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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente Monografia traz em seu conteudo um panorama relevante sobre a historia da 

literatura mfantil, sobretudo no que se refere a sua inclusao no cotidiano escolar da escola 

Dozinha Bento no municipio de Aguiar PB. Este trabalho tern como tema "Literatura Infantil: 

beneficios e possibilidades na formacao de alunos leitores no espaco escolar", o mesmo tern o 

objetivo de analisar a utilizacao da literatura infantil na perspectiva de formacao dos leitores no 

4° ano da referida escola. Assim, refletimos sobre as possiveis contribuic5es que o tema possa 

trazer para os alunos, o entendimento acerca da importancia dos contos de fadas, fabulas lendas 

etc. Os procedimentos teorico-metodologicos utilizados para a discussao do tema e analise dos 

dados sao fundamentados em ABRAMOVICH (1997), ANTUNES, (2007), AQUINO (1996), 

BARREIRO (2006) e outros. Como resultado das conclusoes initials, diriamos que a utilizacao 

da literatura infantil no cotidiano escolar, acontecia de forma satisfatoria, como exemplo a 

confeccao de fantoches pelas crianeas, e a representacao de historias atraves de teatro. 

Palavras-chave: Espaco escolar, Leitura, Literatura Infantil, Formacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODLCAO 

Propomos tratar aqui de um trabalho monografico que apresenta como tema: "Literatura infantil: 

beneficios e possibilidades na formacao de alunos leitores no espaco escolar". O mesmo traz em 

seu conteudo um panorama cativante sobre a historia da literatura infantil, sobretudo no que se 

refere a sua inclusao no cotidiano escolar. 

A escolha deste tema justifica-se pelo fato da extrema importancia em se trabalhar com literatura 

infantil em sala de aula no sentido de ampliar o conhecimento literario dos alunos, e sobretudo que 

permitarn aos mesmos assegura uma aprendizagem com mais eficacia atraves do mundo encantado 

que as historias infantis podem proporcionar a crianca. 

A partir das discussoes apresentadas nesta monografia podemos de certa forma questionar e refletir 

sobre as possiveis contribuic5es que a mesma possa trazer para o professor aperfeicoar cada vez 

mais sua metodologia quanto ao ensino da literatura infantil em sala de aula. 

Nesse sentido essa monografia tern como objetivo analisar a utilizacao da literatura infantil na 

perspectiva de formacao dos leitores no 4° ano do ensino fundamental da escola municipal de 

ensino infantil e ensino fundamental Dozinha Bento com o proposito de realizar um projeto de 

pesquisa para assim abrangir o entendimento acerca da proposta. 

Qual a contribuicao da literatura infantil para o desenvolvimento da oralidade dos alunos? Sera que 

os mesmos tern interesse por historias infantis, contos, lendas etc.? Partindo da perspectiva de que 

a literatura infantil tern uma rica diversidade literaria para oferecer a crianca de forma interativa 

atraves dos contos infantis encantadores, penso que o trabalho com literatura em sala propicia ao 

aluno a desenvolver melhor sua personalidade e oralidade a partir do universo ludico e dos 

sentimentos encontrados nas historias. 

Assim pretende-se investigar como e trabalhada a Literatura Infantil no 4° ano, da escola Dozinha 

Bento, analisando a metodologia utilizada pela professora em sala. Assim, procuramos veriflcar 

quais dificuldades encontradas pelo professor em trabalhar este tema em sala, e tambem as 

dificuldades que os alunos tiveram em leitura de textos literarios. 
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Teve como procedimento investigativo, o Estudo de caso. De acordo com Gil (1987) apud Matos 

(2002), "o estudo de caso e uma pratica simples, que oferece a possibilidade de reducao de custos, 

apresentando como limitacao a impossibilidade de generalizacao de seus dados." 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionario, o qual nos "permite obter 

informacoes de um grande numero de pessoas simultaneamente ou em um tempo relativamente 

curto." Afirma Richardson, (1985:158). Alem disso, a coleta de informacoes obtidas por meio do 

questionario, de acordo com Richardson, "permite observar as caracteristicas de um individuo ou 

grupo." 

0 questionario foi composto de perguntas abertas e fechadas, sendo as questoes fechadas 

destinadas aos alunos com a pretensao de obter informacoes para apreender o conteudo em pauta, e 

as abertas aos professores com o objetivo de aprofundar as opinioes dos mesmos. Neste aspecto 

pretendeu-se fazer uma analise geral, atraves das informacoes colhidas, na perspectiva de 

compreender os resultados obtidos. 

No primeiro capitulo apresentamos alguns conceitos sobre literatura infantil, a importancia de seu 

surgimento bem como seu contexto historico, alem de abordar tambem a importancia dos contos de 

fadas para as criancas. 

A seguir no segundo capitulo apresentamos as analises dos questionarios dos alunos, dos 

professores, do estagio e por fim os anexos, levando em consideracao as dificuldades na apreensao 

dos conteudos pelos alunos durante o periodo de setembro a outubro, de 2009. 

Para toda fundamentacao teorica toma como suporte argumentativo a compreensao de alguns 

autores como: ABRAMOVICH, (1997), ANTUNES, (2007), AQUINO, (1996), BARREIRO, 

(2006) e outros, para entender a insercao da literatura infantil no espaco escolar. Tais autores 

defendem fervorosamente a utilizacao da Literatura Infantil no espaco escolar, sobretudo no que se 

refere aos contos e Fabulas, pois envolve a imaginacao possibilitando a crianca uma aproximacao 

do mundo encantado com o real. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VERSIOADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO 0E FORMAPAC DE PROFESSORES 
BIBLIOTECA SET0RIAL 
CAJAZEIRAS-PARAJBA 



10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A P I T U L O I 

l.lConceitos de Literatura Infantil 

E importante ressaltar que nao se tern uma linica definicao para literatura infantil, sao diversa 

concepcoes a respeito da mesma que nos levam a entender a beleza de sua importancia para a vida 

das pessoas. Sao varios autores que ressaltam a sua importancia, cada um com suas definicdes 

adequadas que nos leva a crer mais ainda na indispensavel linguagem expressivas, atraves de suas 

historias encantadoras. 

Na concepcao de Cadermatori (2006:08), "A principal questao relativa a literatura infantil diz 

respeito ao adjetivo que determina o publico a que se destina." Portanto o que especifica o que e 

literatura e realmente o seu modo de ser apresentada, sua qualidade, quern pressupoe seu publico 

especifico, sua linguagem, seus temas e pontes de vistas que caracteriza seu publico especiflco. A 

questao e privilegiar as especificidades de interesse ao grapo, que no caso sao as criancas. 

