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"O sorriso, a akgria duma crianca que Ce, que ouve estorias, que 

6rinca, compensa a Cuta que possamos ter, para que aquete sorriso e 

aqueta aCegria existam. % compensa ainda, a sua certeza intima de 

que estamos aSrindo novos horizontes e possi6iCidades para 

centenas de criancas, atraves da teitura. (Estaremos ensinando 

quanto vate o Civro; dando-Che o hdSito da Ceitura fazendo-as amar 

o Civro estaremos assimitando responsaSiCidades e cumprindo o 

nosso dever para com as geracdes que formarao os homens de 

amanfui." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Denise Fernandes Tavares. 
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho e um estudo sobre a pratica da literatura infantil na sala de aula e o gosto dos 

educandos pela leitura, partindo de algumas analises realizadas em duas escolas da rede 

estadual de ensino, da cidade de Cajazeiras, cujo publico alvo foram alunos do 1° e 2° anos do 

Ensino Fundamental, das Escolas Desembargador Boto e Profissional Monte Carmelo. Para 

estas analises, optamos pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estudo de caso, e para a coleta de dados, utilizamos a 

observagdo, partindo de registros realizados simultaneamente a observacao, associado a 

outros procedimentos de analises como o questionario direcionado aos professores e aos 

gestores das escolas e uma "entrevista interativa", que foi realizada com os educandos com o 

objetivo principal de pesquisar e compreender a pratica da literatura infantil na sala de aula e 

o gosto dos educando pela leitura. O estudo mostra que as escolas analisadas nao encontram-

se muito distanciadas de praticas metodologica, literarias que os teoricos sugerem, pois neste 

trabalho constatou-se um tempo consideravel para essa pratica literaria na sala de aula. 

Quanto a metodologia desenvolvida foram relatadas maneiras diferentes de trabalhar a leitura 

e a escrita, assim como foram citadas variedades de generos literarios, tanto na sala de aula 

como nas bibliotecas, cujo acervo e composto de literatura infanto-juvenil. As professoras ao 

se posicionarem a respeito da importancia da literatura na sala de aula mostraram-se 

concordar plenamente que a literatura e por demais importante no processo ensino-

aprendizagem. 

Palavras-Chave: Literatura Infantil. Formacao. Leitura. Livro. Monteiro Lobato, Perrault. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N I V E R S I D A D EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FBDERAi 

CA4AZENU8 rSS& 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This work is a study on the practice of children's literature in the classroom and taste of 

students on reading, starting with some analysis conducted in two schools in the state system 

of education, the city of Cajazeiras, as well as students of 1st and 2nd years of elementary 

school, Schools and Vocational cancellations Boto Mount Caramel. For these tests we chose 

the case study, and to collect data, use the observation, made while records from the 

observation, combined with other procedures such as analysis of the questionnaire directed at 

teachers and managers of schools and an "interactive interview", Which was performed with 

that in educating as the main objective research and understand the practice of child literature 

in the classroom and educating the taste of reading. The study shows that schools analyzed, 

they are not very far away from methodological practice literary theorists suggest that, 

because this work it is a considerable time to review this practice in the classroom. As the 

methodology developed was reported differently to work on reading and writing, and were 

cited variety of literary genres, both in the classroom as well as at libraries, which the body is 

composed of children and juvenile literature. The teachers when positioned on the importance 

of literature in the classroom seemed to be fully agree that literature is far too important in 

teaching learning process. 

Key-words: Infantile literature. Formation. Reading. Books. Monteiro Lobato. Perrault. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAINTRODU^AO 

Este estudo que tern como tema A LITERATURA INFANTIL E O GOSTO PELA 

LEITURA, assume a proposta de observar e analisar a aceitacao pelos alunos, das atividades 

desenvolvidas com a literatura infantil, e ao mesmo tempo verificar a metodologia de ensino 

que a escola desenvolve para trabalhar a literatura para crianQas. Assim como pesquisar o 

acervo da biblioteca da escola, que visa proporcionar ao educando, acesso aos mais variados 

generos literarios e ainda oferecer subsidios para a formacao cognitiva, levando-os a adquirir 

o gosto pela leitura ao descobrir o prazer do conhecimento, pela pratica da literatura infantil. 

Dessa maneira, este trabalho foi realizado em duas escolas da rede estadual de ensino, 

contando para observacao e interpretacao de entrevista, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estudo de caso cuja analise pode 

investigar quatro salas de aula; sendo duas do 1° ano e duas do 2° ano, de alunos do Ensino 

Fundamental, que muito contribuiram para esta analise. 

Consciente da importancia da leitura como elemento formador e transformador de 

opinioes, isso nos levou a realizar este trabalho, cujo proposito e pesquisar a pratica literaria 

nas escolas, e a partir desta pesquisa, viabilizar meios para a formacao do leitor e como e da 

nossa intencao estudar esta tematica, relacionando-se com a nossa pratica de educadora do 

Ensino Fundamental. O que nos fez despertar mesmo para a realizacao deste trabalho foi 

sobretudo, a necessidade de encontrar meios que pudessem contribuir para a superacao das 

dificuldades e falta de habitos de leitura e escrita, apresentados pelos alunos das series iniciais 

do Ensino Fundamental. Nesta tematica a problematizacao vai ganhar consistencia a partida 

interpretacao de alguns professores, no que se refere a aprendizagem de seus alunos, com a 

colaboracao da Literatura Infantil. 

Cientes de todos os problemas relacionados com a aprendizagem,e objetivando 

mostrar nossa preocupacao com a construcao da cidadania de nossos alunos, buscamos, meios 

que nos facam compreender a pratica do uso do texto literario trabalhado nas salas de aula, 

para entao, nos agilizarmos de recursos que possam ajudar a despertar nos professores a 

significacao de se trabalhar as dificuldades dos nossos educandos, de uma forma prazerosa 

para o professor e para o aluno. O nosso interesse, entao e o aproveitamento dos textos 

literarios na sala de aula, mais especificamente as contribuicoes das historias infantis, 

utilizadas como recurso didatico, proporcionando situacoes positivas de aprendizagem. 

O presente estudo esta dividido em quatro capitulos. Primeiramente foi abordo as 

Consideracoes da Literatura Infantil no Mundo, onde pretendemos relatar informacoes 

referentes a verdadeira origem da Literatura Infantil e seus precursores, como Charles zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N I V E R S J D A D E F E D E R A L 

D E C A M P I N A G R A N D E 
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RIRI m T C r  A C C T A n , . . 
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Perrault, os irmaos Grimrn e Christian Andersen; assim como, de que fontes foram extraidas 

as narrativas que deram origem aos contos maravilhosos, nascidos de relatos da cultura 

celtica, oriental e europeia. Neste primeiro capitulo mostramos ainda o valor que a literatura 

infantil exerce sobre as pessoas e principalmente a crianca, enriquecendo o mundo magico ou 

sobrenatural que naturalmente ja e construido de sonhos e fantasias. Sendo assim, levamos em 

considera9ao que literatura para criancas contribui para sua felicidade, desvendando seus 

sonhos, valendo-se tambem para sua auto-realizacao pessoal e seu auto-conhecimento atraves 

de narrativas dos contos maravilhosos, que inicialmente tinham outros propositos e que so 

depois destinaram-se a nossas crian9as. 

No segundo capitulo abordaremos a Literamra Infantil no Brasil, partindo inicialmente 

da producao literaria no nosso pais, que surgiu mais ou menos pelo mesmo vies da literatura 

infantil na Europa, sem preocupacoes destinadas ao publico infantil, dirigindo-se aos leitores 

mirins, so nos finais do seculo XIX, quando comeca mudar a metodologia da pratica de 

ensino e que os textos literarios passam a assumir um novo papel na vida de nossas criancas. 

SezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Charles Perrault pode ser considerado o pai da literatura mundial, Alberto 

Figueiredo Pimentel e Monteiro Lobato tambem assumem a paternidade da literatura aqui no 

nosso pais, sendo Monteiro Lobato dono de uma paternidade mais original, pois este e criador 

de uma literatura com raizes europeia, africana e indigena, dando origem a uma cultura 

literaria bem brasileira. Sem deixar de lado o precursor da literatura infantil no nosso pais, 

Pimentel tambem encantou nossas crian9as com seus contos de carochinha, cuja coletanea e 

adaptada dos contos da literatura mundial, passando a ser os contos maravilhosos brasileiros. 

Nas decadas de 60 e 70, com a form a9ao de uma nova sociedade brasileira, ja com 

caracteristica de uma sociedade capitalists, o Brasil caminha rumo a produ9ao cultural, 

partindo do aprimoramento de novas in st itu i96es escolares que participant ativamente na 

produ9ao, d ist r ibu i9ao e d ivu lga9ao de livros infantis, formando assim uma literatura infantil 

contemporanea, que foi representada inicialmente por grandes escritores brasileiros, que se 

atreveram a escrever livros com narrativas para crian9as como: Clarisse Lispector, Vinicius de 

Moraes, Viriato Correa e outros, que ate hoje seus livros infantis sao lidos nas escolas 

brasileiras, buscando firmar um compromisso pedagogico e ao mesmo tempo servindo de 

entretenimento, atraves de suas narrativas fantasticas e imaginarias, mas que enquanto 

modalidade literaria e tambem usada como objeto academico. 

E no terceiro capitulo constant as analises dos dados coletados na pesquisa realizada 

nas escolas, com professores, alunos e gestores escolares da rede publica de ensino do Estado 

da Paraiba. Para estes procedimentos metodologicos foram utilizados o estudo de caso, 



10 

valendo-nos de observacoes realizadas com registros feitos imediatamente, em fichas de 

observacoes e ainda utilizando-nos de outros procedimentos, como questionarios direcionados 

aos professores e gestores, com a intencao de analisar a metodologia aplicada no trabalho com 

a literatura infantil na sala de aula e investigar o acervo de obras literarias, a freqiiencia do 

publico leitor e a disponibilidade do funcionario disposto a atender os alunos, quando estes 

procuram a biblioteca para realizar a pratica da leitura. E para analise da aceitacao e o gosto 

dos educandos pela literatura infantil e conseqiientemente pela leitura, foi realizada uma 

entrevista interativa, onde o aluno ilustrou cada icone relacionado as perguntas feitas 

respondendo, manifestando suas reacoes e interesses pela literatura, atraves de respostas 

interativas, como constam nos anexos deste trabalho. 

E por fim o ultimo capitulo deste trabalho consta da conclusao. Acreditamos que como 

esta pesquisa nos despertou para a compreensao do processo de aquisicao da leitura e da 

escrita podera tambem despertar para o interesse daqueles que dela possam vir a se utilizar, 

contribuindo assim para o entendimento da importancia da Literatura Infantil como objeto 

(trans) formador das modalidades academicas e literarias. Portanto, e de interesse desta 

pesquisa e pretensao nossa, acreditar que possamos, por meio deste estudo, colaborar de 

forma positiva, oferecendo subsidios capazes de sensibilize aqueles que participam e 

preocupam-se diretamente e indiretamente da formacao de leitores nas nossas escolas. Por 

tanto tentaremos mostrar as contribuicoes que os contos as lendas e as fabulas podem oferecer 

ao leitor mirim para o sei desempenho escolar. 



2 CAPITULO I - CONSIDERA^OES DA L I T E R A T U R A INFANTIL NO MUNDO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 conto nasceu do povo e foi feito para ele. "E um documento vivo, denunciando 

costumes, ideias, mentalidades, decisoes e julgamento. Para todos nos e o primeiro 

leite intelectual". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cdmara Cascudo. 

A Literatura Infantil nasceu historicamente na Franca, no seculo XVI I I , pelo entao 

contador de historias Charles Perrault - o autor dos contos classicos infantis, que na verdade 

foram criados inicialmente para adultos, e que com o passar dos anos destinaram-se tambem 

aos pequenos e que ate hoje continuam agradando a gregos e troianos. 

A Literatura Infantil mundial tern sua origem que perde-se na poeira dos tempos. Isso 

e confirmado no seculo XIX, quando sao utilizados cientificamente estudos de literatura 

folclorica e popular no mundo, dai surgem muitas controversias por estudiosos do assunto, 

que tinham como objetivo descobrir a verdadeira origem da literatura maravilhosa, cuja 

producao era anonima e coletiva, mas que continuava viva entre o povo; povo esse que 

testemunhava os valores da lingua falada e escrita, revelando a verdadeira maneira de ver e 

sentir a vida. (CADEMARTORE, 1994, CARVALHO, 1983). 

Informacoes obtidas pelos pesquisadores referem-se a seculos A.C.e essa literatura e 

originaria de fontes orientals e celticas, que foram confundidos por textos de origens 

europeias, pelo fato de serem textos parecidos, apesar de suas producoes terem sido narradas 

num espa^o geografico bastante distinto, porem com peculiaridades parecidas, o que nos leva 

crer que a literatura popular e universal, sem fronteiras, sem distincao de idade; com o unico 

proposito de encantar e distrair a humanidade. De modo geral essas obras tern como 

caracteristicas desenvolver a capacidade de romper a barreira do tempo e do espaco, 

preservando a atualidade. (COELHO,1987). 

Conhecer a origem da Literatura Infantil e reconhecer a grandiosidade e contribui9ao 

para o publico leitor, onde suas narrativas, retratam questoes universais com habilidade, 

talento e sensibilidade da palavra, expressando assim belissimas li9oes de vida e de amor, 

essencial para o nosso crescimento e amadurecimento, atraves de personagens e temas que 

despertam curiosidades, interesses e as emo9oes mais nobres que o homem possa sentir 

insinuando a genialidade e descobrindo os misterios da alma e o poder que tern o amor. Isso 

tudo pode ser confirmado no classico que passou a ser um divisor de aguas na literatura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L 

D E C A M P I N A G R A N D E 
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS PARAiBA 
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universal "As mil e uma noites", que trata-se da reuniao de historias orientals de autoria 

desconhecida. Como enfatiza (COELHO, 1987). 

Era tambem o momento em que as fadas entravam em moda. Em meio a esse clima 

aberto para a fantasia, As mil e uma Noites tornaram-se imediato nova fonte de 

diversao e encantamento. Suas narrativas audaciosas, falavam de um Oriente 

fabuloso e exotico, ja desaparecido no tempo e que a Literatura preservara. 

(COELHO, 1987,p.23). 

O conto de Fadas que pertence ao genero maravilhoso, que se identifica como o 

fantastico, o misterio e o magico, e povoado em suas estorias por seres sobrenaturais e dentre 

esses seres, a Fada e uma ftgura muito importante. Essa figura sobrenatural nasceu do povo 

celta; foi da criacao poetica que surgiram as primeiras mulheres sobrenaturais que deram 

origem as fadas, seres fantasticos, imaginarios e de grande beleza, capazes de interferir na 

vida do homem, para resolver situacoes consideradaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA embara90 sas, quando sol^oes naturais 

parecem impossiveis. Veja o que diz Carvalho, sobre isso. (CARVALHO, 1983). 

