
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 
 

 
 

  

LUCICLEIDE ALVES DA SILVA 
 
 
 
 

 

LITERATURA INFANTIL  

(RE)SIGNIFICANDO O ESPAÇO ESCOLAR  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

CAJAZEIRAS - PB 

2009 



LUCICLEIDE ALVES DA SILVA 
 

 

 

 

LITERATURA INFANTIL  

(RE)SIGNIFICANDO O ESPAÇO ESCOLAR  
 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 
Licenciatura em Plena em Pedagogia do 
Centro de Formação de Professores da 
Universidade Federal de Campina 
Grande, como requisito parcial para 
obtenção do título de Licenciada em 
Pedagogia. 

 
 
 
 
 

 
 

Orientadora: Professora Ma. Maria Janete de Lima. 
 

 
 

 

 

 

 

CAJAZEIRAS - PB 

2009 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



LUCICLEIDE ALVES D A SILVA 

LITEPvATURA I NFANTI L: (RE) SIGNIFICANDO O ESPACO ESCOLAR. 

MONOGRAFIA APROVADA E M /  /  

P r of. Ms. Mar ia Janete de Lim a 

(Orientadora) 

CAJ AZEI RAS-P B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2669 



A Deus 

Mot ivo maior da nossa coragem; 

Aos professores do Curso da Graduacao que me incentivaram 

Aos colegas de curso, 

Parceiros dos medos e coragem da educacao 

Aos professores e alunos do Centro Educacional Maciel Batista Pereira - Cajazeiras - PB, 

pela colaboracao incondicional na conducao desta pesquisa: 



RESUMO 

O presente trabalho resulta de uma pesquisa qualitativa registrada atraves de uma monogrark-

A pesquisa surgiu efetivamente para atender a um dos maiores desafios, posto a nos 

educadores, evitar que a pratica de sala de aula se reduza a um somatorio de exercicios 

isolados e repetitivos. Objetivando ressignifiear o processo de ensino aprendizagem em sala e 

que buscamos atraves desta pesquisa analisar em que medida a Literatura In fan t il, pode 

contr ibuir para a ressignificacao das praticas doeentes. Intencionamos tambem envolver os 

alunos na escolha de temas, desencadeando tecnicas participativas com vistas a promover uma 

aprendizagem significativa. Por fim , discutir u m novo desenho para a escola com vistas a 

melhoria da qualidade do ensino. O trabalho tern como tema, "Literatura In fan t il: (RE) 

significando o espaco escolar". Aplicamos em sala de aula u m estagio, visando desenvolver 

habilidades e competencias dos discentes a par tir de situaeoes propostas pela pratica. 

Almejamos que este trabalho seja u m referencial e que se torne um subsidio para que novas 

praticas possam ser estabelecidas na perspectivas de tornar o ensino u m processo democratico 

e, sobretudo transformar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Introdu^ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho resulta de uma pesquisa qualitativa que sera registrada atraves da 

presente monografia, que e uma exigencia para a conclusao do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. A pesquisa surgiu efetivamente para 

atender a u m dos maiores desafios, posto a nos educadores: evitar que a pratica de sala de aula 

se reduza a um somatorio de exercicios isolados e repetitivos. O trabalho foi desenvolvido no 

Centro Educational Maciel Batista Pereira, na cidade de Cajazeiras, na turm a dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 a

 ano. 

Objetivando ressignificar o processo de ensino aprendizagem em sala e que 

buscamos atraves desta pesquisa analisar em que medida a Literatura In fan t il pode contr ibuir 

para ressignificar praticas doeentes. Intencionamos tambem, envolver os alunos na escolha de 

temas, desencadeando tecnicas participativas com vistas a promover uma aprendizagem 

significativa, bem como desenvolver habilidades e competencias dos doeentes e discentes a 

partir de situacoes oriundas da pratica, onde se buscou questiona-las e amplia-las a luz da 

teoria e retornar a pratica, a fim de in tervir na realidade, transformando-a. Por fim , discutir um 

novo desenho para a escola com vistas a melhoria da qualidade do ensino. 

Optamos por desenvolver uma pesquisa de carater exploratorio, numa perspectiva 

qualitativa, alem de registrar dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com 

a situacao estudada. Pesquisaremos e analisaremos varias bibliografias de autores que 

abordam o tema Literatura In fan t il, com vistas a da um suporte teorico as nossas inquietaeoes 

e hipoteses. Em seguida, faremos uma pesquisa participante, uma vez que havera 

envolvimento e identificacao do pesquisador com as pessoas pesquisadas. Assim , o 

pesquisador passa a ser sujeito ativo do processo agindo de forma efetiva para transforma-la. 

Se perguntarmos aos doeentes quais os seus objetivos em relacao ao ensino, sobre o 

t ipo de aluno que gostaria de ajudar a formar, provavelmente serao unanimes em responder, 

alunos autonomos, conscientes, reflexivos, participativos, entre outras caracteristicas 

similares. Nao aparece nesse discurso caracteristicas tais como passividade, submissao ou 

alienafao. No entanto, se olharmos atraves das "lentes" do cotidiano escolar, esse discurso 

nao se legit im a em uma pratica. Os depoimentos de alunos revelam um cotidiano em que os 

discentes se colocam como sujeitos passivos, sempre a merce das ordens do professor, 
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lidando com um conteudo completamente fragmentado e alienado de sua realidade, em 

situa^ oes ar tificiais de ensino aprendizagem. 

Porem, o contexto social e polit ico vigente, no qual estamos inseridos, nos remete a 

uma serie de exigeneias. Esta, por sua vez, nos faz ir a busca do conhecimento e para ta l, e 

preciso romper as fronteiras que nos separa do mesmo, e necessario que haja uma supera9&o 

do conhecimento fragmentado. Essa superacao podera, ocorrer em parte, atraves da Pedagogia 

de Projetos, uma vez que trabalhando com projetos, articulamos e interconectamos as 

diferentes areas de conhecimentos, abrindo assim, maiores espacos e dialogo entre as 

disciplinas. Dai, nosso interesse em realizar um estudo sobre o tema Pedagogia de Projetos, 

porque sabemos que a acao educativa nao e algo pronto e acabado, pelo contrario processual e 

dinamico. 

Diante dessa problematiza9ao, lan9amos os seguintes questionamentos. O que e 

preciso fazer realmente, para que a sala de aula seja um espa90  replete de sentidos, voltado 

para a forma9ao de sujeitos criticos e ativos? O que devemos fazer para acabar com a 

fragmenta9ao de conteudos e desenvolver um trabalho in terdisciplinar em sala? E o mais 

desafiador. O que fazer para resgatar o estimulo dos alunos em rela9ao as aulas? 

Convictos da complexidade que envolve a questao da educa9ao e que dedicamos 

esfor90s em realizar este estudo que buscar descobrir particularidades acerca da tematica em 

debate, como tambem, redesenhar o espa90  escolar com seus tempos, r ituais, rotinas e 

processos, de modo que ele possa efetivamente esta voltado para a forma9ao de sujeitos 

ativos, cidadaos atuantes e participativos, como desejam os profissionais comprometidos com 

a educa9&o. 

Esse trabalho contr ibuira no cntendimento do problema em questao e ajudara aos 

professores na sua forma9ao, no que diz respeito a renova9ao da pratica docente. Possibilitara 

ainda, fortalecer o debate e promover uma socializa9ao dos conhecimentos obtidos na 

investiga9&o. Os interessados que trabalham nessa area poderao vir a u t iliza-lo como fonte de 

consulta e inspira9ao, ajudando a construir um espa9o escolar de significa9ao e de ensino de 

qualidade, efetivado por profissionais que tern compromisso com a educa9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Capitulo I 

1.1 Literatura Infantil: o que e ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A designacao in fan t il faz com que esta modalidade literar ia seja considerada "menor" 

por alguns, infelizmente. 

Principalmente os educadores vivenciam de perto a evolucao do maravilhoso ser que e 

a crian9a. O contato com textos recheados de encantamento faz-nos perceber quao importante 

e cheia de responsabilidade e toda forma de literatura. 

A palavra literatura e in transitiva e, independente do adjetivo que receba, e arte e 

deleite. Sendo assim, o termo in fan t il associado a literatura nao significa que ela tenha sido 

feita necessariamente para crian9a. Na verdade, a literatura in fan t il acaba sendo aquela que 

corresponde, de alguma forma, aos anseios do leitor e que se iden tifica com ele. 

A autentica literatura in fan t il nao deve ser feita essencialmente com inten9ao 

pedagogica, didatica ou para incentivar habito de leitura. Este t ipo de texto deve ser produzido 

pela crian9a que ha em cada um de nos. Assim o poder de cativar esse publico tao exigente e 

importante aparece. 

Vulgarmente, a expressao "literatura in fan t il" sugere de imediato a ideia de belos 

livros coloridos destinados a distra9ao e ao prazer das crian9as em le-los, folhea-los ou ouvir 

suas historias contadas por alguem. Devido a essa fturyjao basica, ate bem pouco tempo, a 

literatura in fan t il foi m in im izada como cria9ao literar ia e tratada pela cultura oficial como um 

genero menor. 

Ligada desde a origem a diversao ou ao aprendizado das crian9as, obviamente sua 

materia deveria ser adequada a compreensao e ao interesse desse peculiar destinatario. E 

como a crian9a era vista como um "adulto em m in iatura", os primeiros textos infantis 

resultaram da adapta9ao (ou da minimiza9ao) de textos escritos para adultos. Expurgadas as 

dificuldades de linguagem, as digressoes ou reflexoes que estariam acima da compreensao 

in fan t il; retiradas as situa9oes ou os conflitos nao-exemplares e real9ando principalmente as 
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Compreende-se, pois, que ate bem pouco, e m nosso seculo, a literatura 

infantil fosse encarada pela crftica como um genera secundario, e fosse vista pelo 

adulto como algo pueril (nivelada ao brinquedo) ou util (nivelada a aprendizagem ou 

meio para manter a crianca entretida e quieta). 