Carvalho (1982:17), afirma que: 

Mitos e Estorias, Contos, Poesias, qualquer que seja a sua expressao, e uma das 

mais nobres conquistas da humanidade: a conquista do proprio homem! E 

conhecer,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t r ansmit i r e comunicar a aventura de ser! So esta realidade pode 

oferecer-lhe a sua verdadeira dimensao. So esta aventura pode pe r mi t i r - lhe a 

aventura da certeza de ser! 

Nota-se que de certo modo que a literatura infantil tern grande importancia para a humanidade, na 

medida em que ela conquistou todos os publicos, principalmente as criancas. Atraves de seus contos 

interativos e maravilhosos encontra-se a sua esseneia de ser, e ter o poder de transformar o mundo 

de fantasias em realidade. 

A literatura infantil tem o privilegio de introduzir no pensamento de crianca a sua mais bela 

fantasia, ela aguca a capacidade de imaginacao da crianca de forma criativa. Assim como descreve 

Coelho, (2000:27), 

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, os ideais e sua possivel 

realizacao... Literatura e uma linguagem especifica que, como toda linguagem, 

expressa uma determinada experiencia humana, e dificilmente podera ser 

definida com exatidao. 
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A literatura infantil traz emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA si uma diversidade de caracterlsticas, acompanhada de uma linguagem 

muito rica em palavra apropriada para seu publico. Quando a crianca ouve historias de personagens 

magicos, ela se debruea inteirarnente em seu mundo magico, que em sua concepcao tudo e possivel, 

pois para a crianga e como se ela estivesse fazendo parte daquele mundo de ficcao, onde tudo pode 

acontecer sem restricoes e repressoes. 

"O contato com a literatura infantil se faz inicialmente atraves de seu angulo sonoro: a crianca ouve 

historias narradas por adultos, podendo eventualmente acompanha-las com os olhos na ilustracao". 

Zilberman, (1981:65). A crianga acompanha as historias atraves das ilustragoes, esse processo 

enriquece seu interesse e permite que a crianga desperte cada vez mais sua curiosidade em ouvir as 

historias lidas pelos adultos. 

Nesse aspecto a literatura infantil e ao mesmo uma terapia e uma recreagao, pois ela dar suporte a 

crianga no que diz respeito a observagao e proporciona a mesma a estabelecer o dialogo interativo 

com as outras criangas e com os adultos. 

Como afirma Candido (1972 ) apud Mossalli (2004), " quando a crianga ouve uma historia, le um 

livro de literatura ou assiste a um desenho animado ela esta atendendo a esta necessidade." Nesta 

perspectiva e certo afirmar que a ficgao faz parte necessariamente da vida da crianga, para a ela o 

mundo e encantado, onde ela sonha em fazer parte. 

1.2 Breve comentario sobre o contexto historico da Literatura Infantil 

A Literatura Infantil surgiu no seculo X V I I , quando o famoso trances Charles Perrault resolve 

recolher contos e lendas da Idade Media e adaptar para o que conhecemos hoje como contos de 

fadas. Com o impulso de contar historias e comunicar aos outros alguma cxpcriencia, nao 

imaginando ele que suas "estorias" iriam torna-lo tao famoso, como afirma Carvalho (1982:77): 

A Literatura Infantil tern seu initio atraves de Charles Perrault, classico contos de fadas, no seculo 

X V I I . Naturalmente, o consagrado escritor nao poderia prever, em sua epoca, que tais "estorias", 

por sua natureza e estrutura, viessem constituir um novo estilo dentro mundo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sua propagacao aconteceu na Inglaterra devido a forte potencia comercial e maritima que favoreceu. 

da Literatura, e elege-lo o criador da Literatura da crianca, que ate hoje permeia pelo sua elevacao 

para a industrializagao que por sua vez crescia fervorosamente atraves dos recurso tecnologicos 

disponiveis. A partir dai a literatura infantil segundo Lajolo, (1998:18), "assume desde o comeco, a 

condigao de mercadoria." Vindo melhorar a impressao dos textos e expandir a producao de livros a 

partir do seculo XVI I I . 

Ainda afirma Lajolo (1998:15). "As primeiras obras publicadas visando ao publico infantil 

apareceram no mercado livreiro na primeira metade do seculo X V I I I . " Entao se expandiu ate hoje. 

Alem de Perrault se destacaram tambem outros autores que fizeram parte deste marco da literatura, 

como: Fenelon, que escreveu admiraveis obras para a juventude. "Em sua obra ja aparecem as 

Fadas, porem a obra de Fenelon e apenas instrutiva, de cunho didatico e moralista." Carvalho, 

(1982:78). 

E ainda para completar a colecao do seculo X V I I , vem La Fantaine, Mme, A literatura infantil a 

muito tempo vem atraindo a atencao das criancas. Ao comecar pelos contos de Perrault, nos quais 

apresentam conteudos divertidos e ricos em motivacao. Eles "sao conhccidos das criancas antes das 

do alfabeto: eles se antecipam a alfabetizacao, porque fazem parte da vida afetiva da crianga." 

Carvalho, (1982:78). 

Essa afirmagao e sem duvida uma verdade indiscutivel, as criangas gostam de contos, 

principalmente quando sao contadas com entonagao, pois como nos afirma Martins (1994:11), 

"Comegamos a ler desde os nossos primeiros contatos com o mundo." 

A crianga desde muito sedo ja tras consigo algum conhecimento previo que lhe faz desenvolver de 

certa forma as demais habilidades, e os contos proporcionam sensagoes agradavel para o ouvinte 

independente de idade. Perrault escreveu onze contos, dentre eles Cinderela, Chapeuzinho 

v'ermelho, Griselda e o gato de botas. Sao contos magicos que enriqueceram o pensamento das 

criangas em geral, e nao sao esquecidos tao faceis. 

No seculo X V I I I a literatura infantil, como afirma Carvalho (1982), "deixa de ser um jogo verbal, 

para se caracterizar pela busca do conhecimento." Aqui ela se torna um marco na sua historia 
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contadas ampliando seus aspectos pedagogicos na formacao escolar da crianga, passando de apenas 

contagem de historias, para um estudo mais aprofundado no processo educativo dos pequenos. 

O seculo X V I I I abre as portas para o desenvolvimento pedagogico, na qual a formagao escolar da 

crianga se tornou foco principal, e a literatura infantil se desenvolveu a partir da sociedade burguesa, 

foi entao a partir dai que foi descoberto que a crianga e um ser especial, e que precisava de algo que 

tornasse sua formagao mais interativa. 