[...] Fada - do latim fata (pln.de.fatu): fado, predicao, destino, que veio a significar, 

por extensao analogica, a "dona ou deusa do destino", "aquela que brilha", ou ainda 

a etimologia analogica de fata, ae, dem, com sentido de Fada ou de Parca, como 

entidades mitologicas que comandam o destino dos mortais (as parcas: cloto, que 

presidia o nascimento; Laquises, que girava o fuso, tecendo a vida; A tropos, que 

cortava o fio da vida, enquanto a fada, simbolizando a bondade, a graca, a beleza, 

se eternizou e continua viva nos contos maravilhosos. (CARVALHO, 1983, p.60). 

A magia das Fadas lhe atribui um outro papel. A dualidade feminina Fada x Bruxa, 

onde a primeira representa o bem e a segunda, o mal, dando a entender que essas figuras 

representam a personalidade da mulher, sua condi9ao feminina diante do bem e do mal. Essa 

diferen9a representada por essas distintas personalidades fada e bruxa encantam e seduzem 

e r i c a s e adultos com suas for9as do poder do negativo e do positivo; tudo isso gera nas 

estorias da literatura uma atra9ao muito forte para o liidico, o imaginano, o misterio, algo que 

cabe a psicanalise explicar; alias, os contos de Fadas, sao repletos de atitudes interpretativas 

pelos psicologos. Como define (LOEFFLER - LELACHAUX apud CARVALHO, 1983). 

"Todas as angiistias e prazeres do mundo parecem imprimidos no seu mental sob 

forma primitiva: o simbolo". "Os simbolos, portanto, nao morrem. Velhos como o 

mundo, nascido de uma inspiracao espontanea e criado a medida exata do homem, 

eles se refugiam intangiveis no segundo piano das consciencias". (LOEFFLER -

LELACHAUX apud CARVALHO, 1983, p.66). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Como o mundo imaginano, a psicanalise tambem e considerado siurealista, que 

curiosamente afinnam a existencia das Fadas, cuja existencia e real e nao somente imaginario, 

embora elas sejam invisiveis aos olhos com uma percepcao comum, mas por outro lado 

passam a clarividencia de quern possui o dom, ou setimo sentido de ver e se comunicar com 

as fadas ou espiritos magicos dessa natureza. Sobre esse poder Dora Van Gelder, nos 

evidencia esse dom de visao e comunicacao com as Fadas. (DORA V A N GELDER apud 

COELHO, 1987). 

E preciso despertar um sentido especial em quern quiser ver fadas. A especie de 

mundo em que elas vivem nao afeta, diretamente, os nossos sentidos habituais (...). 

Todos [os homens] tern, latente, um sentido mais delicado do que a visao, e certo 

niimero de pessoas [tem-no] bem agucado. E este sentido mais elevado de 

percepcao que e usado para observar as acoes no mundo das fadas. (DORA VAN 

GELDER apud COELHO, 1987, p.35) 

De acordo com o entendimento popular, costuma-se confundir lenda com mito. Na 

lenda, o real mistura-se com o imaginario, que se torna impossivel entender onde termina a 

veracidade e comeca a fantasia, como nas lendas do folclore brasileiro. Ja o mito trata-se de 

nanativas de formas alegoricas, poeticas e ate magica, falando de fenomenos da vida do 

homem em relacao a natureza, da divindade humana ou do proprio homem; do heroi que 

virou um semi-deus. Gelder que faz uma classificacao desses seres magicos hierarquicamente 

e que se apresentam da seguinte forma: (GELDER apud COELHO, 1987). 

ANJOS OU DEVAS: Sao grandes seres angelicos ou radiantes, de notavel 

inteligencia [...] ELEMENTAIS: Sao literalmente os espiritos dos elementos, as 

criaturas evoluidas dos reinos do ar, da terra, do fogo e da agua [...]. 

ESPIRITOS DA NATUREZA: Sao as criaturas superiores, que cuidam das 

diferentes categorias da natureza [...]. 

FADAS: Sao criaturas que pertencem aos quatro reinos elementais: ar, terra, fogo e 

agua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As fadas do ar dividem-se em: Silfides ou fadas das nuvens [...]. 

As fadas da terra dividem-se em espirito da superficie e do subsolo; [...]. 

As fadas do fogo ou salamandra habitam a regiao do solo vulcanico [...]. 

As fadas das dguas ou ondinas habitam as profundezas das aguas [...]. (GELDER 

aupd COELHO, 1987, p.35, 36,37). 

Com o passar dos seculos, os celtas se expandiram e isso nos fez acreditar na sua 

influencia cultural em varias partes do mundo; podemos ate admitir, que a cultura celtica foi 

mais influente do que a cultura romana, nas nanativas maravilhosas, pois nelas nascem as 

fadas e da inicio as aventuras novelisticas "Arturianas", onde se confunde Historia e lenda, 

como foi mencionado pela primeira vez a presenca de mulheres belas e sobrenaturais, no caso 
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as fadas. Ao se expandir, a cultura celtica caminha rumo a Europa e chega azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fran9a, onde 

encontrou quem cultivasse a arte e apoiasse os grandes anunciadores, como os poetas e os 

artistas, tornando a Fran9a, ber90 de uma sociedade culta e refinada, que teve como promotora 

dessa difusao cultural a princesa Marie de France, a qual foi considerada a primeira poetisa 

francesa, mas por questoes de mudan9as de nacionalidade, passa a assumir outro tipo de 

literatura, a britanica que e mais parecida com a cultura e a magia dos povos da divulgadora 

da arte dessa nova regiao, que tambem sofreu influencias celticas. A nova princesa da 

Inglaterra passou a traduzir as narrativas maravilhosas para a lingua francesa, pondo em 

evidencia o mundo misterioso, onde as coisas ganham vida; onde os magos e as fadas atuam 

para ajudar e proteger as pessoas; onde os animais falam e aparecem herois encantadores e 

cheios de coragem. (COELHO, 1987). 

Para falarmos da Literatura Infantil, que hoje tanto encanta o mundo magico das 

cr ian9as, temos que nos remeter para um passado bem distante, para podermos compreender 

como surgiu esse mundo encantado que hoje nos fascina e nos diverte, e necessario viajar no 

tempo para confirmar a con t r ibu i9ao celtico-breta, atraves de um povo que soube viver 

intensamente com um dinamismo e propaga9ao de sua cultura e a colabora9ao de uma 

princesa, que foi a precursora da literatura do maravilhoso feerico, que hoje essas figuras de 

princesas e fadas dao uma imagem conotativa a mulher. (COELHO, 1987). 

A esse ideal Iiga-se uma imagem poderosa: a da mulher, que interfere na vida dos 

homens, comum poder divino e demoniaco, e a qual se tributa um verdadeiro culto 

sagrado ou se repudia. Essa mulher vulgarizou-se, em nossa civilizacao, como fada 

ou como bruxa, povoando os contos de fadas. (COELHO, 1987, p.59). 

No final da Idade Media e inicio do Renascimento, quando o teocentrismo come9a a 

ruir, surgem novas narrativas que se formaram a partir dos romances bretoes e das narrativas 

orientals, pelas regioes da Europa. Sao com pila96es cheias de criatividades e talento; nao 

sendo mais um trabalho popular sem iden t ifica9ao e autoria. So os textos que sao de origem 

popular, com uma reescrita de uma forma mais elaborada e ate erudita, referente as obras 

ligadas ao maravilhoso. E essa literatura que vai da inicio ao resto da literatura mundial, que 

nasce do poetico, do mito, da lenda, do sagrado e do profano, que encanta o homem; assim 

como as estorias seduzem as crian9as. 

Referente a uma literatura mais elaborada, com autoria deftnida, podemos citar duas 

obras europeias com seus respectivos autores: Gianfrancesco Straparola da Caravaggio e 

Giambattista Basile. O primeiro nos referimos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Noites prazerosas" e o segundo ao "O conto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dos contos
1

", ambos com suas coletaneas referentes ao folclore, ao imaginario fantastico 

europeu, que servem de fonte para Charles Perrault, que deu inicio a Literatura Infantil, que 

ira encantar o resto do mundo com seus maravilhosos contos de Fadas. Iremos conferir essas 

informacoes com (COELHO, 1987). 

Sao estorias de origem Oriental-medieval e de fundo folclorico peninsular, em que 

predomina o elemento fantastico ou maravilhoso. Entre elas esta o conto "O 

Principe Porco e as Tres /rmas", apontado como uma variante dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A Bela e a 

Fera", do qual sai tambem "Henrique do Topete" [...] (COELHO, 1987, p.61). 

Elementos fantasticos e sobrenaturais nao faltam no enredo das novelas de cavalaria, 

na epoca do Renascimento, entre elas Amadis de Gaula; As figuras feericas tambem se fazem 

presente em outras grandes obras da literatura europeia, como nos "Lusiadas", de Camoes, 

onde as ninfas acolhem os Portugueses cansados; e ate mesmo no classico "Romeu e Julieta " 

de Shakespeare, quando se faz presente nessa obra, uma fada, a rainha Mabe. Como vemos, a 

era classica muito contribuiu para a literatura que temos em voga, transformando-se nos 

contos maravilhosos infantis. Essas estorias infantis que atualmente nos conduzem ao prazer, 

ao ludico e que muito contribuem para o desenvolvimento cultural de nossas criancas, 

partiram de um passado e de inumeras partes do nosso vasto mundo, mas que atualmente 

convergem, para um mesmo caminho, a trilha do entretenimento, do fantastico, do mundo 

imaginario; mundo esse necessario para a crianca e para aquele que tambem um dia foi 

pequeno. (COELHO, 1987). 

Ate chegar as coletaneas dos classicos literarios que temos atualmente, tivemos uma 

vasta contribuicao dos franceses e principalmente do precursor da Literatura Infantil, Charles 

Perrault. Suas obras tern uma preocupacao com o didatico e com o popular. Seus contos 

apresentam um enfoque interdisciplinar, referente a sociologia, psicanalise, de uma maneira 

as vezes folclorica, sempre com um objetivo de ensinar algo a alguem, como nas Fabulas de 

La Fontaine, cujas obras tern um carater moralista, assim como acontece com os contos de 

fadas, que antes eram de natureza popular, e sua divulgacao era oral, mas que hoje esses 

escritos literarios assumem postura de contos com narrativas para 

crian9as.(CADEMARTORI, 1994). 

Assim como as Fabulas de La Fontaine e os contos produzidos por Charles Perraut, 

tambem sao de carater moralizantes, como por exemplo "Chapeuzinho Vermelho". Porem 

essa obra nao esclarece plenamente sua inten9ao da realiza9ao de suas obras maravilhosas. Ha 

hipoteses de que suas cria9oes literarias tenham surgido em defesa da figura feminina, que e 
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de se pensar o motivo da frequente presen9a de fadas em seus contos encantados, figura essa 

que ele defendia fervorosamente. Como vemos, o frances que e considerado o pai da 

Literatura Infantil, teve a preocupaQao inicialmente, com o didatico e com uma arte 

propriamente moralizante atraves de uma literatura pedagogica para as crian9as. So com o 

passar do tempo foi que Perrault enveredou por um caminho literario destinado a infancia, 

quando publica "A pele de Asno", a partir dai e que comega a se manifestar o carater 

produtivo destinado ao publico infantil. Confira no seu prefacio, o que diz (PERRAULT apud 

COELHO, 1987). 

Houve pessoas capazes de perceber que essas bagatelas nao sao simples bagatelas, 

mas guardam uma moral util, e que a forma de narra^ao nao foi escolhida senao 

para fazer entrar essa moral de maneira mais agradavel no espirito, e de um modo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

instrutivo e divertido ao mesmo tempo. Isso me basta para nao temer ser acusado de 

me divertir com coisas frivolas. Mas como ha pessoas que nao se deixam tocar 

senao pela autoridade dos antigos, vou satisfaze-las abaixo. As fabulas milesianas, 

tao celebres entre os gregos e que fizeram as delicias de Atenas e Roma, nao sao de 

natureza diferentes destas. A historia de matrona e de Efeso e da mesma natureza 

que a de Griselides: Ambas s3o nouvelles, isto e, narrapoes de coisas que podem ter 

acontecido e nao tern nada a ferir-lhes a verossimilhanca. A fabula "psyche", escrita 

por Apuleio, € uma ficfao pura, tal como o conte de Vielle "A pele de Asno" 

(PERRAULT aupd COELHO, 1987, p.67, 68). 

A Literatura Infantil e considerada um fenomeno estetico, ideologico e tambem 

cultural, por isso esta diretamente ligada a cultura de um povo, nasce com o proprio homem e 

a torna inerente a condi9ao humana e social. Dentro desse contexto cultural, Charles Perrault 

sente-se atraido pelos relatos maravilhosos que nada mais sao exemplares guardados pela 

memoria do povo, cuja coletanea memorial, foi resgatada e adaptada a uma nova compila9ao 

de contos populares; os chamados Contos de Fadas, dos quais foram adaptados a um 

momento historico e social, destinado a burguesia, classe da qual Perrault fazia parte, 

manifestando-se com reflexos de contradi9oes e de crises, que se manifestavam atraves do 

maravilhoso e da magia inerente nos contos populares. Confira esse pensamento com 

(CADEMARTORI, 1986). 

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

sobre ele e acresce-o de detalhes que respondem ao gosto da classe a qual pretende 

endere?ar seus contos: a burguesia. Alem dos propositus moralizantes, 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 poderiam provir 

do povo referencias a vida na corte, como em A beta adormecida; a moda feminina 

em Cinderela; ao mobiliario, em O Barba Azul. Ressalta-se, porem, que nao ha 

dissociacjio entre a literatura oral e a versao culta... (CADEMARTORI, 1986, p.36 

e 37). 
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Portanto, a valorizacao da literatura infantil e uma conquista recente, diante de muitas 

defini9oes e controversias sobre a verdadeira origem e possivel fun9ao nos tempos passados e 

dos dias atuais, porem isso nos leva crer, que esse genero literario enriquece a imagina9ao da 

crian9a dando-lhe liberdade de pensamento, levando-a a resolver conflitos existenciais e lhes 

proporcionam belissimas li9oes de vida, algo essencial para nosso crescimento e 

amadurecimento pessoal; construindo assim um novo tempo, mais justo e fraterno. Lendo, a 

crian9a estara iniciando e desenvolvendo seu censo critico; quer seja qualquer manifesta9ao 

artistica, sendo a literatura infantil que atinge esse objetivo maior, cuja arte literaria foi 

iniciada por Charles Perrault, no seculo X V I I , na Fran9a, sendo antes contos destinados a 

adultos e que depois destinou-se ao mundo infantil. 

