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RESUMO: 0 presente artigo apresenta uma Proposta de lnterven<;:ao Pedag6gica aplicada em uma sala de 
aula da Pre-Escola Municipal de Presidente Prudente - SP (Pre Ill), cujo objetivo principal foi a busca de 
alternativas de trabalho com literatura infantil na pre-escola, considerando-se o uso desta como uma das 
formas mais prazerosas de alfabetiza<;:ao. Partindo desse pressuposto, a professora responsavel pela sala de 
aulae eu, buscamos elaborar uma metodologia de ensino capaz de envolver os alunos em atividades ludicas e, 
ao mesmo tempo, educativas. Buscamos apreender as manifesta<;:6es dos alunos em sala de aula, seus 
interesses e expectativas e os usamos como ponto de partida para o desenvolvimento do trabalho que se 
baseou no estudo de referenciais te6ricos sobre literatura infantil, na organiza<;:ao e planejamento de atividades 
e estrategias de ensino e na avalia<;:ao dos resultados. 

PALAVRAS-CHAVE: Pre-Escola; Metodologia; Literatura lnfantil. 

ABSTRACT: INFANTILE LITERATURE IN PRESCHOOL: PLEASURE IN TO LEARN 

This article introduces a proposal of pedagogic intervention to be carried out in preschool Municipal attendance 
from Presidente Prudente - SP - (Pre Ill), whose principal goal was a search of teaching alternatives with 
literature for children in preschool, considered one of the most pleasureable forms of alphabetization. Coming 
from this pressuposition the teacher, which is responsable for classroom, and me, seeked to shape a 
metodology of teaching able to envolve the pupils is ludic activetes, which were at the same time educationals; 
we seeked in pupils classroom manifestations, their interests and expectatives and we used it as a point of start 
for journey development, which were based in theoretical referencials of study about literature for children, in 
organization, planning strategys of teaching and evaluation of the out-comings. 
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A PROPOST A, OS OBJETIVOS CENTRAlS DO 
TRABALHO E 0 DIAGNOSTICO DA 
REALI DADE. 

A elaborac;ao de uma Proposta de lntervenc;ao 
Pedag6gica. 

A literatura infantil sempre foi para mim, 
uma das formas mais atrativas e envolventes para 
o trabalho com leitura e escrita, pois considero que 
o uso adequado de livros condizentes com o 
estagio de desenvolvimento cognitivo da crian<;:a, 
desperte seu interesse natural em aprender 

1 
Trabalho desenvolvido durante o ano letivo de 1998, nas disciplinas Metodologia do ensino pre-escolar. Planejamento e Avaliayao de 

Atividades para Pre-escola, e Pratica de Ensino ministradas pel a Prof". Ms. Celia Maria Guimaraes (Departamento de Educa<;:ao, Faculdade 
de Ciencias e Tecnologia - UNESP) como parte das atividades do "Projelo Fenix.· mudan(a de paradigma para a formaqao inicial e 
continuada de educadores pre-escolares" do curso Habilita<;:ao para o Magisterio Pre-escolar- Pedagogia. 
2 Discente da Habilita<;:ao em Magisterio Pre-Escolar - Departamento de Educayao - Faculdade de Ciencias e Tecnologia - UNESP -
19060-900- Presidente Prudente- Estado de Sao Paulo- Brasil. 
3 Docente da Rede Municipal de Ensino- Secretaria Municipal da Educayao- 19015-241 - Presidente Prudente- Estado de Sao Paulo 
Brasil . 
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significativamente atraves de interpretac;;ao e 
compreensao de ideias e acontecimentos contidos 
neste poderoso recurso didatico. > At raves do 
contato com o livro de literatura infantil, a crianc;;a 
desperta para urn mundo magico, capaz de leva-la 
aos mais diversos locais e a descobrir coisas e 
acontecimentos nunca antes imaginados, 
despertando-lhe a criatividade e a curiosidade. 