A partir dai sua individualidade e reconhecida gragas a filosofia de Rousseau, que percebeu que a 

crianga e um ser de grande importancia, dizendo que a crianga antes de ser homem ela por obra da 

natureza e crianga. 

Esse seculo, segundo Carvalho (1982:89), "foi talvez, a preparagao para os novos tempos, pois tudo 

foi dito e preconizado pelo seculo XVII I . " . 

O seculo X V I I I atraves dos irmaos Grimm vem promover a fantasia e restaurar o clima para o 

retorno das fadas e tambem revalorizar os contos populares com o mesmo valor que alcangaram nos 

seculos anteriores. Os irmaos Grimm realgavam mais o romantismo, privilegiando os personagens 

populares: alfaiates, camponeses etc., ao contrario de Perrault que em seus contos dava enfase aos 

personagens classicos: reis, principes e princesas. 

O referido seculo na visao de Carvalho, foi considerado "o seculo de ouro da Literatura Infantil, 

como o foi na Literatura geral." Sao muitos os autores que se tern dedicado a Literatura Infantil ate 

os nossos dias atuais. Dentre eles o dinamarques Hans Cristian Andersen. 

Como fantasia Carvalho (1982:107), "Andersen, de estatura elegante e olhos sonhadores, amou 

todas as criangas, e sempre revelou grande sensibilidade artistica, ao lado de uma extraordinaria 

delicadeza e sentimentos." Foi considerado o maior poeta da Literatura Infantil, devido a riqueza 

poetica de sua obra que encantava todos os publicos. 

O italiano Carlos Lorenzini, conhecido como Collodi. "Collodi: encantou as criangas com seu 

boneco de pau, Pinoquio, obra-prima da Literatura italiana." Carvalho (1982:112). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Lewis Carrol, o qual se tornou famoso com sua obra Alice no Pais das Maravilhas, Mark Twain, 

americano, considerado o maior escritor infanto-juvenil. Como afirma Carvalho (1982), "Twain, 

numa linguagem simples e despreocupada, cria personagens vivas e reais." 

No Brasil a literatura mfantil inicia sob a protecao do famoso e intelectual Monteiro Lobato. Foi 

quern construiu um universo magico para as criangas com seus livros classicos e atraentes. 

A obra de Lobato proporciona a crianga condigoes de crescer com a beleza e o respeito que as 

conduz. Assim como frisa Carvalho, (1982:135): 

A obra de Monteiro Lobato e a mais rica, a mais abrangente e a mais original da 

Literatura Infanto-juvenil brasileira. Ela extrapola os esquemas convencionais da 

analise estrutural, por sua amplitude e envolvencia, escapando a qualquer 

colocagao sistematica. Isso, porque nao se trata apenas de uma obra, mas de um 

universo infantil. 

O criador da obra mais famosa nacionalmente "Sitio do pica-pau-amarelo", tornou a literatura 

infantil mais evidente e grandiosa atraves de suas produgoes literarias revolucionarias. 

A narrativa infantil lobatiana segundo Carvalho e dividida em dois tlpos de obras: As recreativas e 

as didaticas. As recreativas sao: "Narizinho Arrebitado, Reinagoes, Sitio do pica pau amarelo, O 

Marques de Rabico, O casamento de Narizinho, Aventuras do Principe, O gato Felix, Cara de 

coruja, O irmao de Pinoquio, O circo de Cavalinhos, Pena de papagalo, Peter Pan, Os animals e a 

Peste". As obras didaticas sao: "O pogo do Visconde, Emilia no Pais da gramatica, Aritmetica da 

Emilia, Geografia de Dona Benta, Seroes de Dona Benta, O Minotauro, Os Doze trabalhos de 

Hercules. 

Monteiro Lobato foi um consagrado autor da literatura infantil, ele contagiou a 

todos com suas historias autenticas e harmoniosas. 

Quando afirmamos que Lobato foi um magico, um alquimista nao nos referiu 

apenas a fantasia e a beleza de sua obra infanto-juvenil, que recreia e encanta, 

como salutar e verdadeira fonte de incentivo da inteligencia criadora, da 

sensibilidade, da imaginacao; mas pretendemos ressaltar o poderoso veiculo de 

educacao, de cultura, de formagao, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r epr esent a a sua extraordinaria obra 

infanto-juvenil. (CARVALHO, 1982:154) 

Compreende-se assim seu admiravel talento, sobretudo no que diz respeito a educagao como fator 

essencial na vida do ser hum ano. Nesse sentido a Literatura Infantil evldentemente contribui de 

forma construtiva e revolucionaria na vida social e psicologica da crianga, na medida em que ela 

toma as historias como exemplo positivo para a sua vida. 
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1.3 A leitura como fator fundamental na vida da crianca 

Na escola, em casa ou em qualquer lugar, a leitura sempre e bem vinda. Ela esta sempre presente no 

dia-a-dia, principalmente na escola, pois ela tambem tem um papel a cumprir no desenvolvimento 

da cultura letrada, que deve ser trabalhada no cotidiano escolar. 

Pegando as palavras de Cagliari, (1995), onde ele diz que, "a leitura e a atividade fundamental 

desenvolvida pela escola para a formagao dos alunos." Podemos de certa forma afirmar que a Escola 

e o lugar ideal para se trabalhar essa habilidade, desde que a mesma oferega estimulos que isso 

acontega. Nessa perspectiva a escola redimensiona sua pratica flexibilizando suas agoes no sentido 

de contemplar a todos. A leitura se coloca como um dos recursos na perspectiva de ter a leitura 

como reveladora do mundo. 

O segredo de se ampliar o trabalho de leitura na Escola precisa ter iniciativa do educador. Como 

descreve Antunes, (2007), 

[...] o trabalho de leitura na escola deve comegar pelo professor, para que ele, o professor, se 

aproxime do livro, venga suas dificuldades pessoais, amplie seus conhecimentos e cultive o gosto 

pela leitura e pelas atividades com livros de leitura. 

O professor deve mostrar interesse pela leitura, e tambem incentivar os alunos a buscarem esse 

interesse, para que esse habito se torne cada vez mais frequente tanto na escola como no dia-a-dia de 

todos. E preciso fazer com que a leitura seja um momento de prazer. Para que esse trabalho ocorra 

de forma estimulante e prazerosa entre as criangas, e necessario se trabalhar de forma criativa, 

atraves de livros, revistas, almanaques, jornais ou folhetos interessantes. 

De acordo com Abramovich (2008), e essencial "contar historias com paixao e nao forgar a barra." 