Como ja foi dito, as narrativas do seculo X V I I I destinava-se ao publico adulto e so 

mais tarde dariam origens aos contos infantis, coletados e adaptados pelo frances Charles 

Perrault, de narrativas populares, onde esse compilador apresenta seu livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A pele de Asno", 

livro este que o consagrou nos contos maravilhosos. Apesar de ser considerado um homem 

culto, ele esta inserido no mundo da literatura oral, na cultura popular, ao passar a registrar 

narrativas maravilhosas recolhidas da memoria do povo e transcritas para o publico leitor, 

com o proposito moralizante, didatico e social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 Literatura Infantil 

No seculo XVI I I , com desenvolvimento da Pedagogia, a fun9ao didatica e moralizante 

dos contos de fadas tende a aumentar, ao levar em considera9ao que a crian9a era vista como 

um "adulto em miniatura", talvez seja essa a razao da natureza dos escritos literarios para 

quern eram destinados, mas que com o surgimento de uma nova pedagogia, a literatura 

infantil tomou o rumo do publico mirim, com textos adequados e destinados a crian9as. Ja no 

seculo XIX, outros representantes da chamada literatura para crian9as, surgem depois do 

precursor da literatura pueril, na Alemanha, pelos irmaos Grimm com os contos (Joao e Maria 

e Rapunzel); o dinamarques Christian Andersen com (O patinho feio e Os trajes do 

imperador); O italiano Collod (Pinoquio); O ingles Lewis Carrol (Alice no pais das 

maravilhas); O americano Frank Baum (O magico de Oz); e o escoces James Barrie (Peter 

Pan). Todos esses escritores da literatura infantil, trilharam pelo mesmo caminho do 

considerado pai da literatura para cria^as, com exce9ao do dinamarques Hans Christian 

Andersen, que compos suas narrativas sem ter colhido relatos de fonte oral; mas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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permanecendo o mesmo modo estrutural e fazendo uso tambem da mesma tematica dos 

contos maravilhosos para criancas. (DEBUS, 2006). 

Autores comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA La Fontaine e Charles Perrault escreviam suas obras, enfocando 

principalmente os contos de fadas. De la para ca, a literatura foi ocupando seu espaco e 

mostrando sua relevancia, com outros autores, Christian Andersen e os irmaos Grimm, que 

imortalizaram suas obras. Naquela epoca, a literatura era ainda classificada como genero de 

mercado, principalmente para a aristocracia. Mas com o passar do tempo, quando a sociedade 

passou a desenvolver-se, modernizando-se atraves da industrializacao, expandindo assim a 

producao de livros e a selecao dos mesmos, destinando-os as faixas etarias adequadamente, 

diferente daquela literatura produzida para adultos e aproveitada para crian9as. Uma literatura 

intencional, cujas historias acabavam sempre premiando o bem e castigando o que e 

considerado mal, mas que ainda segue a risca os preceitos religiosos, que considera a crian9a 

um ser a ser moldado de acordo com o desejo dos que a educam. Essas obras dificilmente 

tinham o objetivo de tornar a leitura prazerosa, falar da vida de uma maneira ludica, 

encantadora; falar da amizade centrada no companheirismo, no mundo magico que cerca a 

crian9a, como ela deve ser. Segundo Abramovich (1997), quando as crian9as ouvem historias, 

elas visualizam de forma mais clara os sentimentos relacionados com o mundo no qual esta 

inserida. As historias ajudam a resolver problemas existenciais da infancia, como os medos, 

sentimentos de inveja, dor, perda, enfim os mais diversificados traumas existenciais. 

E atraves de uma historia que se pode descobrir outros lugares, outros tempos, 

outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outras etica, outras oticas... E ficar 

sabendo historia, filosofia, direito, politica, sociologia, antropologia, etc. Sem 

precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que tern cara de aula. 

(ABRAMOVICH, 1997, p. 17). 

Quando tratamos de literatura infantil, podemos tambem enfocar a luta feminista, luta 

esta que Perrault, tanto defendeu em seus escritos maravilhosos, na ftgura de seus 

personagens femininos. Mas a mulher nao ftgura somente como protagonista da historia, ela 

tambem faz e escreve estorias; sao as chamadas mulheres cultas, produtoras de novelas do 

maravilhoso medieval, compilando os contos de fadas para adultos. Dentre outras podemos 

citar a que mais se destacou, Mme. D'Aulnay. Esta escritora chegou a publicar entre 1696 e 

1698 oito romances referentes ao feerico, que tinha como publico alvo, as damas e os 

cavalheiros e que mais tarde, esse genero destinou-se a literatura mirim, e com a decadencia 

do reinado de Luis XIV e o inicio da Revolu9ao Francesa; quando nasce uma nova era, um 

novo pensamento politico e social: o nascimento do Romantismo. Quando o mundo infantil 
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sera representado de acordo com caracteristicas romanticas cuja caracteristica e centrada na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

em o9ao, no ludico, na fantasia. (COELHO, 1987). 

Outras duas mulheres contribuiram muito para o ressurgimento da literatura destinada 

aos pequeninos, atraves de textos: A velha componesazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Katherina Wieckmam e Jeannette 

Hassenpflug, amigas dos irmaos Jacob e Wilhelm Grimm, que tambem se valeram da 

privilegiada memoria dessas mulheres, que relataram antigas narrativas maravilhosas 

extraidas do folclore alemao. Em busca de uma identidade nacional daquele povo, foi tambem 

coletado da tradi9ao oral da literatura popular, material para fins de pesquisas cientificas. 

Dentre esses textos coletados os irmaos Grimm descobrem textos maravilhosos que encantam 

e seduzem as crian9as e toda im agina9ao humana. A partir dai, os irmaos pesquisadores da 

origem da lingua e de varios dialetos, com os estudos linguisticos fazem renascer os contos de 

Fadas no momento que sao publicados com o titulo de Contos de fadas para crianqas e 

adultos. (COELHO, 1987). 

Como ja vimos anteriormente, ha controversia de questoes relativas ao trabalho de 

Charles Perrault, que parte de um tema popular e que nao corresponde a classe que pretende 

direcionar seus contos infantis: as cr ian9as, desviando-os a burguesia, classe da qual ele fazia 

parte. Porem nao podemos negar que todos os seus relatos fantasticos foram coletados de 

fabulas, proverbios, cantigas de rodas, mitos e de toda cultura popular, assim como procedia 

os irmaos Grimm e Hans Christian Andersen; com uma pequena diferen 9a, enquanto que 

Perrault valeu-se somente da cultura popular, com fins didaticos e moralista, os Grimm, 

partiram da mesma fonte com outros propositos, alem da literatura infantil, enveredaram para 

a pesquisa cientifica com finalidades lingiiisticas. Ja o dinamarques Andersen, alem de 

contista infantil, foi poeta e novelista; tendo parte de sua obra tambem retirada da literatura 

popular e outra da cria9ao do proprio escritor. Dai a grande con t r ibu i9ao desses tres criadores 

da Literatura Infantil. (CARVALHO, 1983). 

Talvez Andersen seja mesmo o maior poeta da Literatura Infantil. Entretanto, ao 

confrontarmos suas coletaneas com as obras de Perrault e os Grimm, logo notaremos, que nao 

existe a mesma alegria e ludismo presente em alguns contos dos Grimm e Perrault. A alegria, 

a leveza do humor e a descontra9ao sao pouco visiveis, enquanto e predominante tra90 s de 

tristeza e dor. Mas em compensa9ao existe em sua obra uma grande ternura, destinado aos 

pequeninos desvalidos. Ha um confronto entre os prestigiados e os desprestigiados, o forte e o 

fraco, a ju s t i9 a e a in just i9a , defendendo a igualdade social de acordo com o Romantismo, 

cujo lema era, igualdade, liberdade e fraternidade. Enfim, em seus contos e visivel uma 
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racionalizacao do imaginario, em prol de um mundo mais justo, igualmente para todos. Para 

entendermos melhor esse paralelo, vejamos o que diz (CARVALHO, 1983). 

Andersen e filho do povo, a sua experiencia e vivida e sentida: "ninguem foi mais 

sincera e verdadeiramente povo do que Andersen". Perrault foi um curioso 

intelectual das tradicoes, dos contos classicos, cheios de fantasia e de riqueza 

folclorica e humana. Grimm, por sua vez, foi com seu irmao, um pesquisador do 

folclore, com outras implicacoes, embora tivessem os tres o mesmo destino: atingir 

a infancia. Contudo a Andersen contrapoe-se o realismo de Perrault. 

(CARVALHO, 1983, p. 111). 

Ja na segunda metade do seculo XIX, em que a arte apresenta uma tendencia a 

eliminar as expressoes dos sonhos, a imaginacao, a fantasia, a subjetividade, que impregnava 

a era Romantica, dando espaco a uma nova concepcao na historia da literatura, ha uma busca 

pela expressao do mundo de maneira objetiva, reproduzindo-se objetivamente a realidade, 

opondo-se a fantasia, a imaginacao. Surge entao um desinteresse pelo magico, pelo 

maravilhoso. Nascem assim, novos contos de fadas que foi retratado na obra da Condessa de 

Segur, escritora de cunho realista, cuja sua primeira obra ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Novos Contos de fadas, onde essa 

escritora mescla as velhas teorias dos contos de fadas do romantismo com o Realismo e o 

Modernismo. Essa fusao ainda nao emplacou, pois sua vanguarda foi muito alem do que se 

vivia no momento, dai sua obra foi rejeitada pelo povo, um publico despreparado para esses 

novos contos. 

Se a Condessa de Segur nao conseguiu encantar o publico com uma nova maneira de 

relatar o maravilhoso feerico, surge entao uma nova tendencia, nao mais o sobrenatural, mas o 

fantastico, absurdo. A exemplo temos Lewis Carrol e Collodi, escritores que relatam o 

absurdo, o fantastico, a inverossimilhanca e o maravilhoso sobrenatural; como exemplo 

citamos Alice no pais das maravilhas e Pinoquio, contos esses que muito agradam nao 

somente crian9as, mas tambem adultos, fazendo sonhar e despertar a imagina9ao da classe 

mirim ate nos tempos de hoje, transformando o magico em racional, contribuindo para uma 

nova sociedade que hora se firma com o progresso, o positivismo e o materialismo, iniciando 

um novo conceito de literatura. (CARVALHO, 1983). 

Certamente sem as narrativas de Perrault, Grimm ou Andersen o mundo nao seria o 

mesmo; a alegria, o ludico, a fantasia, o maravilhoso, nao existiriam; caso existisse, talvez 

seria diferente. Quanto as semelhan9as e divergencias desses compiladores, so vieram 

enriquecer o mundo magico das crian9as e dos adultos. Nao importa se partiram de fontes 

celticas, orientals ou europeias. O que se deve levar em considera9ao e a ruptura de fronteiras, 
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mostrando o valor da Literatura para o mundo, um mundo magico ou sobrenatural que e 

invadido pelos sonhos, pelo imaginario, e que o ser humano e capaz de desvendar, para 

encontrar sua auto-realizacao, com o objetivo de auto-conhecimento, atraves dos 

maravilhosos Contos Infantis, que vem transformando o imaginario popular por muitos e 

muitos seeulos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L 

D E C A M P I N A G R A N D E 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS PARAIBA 



3 CAPITULO II - A L I T E R A T U R A INFANTIL NO BRASIL. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Um livro infantil para o quarto de uma crianca, e um objeto tao importante e mais 

indispensavel do que o berc^o". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Friedrick Bertuch. 

Assim como o inicio da Literatura Infantil ter ocorrido na Europa; aqui no Brasil, essa 

literatura tambem foi iniciada por europeus. Quando a Familia Real foi trazida por D. Joao V I 

e logo em seguida foram abertos novos horizontes a educacao, a vida cultural, social e 

economica brasileira e mais tarde com a instituicao da Imprensa Regia surgiu uma 

possibilidade de livros recreativos, e mais ou menos, meio seculo nasce entao a Literatura 

Infantil no Brasil. Esse genero literario tambem inicia-se a partir de traducoes de obras da 

literatura europeia apresentada pelo jornalismo e pelas instituicoes escolares formando assim 

a primeira fase da nossa literatura para criancas, numa classificacao preparatoria para uma 

literatura de cunho nacional. 

Exatamente como ocorreu no passado com o surgimento da Literatura Infantil na 

Europa, sem preocupacao dirigida as criaturinhas infantis, aqui no Brasil deu-se o mesmo; 

comecando a dirigir-se essa literatura ao publico infantil so no final do seculo passado, talvez 

pelo fato de que escrever para crian9as seja um assunto muito delicado. O escritor tem que ter 

um espirito infantil e valer-se constantemente da imagina9ao, da excelencia do maravilhoso, 

do recreativo, enfim tem que ser dotado de muita criatividade, pois esse publico e por demais 

exigente, o que faz com que sofra metamorfose a cada historia lida ou contada por alguem, 

fazendo desenvolver ainda mais sua mente infantil, seu emocional, seu equilibrio pessoal, 

como e de se esperar o reflexo da literatura no publico infantil. Como no continente europeu a 

literatura infantil alem de ser destinada em sentido oposto a crian9ada, seus objetivos tambem 

eram pedagogicos, sem carater ltidico, como ocorreu inicialmente aqui com a literatura 

infanto-juvenil brasileira, so no final do seculo XIX, que deu-se inicio a uma reforma 

pedagogica, quando cornea a mudar a metodologia da pratica de ensino, que contou com o 

grandioso intelectual Rui Barbosa e varios outros intelectuais brasileiros. Ja bem depois, os 

Professores Anisio Teixeira, Lourengo Filho e Paulo Freire deram inicio a um novo conceito 

de educa9ao no Brasil, que ate entao cultura era confundida com alfabetiza9ao, e a partir dai 

as leituras infantis passaram a ser repensadas, como: os contos maravilhosos, a fic9ao, o 

folclore, a poesia e as fabulas. Dai a crian9a passa a ser um individuo de cuidados e 

preocupa9oes para os professores, pedagogos e psicologos, cujos professionals ja entendem 
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que a crianca nao e mais um adulto em miniatura, mas um ser com caracteristicas proprias, e 

sendo assim necessita de cuidados especiais. Como nos informa (CARVALHO, 1983). 

Desde o momento em que se deu inicio aos primeiros estudos basicos da educacao 

moderna para crianQas e adolescentes, quandos os mesmos ao entrarem na escola passam a 

descobrir o mundo e os seres que o rodeiam, e a si proprio ao adquirir a propriedade de 

comunicar-se eficazmente; o ensino passou a desempenhar um novo processo de 

aprendizagem, sendo assim os textos literarios passam a assumir um novo papel na vida de 

nossas criancas. Com isso surgiu com veemencia a capacidade de se desenvolver uma 

literatura apropriada para os leitores mirins, e quern levou isso a diante foi Alberto Figueiredo 

Pimentel, que publicou pela primeira vez um livro destinado para o publico infantil com os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Contos da Carochinha, cuja coletanea era composta de 40 contos populares, traduzidos e 

adaptados de contos dos criadores da literatura mundial, os irmaos Grimm, Christian 

Andersen e Perrault, e assim como esses compiladores, Pimentel tambem mesclou, suas obras 

infantis, com retratos da tradicao oral, do povo brasileiro. (COELHO, 1975). 

Na literatura mundial, podemos classificar Charles Perrault como o pai da Literatura 

Infantil e aqui no Brasil, quern assume esse papel e Alberto Figueiredo Pimentel, 

inicialmente. Com o passar dos anos e que aparece uma nova figura, que ira assumir 

originalmente a paternidade dessas criacoes literarias, com raizes europeias, africanas e 

indigenas do conto infantil brasileiro; o grande criador Monteiro Lobato, com uma literatura 

bem brasileira, dos nossos tempos, narrando aventuras em contato com a natureza, travessuras 

da cidade e com muitas fantasias que encantam nossas crian9as. Porem Pimentel tambem 

encantou nossos pequeninos, agora com seu segundo livro infantil "Historias da Baratinha", 

como nos mostra (CARVALHO, 1982). 

