localizacao de datas importantes no calendario, aula que foi bastante 

dinamica, pois estavamos em um periodo em que haviam duas datas muito 

especiais em nossa cidade Sousa, o feriado de sete de setembro e oito o dia 

da padroeira da cidade "Nossa Senhora dos Remedios e isto fez com que a 

aula ficasse bem participativa. 

O restante desta semana foi dividido entre as disciplinas de portugues e 

matematica na primeira disciplina trabalhamos com a recontagem de historias e 

revisoes. Destas atividades achamos importante ressaltar que a recontagem e 
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um recurso que o educador, pode fazer uso, para auxiliar o educando a 

desenvolver sua capacidade de interpreter textos, alem de conseguir prender a 

atencao dos pequenos na historia narrada e facilitar para o ouvinte a 

aprendizagem de produgao textual, recontando contos, fabulas e dentre tantos 

outros textos, com quais os alunos convivem, destacando tudo o que acharam 

interessantes, ate mesmo modrficando o final, o meio ou as caracteristicas dos 

personagens, construindo assim sua producao textual escrita ou oralmente. Os 

PCNs vem concordar que tal ideia quando afirmam: 

Quando se pretende formar escritores competentes, e preciso 
tambem oferecer condicSes de os alunos criarem seus prdprios textos 
e de avaliarem o percurso criador. Evidentemente, isso so se torna 
possivel se tiverem constitufdo um amplo repertbrio de modelos, que 
Ihes permitam recriar, criar, recriar as prbprias criacdes. E importante 
que nunca se perca de vista que nao ha como criar do nada: e 
preciso ter boas referencias. (PCNs, 2001, p. 76) 

Desta forma quando realizamos, atividades como estas, favorecemos o 

desenvolvimento das capacidades de criacao e recriaeao de textos pelos 

alunos, para que com isto os educandos tornem-se alem de leitores, escritores 

competentes. E para tanto decidimos realizar as atividades de recontagem com 

a participacao de todos, onde cada um deveria recontar um conto lido em casa 

a seu modo, apresentando a sua visao da historia e de seus personagens. 

Nos ultimos dias em que estariamos na escola, todas as atividades foram mais 

comuns ao cotidiano dos pequenos, contudo aqui decidimos dar um destaque 

especial aos trabalhos com a literatura, ja que teriamos novamente aulas de 

leitura e interpretacSo. 

Desta forma resolvemos levar para o cantinho da leitura alguns livros infantis, 

fazer uma leitura coletiva, preencher a ficha de leitura que contava com 

perguntas sobre o autor da historia, e com uma parte onde a crianca iria criar o 

final que considerasse mais interessante. E ainda buscamos fazer a articulacao 

das histdrias lidas, com os conteudos a exemplo disto, para introduzir os 

generos do substantive utilizamos o conto "Joao e Maria", para facilitar a 

aprendizagem do feminino e do masculino ou a atividade de producao de texto, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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no qual utilizamos a fabula "A raposa e a cegonha" como base para que os 

alunos deixassem fluir sua imaginacao. Algo que foi feito apos a uma leitura 

previa, e de uma discussao. 

Com isto solicitamos que os alunos recontassem a historia da forma que 

desejassem, com as modificacdes necessarias e apresentando sua opiniao 

sobre as atitudes dos personagens, que neste caso nao eram tao corretos para 

duas amigas, o que mostra este pequeno trecho da fabula traduzido por Reis 

(2001, p. 3) "Uma raposa que morria de tedio, sozinha em sua toca, e, para se 

distrair um pouquinho resolveu convidar a cegonha para almocar e dessa forma 

aproveitaria a oportunidade para pregar-lhe uma peca". 

O trabalho com esta fabula ficou muito interessante porque o enredo n6s da a 

possibilidade de discutir, questoes de convivencia, de respeito as dificuldades 

do outro, a amizade e o sentimento de vinganca, fazendo com que o leitor 

reflita. No caso da atividade que propomos para os alunos os fatos expostos no 

texto, facilitaram a producao do texto, por serem comuns a realidade deles na 

questao da convivencia com os colegas e suas diferengas. Isto nos faz 

concorda com o Coelho (2000 p. 15) [...] "parece ja fora de qualquer duvida que 

nenhuma outra forma de ler o mundo dos homens e tao eficaz e rica quanto o 

que a literatura permite." 

O resultado desta atividade foi excelente por que toda a turma conseguiu fazer 

a producao, expondo opiniao e modificando as atitudes erradas dos 

personagens, jogando-as e corrigindo-as. Ate mesmo aquelas criancas que 

ainda tenham dificuldades na escrita produziram seu texto atraves de 

desenhos. 