O caminho para a redescoberta da literatura infantil, no seculo XX, foi aberto 

pela psicologia exper imental , que, revelando a inteligencia como elemento 

estruturador do universo que cada indivfduo constroi dentro de si , chama a atencao 

para os diferentes estagios de seu desenvolv imento (da infancia a adolescencia) e 

sua importancia fundamental para a evolugao e formacao da personal idade do futuro 

adulto. Revelou, ainda, que cada estagio corresponde a uma certa fase de idade. A 

sucessao das fases evolut ivas da inteligencia (ou estruturas mentals) e constante e 

igual para todos. A s idades correspondentes a cada uma delas podem mudar, 

dependendo da cr ianca ou do meio em que ela vive. A partir desse conhecimento do 

ser humano, a nocao de "crianca" muda e nesse sentido toma-se decisivo para a 

literatura/juvenil adequar-se ou conseguir falar, com autenticidade, aos seus 

possiveis destinatarios. 

Portanto, a valorizagao da literatura infantil, como fenomeno significativo e de 

amplo alcance na formacao das mentes infantis e juvenis, bem como dentro da vida 

cultural das sociedades, e conquista recente. Dentro das muitas definicoes e 

controversias quanta a verdadeira ou possivel natureza dessa literatura e sua 

provavel fungao em nossa epoca, adotamos a posicao de Marc Soriano, na linha 

semiologica de Roman Jakobson, quando def ine a l inguagem: 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA literatura infantil e uma comunicacao historica (localizada no tempo 

e no espaco) entre um locutor ou um escritor-adulto (emissor) e um 

destinatario-crianea (receptor) que, por definicao, ao longo do 

periodo considerado, nao dispoe senao de modo parcial da 

experiencia de real e das estruturas linguistieas, intelectuais, afetivas 

e outras que caracterizam a idade adulta. (SORIANO, 1975). 

Embora nao abranja a total idade do fenomeno e m causa, essa definicao toca 

e m seus e lementos essenciais: o livro infantil e entendido como uma "mensagem" 

(comunicacao) entre um autor-adulto (o que possui a experiencia do real) e um 
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leitor-crianca (o que deve adquir ir tal experiencia). Nessa situacao, o ato de ler (ou 

de ouvir), pelo qual se completa o fenomeno literario, se t ransforma e m um ato de 

aprendizagem. E isso que responde por uma das pecul iar idades da literatura infantil. 

E Soriano concluiu: 

Ela pode nao querer ensinar, mas se dirige, apesar de tudo, a uma 

idade que e a da aprendizagem e mais especialmente da 

aprendizagem linguistics. O livro em questao, por mais simplificado e 

gratuito que seja, aparece sempre ao jovem leitor como uma 

mensagem codificada que ele deve decodificar se quiser atingir o 

prazer (afetivo, estetico ou outro) que se deixa entrever e assimilar 

ao mesmo tempo as informaeoes concernentes ao real que estao 

contidas na obra. [...] Se a infancia e um periodo de aprendizagem, 

[...] toda mensagem que se destina a ela, ao longo desse periodo, 

tern necessariamente uma vocacao pedagogica, no sentido amplo do 

termo, e assim permanece, mesmo no caso em que ela se define 

como literatura de puro entretenimento, pois a mensagem que ela 

transmite entao e a de que nao ha mensagem, e que e mais 

importante o divertir-se do que preencher falhas (de conhecimento). 

(SORIANO, 1975). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2 Literatura Infantil: contexto historico 

A literatura infantil tern como parametro contos consagrados pelo publico 

mir im de diferentes epocas que, por terem vencido tantos testes de recepcao, 

fornecem aos posteros referencias a respeito da consti tuicao da tonica literaria do 

texto dest inado a cr ianca. No seculo XVI I , o frances Charles Perrault (Cinderela, 

Chapeuzinho Vermelho) coleta contos e lendas da Idade Media e adapta-os, 

consti tuindo os chamados contos de fadas, por tanto tempo paradigma do genera 

infantil. 

No seculo XIX, outra coleta de contos populares e realizado, na A lemanha, 

pelos i rmaos Gr imm (Joao e Maria, Rapunzel) , a largando a antologia dos contos de 

fadas. Atraves de solucoes narrativas diversas, o d inamarques Christ ian Andersen 

(O pat inho feio, Os trajes do imperador), o ital iano Collodi (Pinoquio), o ingles Lewis 

Carrol (Alice no pais das maravi lhas), o amer icano Frank Baum (O magico de Oz), o 

escoces James Barrie (Peter Pan) const i tuem-se em padroes de literatura infantil. 

U N ' ^ B I W E FEDERAL 
D£ CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Questoes relativas a obra de Charles Perrault, f requentemente apontado 

como o iniciador da literatura infantil, v inculam-se a pontos basicos da questao da 

natureza da literatura infantil como, por exemplo, a preocupagao com o didatico e a 

relacao com o popular. 

A colegao dos textos de Perrault constitui-se em um dos textos mais celebres 

da literatura f rancesa e, tambem, um dos textos mais referidos e menos comentados 

pela crit ica literaria, quer na sua d imensao de arte, quer como documento. Na 

verdade, a anal ise dos contos de Perrault requer um enfoque interdisciplinar, sendo 

que os problemas que suscita nao se restr ingem a teoria da literatura, a sociologia, a 

psicanal ise ou ao folclore, mas rec lamam uma uniao desses enfoques que relacione 

os diversos e lementos que integram o texto e resolva as inumeras contradicoes com 

que o analista se defronta. 

Charles Perrault, coletor de contos populares, realiza seu trabalho apos a 

Fronde, movimento popular contra o governo absolutista no reinado de Luis XIV, 

cuja repressao deixou marcas de terror na Franca. Os contos chegam a famil ia 

Perrault atraves de contadores que, na epoca, se integravam a vida domest ica como 

servos. Considere-se que se trata de um momento historico de grande tensao entre 

as classes. O burgues Perrault despreza o povo e as supersttcoes populares e, 

como homem culto, as ironiza. Seus contos, e m alguns momentos, caracter izam-se 

por um certo sarcasmo e m relacao ao popular. Ao mesmo tempo, sao marcados 

pela preocupacao de fazer uma arte moral izante atraves de uma literatura 

pedagogica. 

O trabalho de Perrault e o de um adaptador. Parte de um tema popular, 

t rabalha sobre ele e acresce-o de detalhes que respondem ao gosto da classe a 

qual pretende enderecar seus contos: a burguesia. A lem dos propositos 

moral izantes, que nao tern a ver com a camada popular que gerou os contos, mas 

com os interesses pedagogicos burgueses, observam-se os seguintes aspectos que 

nao poder iam provir do povo: referencias a vida na corte, como e m A beta 

adormecida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Segundo Sosa (1978, p.22): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao ha dissociacao entre a literatura oral e a versao culta, os 

elementos coexistem, processando-se um alargamento do dominio 

da cultura grafica, que p a s s a a manter relacoes de integracao com o 

a popular". 

A vocagao pedagogica de Perrault e secundar ia e confusa. Delineia-se com 

mais propr iedade sua relacao com o popular, apesar de esta ser, tambem, 

contraditoria. Mesmo sem total adesao o que, de fato, nao poderia ocorrer, pois a 

classe a que Perrault pertencia vivia uma inconsciencia em relacao ao que era 

realmente popular - ele realizou o que se pode chamar de uma recuperacao da 

cultura popular, procurando reconstituir os procedimentos narrativos da maneira 

mais fiel possivel . 

Talvez nesse momento tenha sido inaugurada a confusao que fortaleceu os 

lacos entre literatura popular e literatura infantil e que tern por base a aproximagao 

de duas ignorancias: a do povo, devido a condicao social, e a da infancia, devido a 

idade. Essa aproximagao tera uma solugao de cont inuidade, podendo ser 

encontrada na or igem da coleta dos Gr imm, permanecendo a lgumas seqi ie las ate 

nossos dias. Por outro lado, e esse fator que tern permit ido atribuir-se a Perrault a 

iniciagao da literatura infantil. 

Na conversao da literatura popular e m infantil, Perrault revela o modelo 

educat ivo imposto a ele e a sua epoca. O conto Griselda, por exemplo, apresenta 

faltas, censuras, conceito de pudor e femini l idade que caracter izam a mental idade 

da epoca. 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3 Literatura no Brasil 

No Brasil so se pode falar e m uma literatura especi f icamente infantil por volta 

do final do seculo X IX e inicio do seculo XX; muito embora desde a implantagao da 

Imprensa Regia, e m 1808, tenham surgido as primeiras publicagoes dest inadas as 

cr iancas. Porem, e somente nos f ins do Sec. XIX que surgem os primeiros "Livros de 

Leitura" escritos por educadores brasileiros, compostos por tradugoes e adaptagoes 
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da Literatura europeia a f im de serem disseminados nas escolas. 

Zi lberman (1987, p.81) destaca: 

A Literatura Infantil brasileira surge no periodo de transicao entre a 

Monarquia e a Republica, com a ascensao da burguesia, cujos 

primeiros textos dirigidos ao leitor-crianca apresentam 

intencionalidades pedagogicas e funcionalidades sociais. As 

primeiras produgoes nacionais desenvolvem-se em torno de 

tematicas pertinentes a exemplaridade crista, ao moralismo 

patriotico-civico e ao didatismo escolar. 

No entre-seculos destacam-se, na Literatura Infantil brasileira, conteudos 

associados as ideologias e aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Utopias cr iadas e m torno da civil izagao e 

modernizagao da realidade nacional; servindo como instrumento de legit imagao aos 

interesses da elite burguesa e cultural. 

O conjunto das obras dos pioneiros do livro infantil revela a qual idade da 

formacao educacional recebida pelos brasileiros no final do seculo XIX: uma 

educagao orientada para consol idagao dos valores do sistema herdado que reune 

uma mescla de feudal ismo, aristocrat ismo, escravagismo, l iberalismo e posit ivismo, 

destacando-se valores ideologicos de aparelhamento Estatal, dentre os quais 

(COELHO, 2000, p.12). 