Crianga gosta muito de ouvir historinhas, e quando sao contadas com carinho melhor ainda. Elas 

viajam atraves das historias. 

E fundamental que o professor incentive bastante as criangas a ler sempre, apesar de ser dificil criar 

esse habito dentro do nosso contexto social, mas isso nao da ao professor o direito de se acomodar e 

se omitir. Como assimila Carvalho (1982), "Cabe-nos rnobilizar todas as armas de que dispomos, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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usando todos os recursos que estiverem ao nosso aleanee, nao, evidentemente, para solucionar o 

problema, mas para salvar o que for possivel. 

Lembrando que isso nao e exclusivamente papel do educador, a familia tambem faz parte desse 

compromisso, afinal o ambiente pode influenciar o modo de agir do individuo, ou seja, se a familia 

tern o habito de ler, provavelmente a crianga adotara esse exemplo. 

Entao a partir desta vinculagao entre a familia e a escola, podemos afirmar que, a crianga pode sim 

se tornar um bom leitor, desde que haja incentivo para isso. Portanto nao podemos deixar de 

demonstrar para nossos alunos total interesse pela leitura. Pois como afirma Carvalho(1982), "A 

leitura e o meio mais eficiente de enriquecimento e desenvolvimento da personalidade: e um 

passaporte para a vida e para a sociedade." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 A importancia do surgimento da literatura infantil 

A literatura infantil foi e continua sendo uma ilustre conquista do homem. Os mitos, as poesias, os 

contos, as fabulas. Tudo isso e uma aventura, e faz parte da realidade das pessoas. Ela e uma 

habilidade, um recurso a mais a disposigao do homem. E isso foi descoberto pelo proprio homem 

desde os tempos mais remotos, mas apenas mais tarde o homem aprendeu a cultivar seu proprio 

conhecimento atraves de seus valores. "E a literatura infantil que vai criar essas disponibilidades 

porque ela que e a basica; dela, paradoxalmente e que vem todas." Carvalho, (1982:17). 

A poesia, o mito, e os contos foram fontes de inspiragao para a criagao da literatura infantil. Foi 

atraves daqui que o homem acelerou suas descobertas para com a literatura. A partir dai a literatura 

infantil se tornou interesse e emogao inesgotaveis para todos os pequenos. 

A literatura infantil ocupa um lugar imprescindivel na vida das criangas, e ela que propoe a crianga 

viajar nos seus sonhos atraves dos contos Infantis. Como afirma Carvalho (1982:18) "o conto 

infantil e uma chave magica que abre as portas da inteligencia e da sensibilidade da crianga, para 

sua formagao integral". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A partir das historias infantis a crianga pode desenvolver algumas de suas habilidades, como por 

exemplo, a oralidade, com bastante facilidade, proporcionando a ela uma formagao total e eficiente. 

"A estoria ou o conto, com as devidas tecnicas de adequagao, e um centro de Interesse e curiosidade 

inesgotaveis." diz Carvalho. E isso depende do professor. E necessario que despertemos em nossas 

criangas a forga indispensavel que a literatura pode transmitir atraves de suas mensagens. 

Podemos fazer isso as introduzindo no mundo das ideias, procurando descobrir sua capacidade 

imitativa. E essencial que empunhemos todo o encanto da fantasia para a crianga atraves da arte do 

desenho, das cores e a literatura. Para isso nos afirma Carvalho (1982:19),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o problema esta em 

saber escolher o que se oferece a essas criaturinhas." Entao e fundamental que conhegamos essa 

literatura infantil que tanto identifica e desperta a imaginagao das criangas. 

1.5 A importancia dos Contos de Fadas para as criangas 

A indiscutivel preferencia das criangas por contos de fadas nos faz pensar cada vez mais em sua 

importancia para a sua formagao intelectual: Na visao de Coelho, (2000:173), o conto de fadas tern 

sua origem e significados exemplares. "O conto de fadas e de natureza espiritual/etica/existencial. 

Originou-se entre os celtas, com hero is e heroinas, cujas aventuras estavam ligadas ao sobrenatural, 

ao misterio do alem-vida e visavam a rcali/.agao interior do ser humano." 

O conto de fadas tern um papel muito relevante na vida da crianga, pois faz ela compreender de 

certa forma integralmentc o mundo imaginario. Os autores mais citados e famosos dos contos de 

fadas sao: "Perrault", os "irmaos Grimm" e Andersen. Ambos escreveram varios contos, 

direcionados as criangas. 

A literatura infantil atraves do conto slmbolico possibllita a crianga a "criar novas dimensoes e 

novas perspectivas em seu universo efetivo". Carvalho: 179. E com isso permite a mesma atraves de 

sua criatividade exercitar seu pensarnento critico, pois quando a crianga se interessa pela historia ela 

acaba tomando como exemplo para sua vida. 

Como descreve Abramovich, (1997:120), "Por lidar com conteudos da sabedoria popular, com 

conteiidos essenciais da condigao humana, e que esses contos de fadas sao importantes, 
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perpetuando-se ate hoje..." E essential que o educador explore bem esse reeurso, para que as 

criangas se tornem cada vez mais demonstradoras de suas habilidades intelectuais. As criangas tern 

grande possibilidade de desenvolver suas habilidades atraves da leitura, pois sao portadoras de 

grande eficiencia, sobretudo quando se trata de historias de seu interesse. 

A imaginagao das criangas sao muito ferteis, o que faz elas serem bastante criativa e curiosa, isso e 

um ponto positivo, pois a curiosidade e o primeiro passo para a descoberta de novos horizontes. 

O conto de fadas proporciona a crianga desenvolver seu pensarnento Interpretativo e explorador das 

historias, possibilitando tambem a superar medos na medida em que os personagens tambem 

superam suas dificuldades no decorrer das historias. 

A crianga aprende alemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do que se pode imaginar com os contos, pois eles falam de amor, de amor, 

dificuldades, de autodescobertas, de carencia, de perdas e buscas... Como frisa Abramovich, 

(1997:135), "Falam tambem de abandonos, de esquecimento, de quem um dia foi significative, 

marcante, mas que, por varias razoes ate mesmo a morte ja nao toca ou comove..." 

A partir dai e facil entender o significado que o conto de fadas tern na vida da crianga, atraves de 

suas historias repletas de magias, razoes pelas quais a crianga se envolve completamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I I 

2.1 Analise dos questionarios dos alunos 

O relato a segulr trata da analise dos questionarios aplicados aos vinte (20) alunos do quarto (4) 

ano da Escola Municipal de Infantil e Fundamental Dozinha Bento no Municipio de Aguiar PB. O 

mesmo tern o objetivo de obter informacoes sobre o trabalho com literatura infantil em sala de 

aula. Os alunos estao na faixa etaria entre sete (07) e quatorze (14) anos. Os questionarios constant 

de dez (10) perguntas de multipla escolha, todas de carater qualitativo. 