Desta forma como educadores achamos importante destacar o quao pode ser 

enriquecido uma atividade de leitura desenvolvida atraves de textos literarios, 

que apesar de lidar com fatos imaginarios (irreais), trazem sempre subtendo 

nas histdrias, que contam, algo que podera ser trazendo para a vida real e nos 

ajudara a corrigi ou refletis sobre atitudes cotidianas como afirma Chalita 

(2002,p.26): "Nos historicos encontramos ensinamentos que nos libertam a ao 
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mesmo tempo, nos habilitam a lutar pela liberdade [...] prisioneiros de sua 

extrema ignorSncia ao nao enxergar o real sentido e a verdadeira beleza da 

vida" 

Esta e ainda a uma modalidade textual mais acessivel a crianca, prende suas 

atengoes e a torna, mas prazerosa. 

Finalizando o trabalho pratico na escola e nds despedindo da turma 

realizamos, mais uma dinamica a Testa das Cores" com o objetivo de integrar 

todas em uma atividade divertida que busca desenvolver, a aceitagao, a 

valorizagao e o respeito as diferengas. A denomiea consiste em forma um 

grande circulo na sala e distribuir aleatoriamente, cartoes de cores diferentes, 

feito isto o professor comeca a ler uma historia que inicia-se da seguinte forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Certo vez num reino encantado, num dia muito especial, o rei dourado 

convocou todas as cores para uma grande festa." 

No decorrer da leitura o leitor vai citando os nomes das cores uma a uma, 

conforme a cor for mencionada a pessoa que ha possui, dara um passo a frete 

e apresentara a frase escrita no cartao, podemos citar por exemplo a cor verde: 

na qua! esta escrito." Meus amigos, viver em paz e ser solid&rio e abragar as 

pessoas, desejando a eles todo o bem, com um simples gesto, sem malicia, 

sem inimizada"( verdes distribuem abragos)" 

E assim prosseguiu a atividade com a participagao ativa de todos, Nesta 

podemos perceber o entusiasmo e a felicidade das criancas ao participarem da 

brincadeira. Com o termino desta e aproveitando o clima descontragao, 

achamos por bem, explicar para os pequenos que no dia seguinte a professora 

titular da turma voltaria a presidir as aulas, falamos de como foi gratrficante ter 

estado com eles durante um mes e que sempre lembrariamos de seus 

rostinhos inocentes e curiosas nos observando. 

Chegando ao fim o nosso primeiro momento como educadores, podemos dizer 

que esta foi uma experiencia enriquecedora, onde tivemos a oportunidade de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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realizar um trabalho que nos fez sentir o quanta e ardua a tarefa de educar, o 

quao e importante que ela seja realizada com amor e dedicacao para 

formarmos cidadaos conscientes e autonomos. Alem de vivenciarmos um 

pouco do cotidiano de uma sala de aula, ainda tivemos a oportunidade de 

colocar em pratica tudo aquilo que temos em nossa bagagem teorica. 

4.5 Caracterizac§o da Instituicao 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental "Antonio Teodoro Neto" localiza-se 

na Rua Vereador Jose Formiga S/N, Conjunto Augusto Braga na cidade de 

Sousa, Paraiba. 

A escola em evidencia tern sua origem no ato generoso do jovem advogado 

"Antonio Teodoro Neto" que tinha um terreno nessa localidade, pensando na 

comunidade doou esse terreno que pertencia a sua familia para beneficiar as 

criancas que ali viviam. 

Inicialmente, a instituicao, depois de construida, no governo de Wilson Braga, 

passou um longo periodo sem funcionamento. Contudo, a comunidade, 

sentindo a necessidade partiu para a luta. Com firme proposito uma turma de 

professores emergenciados, com forca e determinacao de verem funcionando 

aquele local privilegiado foram em busca de recursos pedagogicos. 

Com tod a essa dedicacao ainda enviaram abaixo-assinados as autoridades 

competentes para que fosse autorizado o seu funcionamento. Tornando 

realidade o sonho esperado por todos da comunidade do Mutirao. No dia 12 de 

Julho de 1988 a escola comecou a funcionar mesmo precariamente. Contudo a 

sua criacao s6 foi oficializada em 04 de Julho de 1989, data em que foi 

publicado o Decreto Estadual n°. 13.169 na imprensa oficial do estado, 

determinado definitivamente a sua criacao. 