• Nacional ismo: enfase a l ingua portuguesa falada no Brasil; preocupagao e m 

entusiasmar os novos espir i tos a dedicagao para a patria; o culto as or igens e 

o amor pela terra, com maior destaque para a idealizagao da vida no campo 

e m oposigao a vida urbana; 

• Intelectual ismo: valorizagao do estudo e do livro, como meios de ascensao e 

realizagao social , inclusive economica; 

• Tradicional ismo cultural: valorizagao dos grandes autores e das grandes 

obras do passado como modelos culturais a serem assimi lados e imitados; 

• Moral ismo e rel igiosidade: exigencia absoluta de retidao de carater, 

honest idade, sol idariedade, fraternidade, pureza do corpo e da a lma, dentro 

dos preceitos cnstaos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UN'^'^^SIDAD111 Fcr)ERAL 
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Desde os primordios, a literatura infantil vem sendo tratada culturalmente 

como genero literario menor, reduzido a ideia de belos livros color idos dest inados a 

aprendizagem puramente sistematica ou ate considerados meios para manter a 

crianca entretida, o objetivo aqui, seria doutrinar o j ovem leitor nivelando-o aos 

valores vigentes no contexto social . 

As primeiras obras infantis, carregadas pela intengao de transmitir 

determinados valores ou padroes comportamentais a serem incorporados e 

respeitados pelos individuos, t ratavam-se de adaptacdes de textos escritos para 

adultos, reforcando, ass im, a ideia de que a crianga era um adulto e m miniatura. 

No final dos anos setenta, em meio aos inumeros debates e m torno da leitura 

dest inada as criangas, a literatura infantil comegou a ser pensada como agente de 

formagao das mentes infantis e juvenis, de modo a contribuir tanto para o 

desenvolv imento de suas potencial idades naturais, quanta ao seu amadurecimento 

na transigao da infancia para a fase adulta. 

Diante das muitas definigoes e controversias que margeiam a natureza e 

fungao dessa literatura, a problematica do contexto atual ainda se enviesa na duvida 

referente ao modo como o texto infantil deva ser encarado: como pretexto de uma 

pratica pedagogica ou como arte literaria? 

Compreende-se, pois que essa dialetica tern provocado equivocos no que diz 

respeito a produgao de obras literarias mais adequadas para a infancia, uma vez 

que sua maioria revela a predominancia ora de livros f ragmentados sem sentido, ora 

daqueles que mesmo carregados de informagoes corretas desproveem de fantasia e 

imaginagao. 

(...) Como objeto que provoca emogoes, da prazer ou diverte e, 

acima de tudo, modifica a consciencia de mundo de seu leitor, a 

literatura infantil e arte. Sobre outro aspecto, como instrumento 

manipulado por uma intencao educativa, ela se inscreve na area da 

pedagogia (COELHO, 2000, p.46). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Part indo especi f icamente da literatura como arte, que tern por objetivo 

primordial humanizar seus leitores e construir uma nova consciencia de mundo, 

crit ica e sem a imposigao de valores de cunho moral e ideologico, a literatura infantil 

uti l izando textos de valor artfstico, proporciona a cada leitura, por meio da fusao do 

imaginario e do real, dos ideais e sua possfvel e impossivel realizagao, um rico e 

poderoso instrumento do despertar do senso crit ico, e e m consequencia disso 

distancia-se de sua or igem fortemente compromet ida com a pedagogia. 

E justamente por explorar o que ainda nao e, mais poderia vir a ser, usando a 

l inguagem de modo a impressionar o ouvido e a imaginagao do leitor, que a 

literatura garante o prazer da leitura e um conhecimento nao so do mundo - que 

pertence as ciencias - mas dos modos como o homem pode agir em relacao ao 

mundo e aos outros homens. 

1.4 Literatura na Escola 

Focal izando o ato da leitura no ambito escolar, e de suma importancia que o 

contato da crianga com o livro seja estabelecido desde os primeiros momentos 

escolares, uma vez reconhecido o efeito enr iquecedor que desencadeia. Ass im, ao 

professor caberia proporcionar aos seus alunos, situagoes de leitura que 

objet ivassem em menor grau as at ividades de anal ise, f ichas de leitura ou qualquer 

outra forma de controle, dando enfase as at ividades livres de enr iquecimento 

cultural. 

Ass im como explica Cunha (1995, p.47) 

(...) a leitura e uma forma altamente ativa de lazer. Em vez de 

propiciar, sobretudo repouso e alienagao (dai, a massificagao), 

como ocorre com formas passivas de lazer, a leitura exige um grau 

maior de consciencia e atengao, uma participagao efetiva do 

recebedor - leitor. Seria, pois, muito importante que a escola 

procurasse desenvolver no aluno formas ativas de lazer - aquelas 

que tornam o individuo crftico e criativo, mais consciente e produtivo. 

A literatura teria papel relevante nesse aspecto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No entanto, o professor deve ter o cuidado de nao abrir mao totalmente de um 

acompanhamento sistematico, pois o leitor pode ser afetado posit iva ou 

negat ivamente pelo livro, isso dependera principalmente de sua matur idade leitora. 

Desse modo, e importante que ao lado de at ividades livres, os mestres se 

preocupem e m transformar a habi l idade leitora em aprendizagem significativa, 

cr iando si tuacoes e metodos que possibi l i tem identificar os diversos problemas 

individuals de compreensao de textos, no intuito de desenvolver no aluno praticas de 

leitura que propiciem o habito de reflexao e crlt ica sobre a real idade que a obra Ihe 

oferece e a interpretacao dessa realidade imprimida pelo autor, o que significa dizer 

que, o leitor deve, de acordo com estagio de desenvolv imento e m que se encontra, 

ser capaz de ter uma visao dos pros e contras da producao que consome. Havera, 

entao, nos educandos a sensacao do amadurecimento, da consciencia viva a partir 

da concepcao da leitura e da percepcao das mult i faces desse processo. 

Na escola, mesmo a literatura de reconhecido valor artfstico perde seu poder 

de encantamento e de transporte a vivencias imaginarias alternativas, quando 

empregada como veiculadora de normas de obediencia e bom comportamento ou 

pretexto para aprender gramat ica, redigir melhor, para revisar a Historia, a 

Sociologia e a Pedagogia. Ass im, tornando-se materia para adornar outras ci§ncias, 

o texto literario se descaracteriza e afasta de si o leitor. 

O educador, e m consequencia tambem de uma formacao universitaria lacunar 

no que se refere a visao da verdadeira funcao da literatura na educacao, apoia as 

justif icativas de sua desmotivagao para "criar tempo" dest inados a insercao do 

trabalho com a literatura, no excesso de aulas semanais e atividades pedagogicas, 

bem como nas dif iculdades que esbarram no acesso ao acervo literario. Diante disso 

e como sugere Cunha (1995, p.18): 

Pensamos caber a Universidade, atraves das Faculdades de Letras, 

de Educacao e de Biblioteconomia, e aos Cursos de Preparacao 

para o Magisterio de 1° Grau (series iniciais) a tarefa de dar a seus 

estudantes - os futures educadores - a possibilidade de indagar, 

pesquisar criar, recriar, de maneira que a literatura venha a ter uma 

funcao atual, verdadeiramente recreativa e estetica - e por isso 

social e renovadora -, entre as atividades da crianca e do 

adolescente. Isso ocorrera com facilidade quando a literatura for um 

valor para o proprio estudante. 
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Ao condic ionamento interior a escola soma-se, para agravar a situagao, o 

desprest ig io que a literatura sofre junto as camadas populares. Sao muitas e 

diferentes as razoes que tern como consequencia o crescente desinteresse ou uma 

prematura privagao de contato com as letras e com os mundos fantasticos que elas 

podem conter, mantendo o imaginario infantil e juveni l preso as superst icoes do 

meio ou as idolatrias induzidas habi lmente pelos meios de comunicacao de massas, 

de pouco ou nenhum efeito emancipator io. Dai pode-se dizer que o poder de 

seducSo da literatura, que poderia contribuir para a formagao do leitor geral, 

esvaziase pelas distorgoes escolares e decreta um futuro de nao leitores. 

E notavel tambem que a desmotivagao da maioria dos estudantes pela leitura 

literaria esta l igada a ausencia desta no contexto famil iar e nos mais var iados grupos 

sociais, pois se os pais e os amigos nao leem, nao ha porque a cr ianca ou o 

adolescente valorizar a leitura. E por mais que a escola empregue meios 

persuasivos ou imposit ivos para modif icar a indiferenga quanto aos livros ou ao 

saber e a arte, aprende-se mais com exemplos proximos do que por intermedio de 

sermoes. Pela carencia ou inercia do ambiente famil iar quanto a leitura, decl inam o 

numero de leitores de geracao a geragao. Segundo Cunha, "a atitude prosaica e 

desencantadora do adulto e que vai aos poucos minando a l igagao entre crianca e o 

livro" (1995, p.50). 

Sao esses fatos que tornam problematico o retrato relativo ao habito da leitura 

brasileira, situagao que melhorara quando a postura do adulto em re lag io ao livro e 

sua fungao educacional for modif icada, como consequencia de um melhor 

conhecimento do fenomeno literario e do leitor infantil. Dessa forma, revela-se 

indispensavel e essencial um redimensionamento de tais relagoes, de modo a 

converte-las ocasionalmente no ponto de pal l ida para um dialogo atraente e 

significativo entre o livro e seu jovem leitor, significa dizer que: 

O fato de a Literatura Infantil nao ser subsidiaria da escola e do 

ensino nao quer dizer que, como medida de precaugao ela deva ser 

afastada da sala de aula. Sendo agente de conhecimento porque 

propicia questionamento dos valores em circulacao na sociedade, 

seu emprego em aula ou em qualquer outro cenario desencadeia o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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alargamento dos horizontes cognitivos do leitor, o que justifica e 

demanda seu consumo escolar (ZILBERMAN, 1987, p. 10). 

Nesse espago teorico, e reconhecida a interferencia dessa dialetica na 

formagao da crianga tanto com sua relagao consigo quanto no convivio social. 

Desse modo, para que a escola cumpra com a f inal idade do saber, faz-se 

necessario que ela apresente obras que ensinem modos novos de ver o mundo 

atual, acompanhadas de emogao, prazer, capazes de agugar a imaginagao do seu 

jovem leitor. 