Perguntamos se o aluno gosta de ler, e que tipo de livro. Nove (09) alunos responderam que 

gostam de ler historias infantis como contos de fada, lendas e poesias, e quatro (04) afirmaram que 

nao gostam de ler, as vezes leem pequenos textos, cinco(05) responderam que gostam de ler 

qualquer livro, e dois(02) alunos afirmaram ler somente que o interessava. 

Nesse sentido percebemos que boa parte dos alunos gosta ler historias infantis e de preferencia 

historias imaginarias como as fabulas e as lendas o que torna a crianga mais sonhadora e criativa 

como nos afirma Coelho, (2000): "A literatura 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, 

os ideais e sua possivel/impossivel realizacao: " 

Sobre a pergunta em que indagamos sobre como e realizada a leitura na sala de aula e se a 

professora ler historia infantil, todos os alunos afirmaram que a professora tem o habito de ler 

historias infantis na sala e tambem promove a leitura individualmente e coletivamente. Nesse 

contexto podemos de certa forma entender que a professora demonstra interesse para que os alunos 

aprendam a ler realmente. 

Sobre a quinta (05) pergunta, em que local voce mais gosta ler, dezoito (18) aluno responderam 

que gostam de ler na escola, e dois (02) alunos afirmaram que gostam de ler em casa. Seja qual for 

o local que a crianga execute a leitura, ela sempre sera bem vinda independente do lugar, pois 

como afirma Barbara Heliodora(Revista Nova Escola) "A leitura e a malhagao da cabega" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Alem disso, atraves da leitura a crianga desenvolve o seu espfrito eritico e a partir dai como afirma 

Abramovieh, (1997), "ela pode pensar, duvidar, se perguntar, questional.. " 

No que se refere ao incentivo dos pais no habito da leitura e se os mesmos ajudavam nas tarefas da 

escola, quinze (15) alunos afirmaram que os pais nao tem costume de ler com eles em casa, cinco 

(05) alunos afirmaram que os pais leem com eles. Desta forma podemos perceber que a familia nao 

esta participando ativamente da vida escolar dos filhos no que se refere ao incentivo a leitura e na 

participacao das reunioes. 

Como resultados das conclusoes iniciais, diriamos que a maioria dos alunos sao. mais interessados 

em historias infantis, apesar de ter alguns que nao gostam ler e outros que so ler o que interessa. 

Percebeu-se tambem que a maioria das familias nao ajuda os filhos nas tarefas da escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Analise dos questionarios dos Professores 

Propomos tratar aqui de uma analise de dados colhidos de cinco (5) questionarios aplicados a cinco 

(5) professores (as) da rede publica municipal, cuja formagao de ambos sao variadas. Nesse sentido 

a fim de manter em sigilo suas identidades para evitar algumas complicagoes futuras , durante o 

relato serao citados apenas a sigla do nome de cada pessoa. 

A professora MS e graduada em Pedagogia e ensina a 32 anos, a Professora F S tem o Curso 

Normal em Nivel Medio e ensina a 16 ano, A Professora DM tem o Curso Normal em Nivel Medio 

e superior incompleto e atua na area a 10 anos, A Professora A A tem o Normal em Nivel Medio e 

superior incompleto, o Professor DJ tem o Ensino Medio e ensina a 8 meses. Cada questionario 

consta de dez (10) perguntas abertas relacionadas a Literatura Infantil. 

A primeira pergunta indagou o seguinte. O que voce entende por Literatura Infantil? Diante da 

comparagao das respostas obtidas, pode-se perceber que todos os professores entendem do que se 

trata a Literatura Infantil do seu jeito. Como afirma a professora D M "Literatura Infantil e a leitura 

que se identifica com a crianga" . Ou seja, os contos, as poesias, os mitos, as fabulas, as lendas, 

tudo isso faz parte do mundo imaginario da crianga, e isso e sem duvida maravilhoso para 

desenvolver seu universo real. Como afirma Carvalho, (1982: 20,21): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A crianga e criativa e precisa de materia-prima sadia, e com beleza, para organizar 

seu 'mundo magico', seu universo possivel, [...]. A imaginacao bem motivada e 

uma fonte de iibertaeao, com riqueza. E uma forma de conquistar a liberdade. 

Nesse sentidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e confiavel afirmar que de certo modo e fundamental e satisfatorio trabalhar 

Literatura Infantil em sala de aula, e os educadores estao em pleno acordo sobre esta questao. As 

respostas foram todas positivas, como prova o depoimento da professora DM " E maravilhoso 

poder desenvolver o fantastico mundo das criangas, e o nosso tambem, pois ja fomos crianga e 

sonhavamos com feitos extraordinarios" 

Partindo para a terceira pergunta, na qual se trata de como ambas trabalha Literatura Infantil em 

sala de aula, as respostas dos professores A A e DJ coincidiram, ambos declararam que trabalham 

atraves de atividades ludicas como teatro de fantoches. Ja as professoras D M , FS e MS afirmaram 

que trabalham atraves da leitura, ou seja leem historias para os aluno com suavidade e presteza, em 

seguida abre-se um debate para discussao. 

O trabalho com fantoches ou bonecos em sala de aula e muito gratificante nao so para as criangas, 

mas para adolescentes e adultos, envolve a todos de forma geral. De acordo com Carvalho, 

(1982:274), [...] "o teatro de bonecos congrega, une os realizadores num mesmo trabalho, que nao 

se torna individuals, mas de cooperagao." E muito interessante, pois a crianga acompanha a historia 

de forma concreta e se encantam cada vez mais com cada personagem. 