Quanta a sua determinacao, ja em 10 de Outubro de 1985, apos aprovacao da 

Assembleia Legislativa, o entao Governador Wilson Braga sancionou a Lei 
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Estadual n°. 4745 que denominou de Escola Estadual de 1° Grau "Antonio 

Teodoro Neto". 

A instituicao e estadual e os cursos oferecidos sao: Ensino fundamental I e II, 

como tambem os projetos Se Liga, Acelera, a base e fundamental, A EJA 

EducagSo Jovens e Adultos. 

A escola e uma construcao solida, como muito espago fisico e t§m a 

capacidade de atender turmas nos tres turnos. Possuem 12 salas de aula, 04 

dependencias administrativas, 12 banheiros, deposito para merenda, uma 

cantina e area coberta para lazer, alem de uma grande quadra de esportes 

com arquibancadas e alambrado. As dependencias da escola nao estao em 

bom estado de conservacao, necessitando de uma reforma para melhorar o 

seu funcionamento. Enquanto a reforma nio chega a instituicao presta bom 

servigos a comunidade. 

Quanto aos equipamentos, a escola dispoe: 01 computador, 01 mimeografo, 01 

retroprojetor, 01 maquina fotografica, 01 som, 01 DVD, 01 televisao, 01 

maquina datilografica. Na qual todos esses recursos estao em perfeito estado 

de conservacao para uso da escola, suprindo as necessidades existentes. 

A escola dispoe de sala de video, laboratorio de informatica e sala de leitura, 

necessitando de uma reforma para melhorar a qualidade da aprendizagem dos 

educandos faltando apenas o funcionamento dos computadores, tornando 

realidade um sonho dos educandos. 

Na administragao da escola temos 01 diretora e vice-diretor, 01 coordenadora e 

uma supervisora, 03 merendeiras, 09 auxiliares, 02 vigilantes, responsavel pela 

seguranga dos alunos e da escola durante as aulas e nos intervalos: 

secretaries cuidando das documentagoes dos alunos responsavel pelas tarefas 

de cada serie e documentos em geral cada um desempenhando seu papel da 

melhor forma possivel colaborando para o sucesso da escola. 
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A escola possui em seu quadra docente 32 professores, a maioria com curso 

superior, os demais estao em fase de conclusao, na instituicao tern professores 

efetivos e prestadores de servigos. Cada um com seu papel importante 

transmitir conhecimentos sistematizados que contribui para o desenvolvimento 

intelectual, preparando os educandos para ser um cidadao para ser um 

cidadao critico e atuante perante a sociedade. 

O planejamento didatico-pedagogico acontece de forma quinzenal com a 

coordenadora e a supervisora auxiliando os professores, de acordo com as 

necessidades dos educandos, buscando inovacdes para trabalhar as 

dificuldades encontradas pelos professores em sala de aula, procurando 

melhorar o processo de ensino aprendizagem e preparando de forma eficaz o 

cidadao para se tornar um ser critico e pensante perante a sociedade mediante 

a sua realidade. 

Os programas educacionais existentes na escola sao: bolsa familia, bolsa 

escola, bolsa jovem e o capacitar, estes contribuem muito para um bom 

desenvolvimento educacional, alem de ajudar na renda familiar dos educandos 

e um incentivo para aprendizagem obtendo assim bons resultados no processo 

de ensino aprendizagem. 

As dificuldades mais frequentes para um bom funcionamento dessa escola e a 

falta de participacao dos pais com a direcao e os professores, causando assim, 

prejuizos aos filhos no processo de ensino aprendizagem. A maioria e de 

familias nao alfabetizadas que dificulta a aprendizagem dos filhos por nao 

saberem ler e escrever. Entao, surge a grande dificuldade. 
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CONSIDERACOES FINA1S 

E mais comum ver o texto literario com inferior aos demais que circulam 

socialmente, atualmente este tipo de texto tern ganhado algum destaque, pois 

ja sao encontrados livros didaticos que exploram contos, fabulas, lendas, 

poesias e dentre tantos outros generos que compoem os classicos da literatura 

infantil, mas ainda deixa muito a desejar, pelo fato de nao ser obrigatorio no 

ensino fundamental nao existe um momento na sala de aula dedicado a 

literatura pelo menos nas inst i tutes de ensino publico. Alem da falta de 

conhecimento do proprio educador desta modalidade. 