[...] e assim prossegue o precursor da Literatura Infantil no Brasil, dedicando-se a 

infancia, ora com as estorias maravilhosas, ora com a poesia, de que nos apresenta 

uma selecionada coletanea, em - Album das Criancas - ora com o teatro -

Teatrinho Infantil - ora, enfim, com o interessantissimo livro que se intitula Os 

Meus Brinquedos , onde ele parte das cantigas de berco, chega aos jogos e 

brincadeiras, passa pelos saloes de ruidosa alegria e aniversarios, ate o teatrinho, 

incluindo, ainda ai, nesta ultima movimentafao recreativa, uma traducao adaptada 

da comedia. O mentiroso, da Condessa de Segur. [...] (CARVALHO, 1983, p.128). 

Sem querer cancelar a primogenitura de Figueiredo Pimentel em nossos contos 

infantis com suas estorias de "D. Carochinha", nao podemos esquecer de citar outros autores 

e tradutores de adapta9ao de historias para crian9as. Entre esses pioneiros destacam-se 

Arnaldo de Oliveira com adapta9oes de obras da Milotogia Grega; Viriato Correa, que 



24 

escreve azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Area de Noe e Era uma vez; Erico Verissimo, que tambem escreveu para criancas 

lindas estorias como: Rosamaria no Castelo Encantado e Os Tres Porquinhos Pobres; As 

Aventuras do Aviao Vermelho e outros mais; Cecilia Meireles com suas maravilhosas poesias 

no livro intitulado Ou Isto ou Aquilo; Vinicius de Moraes, tambem com a Area de Noe, estas 

poesias infantis, fazem sucesso ate nos nossos dias e sao apresentadas na TV brasileira com 

adaptacao de Chico Buarque de Holanda (CARVALHO, 1983). 

A literatura nacional para crian9as foi criada quase que aos modelos dos contos 

infantis, escritos por Charles Perrault, os Grimm e Andersen, com uma linguagem ainda 

distante do entendimento das crian9as e adaptada de coletas da cultura popular transformada 

em contos para leitores mirins atraves da imprensa nacional, e das primeiras escolas e 

escritores brasileiros, que come9aram fazer literatura, mas que esta ainda estava longe dos 

parametros literarios infantis. Porem, nao podemos negar que foi com essa grandiosa 

contribui9ao cultural, que a Escola brasileira passou a caminhar em dire9ao ao progresso, a 

uma educa9ao modernizada e nacional. I sendo a escola o centro de educa9ao, de 

aprimoramento intelectual, do cultivo da literatura infantil da epoca, seria natural que nela 

surgissem os primeiros jornais dedicados a infancia, como ocorreu, representando assim uma 

grande contribui9ao para a historia da literatura infantil brasileira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Monteiro Lobato e a Literatura Infantil. 

Nos finais do seculo XIX ja e formada uma diferenciada literatura para crian9as, 

abordando uma variadissima tematica. Um livro que apontou com muito sucesso na epoca, 

devido a sua beleza foi: Saudade, de Tales de Andrade. Ao mesmo tempo as editoras 

come9aram a apresentar tradu9oes e adapta9oes dos classicos da literatura infantil, em edi9oes 

ja ilustradas. Esse periodo, com uma nova cara das letras infantis serviu de amadurecimento 

da nossa verdadeira e nacional literatura Infantil, que so se realizou integralmente com o 

aparecimento de Monteiro Lobato, que definiu esse genero e deu-lhe independencia com suas 

verdadeiras obras para o publico infantil. Em 1921, Lobato faz nascer sua literatura para as 

crian9as, com a publica9ao de A Menina do Nariz Arrebitado, mudando assim o modo de 

escrever para crian9as como era tratada a literatura escolar; essa mudan9a no modo de 

escrever para o publico mirim foi tao bem aceita, garantindo a obra sua indica9ao pela rede 

escolar apontado como "segundo livro de leitura". A partir dai, Lobato, cornea a criar uma 

literatura infantil com caracteristicas bem diferente daquela produzida ate entao, pois na sua 

obra tem a participa9ao da crian9a na narrativa; a historia e contada do ponto de vista da 
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crianca e assim, antes de ensinar, desperta interesse e diverte o leitor. (LAJOLO & 

ZILBERMAN, 1988). 

Essa preocupacao com o leitor mirim, faz o diferencial nos textos infantis, marcando o 

ideal da obra de Lobato, que permanece fiel ate sua ultima publicacao infantil, cujas 

publicacoes serviram de elementos norteadores, com embasamento a um novo projeto de 

literatura brasileira moderna. Pois esse escritor e considerado um vanguardista, por ter novos 

ideais, enfrentando os riscos da inovacao, quando para ele o pitoresco dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90 a t ip ica9ao 

humana, isto e, os tipos sociais brasileiros, estabelecendo, assim, uma liga9ao entre a 

literatura e as questoes sociais, com um olhar critico. Sua consciencia social oferece ao 

publico leitor um lugar bem especial em seu mundo ficcional, pois em seus textos 

possibilitam a visao da realidade, fugindo do moralismo, rompendo com padroes ja fixados 

nesse genero, fazendo assim superar conceitos e preconceitos do momento historico em que 

sua obra e produzida. (CARVALHO, 1983). 

Podemos considerar Monteiro Lobato como o maior classico da Literatura Infantil 

Brasileira. Porem, ele nao escreveu somente para as cr ian9as; alem de criar um universo para 

elas, ele recriou e resgatou o mundo encantado dos adultos, pois seus textos literarios nao so 

agradam aos pequeninos, mas tambem aqueles que ja nao sao mais tao infantis, pois as obras 

lobatianas tem o poder de despertar as fantasias, o espirito aventureiro, a im agina9ao de 

qualquer faixa etaria de uma pessoa e alem disso despertar o senso critico, capaz de 

desenvolver um olhar critico aos problemas da sociedade brasileira atraves da denuncia 

literaria. Questoes sociais como essas sao observadas no personagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jeca Tatu, cujo 

personagem e considerado um tipo humano, fugindo do pitoresco e causando polemica essa 

t ip ifica9ao humana. 

Como sabemos, Lobato nao iniciou a literatura para leitores mirins, pelo vies 

europeus, cujos partiram da literatura oral. Ja as obras lobatianas nao foram recriadas, seus 

contos foram criados a partir de seu espirito infantil, que fez nascer essa riqueza de 

criatividade do mundo maravilhoso dos pequeninos, recontando a magia, o folclore, os jogos 

e brincadeiras indispensaveis a obra infantil, oferecendo sempre certo encantamento as 

crian9as de todas as gera9oes e de todas as idades. O pai da literatura infantil nacional e autor 

de uma literatura onde a cr ian9a se identifica com a obra lida, transpondo-se juntamente para 

aquelas aventuras narradas, deliciando-se do ludico e ao mesmo tempo do conhecimento 

cientifico, sem comprometor seu lado infantil, mas por outro lado desenvolve sua capacidade 

de percep9ao e de redescoberta do mundo que lhe cerca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O criador dos textos literarios infantis brasileiro nao teve somente a preocupacao, de 

escrever para crian9as; como era um empreendedor, dono de editoras e homem de outros 

negocios, esse empresario fundou outras editoras alem da Companhia Editora Nacional; a 

Brasiliense e publicou seus proprios livros. E logo foi escritozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O saci, escrito para o jornal O 

Estado de S. Paulo, mas destinado para crian9as, alias um livro sui generis, baseado no 

folclore brasileiro. Ja em 1919, esse mesmo autor reescreve as fabulas de La Fontaine a moda 

brasileira, textos esses que nao chegaram a ser publicados nessa epoca, mas em compensa9ao 

Narizinho Arrebitado, ja era uma realidade e ja fazia sucesso entre, o publico mirim. Mesmo 

com a grande aceita9ao de o Narizinho Arrebitado, O Saci e as Fabulas foram introduzidas 

nas estorias do Sitio do pica-pau-amarelo. (CARVALHO, 1983). 

O grande escritor para crian9as soube perfeitamente intercalar o imaginario com o 

cotidiano real, assim como fez Lewis Carrol e Collodi e outros escritores dos contos 

maravilhosos; como A Branca de neve e os sete anoes, cujas personagens que atuam na obra 

sao em numero de sete, sem contar com a princesa que dara o maior encantamento na historia. 

O mesmo numero de personagens do sitio se repete; talvez, por esse numero ser considerado o 

numero da perfei9ao, como e essa obra lobatiana, e que da mesma maneira como ocorre nos 

primeiros contos maravilhosos, o sitio do pica-pau, tambem passa a representar o cenario que 

fixa um espa9o, e boa parte do elenco vai ocupa-lo com aventuras de todos os tipos. Esse 

cenario possui uma popula9ao resumida, mas as personagens multiplicam-se com a inclusao 

de outros seres, que sejam mitologicos, lendarios, magicos, animais falantes, aquaticos, 

tornam uma unidade final e de uma maravilha fenomenal, figurando o Brasil e seus habitantes 

originais bem representatives, como so Monteiro Lobato soube retratar na sua literatura 

nacional. Sobre essa questao nos esclarece. (COELHO, 2000). 

Um dos grandes achados de Lobato, tal como o de seus antecessors L . Carrol e 

Collodi, foi mostrar o maravilhoso como possivel de ser vivido por qualquer um 

misturando o imaginario com o cotidiano real, mostra, como possiveis, aventuras 

que normalmente so podiam existir no mundo da fantasia. (COELHO, 2000, 

p.138). 

Para entender a importancia de Lobato na Literatura Infantil, e preciso nos reportarmos 

a epoca em que viveu esse intelectual. Epoca essa de grandes acontecimentos no pais, novos 

ideais, de desejo de liberta9ao de modelos europeus e vontade de constituir um literatura 

nacionalista, como ocorreu tambem com a Literatura Infantil, como exemplo ele reuniu isso 

no Sitio do pica-pau-amarelo, onde e mostrado o estilo de Lobato, sua espontaneidade, 

descontra9ao coloquialismo, humor e critica que usava para falar a verdade as crian9as, ou 
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fazer uma denuncia social valendo-se da fantasia e da arte poetica, como ocorre nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reino das 

dguas claras; onde da-se um maravilhoso encontro do passado com o presente: "Carochinha" 

e "Narizinho", que ao dialogarem deixam transparecer a critica aos velhos modos de escrever 

literatura parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cr ian9as. Confira isso com Carvalho (1983). 

E um mundo poetico em que Lobato soltou as redeas da imaginacao: ha capitulos 

de incomparavel beleza e graQa, cujas descri96es nos encantam e nos transportam. 

Observa-se nessa estoria o choque do passado com o presente: o encontro da velha 

"Carochinha", a baratinha de matilha, com Narizinho, quando Lobato, com muito 

humor, critica e falta de renovacao dos velhos temas infantis: "Falam em correr 

mundo, a fim de se meterem em novas aventuras", diz dona Carochinha, muito 

aflita, porque os personagens de suas estorias andavam fugindo e "aborrecidos de 

viverem toda a vida presos dentro delas". Foi o que Lobato fez, levando o seu 

pessoalzinho a correr mundo, e trazendo ao "sitio", as velhas personagens, para 

novas aventuras, sem desfigurar as suas origens e o seu habitat. "Carochinha" e 

alusao ao nosso primeiro livro para crianc^: Contos da Carochinha, de Figueiredo 

Pimentel. Dona Carochinha e a nossa personagem tradicional, como a dona Gansa, 

na France e na Inglaterra. (CARVALHO, 1983, p. 142). 

Segundo Carvalho (1983), as obras infantis de Monteiro Lobato, podem ser divididas 

em dois tipos: recreativa e didatica; como era o objetivo do criador da literatura infantil. Seus 

personagens sao dotados de uma notavel inteligencia e de esperteza, como e reconhecida em 

sua personagem, a boneca. Emilia, que e dona de um comportamento de liberdade e de 

criatividade, que faz todas as crian9as se identificarem e encantarem-se com essa figura, que 

parece sair de dentro do livro ou da televisao, para rir, brincar e se divertir com a cr ian9ada 

brasileira. O mesmo acontece com a "Preta velha", Tia Nastdcia, em suas Historias de Tia 

Nastdcia, cujo livro e so de Folclore, com as mais variadas historias do mundo inteiro, e que 

ao contar suas historias e amada e respeitada por todos, figurando ainda o papel da preta velha 

contadora de estorias que embalaram os sonhos infantis no tempo da escravidao e que hoje faz 

sonhar, alimentando a fantasia de varias gera96es de brasileiros, com seu modo magico de 

contar estorias para crian9as. 

Essas obras do escritor paulista, quase que se fundem, sem determ ina9ao especifica 

entre o recreativo e o didatico, como classifica Carvalho. Pois no mundo ficcional do Sitio do 

pica-pau amarelo sao apresentadas problematicas constantes na vida das crian9as e dos 

adultos que causam uma iden t ifica9ao entre o leitor e os personagens, mas com a genialidade 

do escritor isso tudo e resolvido psicologicamente com um procedimento de liberdade, 

maturidade e responsabilidade, causando um efeito formador e pedagogico, levando o leitor 

mirim a viver e resolver crises existenciais atraves de seus herois do mundo maravilhoso do 

precursor da literatura para crian9as do nosso pais. Alem das cria^as ficcionais que vivem no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mm 
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Sitio: Pedrinho e Narizinho, meninos estes que vivem as mesmas aventuras e sonhos 

encantados que nossas criancas, longe de pai e mae, temos a presenca das criaturas mais 

originais daquele cenario brasileiro: a boneca Emilia e o sabugo de milho, Visconde, que sao 

constituidos do aproveitamento de material existente no proprio meio em que moram. Assim e 

passado para o publico leitor a licao da necessidade de reciclar, reaproveitar e reduzir material 

que poderia ser descartado, mas com uma consciencia ecologica, tudo isso podera ser 

transformado, e assim transformar a vida daqueles que vivem no planeta.(CARVALHO, 

1983). 

Um outro aspecto a se destacar nas obras lobatianas de cunho didatico, sao os temas 

desenvolvidos e apresentados que se destacam nas criacoes oriundas do folclore, por exemplo, 

como fizeram os seus primordios. Ja na literatura nacional deu-se de modos diferentes, partiu-

se entao de tradicoes estrangeiras, mesmo durante os movimentos literarios nacionalistas 

como o Romantismo, o Regionalismo e ate mesmo o Modernismo segundo COELHO. Porem 

Monteiro Lobato procurou escrever uma literatura de cunho nacional e incorporando em suas 

historias infantis certos personagens os mais variados temas. Que sejam fantasticas como o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

saci Perere; de relatos populares como A onga e o Jabuti; a Mitologia Grega, 

O minotauro e Os doze trabalhadores de Hercules; da literatura europeia, Peter Pan e D. 

Quixote para as criangas; e da religiao; Sao Jorge, em Viagem a Lua, tudo isso integrando 

um universo infantil com leitores na historia nacional e ocidental, assim criando um mundo 

cultural extraido de sonhos e fantasias que cercam o mundo infantil. Assim, nos afirma 

(CARVALHO, 1983). 