Bruno Bettelheim e mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A psicanal ise dos contos de fadas (1980, p.49) fala 

sobre essa relacao: 

Para que uma estoria realmente prenda a atencao da crianga, deve 

entretela e despertar sua curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, 

deve estimular-lhe a imaginagao: ajuda-la a desenvolver seu 

intelecto e tornar claras suas emogoes; estar harmonizada com suas 

ansiedades e aspiragoes; reconhecer plenamente suas dificuldades 

e, ao mesmo tempo, sugerir solugoes para os problemas que a 

perturbam. Resumindo, deve de uma so vez relacionar-se com 

todos os aspectos de sua personalidade - e isso sem nunca 

menosprezar a crianca, buscando dar inteiro credito a seus 

predicamentos e, simultaneamente, promovendo a confianga nela 

mesma e no seu future 

Diante do que foi exposto, a proposta veiculadora nao concerne e m 

estabelecer se a formagao de um bom leitor esta a cargo da Pedagogia ou seria 

essa uma competencia espeeffica da Literatura, nem tao pouco valorizar somente a 

aproximagao entre elas, mas principalmente e m refletir sobre a necessidade de se 

reconhecer que, ao unir a responsabi l idade pela concret izagao e expansao do 

domin io e deciframento dos codigos, a compreensao e levantamento de temas neles 

af lorados por intermedio do trabalho com a arte literaria, o espago escolar vai a lem 

de suas limitagoes para propiciar ao educando o desenvolv imento da capacidade de 

compreender o mundo e aprender a pensar por si mesmo, fator este que contribui 

para sua gradativa emancipagao social . "Alem disto, enquanto instituigoes, a escola 

e a literatura podem provar sua uti l idade quando se tornarem o espago para criangas 

refletir sobre sua condigao pessoal" como ressalta Zi lberman (1993, p.21). 
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Destaca-se que atualmente parece que nossa sociedade vem se esquecendo 

das cr iancas e de sua ludicidade, pois o que mais encontra-se nas escolas para 

cr iancas sao professores querendo alfabetiza-las desde os primordios da Educa?§o 

Infantil. Var ios estudos mostram a importancia de se desenvolver a criatividade a 

ludicidade da crianca atraves da leitura. Mas as escolas nao conseguem realizar um 

planejamento escolar que nao seja apenas pedagogico. Ass im, as cr iancas e s t i o 

cada dia sendo mais vi t imas das fa lhas dos adultos que estao arrancando a sua 

l iberdade de brincar, imaginar, fantasiar, entre outros. A escola na sua funcao 

alfabetizadora esta valor izando somente "a escrita", de tal maneira que menospreza 

a funcao ludica da Literatura Infantil que e tSo importante para a formacao de seres 

pensantes, pois a leitura est imula a imaginacao. 

Zi lberman (1993, p.32) mostra: 

"Que em muitas escolas o processo de alfabetizagao ainda e feito 

de forma mecanica e estatica, fazendo com que a crianca se afaste 

dos livros, seja por ter sido alfabetizada de maneira inadequada, 

seja por desejar esquecer experiencias didaticas desprazerosas". 

Diante desse contexto, a literatura podera ser um instrumento poderosissimo 

para a formagao psicologica dos educandos, pois ela forma porque ensina. E sabido 

que pafses civi l izados sempre basearam suas instrucoes nas letras. Desse modo, 

acredita-se que a literatura vai a lem das obras e pode ser definida como algo que 

expr ime o homem, entao, atribuir a literatura uma funcao psicologica e perfeitamente 

aceitavel, pois independente da idade ou da condicao social , a fruicao da literatura 

baseia-se na necessidade de fantasia que o ser humano possui . Segundo Candido: 

(1972. p,20): 

A fantasia, na maioria das vezes, esta relacionada a uma realidade 

e, como base nesse vinculo fantasia e realidade, e possivel pensar 

em literatura com determinada fungao na formagao do homem, 

embora esta nao tenha que cumprir tal papel. Assim, pode-se dizer 

que a personalidade de qualquer ser humano, sobretudo a da 

crianca, pode sofrer forte influencia da literatura, uma vez que esta 

atua de forma que nao se pode avaliar. 
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Segundo Zi lberman (1987, p. 12) "o ler relaciona-se ao desenvolv imento 

linguistieo da crianga, com a formagao da compreensao do fictfcio, com funcao 

especlf ica da fantasia infantil, com credul idade na historia e a aquisigao do saber". 

Nesse sentido a literatura infantil oferece a parte contraria ao carater 

pedagogico, compreensivel a partir do exame da perspectiva da crianca e do 

signif icado que o genero pode ter para ela. Sua a t u a c i o da-se dentro da faixa de 

conhecimento, porque pode conceder ao leitor a possibi l idade de desdobramento de 

suas capacidades intelectuais, o saber adquir ido da-se por meio do domin io da 

realidade empir ica, isto e, aumenta a d imensao de compreensao, aquisigao de 

l inguagem produtos recepcao historica pela audigao ou leitura e da decodif icacao da 

mesma. 

No processo inicial da leitura, ocorre o que se chama de decodif icacao, ou 

seja, a inteligencia opera com a discr iminacao visual dos s imbolos impressos e a 

associacao entre a palavra impressa e o som. A visao, o tato, a audigao, o olfato e o 

paladar tambem estao envolvidos nesse processo como referenciais e lementares na 

aquisigao dos sfmbolos graf icos, ja essa "leitura sensorial" comega muito cedo e m 

nossa vida. 

E importante tambem destacar a "leitura emocional" que os sent imentos, as 

emogoes mostram ate inconscientemente. Bettelheim (2002, p. 185), relata que a 

leitura de uma estoria para a cr ianca devera ser realizada com todo um 

envolv imento emocional na estoria e na crianga, com empat ia pelo que a estoria 

pode signif icar a ela. Abramovich (1993, p. 14) reforga esse argumento relatando 

que: 

Ler historias para criancas sempre e poder sorrir, rir, gargalhar com 

as situacoes vividas pelos personagens, com a ideia do conto ou 

com o jeito de escrever de um ator, e entao, pode ser um pouco 

cumplice desse momento de humor, de brincadeira, de 

desenvolvimento. E tambem suscitar o imaginario, e ter curiosidade 

respondida em relacao a tantas perguntas, e encontrar outras ideias 

para solucionar questoes. 
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A s estorias que encantam as criancas sao certamente encantadoras tambem 

para os adultos que se permitem e deixam levar pela leitura. Podem ser estorias 

engragadas, profundas, sent imentais ou simplesmente belas; podem ser curtas ou 

extensas, com muitas ou poucas i lustracdes, mas devem sem sombra de duvida 

provocar emocoes. 

A s estorias existem para serem contadas e nao traduzidas ou interpretadas, 

menos ainda para serem quest ionadas como tarefa escolar neste momento e m que 

se busca despertar o prazer pela leitura. Ass im, e preciso, resgatar urgentemente 

e m nossas escolas, pr incipalmente nas de Ensino Fundamental e de E d u c a c i o 

Infantil a pratica de leitura por prazer, sem cobranca de entendimento dos textos por 

meio de provas cansat ivas e academicas. Toda a escola deveria, pelo menos uma 

vez por semana, propiciar as cr iancas o manuseio de livros e m sala de aula para 

desenvolver o gosto pela leitura e m seus aspectos sensoriais, emocionais e 

intelectuais, de uma forma racional e dinamica. 

A crianga aprende a ler lendo, e nao passivamente, copiando inumeras vezes 

uma palavra ou frase, e muito menos por meio de copias longas e exaust ivas. 

Ve jamos o que diz Zi lberman (1987, p.12) "o ler relaciona-se ao desenvolv imento 

linguistieo da crianga, com a formagao da compreensao do ficticio, com fungao 

especif ica da fantasia infantil, com credul idade na historia e a aquisigao do saber". 

Nesse sent ido a literatura infantil oferece a parte contraria ao carater pedagogico, 

compreensivel a partir do exame da perspectiva da crianga e do signif icado que o 

genera pode ter para ela. Sua atuagao da-se dentro da faixa de conhecimento, 

porque pode conceder ao leitor a possibi l idade de desdobramento de suas 

capacidades intelectuais, o saber adquir ido da-se por meio do domin io da real idade 

empir ica, isto e, aumenta a d imensao de compreensao, aquisigao de l inguagem 

produtos recepgao historica pela audigao ou leitura e da decodif icacao da mesma. 

Destaca-se que nao ha como saber em que idade um conto especi f ico sera 

mais importante para uma crianca especif ica, nao podemos decidir qual dos varios 

contos ela deveria escutar num dado per iodo ou por q u i . Isto s6 a crianga pode 

determinar e revelar pela forga com que reage emocionalmente aquilo que um conto 

evoca na sua mente consciente e inconsciente. Naturalmente, um pai comegara a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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contar ou ler para seu fi lho as estorias que ele ouvia quando crianca. Se a crianga 

nao interessar pela estoria e sinal que nao e signif icativa para ela, isto e, os temas 

apresentados nao despertaram signif icancia para sua vida. Dai , e melhor partir para 

outra estoria, e assim ir& veri f icando o que mais chama a atengao da crianga atraves 

de seu entusiasmo ao ouvir aquela estoria, certamente ela ira pedir que conte a 

estoria repetidas vezes. Ass im e necessario que ao contar uma estoria para a 

crianga e necessario sempre seguir a orientagao da mesma. Bettelheim (1980, 

p.26)) expl ica: 

"mesmo que o pai saiba a razao que levou o filho a ficar envolvido 

emocionalmente pela estoria, e conveniente que nao demonstre pois 

e sempre invasor interpretar os pensamentos inconscientes de uma 

pessoa, tornar consciente o que ela deseja manter pre-consciente, e 

isto e especialmente verdade no caso da crianca... Se o pai indica 

que ja os conhece-a, crianga fica impedida de fazer o presente mais 

precioso a seu pai, o de compartilhar com ele o que ate entao era 

secreto e privado para ela". 