As professoras DM, FS e MS afirmaram que e maravilhoso trabalhar literatura Infantil atraves da 

conotagao de historias infantis. Segundo a professora DM, que afirma: "O impulso de contar 

historias, e ver aquelas imagens surpresas e fantastico". Realmente a historia quando bem contada 

pode causar uma sensagao de descontragao e harmonica alem de possibilitar a crianga uma 

descoberta de suas agoes, e uma melhor compreensao do mundo. Quern nos afirma muito bem isso 

e Abramovich, (1997:17), 

Ler historias para criangas, sempre, sempre: E poder sorrir, rir, gargalhar comas 

situagoes vividas pelas personagens, com a ideia do conto ou com o jeito de 

escrever dum autor e, entao, poder ser um pouco ciimplice desse momenta de 

humor, de brincadeira, de divertimento... E uma possibilidade de descobrir o 

mundo imenso dos conflitos, dos impasses, das solugoes que todos vivemos e 

atravessamos dum jeito ou dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA out ro atraves dos problemas que vao sendo 

defrontados, enf r ent ados (ou nao) pelas personagens de cada historia [...] e a cada 

vez ir se identificando com outra personagem (cada qual no momento que 

corresponde aquele que esta sendo vivido pela crianga). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Assim a crianca pode relacionar os acontecimentos do mundo magico com o mundo real. Alem 

disso, afirma ainda Abramovich a crianga "ouvindo historias pode sentir tambemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA emocoes 

importantes, como a tristeza, a raiva, a irritagao, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a 

inseguranga, a tranqiiilidade, e tantas outras". O mundo da crianga e repleto de imaginagao e ela 

pode fazer dele sua escola de vida alem do que se possa imaginar. 

Sobre a quarta questao na qual indaga com qual freqtiencia se trabalha Literatura em sala, as 

respostas dos professores (as) foram quase identicas. Os professores (as) AA, DJ, FS e MS 

afirmaram trabalhar Literatura Infantil de vez enquanto, isto e duas ou tres vezes por semana, como 

poesias, par lendas contos e fabulas. A professora D M afirmou que trabalha sempre, ou seja, todos 

os dias, atraves de imagens, gravuras, leitura otica e leitura formal. 

Efetivamente os trabalhos com Literatura Infantil em sala de aula tornam as aulas mais prazerosas 

e harmonicas, os alunos realmente alem de aprender com o livro infantil se divertem com as 

historias. Nesse sentido faz-se necessario manter essa parceria como afirma Zilberman, (1994): 

"Preservar as relagoes entre a literatura e a escola, ou o uso do livro em sala de aula, decorre do 

fato de ambas com parti 1 ham um aspecto em coraura.. a natureza formativa. 

Os professores afirmaram que as maiores dificuldades encontradas em se trabalhar Literatura 

Infantil em sala e, timidez das criangas em apresentar os trabalhos para a turma. 

Por fim, na ultima questao onde indagamos se a escola desenvolve algum projeto de Literatura 

Infantil, Os professores responderam que sim. Este ano a escola desenvolveu o almanaque da 

crianga, uns livros que contem textos que os alunos particularmente escolheram como os 

prediletos, nele contem contos, jogos, trava-linguas, adivinhas, musicas, poemas, par lendas e 

outras. 

Pode-se, portanto concluir que, na escola Dozinha Bento os professores sao bem esforgados e 

compromissados com sua fungao, todos sempre buscam fazer o melhor no sentido de tornar a 

escola cada vez mais interessante e estimuladora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.3 AnalisezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do Estagio 

O estagio e um periodo preparatorio para o docente adquirir certa experlencia atraves da pratica. 

Nessa preparacao percebe-se de certa forma alguns pontos positivos e negativos, e dificuldades por 

parte tanto do estagiario como tambem dos alunos, pois ambos estao em desenvolvimento da 

aprendizagem. 

Na concepcao de Barreiros, (2006), o estagio se define em tres principios basicos 

O estagio e urn momento de integracao entre teoria e pratica, o estagio nao se 

resume a aplicacao imediata, mecanica e instrumental de tecnicas, rituais, 

principios e normas aprendidas na teoria, o estagio e o ponto de convergencia e 

equilibrio entre o aluno e o professor. 

E bem colocado esses conceitos, o estagio e um tempo de complementar a teoria com a pratica, 

como sabemos essas duas vertentes nao se separam, uma completa a outra. Assim e fundamental 

refletirmos sobre esse momento de interacao que o mesmo pode nos proporcionar no decorrer da 

pratica. 

O estagio realizou-se na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Dozinha Bento, no 

periodo diurno na turma do 4° ano com 20 alunos na cidade de Aguiar PB, na qual desenvolveu-se 

o projeto "Literatura Infantil: beneficios e possibilidades na formagao de alunos leitores no espaco 

escolar", o mesmo tinha como foco principal abordar conteiidos clementares sobre a Literatura 

Infantil, de forma a interagir com os conteiidos proposto pela professora regente FSS. 

Nesse sentido trabalhamos o tema enfatizando a realidade cotidiana dos alunos, pois como nos 

afirma Zilberman. (1994), a Literatura Infantil "sintetlza, por meio dos recursos da ficcao, uma 

realidade, que tem amplos pontos de contato com o que o leitor vive cotidianamente. " 

Durante os 20 dias de estagio, foram trabalhados varios conteiidos, no primeiro dia, por exemplo, 

foi trabalhada a dinamica de apresentacao, os alunos eram convidados a escrever em um papel, seu 

nome, idade e o que sonhava ser no future Em seguida cada um vinha na frente se apresentar e 

comentar porque escolheu a referida profissao. 

No decorrer da semana trabalharam-se varios conteiidos interessantes como leitura e interpretaeao 

de textos em grupos e contacao de historias. Foram trabalhadas varias historias como a Lenda do 

Curapira, a Lenda do Saci e outras, e tambem conto de fadas como Cinderela, O Patinho Feio, 

Pinoquio,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Princcsa e o Sapo e outras. UN'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVEPBI OAOE F^ ERAL 
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Os alunos pesquisaram varias historias e trouxeram para contar na sala de aula. Em seguida a sala 

era dividida em quatro grupos de cinco alunos, cada grupo elegia a historia a ser contada por um 

aluno do referido grupo. O aluno escolhido em voz alta para a turma. 

Em seguida apos cada grupo contar sua historia, era aberto um debate sobre as historias. Foram 

analisados varios aspectos das historias como 

Na segunda semana trabalhamos adivinhaeoes e charadas. Fizemos um concurso de adivinhas e 

charadas. A turma foi dividida em dois grupos, no qual cada grupo contava suas charadas ou 

adivinhaeoes para o outro grupo. A equipe que respondesse mais charadas ou adivinhaeoes vencia 

o concurso. 

A partir dessa atividade pode-se perceber que os alunos obtinham um consideravel conhecimento 

sobre charadas e adivinhas, cada aluno sabia quatro ou mais adivinhaeoes ou charadas, tornando 

assim as aulas cada vez mais envolventes. 