De acordo com a divisao realizada por Carvalho (1983), as obras recreativas e ao 

mesmo tempo didaticas, sao igualmente pedagogicas, pois ele sempre preocupou-se com a 

formacao e informacao do leitor infantil, desenvolvendo assim uma certa visao do real e das 

circunstancias do momento em que vive o leitor, levando-o a despertar para uma doutrina 

nacionalista, principalmente em seu livro mais polemico, O pogo do Visconde, cuja obra 

desperta os interesses nativos, como a problematica do petroleo brasileiro; e assim o autor usa 

o melhor de sua criatividade para alcazar um elemento formador e pedagogico num contexto 

de cenario e personagens sugestivas de uma maneira folclorica de fazer uma literatura infantil 

brasileira que reflete as dificuldades decorrentes de um contexto social, elaborando narrativas 

do universo ficcional de acordo com uma realidade vivida. 

O trabalho exercido por Monteiro Lobato no panorama da literatura infantil nacional e 

consideravelmente reconhecido por muitos criticos da Literatura Infanto-Juvenil. Pois e ele 

que faz nascer oficialmente uma Literatura Infantil de acordo com a necessidade e 
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apropriadamente para nossas criancas, rompendo com os padroes literarios oriundos da 

Europa. Principalmente no que diz respeito as tradicoes folcloricas Monteiro valoriza o 

ambiente local existente daquela epoca, ou seja, a vida rural, construindo a partir dai uma 

realidade ficcional narrada nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sitio do pica-pau Amarelo, atraves de seus personagens 

nacionais em suas obras mitologicas, lendarias, fantasticas e ate mesmo religiosas com a 

presenca constante de Pedrinho, Narizinho, Emilia, Visconde, Dona Benta e Tia Nastacia, 

transformando-os em herois ou protagonistas que possibilitam uma identifica9ao imediata 

com o leitor mirim. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Literatura Infantil Contemporanea no Brasil 

A aventura e considerada assunto recorrente na literatura Infanto-Juvenil e sua 

tematiza9ao, envolvendo a infancia focaliza a crian9a atraves de suas fantasias, desejos; quer 

sejam com bichos, plantas e bonecos animados apresentados em narrativas que remetem a 

crian9ada o mundo magico do ludismo, como deu-se inicialmente com as fabulas e 

contemporaneamente com os contos de fadas e outras historias adaptadas para a televisao 

brasileira. No Brasil, esses recursos come9am com Figueiredo Pimentel, prossegue com 

Monteiro Lobato ate chegar na literatura contemporanea infantil, representada por escritores 

infantis, cujos sao narradores de uma tematica desde a miseria e o sofrimento infantil 

enveredando por um contexto social realista, mas dentro de uma linguagem contextualizada 

para o publico infantil. 

Nos anos 70, da-se o im'cio a edi9ao de obras infanto-juvenil, organizado pelo Instituto 

Nacional do Livro, com uma produ9ao de textos destinados a comunidade escolar brasileira, 

cuja ja apresentava, como nos dias de hoje, baixo indice de leitura, mobilizando educadores, 

editores e demais autoridades a preocuparem-se com o baixo nivel escolar e o desinteresse 

pela leitura. A partir dai foi mobilizado um grande contingente de editores, autores, 

vendedores e propagadores de obras lan9adas no mercado, visando a inclusao e forma9ao de 

leitores, numa sociedade sem habitos de leitura, mas com uma esperan9a que com a grande 

variedade de sugestoes didaticas, nossos alunos passassem a desenvolver uma nova postura 

diante do ato de ler e conseqiientemente manifestar maior interesse pelos estudos. Veja o que 

tem para nos falar sobre isso: (LAJOLO & ZILBERMAN, 1988). 
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Essa mobilizasao do Estado, apoiando e agilizando entidades envolvidas com livros 

e leitura, correspondeu, no piano da iniciativa privada, ao investimento [...], que 

aumentando o numero e o ritmo de lancamento de titulos novos. Outra forma de 

adequacao a esse mercado avido porem desabituando da leitura foi a inclusao, em 

livros dirigidos a escola, de instrucoes e sugestoes didaticas: fichas de leituras, 

questionarios, roteiros de compreensao de texto marcam o destino escolar de grande 

parte dos livros infanto-juvenis a partir de entao lancados, quando tambem se 

tornam comuns a visitas de autoridades a escolas, onde discutem sua obra com os 

alunos. (LAJOLO & ZILBERMAN, 1988, p. 124). 

Os livros infantis constituem, contemporaneamente um grande avanco na producao 

literaria para a criancada brasileira. Com uma nova concepcao de leitura, o Brasil desperta 

para um comercio especializado, com abertura de livraria destinada ao publico infantil e fez 

surgir grande numero de escritores consagrados que antes praticavam outro tipo de literatura, 

mas com essa nova situacao, passou a dedicar-se a escrever livros para um publico infantil. 

Dentre esses autores de renome podemos citar Vinicius de Morais, Mario Quintana, Clarisse 

Lispector e Cecilia Meireles, que vieram contribuir tambem para as letras infantis e assim 

enriquecendo nossa producao literaria infantil, com obras diversificadas como: contos, 

poemas e musicas, fazendo com que a meninada do Brasil seja inserida no mundo magico da 

leitura de obras de grandes escritores brasileiros, cujos nomes consagrados farao parte 

futuramente de leituras praticadas por essas criancas. (CARVALHO, 1983). 

Um ponto relevante na literatura infantil contemporanea brasileira alem da grande 

producao literaria e a ilustracao voltada para as criancas, que ainda nao sabem ler, levando em 

consideracao a linguagem visual, estimulando a crianca atraves das relacoes de sentido entre 

objetos e conceitos, e alem da visualidade, privilegiam tambem o ludismo sonoro. Depois que 

a crianca mostra dominio na leitura, pode-se apresentar a ela textos mais pautados nas 

discussoes tematicas, e a partir desse ponto pode-se entao trabalhar a leitura de textos numa 

perspectiva mais analitica , atraves de livros que demonstrem diferentes temas, possibilitando 

despertar varios sentimentos a respeito dessas leituras praticadas. Veja o ponto de vista 

referente a esse pensamento de Zilberman (1988). 

Os livros infantis brasileiros contemporaneos vao manifestar ainda outro traco de 

modernidade: a enfase em aspectos graficos, nao mais vistos como subsidiaries do 

texto, e sim como elemento autonomo, praticamente auto-suficiente. Isso ocorre em 

certos momentos de OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caneco de prata (1971), de Joao Carlos Marinho, onde letras 

e palavras, abandonando a linearidade peculiar a linguagem verbal estruturam-se 

em grafites e caligramas. Tambem em Chapeuzinho Amarelo (1979), de Chico 

Buarque com programacao visual de Donatella Berlendis, letras e palavras se 

incorporam e configuram visualmente o significado do texto. Mas e principalmente 

atraves de obras como Flicts (1969), de Ziraldo, Domingo de manhd (1976), Ida e 

Volta (1976), Ambos de Juarez Machado, O ponto (1978) de Cica e Zelio, Depois 

que todo mundo dormiu (1979), de Eduardo Piochi e O menino Maluquinho (1980), 
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de Ziraldo, que livros infantis brasileiros contemporaneos tem o visual como 

centro, e nao mais como ilustracao e, ou reforco de significados confiados a 

linguagem verbal. (LAJOLO & ZILBERMAN, 1988, p. 1287,128). 

Como a literatura infantil e dona de uma modalidade de expressao, capaz de atingir as 

mais variadas producoes literarias segundo tendencias tematicas e estilisticas, enveredando 

porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cr ia9oes poeticas maravilhosas, do realismo cotidiano, do enigmatico, e dos jogos 

lingiiisticos, que engloba historias ou temas reais ou fantasticos, misturando gente, animais, 

plantas, objetos, duendes e tudo que se possa imaginar, simbolizando ou simplificando 

situa9oes humanas ou animadas, possibilitando tudo isso ate num unico texto. Mas ainda 

pode-se seguir uma vertente da renova9ao dos contos de fadas, enfocando a sim boliza9ao, a 

fabula9ao, o fantastico e o mundo maravilhoso da cr ian9a, que analisando melhor, essas 

cria9oes vao remeter a uma arte renovadora, revelando assim o seu valor liidico e didatico em 

favor da arte literaria infantil. (LAJOLO & ZILBERMAN, 1988). 

Os contos de fadas revelam as origens de literatura infantil, cujo genero atinge todo 

publico leitor e principalmente o mirim. Da analise das cria9oes mais recentes, podemos 

verificar a presen9a de uma arte renovadora na literatura contemporanea, provocando grandes 

m ot iva9oes, que desperta na cr ian9a um estagio de desenvolvimento intelectual e psicologico, 

sem falar no prazer da fantasia, da recria9ao e influenciando no fator de ajustamento e de 

crescimento afetivo. Nesse sentido, como inversao de modelo de contos de fadas, podemos 

citarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historia meio ao contrario, de Ana Maria Machado (1979), que e protagonizada a partir 

de seu titulo assim como Chapeuzinho Amarelo (1979), de Chico Buarque, que expressa 

claramente que a escrita e um jogo criador e estimulador da cr ian9a, passando a desenvolver 

brincadeiras inteligentes que sao criadas a partir de palavras, de ideias e imagens , levando o 

pequeno leitor a interagir com a historia, onde a narrativa fala da sua propria constru9ao e que 

a partir de uma historia e criada uma nova historia. Veja o que sentenciam. (LAJOLO & 

ZILBERMAN, 1988). 

Outra obra onde o poder emancipador da palavra e a espinha dorsal do texto e 

Chapeuzinho Amarelo (1979), de Chico Buarque. De concepcao bastante 

sofisticada a historia retoma e reescreve alguns elementos da Velha e popular 

historia do Chapeuzinho Vermelho. Na reescrita, o lobo passa a simbolizar uma 

especie de arquetipo dos medos infantis, inventariados num texto de muita 

musicalidade. (LAJOLO & ZILBERMAN, 1988, p. 156). 

Se na historia de Chapeuzinho Amarelo, Chico Buarque fez uma reescrita de 

Chapeuzinho Vermelho; na Historia meio ao contrario, como o proprio nome sugere, Ana 

Maria Machado, cria situa96es invertidas, narradas ao contrario dos tradicionais Contos de 
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fadas, que alem de ser tambem uma reescrita das narrativas infantis, passa a ser tambem uma 

parodia. Inventando assim uma nova maneira de narrativas infantis; sendo uma inovacao na 

literatura infantil contemporanea brasileira. Veja o que dizem sobre essa nova modalidade. 

(LAJOLO & ZILBERMAN, 1988). 

De raizes antigas e da linhagem dos contos de fadas mais tradicionais sao os textos 

com os quais dialoga azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historia meio ao contrario (1979), de Ana Maria Machado, 

que recupera, discute e inverte diametralmente situacoes e valores correntes nas 

historias infantis. A inversao repercute no andamento da narrativa, que se abre pela 

formula que tradicionalmente encerra o conto de fadas. (LAJOLO & 

ZILBERMAN, 1988, p.156, 157). 

Nos anos 60 e 70 deu-se uma nova etapa na sociedade brasileira, caminhando para 

uma sociedade capitalista mais avancada na producao cultural, com o aprimoramento de 

instituicoes, editoras, escolas que participaram ativamente na producao, edicao e distribuicao 

de livros infantis, formando assim uma literatura infantil contemporanea representada 

inicialmente por grandes escritores brasileiros como Vinicius de Morais, Clarisse Lispector e 

outros com narrativas exclusivas para o publico infantil. E assim surgiram os mais 

diversificados textos infantis contemporaneos que buscam conquistar um compromisso 

pedagogico e de entretenimento com narrativas fantasticas e imaginarias. E enquanto 

modalidades literarias constituent um objeto academico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Literatura Infantil na Escola 

A leitura e um meio eficiente para o enriquecimento e desenvolvimento da 

personalidade: e um passaporte para o conhecimento e atuacao na sociedade. Por isso nao 

poderia estar dissociada da educacao infantil, pois e na infancia que se adquire o habito de ler, 

sendo a escola, um segmento responsavel pela formacao de leitores, e se estes forem bem 

orientados, correspondent© as proposicoes, suas inquietacoes e ate aos seus problemas de 

ordem intelectual, psicologica, etica, moral e social. Sao nos livros que as criancas 

encontrarao o caminho para o prazer estetico, o ludismo e as fantasias, porem comprometidos, 

de certo modo, com a educacao; logo com o real e com a experiencia cognitiva, como e 

pretensao das escolas prepararem o aluno para a vida, para atuar plenamente na sociedade 

exercendo seu papel de cidadao. 

Hoje a Literatura Infantil e considerada um elemento inseparavel da questao escolar, 

que encontra na literatura um papel no desenvolvimento lingtiistico e intelectual da crian9a a 
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partir do inicio da escolaridade. A escola tem a responsabilidade de ensinar a lingua escrita de 

uma maneira formal desse ensino, mas nao pode deixar de fazer uso da literatura infantil, que 

tem como funcao formadora atingir seu papel de arte literaria sem distanciar-se da pedagogia. 

Portanto, nao e tarefa do professor apenas ensinar a crianca a ler corretamente, e ainda tarefa 

sua, leva-la a compreensao de textos atraves de procedimentos da leitura, auxiliando o aluno 

na percepcao de temas e levando-os a interacao com o meio social e a partir dai formar um 

leitor critico. (CARVALHO, 1983). 

Ja sabemos da importancia que a literatura infantil possui na aquisicao de 

conhecimentos, de ler. Baseados nisso, chamamos a atencao para a necessidade da aplicacao 

correta de atividades que despertem o prazer da leitura, a qual devera fazer parte da vida da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cr ian 9a; quer seja na escola ou no convivio do seu lar. O livro deveria ter a importancia de 

uma televisao dentro do lar. Os pais deveriam ler mais para os filhos e para si proprios, para 

que os filhos sigam o exemplo dos pais e nao deixando esse dever apenas para a escola. 

Portanto, pode-se afirmar que a sociedade brasileira nao assume um papel de leitores 

praticantes, ainda falta ser desenvolvida essa cultura de bons leitores. Nesta perspectiva, cabe 

a escola desenvolver na cr ian9a o habito de ler por prazer, e nao por obr iga9ao. Neste sentido, 

quanto mais cedo a cr ian9a tiver contato com os livros e perceber o prazer que a leitura 

produz, maior sera a chance dela tornar-se um grande leitor quando adulto. Desta forma, 

atraves da leitura a cr ian 9a vai adquirir uma postura critico-reflexiva, referente a sua form a9ao 

cognitiva que nao acontece apenas na escola, mas em todos os momentos de sua vida e no 

decorrer de sua existencia, pois somos eternos aprendizes. (CAVALCANTI, 2002). 