Desse modo, expl icando para a crianga porque o conto de fada e importante 

para ela, destroi o encantamento da estoria, que depende e m grau consideravel, da 

crianga nao saber absolutamente por que esta maravi lhada. E ao lado do confisco 

deste poder de encantar vai tambem uma perda do potencial da estoria e m ajudar a 

crianga a lutar por si so e dominar exclusivamente por si so o problema que fez a 

estoria significativa para ela. Entretanto, nos crescemos, e encontramos seguranga 

e m nos mesmos por termos resolvido problemas pessoais por nossa conta, e nao 

por eles terem sidos expl icados por outros. Ass im pode-se af irmar que, as estorias 

que encantam as criangas podem ser estorias engragadas, profundas, sent imentais 

ou s implesmente belas; podem ser curtas ou extensas, com muitas ou poucas 

ilustragoes mas devem provocar emogoes pois, as estorias por si dao forma e 

sentido as inquietagoes das criangas e conduzem-nas a uma solugao. "a crianca e 

atraida part icularmente pelas estorias bem humoradas em que a astucia do fraco 

vence o Mai" . Bettelheim (1980 p.22) reforga esse argumento: 

"As escolhas das criangas sao baseadas nao tanto sobre o certo 

versus o errado, mas sobre quern desperta sua simpatia e quern 

desperta sua antipatia. Quanto mais simples e direto e um bom 
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personagem, tanto mais facil para a crianga identificar-se com ele e 

rejeitar o outro mal. A crianga se identifica com o bom heroi nao por 

causa de sua bondade, mas porque a condigao do heroi Ihe traz um 

profundo apelo positive A questao para a crianga nao e "Sera que 

quero ser bom?" mas "Com quern quero parecer?". A crianga decide 

isto na base de se projetar calorosamente num personagem. Se 

esta figura e uma pessoa muito boa, entao a crianga decide que 

quer ser boa tambem" 

Desse modo, resgatando o gosto pela leitura estaremos contr ibuindo para que 

as criangas sejam pessoas mais bem-resolvidas no f u tu re Quando os educadores 

se conscient izarem desse papel, ocorrera a grande e esperada transformagao na 

educagao. Ass im sendo, nada mais oportuno que iniciar essa at ividade desde a 

Educagao Infantil, pois se conseguirmos fazer com que a crianga desde as primeiras 

serie tenham contato com contos e poesias, conquistaremos signif icativo avango 

intelectual e assim poder-se-a inferir uma quebra do paradigma que criangas menos 

favorecidas socioeconomico e culturalmente nao aprendem a ler e escrever porque 

nao t iveram contato com materials apropriados desde pequenas. 

Desse modo, pretende-se inferir aos educadores que t rabalham com criangas, 

a uma conscientizagao de que a sala de aula e um espago privi legiado para o 

desenvolv imento e gosto pela leitura. Ass im poder-se-a verif icar o papel da literatura 

infantil para o desenvolv imento do gosto para a leitura; a conquista da l inguagem 

oral e escrita e o que consideramos primordial na educagao atualmente - a formagao 

integral do individuo como cidadao. 

Destaca-se que ha necessidade de conhecer os verdadeiros classicos da 

Literatura Infantil: Os irmaos Gr imm; Hans Christ ian Andersen; Charles Perrault e 

Andersen. Na Literatura Brasileira, tambem temos alguns autores que dedicaram a 

Literatura Infantil: Monteiro Lobato; quern nao conhece uma boneca de pano 

chamada Emil ia, os meninos Narizinho e Pedrinho, a tia Anastacia, o Visconde de 

Sabugosa e a Dona Benta? Quando lemos um livro de Lobato parece que estamos 

dentro daquele sftio magico e part icipando de todas aquelas aventuras. Maria Clara 

Machado, autora de Pluft, o fantasminha, um texto para o teatro infantil que foi 

encenado pela primeira vez e m 1955 e que ate hoje e lido e adorado pelas criangas. 

Outros atores famosos como Ceci l ia Meireles e Vinicius de Moraes tambem 
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dedicaram um tempinho para escrever poemas feitos especialmente para as 

criangas. Tem-se tambem Ana Maria Machado e Ruth Rocha, que sao premiadas 

com varios livros infantis. 

Hoje, quando se fala e m crianga, pode-se perceber que a literatura infantil e 

indispensavel tanto na escola, como e m outros meios institucionais que trabalham 

para o desenvolv imento intelectual e emocional da crianga. Mas, pode-se salientar 

mediante nossos estudos, que a literatura infantil nao fez parte das vivencias e 

aprendizagens das criangas de alguns seculos anteriores. Somente no f inal do 

seculo 17 e durante o seeulo 18, foram produzidos os primeiros livros para as 

criangas. Antes disto, nao se escrevia para elas, pois nao existia a "infancia". Esta 

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

como um espago separado. Pequenos e grandes compart i lhavam dos mesmos 

eventos, porem nenhum lago amoroso especial os aproximava. 

Somente na Idade Moderna e que empregou-se a infancia uma concepgao 

diferenciada da fase adulta, com interesses proprios e necessitando de uma 

formacao especi f ica. Isso aconteceu devido a uma nova nogSo de fami l ia, centrada 

nao nas relagoes de parentesco, mas num nucleo unicelular que se preocupava e m 

manter a privacidade e est imular o afeto entre os membros da famil ia. A valorizagao 

da famil ia gerou um controle no desenvolv imento intelectual da crianga e a 

manipulagao das suas emogoes. A escola e a literatura infantil foram encarregadas 

de cumprir esta missao, como afirma Zi lberman: (1985, p.30). 

"Sendo assim, houve uma aproximacao entre ambas. E as 

conseqiiencias foram que os primeiros textos infantis foram escritos 

pelos proprios professores. Os textos eram voltados aos valores 

familiares, a dominacao social e o intuito era de preparar a crianga 

para se o adulto ideal do future E ate hoje, a escola marcada pela 

educagao burguesa muitas vezes manipula a crianca, conduzindo-a 

ao acatamento da norma vigente da classe dominante". 

Desta forma, cabe ao professor, rever a literatura util izada na sua escola, 

afastando da sua pratica a literatura de cunho pedagogico, pois ela tern a f inal idade 

de ensinar mediante normas cont idas e m suas historias, tendo sempre um final 

moral izante. Essas historias fazem o aluno perceber que devemos trabalhar, f icar 
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contentes com o que possuimos, ajudar, ser bonzinhos contr ibuindo para formar 

criangas passivas, seguidoras de modelos e de normas, uma formagao inadequada 

para nossa epoca. Entao, se faz necessario, que o professor introduza na sua 

pratica pedagogica a literatura de cunho formativo, que contribui para o crescimento 

e a identif icagao pessoal da crianga, propiciando ao aluno, a percepgao de 

diferentes resolugoes de problemas, despertando a criatividade, a autonomia, a 

crit icidade, que sao elementos necessarios na formagao da crianga de nossa 

sociedade atual. E necessario que o professor faga a selegao de livros de literatura 

que tenham boa estet ica, texto apropriado, uma ilustragao mot ivadora, etc. E atraves 

da literatura infantil que se pode fornecer condigoes da crianga ter "conhecimento 

do mundo e do ser" por intermedio da realidade cr iada pela fantasia do escritor. Mas, 

nao basta colocar a crianga e m contato com o livro, na escola, para se conseguir 

formar um leitor. E preciso atentar para alguns detalhes ext remamente importantes. 

Pode-se dizer que a escola promove o intercambio entre a crianga e a 

literatura, e ela tern a oportunidade de est imular o gosto e o habito pela leitura. Por 

esse motivo, o professor deve introduzir na sua pratica pedagogica, metodos ou 

estrategias criativos que est imulem a emancipagao pessoal e o desenvolv imento 

integral da cr ianca. 

Sabe-se que a literatura pode proporcionar fruigao, alegria e encanto quando 

trabalhada de forma significativa pelo aluno. A lem disso, ela pode desenvolver a 

imaginagao, os sent imentos, a emogao, a expressao e o movimento atraves de uma 

aprendizagem prazerosa. A literatura infantil e antes de tudo, literatura: ou melhor, e 

arte: fenomeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, atraves 

da palavra. Funde os sonhos e a vida pratica, o imaginario e o real. 

Devido a todos esses aspectos, nao da para distanciar a literatura de cunho 

formativo da aprendizagem escolar. Literatura e escola caminham em diregao a 

formagao da crianca, mas devemos atentar para n§o confundir a literatura formativa 

daquela de cunho pedagogico. 

Pode-se salientar que e de fundamental importancia a formagao de leitores. 

Mas sabemos que nao e tao simples assim, devido aos problemas sociais. Isso so 
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sera possivel quando a leitura fizer parte do ambiente cultural do povo, quando 

exist irem livros com os anseios e gostos das diversas faixas etarias de uma 

populagao. Como sal ientou Werner Zotz, em entrevista, so assim pode-se afirmar 

que todos gozam o mesmo direito de ler, para consequentemente formarmos 

verdadeiros leitores. 

Sabe-se que a leitura e um processo de cont inuo aprendizado. A lguem 

acostumado a ler busca respostas para suas duvidas e atualiza-se sempre que 

necessario. E hoje v ivemos numa epoca, que valoriza-se o conhecimento e o talento 

tecnico, em detr imento ao raciocinio. E a leitura ajuda a formar seres pensantes, 

preparados para a vida. Ela desenvolve a reflexao e o espir i to crit ico. E fonte 

inesgotavel de assuntos para melhor compreender a si e ao mundo. 

Percebe-se que a literatura tambem e lazer, quando feita com fruigao. Um 

bom livro e capaz de nos levar a outros mundos, de dar vida aos nossos sonhos, de 

nos fazer chorar. Mas, muitas vezes na escola, o aluno ao inves de criar o habito de 

ler, passa a achar a leitura a coisa mais chata do mundo. Quando o professor utiliza 

o livro de literatura, na escola, com o intuito de ensinar teorias, fazer anal ise 

sintatica, atendendo a estrutural ismos de forma imposta, com certeza a leitura sera 

frustrante para o aluno. 

A leitura deve ser s inonimo de espontaneidade, l iberdade e prazer. Para isso, 

o professor deve deixar o aluno escolher o livro de seu interesse ou pelo menos 

palpitar, nao negando, ao aluno, a l iberdade de divergir. Feita a leitura, para avaliar o 

aluno pode-se utilizar at ividades ludicas como: debates, dramat izacao, trabalhos em 

grupos etc. Porque o importante nao e o resultado, e o processo 

Geralmente util iza-se na escola muitos classicos infantis, mas fazendo a 

anal ise destes livros nota-se, que eles abordam assuntos muito distantes da 

real idade da crianga e a l inguagem nao e muito signif icativa. Mas no Brasil, 

atualmente, surgiu uma nova literatura infanto-juvenil, revelando 6t imos escritores. 