Na condic;;ao de aluna do curso de 
Habilitac;;ao em Magisterio Pre-Escolar, e 
consequentemente, das disciplinas "Metodologia 
do Ensino Pre-Escolar", Planejamento e Avaliac;;ao 
de Atividades para o En sino Pre-Escolar" e "Pratica 
de Ensino", tive como atividade central a 
elaborac;;ao e desenvolvimento de uma Proposta de 
lntervenc;;ao Pedag6gica em uma das salas de aula 
da Rede Municipal de Ensino, previamente 
selecionadas, sendo que cada uma das 
respectivas professoras da pre-escola ja havia 
sugerido urn tema para o trabalho. Tive entao a 
oportunidade de escolher o local, uma pre-escola 
que funciona no centro da cidade de Presidente 
Prudente - SP ; a sala de aula, uma classe de Pre 
Ill com crianc;;as de cinco e seis anos; e o tema, 
literatura infantil. 

A Proposta foi desenvolvida em parceria 
por mim, aluna do curso de Habilitac;;ao em 
Magisterio Pre-Escolar e pela professora 
responsavel pela sala de aula da pre escola. Teve 
como tema central a literatura infantil na pre
escola, seu uso e as alternativas de trabalho para 
a formac;;ao de leitores. 

Partindo das dificuldades encontradas em 
sala de aula, do pouco conhecimento da 
professora de pre-escola acerca do tema e da 
escassez de recursos materiais e didaticos 
existentes na escola onde aplicamos a proposta, 
foi sugerida uma forma de despertar nas crianc;;as o 
gosto pela leitura , tornando-a, ao mesmo tempo, 
ludica e urn poderoso instrumento na construc;;ao 
de conhecimentos. 

Para tanto, desenvolvemos varias leituras, 
debates e pesquisas em busca de tal objetivo. 

Assim, a realizac;;ao da proposta, bern 
como sua aplicac;;ao foi uma atividade 
extremamente prazerosa tanto para n6s, quanta 
para os alunos envolvidos, visto que nossa maior 
preocupac;;ao foi a instrumentalizac;;ao para o 
trabalho, considerada como caracteristica 
primordial para a obtenc;;ao de urn born resultado. 

Pontos de partida para a elabora<;ao da 
proposta. 

Existia a necessidade da criac;;ao de urn 
tempo na rotina escolar e de espac;;o dentro da 
propria sala de aula, onde as crianc;;as pudessem 
ter contato com os livros infantis e a leitura. Assim, 
foi caracterizado como objetivo geral da proposta, 
trabalhar adequadamente a leitura infantil em sala 
de aula, desenvolvendo a formac;;ao de leitores e 

escritores a partir dela. 

Ja os objetivos especificos da proposta, 
foram delimitados da seguinte forma: 

o lnvestir na capacidade de elaborar a 
compreensao do que e lido; 

o lnvestir no desenvolvimento de habilidades 
linguisticas como: ouvir, interpretar, 
discriminar, julgar, argumentar sobre a 
informac;;ao recebida; 

0 Proporcionar oportunidades de contato da 
professora com bibliografias acerca do tema; 

o Capacitar a professora na selec;;ao de 
atividades para o trabalho com literatura 
infantil; 

0 Facilitar o trabalho entre professor e alunos 
com a literatura infantil; 

o Organizar materiais didaticos adequados a 
realidade infantil, considerando seus aspectos 
cognitivos, para trabalhar o tema; 

o Selecionar livros de hist6rias infantis 
diversificados, significativos e adequados a 
faixa etaria das crianc;;as, segundo criterios 
previamente selecionados; 

o Despertar nas crianc;;as o gosto e o prazer pelo 
ato de ler e escrever; 

o Caracterizar a literatura infantil para a crianc;;a 
como a realizac;;ao de uma atividade 
diferenciada e prazerosa; 

o Estimular a crianc;;a a ouvir - ler - escrever e 
expressar-se em relac;;ao a literatura infantil; 

o Organizac;;ao do espac;;o - tempo diario para 
atividades de ler e ouvir leituras; 

0 Organizac;;ao da biblioteca em conjunto com os 
alunos, com a elaborac;;ao de criterios para o 
uso desta junto com as crianc;;as; 

o Adquirir livros com os pais, comunidade, etc. 
(caso haja necessidade); 

o Produc;;ao de materiais, como confecc;;ao de 
livros ou de hist6rias infantis, pelas crianc;;as; 

o Pesquisar e utilizar tecnicas diversificadas que 
possibilitem as crianc;;as alternativas para o ato 
de contar hist6rias, como por exemplo: 
musicas, desenhos, teatro (humano), teatro de 
papel, de fantoches, flanel6grafos, etc; 

As atividades propostas foram 
desenvolvidas no dia-a-dia escolar, tendo sido 
elaboradas previamente em parceria entre a 
professora e eu, porem nem sempre com a 
necessidade de minha presenc;;a para sua 
execuc;;ao, ou seja, a professora teria autonomia 
para planejar e executar atividades 
autonomamente. 