"Quern conta um conto aumenta um ponto", ja diz o ditado popular. Um ponto de 

sensibilidade, de em o9ao, do encantamento pela vida, que existe entre ouvir e narrar historias 

que traz pela oralidade um mundo novo. E como professores nao podemos deixar morrer a 

arte de contar e ouvir historias, precisamos restituir seu espa90 , quer seja em casa ou na 

escola, que mesmo com um curriculo pragmatico, nao se destitui do ato de contar historias, 

fazendo com que esta arte nao se perca no tempo e nem no espa90 . Levemos em considera9ao 

que quando a cr ian9a ouve ou le uma historia e e capaz de comentar, duvidar, indagar ou ate 

mesmo discutir sobre ela, estara realizando uma in tera9ao verbal, com confrontamento de 

ideias e pensamentos em rela9ao aos textos que tem sempre um carater coletivo e social. A 

cr ian9a adquire conhecimento na in ter locu9ao, que evolui por meio de confronto, da 

contrariedade, das interrogativas, que assim a linguagem constroi um pensamento, a partir do 

pensamento do outro, portanto uma linguagem dialogica, como afirma (BAKHTIN, 1992). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A vida e dialogica por natureza. Viver significa participar de um dialogo: interrogar, 

escutar, responder, concordar etc. Neste dialogo, o homem participa todo e com toda 

a sua vida: com os olhos, os labios, as maos, a alma, o espirito, com o corpo todo, 

com as suas acoes. Ele se poe todo na palavra e esta palavra entra no tecido dialogico 

da existencia humana, no simposio universal. (BAKHTIN, 1992, p. 112). 

Os contos de fadas desde os tempos remotos encantam a humanidade, quando ainda 

faziam parte da tradicao oral, e sendo assim, as criangas nao poderiam deixar de serem 

seduzidos tambem pela magia desses contos. E sobre issozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Moacir Seliar, em seu texto 

intitulado "O conto se Apresentd\ nos mostra a possivel origem dos contos, atraves de uma 

linguagem encantadora, quando o autor comega apresentando-o ao modelo da metalinguagem, 

parecendo que o proprio conto fala com o leitor, contando sua propria historia. (SCLIAR, 

2002). 

(...) Na verdade, somos velhos amigos. Voce me ouviu falando de Chapeuzinho 

Vermelho e do Principe Encantado, de reis rainhas, de bruxas, do Saci Perere. Falo 

de muitas coisas, conto muitas historias, mas nunca falei de mim pr6prio. E o que 

vou fazer agora, em homenagem a voce. E comeco me apresentando: eu sou o 

conto de misterios? Sou eu. O conto. (...) devo-lhe dizer que sou muito antigo. 

Porque contar historias e uma coisa que as pessoas fazem ha muito, muito tempo. E 

uma coisa natural, que brota e dentro da gente. Faca o seguinte: feche os olhos e 

imagine uma cena, uma cena que se passou ha muitos milhares de anos. E de noite 

e uma tribo de nossos antepassados, aqueles que viviam nas cavernas, esta sentada 

ao redor da fogueira . Eles tem medo do escuro, porque no escuro estao as feras que 

ameacam, aqueles enormes tigres, e outros mais. Entao alguem olha para a lua e 

pergunta: por que e que as vezes a lua desaparece? Todos se voltam para um 

homem velho, que e uma especie de guru para eles. Esperam que o homem de a 

resposta. Mas ele nao sabe o que responder. E entao eu apareco. Eu, o conto. Surjo 

la da escuridao e, sem que ninguem note falo bem baixinho ao ouvido do velho: 

conte uma historia para eles. E ele conta. E uma historia sobre um grande tigre que 

anda pelo ceu e que de vez em quando come a lua. E a lua some. Mas como a lua 

n§o e uma coisa muito boa para comer. De modo que la pelas tantas o grande tigre 

bota a lua para fora de ovo. E ela aparece no ceu, brilhante. (...) No comeco, 

portanto, e assim que eu existo: quando as pessoas falam em mim, quando narram 

historias sobre deuses monstros, sobre criaturas. Historias que atravessam os 

tempos, que duram seculos. (...) Com a escrita, eu nao existo mais somente como 

uma voz. Agora estou ali, naqueles sinais chamados letras, (...) E aquelas historias 

sobre deuses, monstros, sobre criaturas fantasticas vao aparecer em forma de 

palavra escrita. ( SCLIAR, 20002,p 16). 

Na coletanea "Literatura em minha casa" organizada pela FTD, que tem como objetivo 

incentivar a leitura nas series iniciais, beneficiando o corpo decente e seus familiares, uma 

vez, que os livros desse projeto sao distribuidos para os alunos e que os mesmos podem leva-

los para casam para serem lidos juntamente com sua familia. Os Contos de Moacyr Seliar 

tambem fazem parte dessa colegao como, por exemplo, "A voz da consciencia e outras 

vozes", onde ele conta lembrangas suas, de sua vida escolar, narrativas de facil identiftcagao 
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com o aluno/leitor nos tempos da escola. Esse tipo de leitura podera ganhar um procedimento 

metodologico utilizado para enriquecer o trabalho do professor. Ou seja, ao passo em que sao 

apresentadas as historias infantis, assim tambem como os contos na sala de aula o aluno e 

motivado a discutir assuntos ou conteiidos importantes para sua educacao. 

Naturalmente, essa agao do governo federal tem sido uma experiencia muito louvavel 

para os nossos alunos, que muitas vezes alem dos livros didaticos, nao dispoe de mais nenhum 

livro em casa, para exercitar sua pratica literaria, e com a doacao e divulgacao dessa colegao 

"Literatura em minha casa", nossos alunos possam desfrutar do prazer da leitura. Como 

consta nas obras apresentadas para nosso publico infantil, podemos citar livros de grande 

qualidade literaria como: "Os miseraveis" de Victor Hurgo, com tradugao de Walcy 

Carrasco", e o fantastico misterio de Feiurinha", escrito por Pedro Bandeira, cujo autor 

utiliza-se desse livro para contar uma historia onde reune todos os contos de fadas em uma 

unica narrativa; assim como acontece nas historias de Shrek, o classico das historias infantis 

adaptado para a TV. Tudo isso da uma grande contribuigao para o trabalho dos professores 

que tem como preocupagao um ensino de qualidade para seus alunos, aproveitando-se desses 

livros para criar uma rotina de leitura em suas salas de aulas, tornando assim o aprendizado 

muito mais dinamico, atrativo e prazeroso. O que nao vai garantir que so com esses recursos a 

pratica da leitura ganhara um resultado 100% de qualificacao, alem da pedagogia utilizar-se 

dos contos e outros textos, literarios, tera que ainda utilizar-se tambem como recursos, a 

avaliagao, de seu trabalho de leitura escrita, no seu dia a dia na sala de aula. 

Discute-se muito a respeito da Literatura Infantil como elemento formador e 

transformador da educacao brasileira; o que nao se entende o porque dessa morosidade, ja que 

o nosso pais conta com imensos acervos literarios nas mais variadas instituigoes escolares. 

Talvez o maior problema que estamos enfrentando atualmente e descobrir como fazer com 

que a escola trabalhe a literatura, ja que muitos teoricos questionam que os textos literarios 

nao devem ser utilizados no sentido pedagogico, sendo a Literatura um unico processo de 

leitura, de encantamento e de devaneio e nao tem como papel educar ou servir de contexto de 

interdisciplinaridade escolar. Por outro lado, alguns defendem que alem dos textos literarios 

terem como objetivo provocar a alegria e o prazer do liidico, possuiem tambem a fungao da 

arte reveladora do mundo, cujo homem esta inserido, atuando com sua a dor, seu amor e suas 

imaginagoes que lhe farao crescer como pessoa humana, diante da leitura que ele pratica ou 

escuta. 

Outra problematica enfrentada nas escolas, talvez seja o direcionamento da leitura 

exigida pelos professores, com cobrangas e prazos exigidos para realizagao das leituras; sem 
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falar da imposigao dos livros exigidos, sem opgao de escolha por parte dos alunos. Depois 

vem a imposigao das cobrangas, o julgamento avaliando da capacidade de leitura das criangas, 

cobrando-lhes um bom desempenho de leitura, quando muitas vezes o proprio professor nao 

esta preparado nem ao menos para direcionar a leitura e muito menos para avaliar, ja que este, 

na maioria das vezes nao possui o habito de ler e nem e conhecedor da obra literaria exigida 

ou direcionada para seu aluno. (ABRAMOVICH, 1997). 

Fazendo uso das historias infantis, o professor pode trabalhar com seu alunado varias 

disciplinas, tornando a sua pratica, uma dinamica interdisciplinar, alem de estar exercitando a 

leitura e a escrita. Um exemplo disto e a historia do "O patinho Feio", onde o professor 

podera tambem, com habilidade, aproveitar esse texto, para discutir em sala de aula as 

diferengas existentes entre os temas que estao implicitos na historia em questao. Diante disso 

podemos afirmar a importante contribuigao das historias infantis para o trabalho realizado na 

sala de aula; talvez, o que ocorre na pratica educacional e a ma utilizagao desses recursos, 

dispondo de um riquissimo incentivador de leitura, nao sao bem explorados como elementos 

norteadores e incentivadores para despertar o gosto pela leitura. Caso os textos literarios 

sejam bem utilizados farao um trabalho que venha proporcionar ao aluo a formagao que ele 

tanto precisa para torna-se um leitor fluente, tornando-o capaz de utilizar a lingua portuguesa 

com eficiencia nas diversas situagoes de comunicagao social. Quanto a formagao do leitor 

vejamos o que nos esclarece. (ZILBERMAN, 1994). 

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

decorre do fato de que ambas compartilham um aspecto em comum: a natureza 

formativa. De fato, tanto a obra de fic9&o como a instituicao do ensino estao 

voltadas a formacao do individuo ao qual se dirigem. Embora se tratem de 

produc5es oriundas de necessidades sociais que explicam e legitimam seu 

funcionamento, sua atuacao sobre o recebedor e sempre ativa e dinamica, de modo 

que este nao permanece indiferente a seus efeitos. Que esta e a meta da educacao e 

fartamente conhecido, enfatizando-se em tal caso sua finalidade conformadora a 

padroes de existencia e pensamento em vigor. (ZILBERMAN, 1994, p.21,22). 

E necessario que compreendamos o educado como alguem que seja capaz de participar 

ativamente do processo de aprendizagem. Alguns problemas de aprendizagem que o aluno 

apresenta ter, em algumas situagoes reside, na falta de estimulos ou condigoes necessarias, 

oferecidas pela escola para que o educando posso desenvolver suas competencias tanto na 

escrita quanto na leitura. Tais condigoes de competencias, podem ser encontradas num 

trabalho realizado, a partir da utilizagao da literatura infantil, que como exemplo podemos 

citar obras de escritores brasileiros, elaborados a partir dos classicos infantis, com uma outra 

roupagem, com um inovagao; podemos dizer ate que muito mais interessante, comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Historia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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meio ao contrario", de Ana Maria Machado. Vejamos o que tem a nos dizer sobre isso: 

(ZILBERMAN, 1994). 

Procurou-se comprovar que a insenjao da literatura infantil nao apenas se faz nos 

quadros da escrita, como e desta relacao que ela retira suas normas e valor. Isto 

significa sua personalidade a evolucao da arte literaria e a necessidade do 

compromisso do escritor com a iniciativa para o novo e o transformador. Por outro 

lado, nao se quer dizer que as obras para crianfas nao absorvem recursos de outros 

meios de comunicafao, sobretudo os de ordem otica, como a explorasao do visual, 

proprio tanto as artes pictorias quanto a certos veiculos de cultura de massa. [...]. 

(ZILBERMAN, 1994, p.83,84). 

Quando nos referimos as historias infantis, podemos citar o conto, tao antigo quanto a 

propria capacidade do homem contar e recontar historias. Sendo assim na perspectiva do 

entretenimento, o conto de fadas, alem de promover a aprendizagem, serve ainda para divertir, 

com seus textos bastante atraentes, ambientes sedutores e personagens que nos convidam a 

entrar num universo fantastico e maravilhoso. Alem do conto, como sugestao de leitura e 

trabalhos didaticos, nao podemos deixar de mencionar as fabulas, as lendas e ate mesmo a 

poesia como recursos metodologicos. 

Entende-se que o mundo literario serve para transformar a crianga, com 

responsabilidade no contexto didatico e ludico. E que cabe a escola, aos professores e aos pais 

sensibiliza-las para a pratica da leitura, dos contos, sem deixar se perderem no tempo as 

historias, a cultura popular, sua identidade cultural que nasceu da cultura popular e que antes 

de ser considerada textos de entretenimento, serviam para fins didaticos como consideramos 

atualmente a literatura infantil. Por isso pretendemos encontrar meios que possam contribuir 

para uma melhoria na qualiftcagao do ensino. E para isso objetivamos mostrar algumas 

contribuigoes oferecidas pelas historias infantis. Como sabemos, um trabalho direcionado a 

leitura tem como fim a formagao de leitores competentes. E para que esses leitores sejam 

formados, exige uma pratica de leitura permanente na escola. E para que haja sucesso, sao 

considerados valiosos o exercicios dos textos literarios, uma vez que os mesmos com sua 

magia e encantamento, tem o poder de envolver os alunos, inclusive os alunos, inclusive 

aqueles que ainda nao despertaram para a leitura convencional. 
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"A escola que eu freqiientava era cheia de grades como prisoes. E o meu Mestre, 

carrancudo como um dicionario: Complicado como as matematicas: Inacessivel 

como Os Lusiadas de Camoes! Felizmente, a boca da noie, Eu tinha uma velha que 

me contava historias... Lindas historias do reino da mae-d'agua... E me ensinava a 

tomar a ben9ao a lua nova". 

4.1 Estudo de Caso 

Optamos para a realizagao do presente trabalho pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estudo de caso, pois com esta 

opgao de pesquisa obteremos uma grande coleta de dados para analise das amostras 

selecionadas durante as investigagoes realizadas, cujas analises tem por objetivo pesquisar e 

compreender a pratica de literatura infantil na sala de aula e o gosto dos educando pela leitura. 

Tomamos como referenda o que pensa (GIL apud MATOS, 2001) e "o estudo de caso e uma 

pratica simples, que oferece a possibilidade de redugao de custos, apresentando como 

limitagao a impossibilidade de generalizagao de seus dados" 

Para a coleta de dados, utilizamos a observaqao, que partiu de registros realizados de 

imediato em ftchas, associados a outros procedimentos, como o questiondrio e a entrevista. O 

primeiro foi direcionado aos professores e aos diretores ou responsaveis pelo atendimento ao 

publico leitor, nas bibliotecas das escolas e a entrevista que e um tipo de observagao muito 

utilizada em pesquisa educacional, optamos pela tecnica do grupo focal, buscando coletar 

informacoes dos educandos atraves de sentimentos e opinioes expressa de uma maneira 

interativa, manifestando-se com ilustragoes de icones. Referente a estes procedimentos 

vejamos o que nos esclarece (GIL apud MATOS, 2001). 

A observacSo e uma tecnica muito utilizada, principalmente porque pode ser 

associada a outros procedimentos, por exemplo, a entrevista. Para ser considerada 

eficaz para a pesquisa cientifica, temos de observar, compreender o que £ essencial 

e fazer o registro. Devemos ainda lembrar que a observacao deve ser: orientada por 

um objetivo de pesquisa, planejada, registrada e ligada a proposicoes mais gerais, e 

que, alem disso, deve ser submetida a controle de validade e precisao. (GIL apud 

MATOS, 2001, p.58). 