Estes escritores respeitam os sent imentos e a inteligencia das criangas e jovens, 

atraves de assuntos atuais ou mediante a redescoberta de formas literarias do 

passado, que sao recriadas pelo novo espir i to dos tempos. Pode-se citar a lgumas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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obras e respect ivamente seus autores: A casa amorosa de Ines Mafra, Maria-vai-

com-as-outras de Sylvia Orthof, A s f lores da pr imavera e Pe-Legrino Pe-Tronio de 

Ziraldo, Um belo sorriso e O pote de melado de Mary Franca e Eliardo Franca e 

muitos outros. 

Percebe-se entao, que ler pode tornar-se prazer e habito se introduzido na 

escola de maneira significativa. Desta forma, e importante levar para os alunos 

diversos livros de historias de cunho formativo, pois os livros da escola sao muito 

l imitados. Noto que os alunos adoram ler, pr incipalmente se podem escolher o livro 

que vao fazer a leitura. Ve jo que na escolha procuram temas de sua realidade e 

adoram belas i lustracoes. 

E preciso fazer a leitura de historias em sala de aula e percebo que meus 

alunos ao ouvi-las f icam encantados, se t ransportam para o mundo da fantasia, 

imaginando-se como personagens. A o professor cabe o detonar das mult iplas visoes 

que cada cr iacao literaria sugere, enfat izando as var iadas interpretacoes, porque 

estas decorrem da compreensao que o leitor a lcancou do objeto artistico, e m razao 

de sua percepcao singular do universo representado. E a partir da i que se pode 

formar leitores crit icos. Fazendo florar a literatura infantil com f inal idade formativa. 

Sendo assim, pode-se af irmar que a literatura infantil e indispensavel na 

escola, pois atraves da fruicao, proporciona o desenvolv imento e a aprendizagem da 

crianga. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 Metodologia 

Neste trabalho optamos por desenvolver uma pesquisa de carater 

exploratorio, numa perspectiva qualitativa, a lem de registrar dados descrit ivos, 

obt idos no contato direto do pesquisador com a si tuacao estudada. Pesquisaremos e 

anal isaremos varias bibliografias de autores que abordam o tema Literatura Infantil, 

com vistas a da um suporte teorico as nossas inquietacoes e hipoteses. Em seguida, 

faremos uma pesquisa part icipante, uma vez que havera envolv imento e 

identif icacao do pesquisador com as pessoas pesquisadas. Ass im, o pesquisador 

passa a ser sujeito ativo do processo agindo de forma efetiva para transforma-la. 
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O universo da pesquisa foi composta pelos professores do Centra 

Educacional Maciel Batista Pereira, na cidade de Cajazeiras, na turma de 2° ano. 

O estudo de caso e util izado "ao selecionarmos apenas um objeto de 

pesquisa dest inado a grande quant idade de informacao sobre o caso escolhido e, 

consequentemente, aprofundando seus aspectos" (apud. MATOS, 2 0 0 1 , p.45-46). 

Para realizagao dessa pesquisa sera apl icado um questionario "essa tecnica 

de investigagao consiste em que, sem a presenea do pesquisador o investigador 

responde por escrito, ao formulario (com questoes) entregue pessoalmente ou 

enviado por correio" (MATOS, 2 0 0 1 , p. 60). Esse questionario sera apl icado aos 

professores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Caracterizacao da escola colaboradora 

O Centra Educacional Maciel Batista Pereira (SESC - LER), localiza-se na 

rua Vitoria Bezerra, no Bairro de Capoeiras. 

O SESC e uma ent idade de prestagao de servicos de carater socioeducat ivos, 

cuja atuacao se da no ambi to do bem-estar social, nas areas de saude, cultura, 

educagao e lazer. Seu objetivo e contribuir para a melhoria das condigoes de vida da 

populagao e facilitar meios de apr imoramento cultural e profissional. Cr iado, mant ido 

e administrado pelo empresar iado do comercio, o SESC cultiva como valor maior 

que orienta sua agao o est imulo ao exercicio da cidadania e a democracia, principais 

caminhos na busca do bem-estar individual e coletivo. 

Levando e m conta sua or igem, sua historia, seus principios e as 

caracterist icas do meio e m que atua, o SESC reafirma as finalidades que Ihe deram 

or igem contr ibuindo para a melhoria da qual idade de vida dos trabalhadores e para o 

desenvolv imento economico e social de todos. Por meio de uma agao educativa, 

proposit iva e transformadora, o SESC visa pr incipalmente ao fortalecimento da 

capacidade de os individuos buscarem, eles mesmos, a melhoria de sua qual idade 

de vida, bem como ao enr iquecimento e a difusao da produgao cultural. enr iquecimento e a difusao da produgao 

nc f AMPIN A G R A N D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A diretriz basica do SESC e imprimir um carater eminentemente educat ivo a 

todas as at iv idades e servigos desenvolvidos, fazendo com que ul trapassem seus 

objetivos mais imediatos e resultem tambem em informagao, capaci tacao e 

desenvolv imento de valores. E justamente essa funcao educativa que caracteriza e 

diferencia a agao institucional do SESC e m relacao ao trabalho desenvolv ido por 

outras ent idades assemelhadas. O trabalho educativo esta vol tado para o 

desenvolv imento integral dos individuos, tendo em vista o aperfeigoamento da 

compreensao de si mesmos e do meio e m que v ivem, a melhoria de suas condigoes 

de vida no ambito social e cultural e o desenvolv imento de valores que os fagam 

part icipes at ivos de uma sociedade que esta passando por mudangas. 

V isando ampliar e fortalecer ainda mais a d imensao educativa de sua agao 

social , o Departamento Nacional do SESC criou nos estados o Projeto SESC LER, 

com a f inal idade de implementar um processo educativo integrado respeitando a 

diversidade local. A implementagao desse projeto esta se iniciando nas 

comunidades mais carentes e isoladas dos estados brasileiros. Certamente, tal 

emprei tada nao solucionara isoladamente o problema do analfabet ismo e do deficit 

educacional da sociedade brasileira; entretanto, contribuira diretamente para 

minimiza-la, podendo servir ainda como re fe r inc ia nacional, um exemplo que anime 

outras instituigoes a atuar no mesmo sentido. 

A ent idade funciona nos tres turnos. Pela manha, tres turmas do PHE (Projeto 

Habi l idade de Estudo). Esse projeto tern como objetivo reforgar as at ividades dos 

alunos da 2 a , 3 a e 4 a anos que es tudam nas escolas municipais. 

Ja a tarde funciona uma turma da EJA mult isseriado, a noite tambem se 

trabalha com tres turmas da EJA. 

O Centra Educacional, d ispoe de seis professores graduados, diregao, uma 

orientadora pedagogica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesse texto apresentaremos o resultado de nossa pesquisa, realizada junto 

aos professores do ensino fundamental . Nele estao dispostos os dados obt idos com 

os quest ionarios, como tambem suas respectivas anal ises e consideragoes 

real izadas por nos enquanto responsaveis pelo encaminhamento da pesquisa. 

No primeiro i tem, quest ionamos aos educadores o que eles fazem para 

est imular a leitura dos alunos. 30 deles ler historias diversif icadas com bastante 

dinamicidade, sempre ressaltando a importancia de ler. O que podemos perceber 

com essas respostas, que embora medianamente satisfeito com o que prat icam, 

eles acreditam que ainda apresenta falhas, que fazem com que este seja ainda um 

processo problematico e m sua pratica. 

Os 70 restantes dos professores, que responderam ao mesmo item, 

encontram bastante dif iculdade e m trabalhar com a leitura. O que vem reforcar que 

este, configura-se como um problema para a maioria dos profissionais. 

Sao diversas as variaveis que se al inham quando se trata da questao de 

despertar o gosto pela leitura. Nao ha como faze-lo sem recursos e estrategias para 

distribuigao do livro, sem professores e bibliotecarios que tenham descoberto o 

prazer de ler. Em outras palavras, do ponto de vista pedagdgico, ha que se ter em 

mente uma polit ica da leitura, mas sobretudo o gosto de ler que e possivel 

despertar. 

Concordamos com Martins (1982, p.35), quando ela af irma: 

"Desde que o ser humano nasce e toma contato com a realidade, 

comeca a fazer uma leitura da vida, por meio de sentidos. A leitura 

adquire um conceito bem ampio - o de conhecimento, interpretacao 

e decifragao do codigo/enigma que e o mundo. Nesse sentido, a 

leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e o objetivo 

primordial desta implica a compreensao melhor do mundo". 

No segundo i tem, e indagado sobre que recursos sao uti l izados e m sala de 

aula, e a grande maioria dos professores, ou seja, 60 responderam livros infantis. 

Eles consideram que este nao esta atendendo as necessidades que sao 
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apresentadas pelos alunos. Estando estes pouco satisfeito com os meios que tern 

lancado mao para que se trabalhe a literatura infantil com os alunos. 

Outros 40 dos professores consideram que os recurso uti l izados sao apenas 

regular. Esse numero nos revela que o que poderia ser feito era diversif icar os 

recursos e trabalhar com os mesmos dinamicamente, sem a leitura vir acompanhada 

da nocao de dever, de tarefa a ser cumprida, sem ser um instrumento autoritario 

mas sim de prazer, de deleite, de descoberta de encantamento. 

Segundo Zi lbermam (1987, p.59). 

"A utilizacao de atividades ludicas nas escolas pode contribuir para 

uma melhoria nos resultados obtidos pelos alunos. Claro, que 

atividades de cunho ludico nao abarcariam toda a complexidade que 

envolve o processo educativo, mas poderiam na busca de melhores 

resultados por parte de educadores interessados em promover 

mudancas". 

No terceiro i tem que trata da aval iacao da leitura feita pelos educadores os 

numeros revelam que 30 trabalham com uma pratica reflexiva e autonomizadora ao 

longo do referido processo e 70 aparentemente demonstra ter como principal criterio 

a nota. Isso demonstra que a maioria dos educadores ainda nao sabe direito avaliar 

e porque avaliar a leitura. 

As respostas demonst ram que ainda nao se tern claro os reais objetivos; nao 

se concebe ainda a aval iacao como um momento de reflexao continua para 

professores como para alunos. E assim nao se leva e m consideracao o assunto a 

importancia da sua aplicatividade, mas s im os possiveis resultados obtidos, que 

muitas vezes nao signif icam nenhum aprendizado. 