E para que o trabalho com adivinhaeoes e charadas se tornasse mais prazeroso, os alunos foram 

convidados a fazer uma pesquisa em livros, revistas, jornais, internet etc. sobre novas charadas e 

adivinhas e trazer para a sala para confeccionarmos dois murais, um grupo fazia o mural das 

adivinhaeoes e o outro grupo fazia o mural das charadas. E assim fizemos. Os murais ficaram 

muito legais, repletos de adivinhaeoes e charadas interessantes. 

Trabalhar com esses textos foi bastante proveitoso, pois os alunos dernonstraram interesse pelo 

assunto, justamente por se tratar de temas do dia-a-dia dos mesmos, entao eles ja tinham uma 

determinada nocao sobre charadas e adivinhaeoes. 

A terceira semana foi dedicada a poesia. Aqui os alunos expressaram sua beleza afetiva e sua 

contemplacao emotional atraves de suas proprias poesias. A poesia e uma bela manifestacao de 

sentimentos que o ser humano pode expressar atraves do pensarnento e da escrita, pois como 

afirma Carvalho (1982), a poesia "E o encontro e a harmonizacao do eu existential com revelacao 

do ser, da essentia." 

Diante disso e fundamental trabalhar poesia em sala de aula enfocando a serenidade da linguagem 

poetica, seu ritmo verbal, suas imagens e seus conteudos simbolicos. Durante a semana, cada dia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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foi debatido um poema diferente com a turma, dentre eles "O vestido de Laura", "A pombinha da 

mata" e "Oracao da crianga". 

No final da semana cada aluno produziu um poema e ofereceu a alguem especial, em seguida cada 

aluno ia ler o seu poema para toda turma. Ao trabalharmos poesia com os alunos, pode-se perceber 

o profundo sentimento de cada um ao se expressar em cada poema produzidos pelos mesmos, alem 

de sua criatividade nas rimas das palavras e na estruturacao das estrofes, apesar de ter muitos erros 

ortograficos. 

Na quarta semana fizemos algumas avaliacSes escritas e orais sobre alguns dos conteiidos 

estudados durante o estagio, fizemos algumas dinamicas e brincadeiras educativas. 

Foi realizada uma avaliagao escrita de Lingua Portuguesa com os alunos, na qual pedimos para os 

mesmos que escolhessem uma das historias infantis que foram contadas em sala, e produzissem um 

texto recontando a historia novamente. Dentre as historias contadas as mais escolhidas foram 

Chapeuzmho Vermelho, O Patinho Feio, Cinderela e Branca de Neve. 

Foram realizadas quatro avaliacdes orais uma de Matematica, uma de Ciencias, uma de Geografia 

e uma de Historia. Na avaliaeao de Matematica fizemos uma prova oral da tabuada das quatro 

operacoes. Os alunos tiveram mais dificuldade na tabuada de multiplicacao. 

Na avaliagao de Ciencias fizemos uma prova oral sobre Os Recursos Naturais na qual os alunos 

nao tiveram nenhuma dificuldade, todos sabiam quais os recursos naturais que a natureza nos 

oferece e a importancia dos mesmos para nossa vida. 

Na avaliagao de Geografia a prova foi sobre os sinais de transito, na qual foram feitas perguntas 

orais como quais os sinais de transito, quais as cores dos sinais de transito e outras. Aqui os alunos 

tambem nao tiveram dificuldade em responder as questoes. 

Na avaliagao de Historia na qual a prova foi sobre os SImbolos Nacionais, os alunos souberam 

responder todas as perguntas. Na avaliagao escrita percebamos que a maioria dos alunos ainda 

continuava cometendo erros de ortografias. Alguns alunos trocavam ss. por g, nao colocava acento 

nas palavras. Nas avaliagoes orais nao foram constatadas nenhuma dificuldade pelos alunos, todos 

responderam corretamente as perguntas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UN'VERSIOADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F
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No decorrer desse processo de troca de ideias, experiencias e conhecimento, houve algumas 

dificuldades de ambas as partes, tanto da professora(estagiaria) como dos alunos. A maioria da 

turma nao tinha interesse em assistir aula, queriam a todo o momento conversar e brincar, tomando 

mais dificil explicar o os conteiidos. 

Ficavam mais empolgados quando era aula de contar historias, caca-palavra, dinamicas e 

brincadeiras. Nao queriam escrever as tarefas da lousa, a maioria ficava reclamando e tambem nao 

se interessavam muito pelas atividades do livro didatico, achavam as leituras do mesmo muito 

grande e sem graca. Assim afirmou um aluno: "Ha tia as leituras do livro didatico e muito grande e 

nao tem nenhuma graca,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e melhor ler a historia de Chapeuzinho Vermelho." 

Esta afirmacao, todavia nos leva a compreender de certa forma que o Livro Didatico nao e tao 

apreciado pelos alunos o quanto se imagina. Talvez o motivo seja sua simplicidade, muitos 

professores reclamam dos Livros Didaticos de hoje serem tao resumidos, e nao tratam da realidade 

do aluno. 

Devido a falta de interesse, e desavencas entre alguns alunos, ficava um pouco dificultoso manter o 

controle da turma, principalmente quando voltavam do recreio, nao queriam de jeito nenhum ficar 

quietos para continuar a aula. 

Alguns professores da escola comentaram que alguns alunos reclamavam da falta de atengao dos 

pais no que diz respeito a sua vida escolar. A maioria dos pais nao vinha para as reuni5es. 

Observamos realmente a pouca participacao da familia no processo de ensino aprendizagem dos 

filhos. Dos 20 alunos da sala, apenas 4 maes iam levar os filhos na escola e olhava o caderno, e 6 

ou 8 participavam das reunioes. 

Isso confirma cada vez mais que a falta de interesse e entusiasmo de grande maioria do alunado em 

estudar, parte da iniciativa e estimulo da propria familia. Isso pode repercutir no mau 

comportamento e indisciplina dos alunos. 

Nao queremos aqui levantar criticas a respeito da familia, mas frisar a fundamental importancia da 

mesma para garantir o sucesso escolar dos filhos. Como afirma Aquino,(2006: 97) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A familia, entendida como o primeiro contexto de socializagao, exerce 
idupidamente, grande influencia sobre a crianga e o adolescente. A atitude dos 
pais e suas praticas de criacao e educacao sao aspectos que interferem no 
desenvolvimento individual e, consequentemente, influenciam o comportamento 
da crianga na escola 

De fato a familia ocupa um dos papeis principals na educagao dos filhos alem da escola, mas 

infelizmente nao e uma realidade bem vista em algumas escolas. 