Diante de tudo o que foi abordado durante o desenvolvimento da pesquisa, 

depois de uma longa caminhada percorrendo toda a trajetdria da literatura 

infantil, desde sua origem nos seculos XVIII, quando ela comeca ganhar 

espaeo no meio social e cultural, passando a ser conhecida como algo criado 

para um publico especifico infantil, seguindo toda a sua evoIucSo desde 

quando atendia aos interesses da camada mais privilegiada da sociedade, ate 

os dias atuais e sua introducao no ambiente escolar, conhecendo parte de seus 

generos textuais. Percebemos que este e um tipo de texto que trata da fantasia 

e fruto da imaginacao. Mas que esconde nas entrelinhas, um protesto, lida de 

forma suave e branda com os medos humanos e traz sempre nos seus 

enredos uma licao que se encaixam em alguma situacao da vida real de seu 

leitor. 

Esta e uma modalidade textual muito rica que oferece inumeras possibilidades, 

para que o docente possa fazer a introducao de determinados conteudos de 

maneira calma, mas relaxante, transmitir valores culturais, morais e sociais, 

desmist'rficando assim a visao que tinhamos da literatura infantil, inicialmente 

vista pelo senso comum como simples historias bobinhos para fazer crianca 

dormir, por medo nos pequenos ou para ser lida no ultimo dia da semana e nas 

aulas de recreacao quando o educando ja esta cansado e euforico. 

Conhecendo de forma mais ampla o tema ora abordado, constatamos que a 

literatura pode e deve ser utilizada como um instrumento propiciador para 
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desenvolver a pratica de leitura e do prazer de ler, enriquecendo o vocabulario, 

despertando o gosto pelo mundo dos livros e suas historias, fazendo o leitor 

refletir, alem de trabalhar a questao de convivencia, relacionamento e 

sentimentos como: medo, amizade, dor, odio e amor. Deste modo a pratica 

com o texto literario oportuniza o desenvolvimento de atividades bastante 

proveitosas para os sujeitos participantes do ato educativo, estabelece um 

dialogo entre autor-leitor, momento em que o educando entra em contato com 

as varias formas de ver o mundo na otica dos autores e tecer discussdes que 

tornam as aulas mais dinamicas e participativas, onde os discentes tornam-se 

agentes do processo ensino-aprendizagem, pois os classicos da literatura 

infantil tern grande proximidade com o mundo dos pequenos por serem 

constitufdos em um misto de magia, fantasia, sonho e realidade. 

Ainda seguindo esta linha de pensamento percebeu-se que a modalidade da 

subsidios ao educador para que ele venha auxiliar o educando a formar 

opinioes, repensar atitudes, construir uma consciencia critica e torna-se um ser 

autonomo e pensante. Formando assim um leitor competente, capaz de criar e 

recriar os proprios textos, seguindo um modelo rico em detalhes, o que facilita 

a construcao de outros. 

Entendendo a literatura infantil nesta otica, compreendemos o leque de 

possibilidades que tal modalidade oferece para os sujeitos envolvidos no ato 

educativo, onde todos participam ativamente em uma troca de experiencia, 

entre educando-educador, autor-leitor afastando-se da ideia inicial do que 

venha ser literatura e quebrando preconceitos, acerca do tema. Algo que 

pudemos constatar durante o estagio quando primamos pelas atividades que 

envolviam o texto literario articulando-os aos conteudos programaticos, 

momentos em que os discentes participavam ativamente e descontraidos 

expressavam-se livremente acerca do assunto abordado na historia lida. 

Foi neste periodo que buscamos aplicar na escola os principals objetivos deste 

estudo, observando como se da a pratica com a literatura na instituicao, como 

sao realizados as atividades em sala de aula e fora dela, que material e 

utilizado, como se compoem e espaco fisico (sala de leitura) e como acontece 
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a pratica de leitura por parte do educando. E assim constatamos que a pratica 

literaria nao acontece efetivamente, pelo fato de ainda ser visto por grande 

parte dos profissionais da educacao com um tipo de leitura, nao t io 

fundamental na formacao do leitor, sendo deixado sempre em segundo piano, 

como uma atividade complementar e deste modo ela nao faz-se presente no 

cotidiano da escola e quando esta nao e parte das principals atividades. 

Diante deste cenario detectamos que o trabalho com a literatura infantil nao faz 

parte das praticas diarias de educandos e educadores, pois estas acontecem 

eventualmente. No caso do educando, este fato o prejudica bastante, porque 

esta so ocorre na sala de aula e com ajuda do professor nos dias em que o 

mesmo disponibiliza para tal pratica. Por isto quando estivermos em campo 

para por em pratica a presente proposta, optamos por introduzir os textos de 

literatura quase que diariamente, nas atividades dos discentes. 