Nesse aspecto concordaremos com Zi lberman (1993, p.31) quando ele 

af irma: 

"Os debates, a leitura critica e comparativa de jornais dramatizagao, 

visitas a biblioteca conversas com o autor do livro, sao atividades 

para trabalhar o livro em sala, desenvolvendo no aluno a capacidade 

de pensar e crescer. Assim devemos, evitar a avaliacao do 

rendimento da leitura por meio da literatura, pois sera inutil enquanto 

nao tivermos alunos que e n g o j j ^ e j ^ prazer no ato de ler". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O quarto item quest ionamos sobre a importancia da leitura. E do total de 

professores; 50 consideram a pratica da leitura necessaria; outros 50 consideram 

que a leitura e imprescindivel como tambem alguns conhecimentos previos. O que 

vem mostrar com isso que a pratica de leitura se faz presente na vida destes 

educadores. Zi lberman (1985, p.50) af i rma: 

"O trabalho com a leitura e um dos meios mais importantes para a 

consecucao de novas aprendizagens; possibilita a construcao e o 

fortalecimento de ideias e acoes. Ninguem se torna leitor por um ato 

de obediencia, ninguem nasce gostando de leitura. A influencia dos 

adultos como referenda e bastante importante na medida em que 

sao vistos lendo ou escrevendo". 

No item cinco se levanta o quest ionamento quanto os beneficios trazidos pela 

leitura, 40 dos professores responderam que contr ibui na formagao de um individuo 

e Ihe acresce conhecimentos. 

Para os 70 dos professore traz benef ic ios para a escrita dos alunos. 

Trabalhando a leitura permanentemente na sala de aula o educador 

fomentara o gosto pela leitura desde o inicio das etapas de escolar idade. O incentivo 

do adulto deve ser fundamenta l nesse processo, sendo o mediador entre a crianga e 

o livro, isso contribuira para uma promogao da aprendizagem que sirva para a 

constituigao de sujeitos que s implesmente nao pertengam a uma sociedade, porem 

a quest iona, e a t ransforma. 

No sexto item nas questoes abertas, indagamos aos professores o que eles 

fazem para despertar a cur iosidade da crianga antes de comegar a contar uma 

historia e as respostas expressao ideia referentes a esta como um momento de 

quest ionar o imaginario da crianga, sobre a historia, fazer inferencias a mesma. 

Um dos principals objetivos de se contar historias e o da recreagao. Mas a 

importancia de contar historias vai muito a lem. Por meio delas podemos enr iquecer 

as exper i inc ias infantis, desenvolvendo diversas formas de l inguagem ampl iando o 

vocabular io, formando o carater, desenvolvendo a conf ianca na forga do bem, 

proporcionando a ela viver o imaginario. 
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No set imo item se levanta a questao sobre que criterios usar para selecionar 

os livros que irao ser trabalhados. E os educadores, apontam historias que 

desenvolvem o cognit ivo e a construgao da subjet ividade do aluno. Passamos 

perceber nas respostas a conf ianca e seguranca dos educadores. 

A historia, possibil ita a art iculacao entre objetividade e subjet ividade, espaco 

entre no qual se situa o trabalho. 

Quando se quest iona no oitavo i tem, sobre o que o professor acredita que a 

leitura infantil facilita a aquisigao da leitura, as respostas dos professores nos 

revelam que para eles, promover a aproximagao entre os alunos e o texto e um 

processo del icado que requer maestr ia logo a crianga so tomara gosto pela leitura se 

o mundo literario for representado a ela em pequenas doses e de maneira 

prazerosa, ja que ler e o ato de sentir-se bem, e e nesse sentir-se bem que entra a 

Literatura Infantil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 A Experiencia Desenvolvida 

Iniciamos a parte pratica da pesquisa real izando um questionario com os 

alunos. O questionario e uma tecnica de investigagao consiste e m que, com a 

presenga do pesquisador, o investigado responda por escrito a um formulario (com 

questoes) entregue pessoalmente. E o momento e m que o aluno tern oportunidade 

de refletir enquanto escreve, com ajuda do professor preferencialmente. 

E legemos trabalhar com a literatura Infantil e m sala porque e imprescindivel 

que as criangas tenham contato com o livro, e nao apenas com textos copiados. O 

objeto livro e e m si mesmo atrativo, fascinante e provoca um prazer especial , 

exercendo um efeito especial sobre a curiosidade das criangas. 

Compreendo a Literatura Infantil como um direito da crianga a recreagao, ao 

prazer da leitura gratuita e ao sonho, a arte infantil t ambem deve se fazer presente 

nos bons livros como pretensao de alargar e nao de estreitar o mundo da crianca. 

DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesse sentido, e m relacao a funcao da Literatura Infantil, vale lembrar as palavras 

de Cunha: 

A Literatura Infantil influi e quer influir em todos os aspectos da 

educagao do aluno. Assim, nas tres areas vitais de homem 

(atividade, inteligencia e afetividade) em que a educagao deve 

promover mudangas de comportamentos, a Literatura Infantil tern 

meios de atuar. (CUNHA, 1995, p.45). 

Evidentemente, tudo e uma Literatura so. A dif iculdade esta e m delimitar o 

que se considera especialmente do ambito infantil. Sao as criangas literatura infantil 

a priori, mas a posteriori. 

Em seguida, colocamos em pratica nossa primeira at ividade. E 

impressionante como os versos da historia sao ot imos recursos no processo de 

ensinar os alunos e ler e escrever. 

A primeira at ividade realizada foi o trabalho com a historia Cachimbos. 

Organizamos a sala de aula em um circulo, narramos a historinha (Cachimbo) 

atraves do c ineminha. Logo quest ionamos sobre a historia. Distr ibuimos f ichas com 

os nomes dos alunos, t rabalhamos substantivos proprio e comum. Em seguida, 

quest ionamos aos alunos sobre as formas dos cachimbos. Logo que responderam, 

distr ibuimos as formas geometr ieas de madeira, pedimos que eles observassem as 

formas dos objetos presentes na sala de aula ou na escola, como folhas de 

cadernos, livros e lousa etc. 

Para aprender a ler e a escrever e preciso pensar sobre a escrita, pensar 

sobre o que a escrita representa e como ela representa graf icamente a l inguagem. 

Essa at ividade com a historia favoreceu especialmente a anal ise e a reflexao sobre 

a si laba e a correspondencia fonograf ica, ao manusear as f ichas com os seus 

respectivos nomes. 

E necessario que ele ponha em jogo tudo o que sabe sobre a escrita 

para poder realiza-las. Nas atividades de "leitura" o aluno precisa 
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analisar todos os indicadores disponiveis para descobrir o significado 

do escrito e poder realizar a "leitura" de duas formas: pelo ajuste da 

"leitura" do texto, que conhece de cor, aos segmentos escritos; e pela 

combinacao de estrategias de antecipacao (a partir de informacoes 

obtidas no contexto, por meio de pistas) com indices providos pelo 

proprio texto, em especial os relacionados a correspondencia 

fonografica (PCN/1997, p.82-84). 

A Caixa Maluca 

Real izamos uma outra at ividade e m sala. Trabalhamos com a historia "A 

Caixa Maluca". Trata-se de uma caixa misteriosa, que do eeu caiu. A partir da i , os 

bichos da mata f icam curiosos e d isputam a posse da caixa maluca. 

Esse trabalho foi excelente veiculo para os alunos refletirem sobre os temas, 

infancia, curiosidade, diversidade, ego ismo, disputa. 

Ass im, conversamos sobre os bichos da f loresta, os domest icos. Quais 

animais sao ferozes, quais os de facil convivencia, os mais fieis, amigos e solidarios. 

Lemos a historia cr iando suspense. Imitamos os sons de alguns animais, 

suger imos que as cr iancas imitassem o seu caminhar, saltos, grunhidos, tec. 

Expl icamos o signif icado das palavras novas. 

Demos oportunidades as cr iancas para que observassem as di ferencas entre 

os bichos: tamanho, cor, peso, altura. Eles v ivem na Terra, na agua, no ar, etc. 

Leitura si lenciosa, percebendo os detalhes da disputa e do ego ismo. 

Seguindo a historia 

Seguindo a historia foi mais uma atividade realizada com os alunos da 2 a ano 

do Sesc-Ler. 

Cada aluno f icava e m sua carteira com uma folha na mao nesta folha 

t inhamos a historia. O aluno seguia a historia com o dedo. Enquanto a professora lia 
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a historia. A professora parava de ler e passava e m cada carteira para verif icar 

quern estava na palavra correta. 

Atraves dessa at ividade foi possivel trabalhar a correspondencia entre o oral e 

o escrito. 

Rapunzel 

A turma ditava a historia e o professor escrevia no quadro negro. 

Desenvolvendo essa atividade foi possivel os alunos observarem a organizacao 

formal do texto e favoreceu a memor izacao da historia que foi t rabalhada a fundo 

depois. Os alunos puderam estabil izar a escrita de a lgumas palavras bem como 

repetigao t i tulo e grafia. 

O Gato de Botas 

Real izamos uma outra at ividade e m sala com a historia "O Gato de Botas" 

que nos mostrou uma forma de as cr iancas estarem e m contato com a palavra 

escrita e a copia. 

Nos ult imos anos, a copia caiu e m desuso, apontando como um simbolo de 

uma epoca em que os alunos s implesmente reproduziam o que o professor 

mandava. Mas isso nao quer dizer que se deva abolir def ini t ivamente o trabalho com 

a copia, pelo contrario, devemos signifiea-los. 

Trabalhamos com a copia e m sala e foi um excelente veiculo para os alunos 

perceberem como se da a organizacao espacial do texto, o uso de letras maiusculas 

e a grafia das palavras. Os alunos t iveram a oportunidade da releitura, ou seja, da 

revisao do que foi copiado do quadro negro. 

Ass im, eles aprenderam que um texto so fica bom depois de uma ou mais 

revisoes. Cada erro que o aluno encontrou antes de mim (ou junto comigo) c imentou 

a nocao de que o desenvolv imento cognit ivo nao caiu do ceu, mas e conquistado 

com esforco, l inha a l inha. 
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Em vez de deixar a sala de aulas com cara de festa infantil expusemos os 

cartazes na parede a altura dos olhos deles, e mais util forrar as paredes com os 

temas trabalhados, que forma o resumo de a lgumas historias trabalhos. 