As dificuldades apresentadas pelos alunos a respeito da aprendizagem foram basicamente sobre a 

leitura, ortografia e a tabuada, todos tinham dificuldade nas quatro operagoes. De toda a turma 

apenas 4° alunos sabiam resolver contas e problemas envolvendo as quatro operagoes. A maioria 

da turma nao dominava a leitura, uns Ham com dificuldades, outros liam silabando, e os poucos 

que sabiam ler corretamente nao gostavam muito de fazer as atividades. 

Sobre os conteiidos das outras disciplinas como Ciencia, Geografia, Historia Ed. Artistica e Ed. 

Fisica, os alunos nao tiveram nenhuma dificuldade em compreensao. Foram trabalhados varios 

conteiidos com os alunos sobre Literatura Infantil como: lendas, fabulas, adivinhas, charadas e 

poemas. 

Em suma conclui-se realmente que o estagio e verdadeiramente um periodo de preparagao 

professional para alguem que quer de fato seguir determinada carreira, e durante esse periodo que 

nos deparamos com alguns erros e acertos que nos levam a tomar certas decisoes e seguir o rumo 

que queremos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERACOES FINAIS 

O projeto aplicado nao sofreu nenhuma alteragao afmal era uma turma numerosa e bastante 

interessada em tudo que se refere a literatura infantil, podendo assim contribuir de forma positiva 

para a realizagao do estagio. 

Diante das discussoes apresentadas em torno do tema em debate, pode-se observar que a literatura 

infantil e bastante utilizada no cotidiano escolar da escola Dozinha Bento, e condizente, afirmar 

que alunoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e professores acham fantastico e gratificante desenvolver atividades em torno da 

literatura infantil. Como demonstra na analise de dados segundo relato dos professores o trabalho 

com literatura infantil em sala de aula torna as aulas mais prazerosas, apesar de alguns alunos 

apresentarem certa timidez em participar das apresentacoes. 

Os alunos sempre estavam dispostos em participar das brincadeiras e dinamicas, e ficavam bem 

atentos na conotagao de historias. No que diz respeito as dificuldades que os mesmos apresentaram 

sobre leitura, percebemos que eles podem desenvolver essa pratica mais rapidamente atraves de 

algo que lhe desperte interesse, ou seja, a partir das historias infantis como os contos de fadas, eles 

adoram. 

Em suma e essencial ressaltar que a crianga como afirmam alguns autores gosta sempre de 

novidade, entao o professor deve de vez em quando pesquisar novas historias e apresentar para a 

turma. Assim os alunos se interessam muito mais e aprendem com mais entusiasmo. 

Nesse sentido foi muito proveitoso desenvolver um projeto sobre literatura infantil com a turma do 

4° ano na escola Dozinha Bento, apesar de ter sido em pouco tempo deixando assim algo a desejar, 

mas mesmo assim deu para explorar bem o tema, deixando assim todos satisfeitos. 

Conclui-se, portanto que a literatura infantil e sem duvidas uma otima opgao e um programo a mais 

na formagao da cultura letrada das criangas, p r i n c i p a l m e n t e quando ha colaboragao de todos os 

membros da escola, afmal onde existe uniao, ha tambem desenvolvimento. 
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ANEXOS 
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I-QUESTIONARIO DE PESQUISA MONOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TEMA: LITERATURA INFANTIL: BENEFlCIOS E POSSIBILIDADES NA FORMACAO DE ALUNOS LEITORES NO ESPACO 

ESCOLAR 

Caro Professor (a), 

Solicitamos que responda o questionario que segue. O mesmo faz parte de um estudo relativo 

ao trabalho monografico, imprescindivel. para a conclusao do curso de pedagogia da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)/(CFP). Lembrando que as respostas 

servirao apenas para fins acadcmicos. mantendo assim suas identidades em absolute sigilo. 

Esperamos contar com a sua colaboracao. 

Atenciosamente, 

Maria Rodrigues Pereira. 

QUESTIONARIO- PROFESSOR (A); 

ESCOLA: 

NOME: 

FORMACAO: 

TEMPO QUE TRABALHA COM EDUCACAO: 

1- 0 que voce entende por literatura infantil? 

2- Em sua opiniao e proveitoso trabalhar literatura Infantil em sala de aula? Por que? 

3- Como voce trabalha o tema em sala de aula? 

4- Com que freqiiencia voce desenvolve atividades de literatura infantil com seus alunos? 
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5- Atraves de que metodologia voce trabalha a literatura mfantil? 

6- Que tipo de recursos textuais voce costuma utilizar em sala aula? 

7- Como a literatura infantil pode contribuir para com o aperfeicoamento da leitura dos 

alunos? 

8- Quais as dificuldades encontradas em se trabalhar com literatura infantil em sala de aula? 

9- Como voce avalia a pratica da familia (pais) na formagao de criangas leitoras? 

10- A Escola desenvolve algum projeto de literatura infantil? E comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e desenvolvido? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUESTIONARIO- ALUNO (A): 

ESCOLA: 

NOME: 

IDADE: 

SERIE: 

1- Voce gosta de ler? 

( ) Leio apenas quando e preciso 

( ) Gosto de ler historias infantis 

( ) Gosto de ler qualquer livro 

( ) Gosto de ler somente o que me interessa 

( ) As vezes leio pequenos textos 

2- Que tipo de livro voce gosta de le? 

( ) Fabulas 

( ) Contos de fadas 

( ) Lendas 

( ) Mito 

( ) Poesias 

( )Outros 

3- Seu professor ja leu historias infantis na sala de aula? 

( ) Apenas lia textos do livro didatico 

( ) O professor nao costuma le na sala de aula 

( )Na escola nao ha livros de literatura 

( ) Muitas vezes 

( ) Pouca vezes 
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4- Como a leitura dos textos e realizada na sala de aula? 

( ) Coletivamente 

( ) Individualmente 

( ) Silenciosamente 

( ) Em voz alta 

5- Em que local voce mais gosta de ler? 

( ) Biblioteca 

( ) Casa 

( ) Casa dos amigos 

( )Escola 

( ) Outros 

6- Que historias infantis voce mais gosta 

( ) Branca de neve e os sete anoes 

( ) Chapeuzinho vermelho 

( ) Cinderela 

( ) A Bela e a Fera 

( ) Outras 

7- Seus pais incentivam voce a ler? 

( ) Eles nao tem costume de ler em casa 

( ) Eles gostam de ler 

( ) Eles leem comigo 

8- Na sua casa seus pais lhe ajudam nas tarefas da escola? 

9- Seu professor ja passou alguma atividade para voce fazer alguma pesquisa sobre 

literatura infantil? 

10- Que tlpo de atividade voce gostaria que seu professor trabalhasse sobre historias de 

literatura Infantil? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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