4.2 Analise das observagoes e entrevistas realizadas com os alunos. 

A abordagem de um determinado tema sempre representa um desafto, e por se tratar 

de pesquisa, esta assume maior amplitude, uma vez que temos como proposta, pesquisar, 

identificar e analisar as experiencias e dificuldades da leitura, a pratica da literatura infantil na 
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sala de aula e o gosto dos educandos pela mesma. Trabalhamos com alunos dos 1° e 2° anos 

do Ensino Fundamental, como tambem verificamos a metodologia utilizada pelo seu 

professor, no desenvolvimento das atividades realizadas com a Literatura Infantil, ressaltando 

a importancia da mesma no ambito da educacao, formagao pessoal e intelectual da crianga, 

quando ela descobre atraves da leitura o prazer do ato de ler, ja que esta visa proporcionar a 

curiosidade, o interesse e as descobertas do mundo encantado atraves dos mais variados 

generos literarios. Investigamos ainda nesta pesquisa a existencia, a formagao do acervo, a 

freqiiencia e o responsavel pela biblioteca da escola, para uma boa assistencia ao publico 

leitor. Formando ou transformando o aluno num legitimo leitor, capaz de nao apenas 

decodificar as palavras, mas de le-las e utilizar-se da leitura para sua cidadania e seu bem-

estar social. Para reforgar tal intuito, veja a concepgao estabelecida por Carvalho (1983). 

A leitura e o meio mais eficiente de enriquecimento e desenvolvimento da 

personalidade: e um passaporte para a vida e para a sociedade. Literatura e evasao, 

prazer estetico, porem comprometido, de certo modo, com a educacao, logo, com o 

real, com a experiencia cognitiva. E e na infancia que se adquire o habito de ler; e 

na crianca que estao todas as potencialidades e disponibilidades para o prazer da 

leitura. E e evidente tambem que se torna necessario abrir para a crianca as janelas 

desse mundo maravilhoso...mas e preciso saber faze-lo. A fantasia nao e gratuita, e 

um instrumento de compensacao de carencias que a pobreza da realidade e a 

insatisfacao do cotidiano provocam na sensibilidade da crianca. A educacao nao 

atingiria sua consciencia humanistica e a aprendizagem nao atingiria sua plenitude, 

sem o imprescindivel habito da leitura que, oportuna e bem orientada, responde as 

necessidades, as indagacoes e questionamentos do pequeno leitor. Os livros ajudam 

as criancas e os jovens a crescer, a encontrar caminhos e solucoes para suas 

proposicoes, suas inquietacoes, seus problemas de ordem intelectual, psicologica, 

etica, moral e social. Mas, para que o livro realize seu objetivo maior, e necessario 

que ele preencha todos os requisitos da boa leitura e satisfaca os interesses do leitor. 

E so o conhecimento da Literatura da crianca, com todas as suas implicacoes, pode 

permitir uma orientac&o conscientizada, e conduzir ao habito de ler. (CARVALHO, 

1983, p. 194, 195). 

Como esta pesquisa trata-se de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estudo de caso, para a coleta de dados utilizamos a 

pratica da observagao de atitudes dos alunos diante da leitura, como tambem foi realizada 

uma entrevista interativa, onde o aluno respondeu as perguntas escritas, e esclarecidas pelo 

pesquisador, mediante ilustragoes de icones referentes a comportamentos e atitudes 

relacionados a leitura. Foram analisadas duas escolas da rede estadual de ensino. Sendo 

trabalhado com um 1° ano e um 2° ano em cada estabelecimento educacional; contando com a 

presenga de 19 alunos no 2° ano em uma turma, e 22 alunos em outra, da mesma maneira 

ocorreu nas duas escolas; sendo analisada uma turma de 1° ano, com a presenga de 17 alunos 

na sala, e a outra com 18 alunos, que muito contribuiram para a analise diante da observagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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feita a aceitagao das atividades voltadas para a Literatura Infantil, bem como a metodologia 

utilizada pelas professoras para trabalhar a literatura para criangas, na sala de aula. 

Como apoio foi utilizado uma pauta de observagao de atitudes diante da leitura, para 

analisar e compreender a aceitagao pelos alunos, das atividades propostas, voltadas para a 

Literatura Infantil, na sala de aula. Que foi compreendido da seguinte maneira: sim ou nao, 

para responder cada observagao feita, dando como resposta o numero de alunos que 

corresponderam a cada observagao realizada; tanto dos 1° e 2° anos referentes a cada escola 

pesquisada. 

Para melhor analisar, podemos concluir que os alunos demonstram entusiasmo no 

primeiro momento da leitura, mas que esse interesse vai diminuindo ao passo que essa pratica 

literaria continue a se desenvolver, de modo que eles comegam a perder o interesse pela 

leitura e pelos livros, quer sejam como leitores ou como ouvintes. Notamos tambem que os 2° 

anos ja possuem uma maior atengao pela pratica da leitura, possuindo dominio maior sobre a 

mesma em relagao os alunos dos 1° anos. Referente a esse interesse pela leitura vejamos o que 

tem a nos dizer (BAMBERGE apud CARVALHO. 1983). 

"O desenvolvimento de interesses e habitos permanentes de leitura e um processo 

constante, que principia no lar, aperfeiipoa-se sistematicamente na Escola e continua 

pela vida afora atraves das influencias da atmosfera cultural geral e dos esforcos 

conscientes da educacao e bibliotecas publicas". (BAMBERGE apud 

CARVALHO, 1983, p.200 e 201). 

Considerando como um instrumento que permite uma avaliagao, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA entrevista 

interativa utilizada para verificar a importancia da leitura na vida do educando, constatou que 

a maioria dos alunos demonstraram um grande entusiasmo referente a um comportamento 

diante da literatura, expressando-se com ilustragoes de caricaturas relacionadas as perguntas 

realizadas por eles proprios e pela pesquisadora, que concluiu que a maioria dos alunos tanto 

dos 2° anos, como dos 1° anos mostraram-se bem "relacionados" com a literatura, isto e, 

deixaram transparecer, expressando-se muito felizes pelos temas, pelas historias com as 

atitudes e procedimentos de prazer diante do gosto pelas letras e pelos livros. Assim, as 

condigoes necessarias ao desenvolvimento de habitos positivos de leitura, incluem 

oportunidades para as mais variadas formas de desenvolvimento do habito de ler: como 

participar de oftcinas de leituras, freqiientar livrarias, bibliotecas e feiras de livros sao 

sugestoes para desenvolver e tornar permanente o habito da leitura. So com a constante 

vivencia de uma pratica voltada para a leitura, sera desenvolvido o gosto e o prazer da leitura 

com mais entusiasmo e interesse pelos textos literarios. 
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4.3 Analise dos questionarios aplicados para os professores 

Desenvolver o interesse e o habito pela leitura e um processo constante, comecando 

desde cedo, em casa, aperfeigoando-se na escola, estimulada e apoiada pelos educadores e 

continuada pela vida inteira. Professores que oferecem uma pratica literaria, demonstrando 

seu gosto pela leitura estimularao muito mais o interesse dos seus alunos pela literatura, 

desenvolvendo nas criangas um habito que podera acompanha-los por toda a sua vida, mesmo 

que seja num mundo como vivemos atualmente, cheio de tecnologia, onde todas as 

informagoes ou noticias, jogos, filmes, musicas, podem ser substituidos por e-mails, dvd's e 

cd's, ocupando o lugar do livro, porem devemos ter em mente que o livro nao e coisa do 

passado, pois quern conhece a importancia da literatura para a vida de uma pessoa, reconhece 

seu valor, sabe o poder que tem uma historia bem narrada, sabe tambem que a tecnologia 

jamais substituira o prazer de folhear as paginas de um livro e emocionar-se com a historia 

lida, nesse mundo fantastico e encantador que e o livro. Veja o que nos esclarece Antunes 

(2004), o que fazer para formar o nosso aluno um leitor, sendo essa uma das tarefas essenciais 

do professor. 

A epoca da vida mais propicia para a formacao de habitos, de incorporacao de 

conhecimentos basicos, etc., e a infancia. Assim, quanto mais cedo se forma um 

leitor, melhor. Desta forma, escola, dada as dificuldades das familias, n5o pode 

perder a chance de fazer de seus alunos, leitores ja nas primeiras series de 

escolarizacao. Esta e tarefa essencial e basica para o professor. (ANTUNES, 2004, 

P-19). 

Nos questionarios respondidos pelas professoras, todos disseram destinar tempo para a 

pratica da literatura infantil, sendo esse um periodo relevante a esse ftm destinado a leitura na 

sala de aula, cuja atividade e considerada de suma importancia na vida escolar de uma 

crianga. Quanto a metodologia foi revelada, uma consideravel variedade de modos de 

trabalhar a literatura para criangas, assim como foram citados diferenciados generos literarios 

a serem oferecidos como pratica de leitura, fazendo com que o espago e o momento destinado 

a literatura torne-se mais agradavel e proveitoso, estimulando-os a gostar de ler e com isso 

adquirir conhecimento e entretenimento para sua vida infantil, que Ihe apoiara quando ele for 

um adulto, com opinioes formadas e preparado para uma vida feliz. 

Todas as professoras investigadas analisam a Literatura Infantil, positivamente no 

processo ensino-aprendizagem, compreendendo que ler e o mais importante que a escola tem 

a ensinar, nao apenas estudar os livros didaticos, algumas vezes sem sentido para os alunos, 
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mas desenvolvendo estrategias e procedimentos de leitura eficientes para viabilizar o ato de 

ler por prazer, para estudar e para se informar; essas sao as grandes contribuicoes que a 

literatura oferece ao aluno, capaz de desenvolver e praticar a leitura no seu cotidiano escolar e 

em todos os momentos de sua vida. E como resposta sobre o possivel desinteresse dos 

educandos pelas atividades de leitura, foi confirmado que possivelmente os alunos deixam de 

interessar-se como deveriam pelos livros, pelo fato de nao ser desenvolvido esse habito no 

seio familiar e por falta de apoio de sua familia, com a educacao de seus filhos e assim 

deixando de lado a leitura e dando mais espago muitas vezes para a televisao, pois da menos 

trabalho para ambos, ou seja, pais e filhos. Isso gera uma grande falta de compromisso com a 

escola, no que diz respeito a familia e tambem aos professores que muitas das vezes sao 

descomprometidos com sua missao de educador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 Analise dos questionarios respondidos pelos gestores. 

Depois de ja ter falado de assuntos que tratam da formagao do aluno/leitor e do 

professor/leitor, faz-se necessario agora dedicarmos nossa atengao tambem para azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA biblioteca 

da escola, que e considerado um espago privilegiado nas escolas brasileiras; mas o que vai 

garantir sua existencia e seu valor e o uso que dela e feito. Isto so acontece quando a 

biblioteca tem mesmo cara de lugar de leitura; quando o ambiente e organizado, dinamico, 

vivo e frequentado por alunos, professores, toda a comunidade escolar e ate pelos familiares 

dos alunos. Assim podemos confirmar que a escola conta com uma biblioteca, e que esta nao 

serve como lugar para o aluno indisciplinado ficar de castigo, se e que ainda existe essa 

pratica de punigao para o aluno e utilidade para o espago que pode ser considerado um lugar 

que se tenha vontade de voltar sempre, nao para fugir da sala de aula, mas para passear, 

sonhar e viajar navegando atraves dos livros, fazendo parte de lindas historias. Para nos falar 

mais sobre esse espago tao util e necessario, observamos o que tem a nos dizer 

(ABRAMOVICH, 1997). 

Em todo caso, bibliotecario ou professor, seria bom estar atento tambem a isto: 

certa vez, fazendo um levantamento com criancas sobre literatura infantil, me 

assustei com o fato de que a maioria nao conhecia o nome dos autores, mesmo 

daqueles que haviam escrito historia que mais amavam... E quando e importante 

dizer o nome do autor, mesmo quando a crianca ainda e pequena, nao sabe ler, e so 

escuta a narrativa... tornar constante a apresentacao do nome verdadeiro e completo 

da historia e do escritor, pois compreender o que e uma obra e o que significa 

autoria so pode acrescentar... mesmo se o que estiver escutando ou lendo for 

material de cultura popular, for de autor desconhecido, que se diga e se informe 

tambem quern compilou, que recolheu e de onde provem aquela lenda, aquele conto 

popular, aquele causo... E tambem quando a crianca for maior, ensinar a buscar as 
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referencias completas do que procura e do que acha (inclusive o nome da editora, 

da colecao ou da serie), para poder seguir a trilha, acompanhar o autor ou 

ilustrador, conferir o genero... (ABRAMOVICH, 1997, p. 160). 

Diante dos esclarecimentos citados acima por Abramovich, tomamos conhecimento 

que a biblioteca deve ser um lugar, que alem de servir para leituras, vai muito alem disso, 

deve atender ao piano pedagogico, norteando seu trabalho para as mais diversas fiincoes 

informativas, esclarecedoras, e para que isso ocorra de uma maneira direcionada 

corretamente, a biblioteca tem que contar com uma pessoa preparada e pronta para servir ao 

publico leitor, para que aquele espago funcione plenamente, como plena deve ser a leitura e o 

conhecimento. 

Ao analisarmos os questionarios direcionados para os gestores ou bibliotecarios das 

duas escolas trabalhadas, nesta cidade, constatamos que nenhuma conta com um bibliotecario, 

pois ambas tem como responsaveis outras pessoas trabalhando na biblioteca. Quanto ao 

acervo e constituido de literatura infantil e juvenil, e que a freqiiencia dos alunos a biblioteca 

e acompanhada e direcionada pela professora e espontaneamente tambem. Tanto uma escola 

como a outra desenvolvem projetos de leitura e escrita, dando suporte a pratica literaria e 

consequentemente a escrita. 

Ciente da importancia da pratica da leitura para os individuos, foi criado pelo Governo 

Federal o projeto "Literatura em minha casa", objetivando melhorar os m'veis de leitura de 

alunos das escolas publicas, com a doagao de livros para os alunos levarem para casa e 

saborearem o gosto da leitura em familia, de forma que todos fossem envolvidos nesse 

Processo e nao somente aqueles que estao freqiientando a escola. Essa colecao conta com 

belissimos contos, poemas e outros generos escritos por autores que fazem parte dos classicos 

da Literatura Brasileira, tais como, Ana Maria Machado, Machado de Assis, Carlos Drumond 

de Andrade, Ruth Rocha, Manuel Bandeira e outros mais renomados autores. 