A Cidade Perdida 

Real izamos um passeio com a turma, de alunos pelos arredores da escola. 

A o termino lermos pausadamente, o livro permit indo a intervencao dos alunos. Logo 

reunirmos os alunos para uma rodinha de conversas, retomando o que foi constando 

no passeio inicialmente realizado e o livro l ido. Quest ionamos sobre o motivo que 

levou o magico Abracadabra a agir na cidade perdida. Pedimos que eles o lhassem 

para a escola e veri f icassem se os alunos, professores que trabalham na l impeza 

estao agindo de forma adequada, de modo a tratar bem o lixo e nao poluir o meio 

ambiente. 

Focal izando o ato da leitura no ambito escolar, e de suma importancia que o 

contato da crianca com o livro estabelecido desde os primeiros momentos escolares, 

uma vez reconhecido o feito enr iquecedor que desencadeia. Ass im, ao professor 

caberia proporcionar aos alunos, s i tuacdes de leitura que objet ivassem e m menor 

grau as at ividades de anal ise, f ichas de leitura ou qualquer outra forma de controle, 

dando enfase as at ividades livres de enr iquecimento cultural. 

Cunha (1995, p.47) explica: 

(...) a leitura e uma forma altamente ativa de lazer. Em vez de 

propiciar, sobretudo repouso e alienagao (dai, a massificagao), como 

ocorre com formas passivas de lazer, a leitura exige um grau maior 

de consciencia e atengao, uma participagao efetiva do recebedor -

leitor. Seria, pois, muito importante que a escola procurasse 

desenvolver no aluno formas ativas de lazer - aquelas que tornam o 

individuo crftico e criativo, mais consciente e produtivo. A literatura 

teria papel relevante nesse aspecto. 

No entanto, o professor deve ter o cuidado de nao abrir mao totalmente de um 

acompanhamento sistematico, pois o leitor pode ser afetado posit iva ou 

negat ivamente pelo livro, isso dependera principalmente de sua matur idade leitora. 
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Desse modo, e importante que ao lado de atividades livres, os mestres se 

preocupem e m transformar a habi l idade leitora e m aprendizagem significativa, 

cr iando si tuacoes e metodos que possibi l i tam identificar os diversos problemas 

individuals de compreensao de textos, no intuito de desenvolver no aluno praticas de 

leitura que propiciam o habito de reflexao e crit ica sobre a real idade que a obra Ihe 

oferece e a interpretacao dessa real idade imprimida pelo autor, o que significa dizer 

que, o leitor deve, de acordo com estagio de desenvolv imento em que se encontra, 

ser capaz de ter uma visao dos pros e contras da producao que consome. Havera, 

entao, nos educandos a sensacao do amadurecimento, da consciencia viva a partir 

da concepcao da leitura e da percepcao das mult i faces desse processo. 

Na escola, mesmo a literatura de reconhecido valor art ist ico perde seu poder 

de encantamento e de transport© a vivencias imaginarias alternativas, quando 

empregada como veiculadora de normas de obediencia e bom comportamento ou 

pretexto para aprender gramatica, redigir melhor, para revisar a Historia, a 

Sociologia e a Pedagogia. Ass im, tornando-se materia para adornar outras ciencias 

o texto literario se descaracteriza e afasta de si o leitor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Conclusao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao iniciarmos esse trabalho, tinhamos por objetivo primordial verificar em que 

medida a Literatura Infantil nos planejamentos educacionais, contribuiam para a mudanca de 

postura docente e um repensar da pratica pedagogica. Como tambem, aplicar em sala de aula 

um projeto de musica, visando desenvolver habilidades e competencias dos discentes a partir 

de situacdes propostas pela pratica. 

Na analise final dos dados obtidos no campo de Estagio, podemos ver que Literatura 

Infantil parece estar em "moda" no ambiente escolar. Praticamente todas as escolas estao, ou 

dizem estar, trabalhando com "Literatura". 

E este modismo que acaba sendo preocupante, pois de uma certa forma a Literatura 

Infantil e implantados, dentro do ambiente escolar, sem nenhum criterio, conceituacao e 

previa preparagao ( capacitagao ) do professional de educagao que deveria ser o mediador 

desta dinamica. 

Desta forma, estamos presenciado constantemente uma Literatura infantil sem 

objetivos ou significacao "ler por ler". Quando sabemos que nao e isso, e preciso que 

aconteca em sala um grande envolvimento por parte do profissional de educagao que deveria 

ser o mediador desta dinamica que neste caso e o educador. 

Porem, nao pretendemos generalizar, uma vez que na vivencia do Estagio foi possivel 

observar que boa parte dos docentes demonstram interesse, e desenvolve em sala Literatura 

Infantil contextualizados. 

No transcorrer da pesquisa, fomos percebendo que, aquilo que estava sendo feito 

estava surtindo efeito. E que apesar da nossa "pouca" experiencia em ensino com Literatura 

Infantil, juntamente com as pesquisas que realizamos para elaboracao deste trabalho, levou-

nos a crer que a Literatura Infantil pode ser um dos mecanismos que propiciasse a interacao 

sujeito - objeto de conhecimento, mediando ainda os fatores motivacionais intrinsecos e 

necessarios para a aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Percebemos o coletivismo e a cooperacao cxistente nos alunos em sala de aula. O 

prazer que eles demonstraram em participarem desde a escolha das historia ate a apresentaeao 

da ultima historia infantil trabalhada em sala. Para os alunos as aulas tinham se transformado 

num tipo prazerosa, onde eles estavam tendo a oportunidade de aprender eantando. 

As aulas foram principalmente, momentos de troea. Trocas de informacao de 

experieneias e conhecimentos. Que contribuiram para um bom desenvolvimento do trabalho, 

dando a este um resultado positive Tanto na nossa analise, como na dos alunos que durante 

as aulas, expressavam contentamento o desejo de maiores envolvimento. 

Durante esse trabalho procuramos trabalhar, nessa ultima perspectiva, a imaginar a 

sala de aula antecipada de sonhos, vontades, desejos, ilusoes, necessidades, etc., fatores estes 

que serviram como impulsionadores para o nosso ato de trabalhar. Sao estes fatores 

impulsionadores que levarao o educador a iniciar sua busca, sua pesquisa, sua caminhada para 

a descoberta e suas acoes de investigaeao, dando espaeo para o surgimento do novo, para que 

novas praticas possam ser estabelecidas na perspectiva de tornar o ensino, um processo 

democratico e sobretudo transformador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUESTIONARIO DOS PROFESSORES 

FORM ACAO 

TEM PO DE TRABALHO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

is O QUE VOCE FAZ PARA ESTIM ULAR A LEITURA DOS ALUNOS? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

25  QUAIS SAO OS RECURSOS UTILIZADOS? 

3? COM OO VOCE FAZ A AVALIACAO DESSA LEITURA? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4° PARA VOCE PORQUE E IM PORTANTE TRABALHAR LEITURA? 

5 °  QUAIS OS BENEFICIOS TRAZIDOS PELA LEITURA? 

6 °  ANTES DE COM ECAR A CONTAR UM AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA HIST6RIA OQUE VOCE FAZ PARA DESPERTAR A 

CURIOSIDADE DOS ALUNOS? 

7 ° D U R AN TE 0  M OM ENTO EM  QUE A HISTORIA ESTA SENDO NARRADA, COM O AS CRIANCAS 

SE COM PORTAM ? 

8 °  AO TERM INARB A HISTORIA QUE ARTIFICIO VOCE USA PARA NAO QUEBRAR O ENCANTO 

QUE VOCE CRIOU DURANTE A HISTORIA? 

9 °  QUE CRITERIO VOCE USA PARA SELECIONAR OS LIVROS QUE IRAO SER TRABALHADOS COM  

OS ALUNOS? 

1 0 °  VOCE COM O PROFESSORA ACRTEDITA QUE A LITERATURA INFANTIL FACILITA A 

AQUISICAO DA LEITURA? 
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ESCOLA 

ANO 

QUESTIONARIO DO ALUNO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12 O QUE VOCE GOSTA DE LER? 

A) GIBI 

B) REVISTA 

QLIVROS INFANTIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

22  QUAL PERSONAGEM  LHE CH AM A M AI S ATENCAO? 

A) HEROI 

B) PRINCESA 

C) VILAO 

32 VOCE PREFERE HISTORIAS COM : 

A) ANIM AIS FALANTES 

B) SERES M AGICOS(FADAS/ BRUXAS) 

OOBJETOS COM  VIDA 

D) HEROIS VALENTES E DESTEM IDOS 

42 QUANDO SUA PROFESSORA NARRA UM A HISTORIA VOCE? 

A) NAO GOSTA 

BJGOSTA E FICA CONTENTE 

QGOSTA M UITO E PEDE QUE ELA CONTE OUTRA VEZ 

52 QUAIS PESSOAS COSTUM AM  NARRAR HISTORIAS PARA VOCE: 

A)  M AE 

B)  PAI 

cj lRM AOS 

D) AM IGOS 

E) PROFESSORA 

62 SUA PROFESSORA NARRA HISTORIA PARA VOCE? 

A) TODOS OS DIAS 

B) ALGUM AS VEZES 

C) NAO NARRA 

72 QUAIS AS HISTORINHAS ABAIXO VOCE CONHECE E OU GOSTARIA DE CONHECER? 

A) BRANCA DE NEVE 

B) URSINHO POOH 

D) PETER PAN 

E) CINDERELA 

F) GATO DE BOTAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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G)OUTRAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

82 EM  QUE LUGAR VOCE OUVE M AIS HISTORIAS 

A) NA ESCOLA 

B) EM CASA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9° O QUE VOCE PREFERE FAZER QUANDO ESTA EM  CASA 

A) LER ALGUM  LIVRO 

B) ASSISTIR TELEVISAO 

C) NAVEGAR NA INTERNET 

10 ° Q U N D O VOCE ESTA BRINCANDO QUE PERSONAGEM  VOCE IM AGINA SER? 

A)  U M HEROI QUE VENCE BRUXAS E DRAGOES 

B) UM A PRINCESAQUE ENCONTRA U M  PRINCIPE ENCANTADO 

C) NENHUM  DOS DOIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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