Com isto conseguimos alcangar grande parte dos objetivos desta pesquisa, 

contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da pratica de leitura 

no ambiente escolar, para conscientizacao dos educadores e de todos os que 

fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, elencando o quao e 

importante desde o inicio da formacao do leitor habitual, a presenca da 

literatura entre os diversos textos com os quais, os aprendizes deverao ter 

contato durante o seu processo de aprendizagem. Nesta perspectiva um fato 

relevante seria a participacao da familia, instituicao fundamental na construcao 

de todo e qualquer ser social, pois este passa grande parte do seu dia em 

contato com seus componentes (pais, maes e parentes). 

Um outro fato de suma importancia na formacao do leitor e na pratica com a 

literatura foi buscarmos construir um alicerce seguro, para que ele veja no 

mundo dos livros, um instrumento de libertacao, onde possa transitar sem 

medo, ir de encontro ao conhecimento, vivenciar aventuras, conhecer lugares 

nunca vistos o que somente os livros podem permitir. Contudo mesmo nao 

sendo possivel alcancar o que desejamos ao desenvolver esta proposta, 

deixamos uma pequena semente plantada na consciencia de cada um dos 

sujeitos que fizeram parte desta processo, que agora so precisa ser regado par 
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que cresca dentro destes pequenos seres e de bons frutos e isto podera ser 

feito pelo educador, basta agugar a curiosidade dos educandos. 
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Escola 
Formacao Docente 
Tempo de Trabalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Questionario 

1. Como voce costuma trabalhar a pratica de leitura com seus alunos? 

2. Como voc§ enquanto professor ver o trabalho com a literatura infantil? 

3. De que forma voce estimula os seus alunos a lerem atualmente em uma 

sociedade em que as criancas estao acostumadas com a facilidade da 

tecnologia, pois estas passam grande parte de seu tempo ligados na TV ou 

no computador? 

4. Antes de comecar a contar uma historia o que voce faz para despertar a 

curiosidade dos alunos? 

5. Durante o momento em que a historia esta sendo narrada, como as 

criancas se portam? E o que voce faz para mante-las atentas e 

interessadas na historia? 

6. Ao terminar a histdria, que artificios voce usa para nao quebrar o encanto 

que foi criado durante o momento em que ela esta sendo contada? 

7. O que voce faz para manter as criancas atentas durante e depois da 

histdria? 

8. Que criterios voce usa para selecionar os livros que irao ser trabalhados 

com os alunos? 
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9. Quando escolhe uma histdria para ser narrada em sala de aula, voce 

preocupa-se com o momento que a turma esta vivenciando ou com a 

realidade de seus alunos? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10. Voce como professor acredita que as historias infantis podera ser usada 

em sala de aula como um facilitador na aquisicao da leitura e da escrita? 



Escola 

Serie 

Questionario 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quais as historinhas abaixo voce conhece ou gostaria de conhecer? 

( ) Branca de Neve e os sete anoes 

( ) 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 

( ) Tres Porquinhos 

( ) O Patinho Feio 

( ) O Rei Leao 

( ) Outras 

2 . Em que lugar voce ouve mais histdria? 

( ) na escola ( ) em casa 

3. Quern costuma contar ou narrar historias pra voce? 

{ ) a sua professora 

( ) a sua rnae ou seu pai 

( ) a sua avo ou avo 

( ) os seus (as) tios (as) 

( ) ninguem ler historias para voce 



4. Onde costuma ler? 

( ) em casa ( } na escola 

5. Quais seus personagens preferidos? 

( ) os herois 

( ) as princesinhas 

( ) as bruxas 

( ) as fadas 

( ) outros 

6. O que voce prefere fazer quando esta em casa? 

( ) ler algum livro 

( ) assistir TV 

( ) navegar na internet zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. Voce gosta de ler? 

( ) sim 

( ) nao 

8. Quando voce esta brincando que personagem voce imagina ser? 

( ) um heroi que vence bruxos e dragoes 

( ) uma princesa que encontra um principe 

( ) nenhum dos dois 

9. Em que dias da semana sua professora conta historias? 

( ) segunda e terca 

( ) quarta e quinta 

( ) sexta-feira 



10.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quando seu professor conta historias voce fica se imaginando como 

algum personagem dentro da historia? 

( ) como se fosse um heroi 

( ) um principe 

( ) uma princesa 

( ) uma bruxa 

( ) uma fada 
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