Com este proposito, buscamos desenvolver estrategias direcionadas para a pratica 

literaria, de modo a despertar o gosto pela Literatura Infantil, de uma variedade e qualidade 

literaria e sejam os criterios mais importantes que o professor possa considerar na hora de 

praticar a leitura com seus alunos, e que a palavra seja valorizada atraves de sua importancia 

como forga transformadora, e os alunos possam desenvolver o gosto pela leitura ao descobrir 

o prazer do conhecimento, quer seja na sala de aula ou nas bibliotecas. 
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5 CONSIDERA^OES FINAIS 

Diante das analises empreendidas durante este trabalho, concluimos que a Literatura 

Infantil e um fenomeno, que faz parte da cultura de um povo, e isso nos leva crer neste estudo, 

que a leitura seja capaz de transformar pessoas, de incentivar criangas desestimuladas pela 

pratica literaria a transforma-se em ativos leitores, servindo-se desta como passaporte para a 

formagao e transformagao do aluno no ensino-aprendizagem. A utilizagao da literatura infantil 

na sala de aula e considerado um excelente metodo para a leitura e escrita atraves dos mais 

variados generos literarios, contribuindo assim na ampliagao do vocabulario, na produgao 

textual, em fim no desenvolvimento intelectual e no uso corretamente da lingua oral e escrita, 

pois o conhecimento linguistico so acontecera quando obtem-se o conhecimento sematico. 

Considerando o atual sistema de ensino, torna-se urgente uma nova proposta de 

trabalho nas escolas para motivar nossos alunos a ler e a escrever. Dai faz-se necessario que a 

escola nao trabalhe apenas com textos didaticos e ate mesmo o literario, que muitas vezes 

tornam-se sem sentido para as criangas, mas desenvolvam estrategias procedimentais de 

leitura e escrita de forma eficiente para despertar a viabilizagao da eficacia do ato de ler que 

se manifesta no "ler por prazer", "ler para estudar" e "ler para se informar". Com este 

proposito busca-se elaborar atividade a serem desenvolvidas na Primeira fase do Ensino 

Fundamental, de modo que o prazer de ler deve ser incentivado pela variedade e qualidade 

literaria e que sejam os criterios mais relevantes considerados pelo professor na hora de 

incentivar a leitura, para que esta tenha o poder transformador e os alunos possam 

desenvolver o gosto pela literatura ao descobrirem o prazer da leitura, levando-os ao 

conhecimento de si e do mundo. 

Visando despertar o aluno para o gosto pela pratica literaria e que recorre-se a 

literatura infantil, quer seja atraves da poesia, dos contos de fadas, das Fabulas, do Folclore, 

enfim de uma literatura que se identifique com a crianga, que desperte nela o mundo magico 

que existe dentro dela e a transforme em um leitor disposto para compreender e analisar o 

mundo em que vive, de maneira feliz e preparado para os desafios da vida, que por ventura 

possa Ihe aparecer nos seguimentos sociais e culturais. 

Diante desta perspectiva de pesquisa sabemos que professores e pais sao os principals 

responsaveis por criar definitivos lagos na crianga com a leitura, formar bons leitores e 

determinar seu modo de crescer e aprender, mesmo ao sair da escola, inserindo-se na 

sociedade, com sua profissao, seus direitos e deveres de cidadaos. E para que essa proposta 

seja realizada, entendemos que a leitura seja a maior contribuinte; uma vez que tenha quern a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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conduza, valendo-se de metodos adequados, que chamem a atengao dos educandos, e que 

estes sejam seduzidos pela literatura, como leitura ludica, abrindo caminho para o resgate do 

habito da pratica literaria, com o encantamento dos livros, descobrindo assim o fantastico, o 

maravilhoso mundo da fantasia. 

E para que o trabalho com a literatura infantil proporcione prazer e aprendizagem e 

importante na sala de aula, que se tenha um professor que goste de ler, um professor reflexivo 

e que se identifique como educador capaz de transformar uma "deficiencia de aprendizagem"; 

levando seus alunos a construirem seu proprio conhecimento, instigando-os a encontrar sua 

propria identidade como educando e como individuos capazes de agir e reagir e que saibam 

viver em sociedade. E como dizzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Paulo Freire, "aprender a aprender", mesmo que seja atraves 

dos contos maravilhosos; esse tambem pode ser o papel da Literatura. 

Durante este trabalho algumas questoes se colocam, nao como argumentos 

conclusivos ou verdadeiros irrefutaveis e unicas, mas tao somente como analises baseados em 

questionarios, entrevistas e observacoes de praticas de leituras por parte dos educandos, assim 

como a metodologia utilizada pelas professora para o desenvolvimento da literatura trabalha 

na sala de aula. Conduzida pelo imediatismo da observagao da experiencia da leitura praticada 

e trabalhada pelas professoras e pelos alunos respectivamente em classe, estendendo-se essa 

analise ate as bibliotecas, entende-se, de acordo com esta pesquisa, que a pratica literaria 

apresenta-se relativamente aproximada a praticas metodologicas consideraveis de acordo com 

as teorias vigentes de estudos de leituras, assim tambem como as bibliotecas seguem padroes 

de ambientes de estudos considerados por analistas desse assunto. 

As analises foram realizadas atraves do estudo de caso, tiveram como objeto pesquisar 

e compreender a pratica da literatura infantil na sala de aula e o gosto dos educandos pela 

leitura. Valeram-se para estudo duas escola da rede estadual do Ensino Fundamental 

compreendendo alunos do 1° e 2° anos, professores e gestores das Escolas: Escola Estadual de 

Educagao Fundamental Desembargador Boto e Escola Profissional Monte Carmelo, ambas 

localizadas nesta cidade de Cajazeiras, sendo entrevistados, observados e analisados trinta e 

cinco alunos do 1° ano e quarenta e um alunos do 2° ano nas duas escolas pesquisadas, onde 

foram detectados uma boa aceitagao pelos alunos das atividades desenvolvidas com a 

literatura infantil, assim como o interesse pelos textos literarios e a metodologia de ensino 

trabalhada na sala, realizada de modo a atender um tempo consideravel a pratica de leitura e a 

variadas maneiras de trabalhar os textos, levando em consideragao a diversificagao dos 

generos literario e o acervo das obras literarias apresentarem direcionadas a Literatura 

Infanto-Juvenil. 
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Para compreensao deste estudo, ainda podemos considerar como analise uma 

entrevista interativa realizada com os educando, cuja foi possivel a partir das respostas 

apresentadas atraves de ilustragoes de icones, entender o interesse e o gosto pela literatura, 

concluindo que ha um certo interesse pelos textos literarios e que os mesmos ja estao sendo 

introduzindo nos estudos de ensino-aprendizagem nas escolas da rede publica estadual e nas 

series iniciais, preparando assim o aluno para ser um leitor ativo, valendo-se dessa pratica 

para a aquisigao do conhecimento e valendo-se principalmente do entretenimento de 

narrativas fantasticas, e imaginarias, enquanto modalidades literarias. 

As observagoes desta Pesquisa feita nas escolas, contribuiram para construgao de 

analises sobre a Literatura infantil na sala de aula e o gosto dos educando pela leitura, 

mostrando como, esta sendo trabalhado a pratica literaria nas escolas, cuja pratica, busca 

desenvolver estrategias direcionadas a leitura, de modo a despertar o gosto pelos textos 

literarios, valendo-se dos mais diversificados generos textuais, assim como projetos de leitura 

e escrita e constituigao de obras de acervos variados nas bibliotecas, que valorizam a pratica 

literaria, de modo a enfatizar a importancia da leitura como forga transformadora do 

conhecimento e do prazer. 

Para conclusao, como pesquisadores e professores podemos admitir a problematica 

que se observa nas salas de aulas, que podemos classificar como falta de compreensao de 

textos lidos e dificuldades na escrita, lembrando ainda o desinteresse ou a falta de habito de 

leitura, talvez um seja consequencia do outro, que gera um bloqueio no ato de ler, dificultando 

todo um processo de ensino-aprendizagem. Mas diante desta pesquisa realizada nasce a 

esperanga, que com a concretizagao da leitura eliminara muitos "viloes" que sao constantes 

nas escolas publicas como: a reprovagao e a evasao escolar. Pois quando o aluno consegue ler, 

ele se identifica muito mais com o ambiente escolar, ja que a leitura "abre horizontes", 

soluciona problemas, gera uma nova visao de mundo. Outro recurso que podera facilitar a 

capacidade de leitura podera ser a escolha do livro, pois um bom livro e fundamental para 

cada fase e formagao da crianga. Para os leitores mirins, as cantigas de roda, as fabulas e os 

Contos de fadas; fazendo com que o mundo magico da fantasia despertem a curiosidade e a 

criatividade do leitor. E pensando nisso pretende-se incentivar o desenvolvimento da leitura 

dos generos literarios, na sala de aula, visando encontrar uma maneira gostosa da leitura 

ludica atraves da Literatura Infantil, para contribuir na formagao de leitores, melhorando sua 

aprendizagem e despertando o prazer pela leitura. 
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ANEXOS 



ESCOLA: 

SERIE: 

NUMEROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE ALUNOS: 

.ita de o b s e r v a g a o de a t i t u d e s d i a n t e da l e i t u r a 

SIM NAO 

Pareceu conterrte durante as atividades de leitura? 

Pediu para !er em voz alta espontaneamente nas a u l a s 7 

Leu algum livro durante seu tempo livre? 

Mencionou ter lido algum livro em casa? 

Escolhcu a leitura em vez de outras atividades (baralho, 

pintar, conversar, etc.)? 

Pediu fcermissao para ir a biblioteca? 

Pediu livros emprestados na biblioteca 7 

Leu a maioria dos livros ate o final? 

• Mencionou livros que tem c m c a s a ? 

i Pareceu conterrte durante as atividades de leitura? 

Pediu para !er em voz alta espontaneamente nas a u l a s 7 

Leu algum livro durante seu tempo livre? 

Mencionou ter lido algum livro em casa? 

Escolhcu a leitura em vez de outras atividades (baralho, 

pintar, conversar, etc.)? 

Pediu fcermissao para ir a biblioteca? 

Pediu livros emprestados na biblioteca 7 

Leu a maioria dos livros ate o final? 

• Mencionou livros que tem c m c a s a ? 

i i 

i • 

Pareceu conterrte durante as atividades de leitura? 

Pediu para !er em voz alta espontaneamente nas a u l a s 7 

Leu algum livro durante seu tempo livre? 

Mencionou ter lido algum livro em casa? 

Escolhcu a leitura em vez de outras atividades (baralho, 

pintar, conversar, etc.)? 

Pediu fcermissao para ir a biblioteca? 

Pediu livros emprestados na biblioteca 7 

Leu a maioria dos livros ate o final? 

• Mencionou livros que tem c m c a s a ? 

Pareceu conterrte durante as atividades de leitura? 

Pediu para !er em voz alta espontaneamente nas a u l a s 7 

Leu algum livro durante seu tempo livre? 

Mencionou ter lido algum livro em casa? 

Escolhcu a leitura em vez de outras atividades (baralho, 

pintar, conversar, etc.)? 

Pediu fcermissao para ir a biblioteca? 

Pediu livros emprestados na biblioteca 7 

Leu a maioria dos livros ate o final? 

• Mencionou livros que tem c m c a s a ? 

Pareceu conterrte durante as atividades de leitura? 

Pediu para !er em voz alta espontaneamente nas a u l a s 7 

Leu algum livro durante seu tempo livre? 

Mencionou ter lido algum livro em casa? 

Escolhcu a leitura em vez de outras atividades (baralho, 

pintar, conversar, etc.)? 

Pediu fcermissao para ir a biblioteca? 

Pediu livros emprestados na biblioteca 7 

Leu a maioria dos livros ate o final? 

• Mencionou livros que tem c m c a s a ? 

Pareceu conterrte durante as atividades de leitura? 

Pediu para !er em voz alta espontaneamente nas a u l a s 7 

Leu algum livro durante seu tempo livre? 

Mencionou ter lido algum livro em casa? 

Escolhcu a leitura em vez de outras atividades (baralho, 

pintar, conversar, etc.)? 

Pediu fcermissao para ir a biblioteca? 

Pediu livros emprestados na biblioteca 7 

Leu a maioria dos livros ate o final? 

• Mencionou livros que tem c m c a s a ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

|  

Pareceu conterrte durante as atividades de leitura? 

Pediu para !er em voz alta espontaneamente nas a u l a s 7 

Leu algum livro durante seu tempo livre? 

Mencionou ter lido algum livro em casa? 

Escolhcu a leitura em vez de outras atividades (baralho, 

pintar, conversar, etc.)? 

Pediu fcermissao para ir a biblioteca? 

Pediu livros emprestados na biblioteca 7 

Leu a maioria dos livros ate o final? 

• Mencionou livros que tem c m c a s a ? 

Pareceu conterrte durante as atividades de leitura? 

Pediu para !er em voz alta espontaneamente nas a u l a s 7 

Leu algum livro durante seu tempo livre? 

Mencionou ter lido algum livro em casa? 

Escolhcu a leitura em vez de outras atividades (baralho, 

pintar, conversar, etc.)? 

Pediu fcermissao para ir a biblioteca? 

Pediu livros emprestados na biblioteca 7 

Leu a maioria dos livros ate o final? 

• Mencionou livros que tem c m c a s a ? 

Pareceu conterrte durante as atividades de leitura? 

Pediu para !er em voz alta espontaneamente nas a u l a s 7 

Leu algum livro durante seu tempo livre? 

Mencionou ter lido algum livro em casa? 

Escolhcu a leitura em vez de outras atividades (baralho, 

pintar, conversar, etc.)? 

Pediu fcermissao para ir a biblioteca? 

Pediu livros emprestados na biblioteca 7 

Leu a maioria dos livros ate o final? 

• Mencionou livros que tem c m c a s a ? 

\ ' T E : Giasson e Theriault, 1983. 
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Nom e Ser ie . . .  

Com o voce se som e quando ganha um livro de pr e se nt e ? 

Com o voce so sent e quando gast a seu t em po livre 'endo? 

Com o voce se sent e quando"vai a um a livraria? 

Qium do vai a ca sa de um am igo, gos:?. de ler os livros de le? 



ESCOLA: 

PROFESSOR(A): 

CURSO: 

SERIE: 

1° Que tempo voce costuma destinar para atividades de literatura infantil, com seus alunos, na 

sala de aula e na biblioteca? 

2° Que metodos sao utilizados para a realizacao de leitura com os mais variados generos 

literarios? 

3° Que generos literarios despertam mais interesse em seus alunos? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4° Como voce analisa a literatura infantil no processo ensino-aprendizagem? 

5° A que voce atribui o possivel desenteresse dos alunos pelas atividades de leitura? 



ESCOLA: 

GESTOR(A) OU COORDENADOR(A) PEDAGOGICO(A): 

1. A escola conta com uma biblioteca ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ) S i m ( ) Sala de Leitura 

( ) Nao ( ) Outros 

2. Como se classifica a formagao do acervo existente nesta biblioteca? 

3. Como a biblioteca e frequentada pelos alunos? 

( ) espontaneamente 

( ) direcionados pelo professor(a) 

( ) acompanhados peio(a) professor(a) 

( ) para leitura recreativa 

4. Quern sao as pessoas respons&veis pela biblioteca ou sala de leitura? 

( ) um funcionario 

( ) um(a) professor(a) com fungao readapitada 

( ) um(a) bibliotecario(a) 

( ) outros 

( ) literatura infantil 

( ) literatura juvenil 

( ) enciclopedia 

( )multimeios 

( ) digitais 

( ) virtuais 

5. No momento, que projetos voitados para a literatura Infantil a escola desenvolve? 