Foram necessanos os seguintes 
procedimentos para desenvolver a proposta: 

o agendamento de encontros com a professora 
para discussao de textos lidos previamente; 

·-
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0 discussao e avaliagao de atividades 
desenvolvidas com os alunos, sendo estas 
com a minha participagao direta ou nao; 

o registros dos momentos-chave na aplicagao 
da metodologia da proposta atraves de fotos, 
filmagens, coleta da produgao escrita dos 
alunos, etc.; com o objetivo de arquivar a 
evolugao dos conhecimentos adquiridos pelos 
alunos para a avaliagao destes; 

0 incentive a leitura e produgao de textos com 0 

agendamento em conjunto com os alunos de 
mementos especificos para o trabalho com 
literatura infantil ; 

o construgao, dentro da propria sala de aula, de 
um espago legitime para a leitura, em parceria 
com os alunos. 

Estabelecemos como uma das regras para a 
aplicagao da proposta, sua continua 

avalia<;:ao atraves de mementos espedficos e 
sistematicos previamente agendados. 

Nestas ocasi6es observamos analiticamente 
as produg6es dos alunos, o envolvimento destes 
com as atividades desenvolvidas, e ainda, seu 
progresso. Todos estes aspectos foram registrados 
em uma ficha propria por nos elaborada. 

Avaliamos e registramos ainda nossa conduta, 
o que foi muito eficaz, principalmente na eventual 
necessidade de intervengao tanto na proposta, 
quanto na metodologia utilizada. Realizamos, 
entao, constantemente nossa auto-avalia<;:ao, a 
avaliagao dos resultados obtidos junto aos alunos 
e da metodologia adotada pela proposta em cada 
memento especifico de trabalho. 

A realidade encontrada, suas contradiv6es e 
necessidades: 

o espavo fisico 

A sala de aula pre-escolar onde foi 
realizado este trabalho e situada na area central de 
Presidente Prudente - SP, num predio cedido a 
Prefeitura Municipal para o atendimento de 
crian<;:as com faixa etaria que varia de 04 a 06 
anos de idade. 0 local conta com seis salas de 
aula, atendendo no total cerca de 230 (duzentos e 
trinta) crian<;:as. 

Especificamente na sala de aula onde 
desenvolvemos a proposta, havia crian<;:as com 
idade entre 05 e 06 anos. A classe constituia-se de 
um numero bern reduzido de alunos (apenas doze) 
o que beneficiou o trabalho, inclusive 
individualizado, quando necessaria. A maioria das 
crian<;:as pertenciam a classe trabalhadora, ou seja, 
eram filhos de pais trabalhadores, ainda que todas 
elas permanecessem na escola por apenas um 
periodo. 

0 ambiente da sala de aula, e ate mesmo 
da propria escola deixa a desejar em alguns 
aspectos, visto que apesar de limpa e organizada, 
nao me pareceu um ambiente motivador e gerador 

de conhecimento, ou ainda, aconchegante para as 
criangas. Nas paredes existiam alguns cartazes 
coladas, um calendario onde as proprias crian<;:as 
iam anotando, dia-a-dia, sob a orientagao da 
professora, a caracteriza<;:ao do clima, atraves de 
desenhos. 

0 patio, o refeitorio, os banheiros nao 
estavam "ambientados" como um local on de 
funciona uma pre-escola, mesmo porque o predio 
passava por reformas que so foram concluidas no 
final do segundo semestre letivo. 

o a caracterizavao da pnHica docente e do 
relacionamento entre professora e alunos 

lnicialmente, realizei uma analise 
interpretativa dos dados por intermedio de uma 
entrevista realizada com a professora da pre
escola, responsavel pela sala de aula onde se deu 
a aplicagao da proposta. Esta estrategia visou 
diagnosticar a realidade onde interviemos, 
caracterizando e assimilando informa<;:6es acerca 
da pratica docente, e especificamente da propria 
sala de aula (n° de alunos, faixa etaria, nivel socio
econ6mico, etc.). Foram ainda consideradas as 
caracteristicas do espa<;:o fisico oferecido pela 
escola e seus recursos materiais e didaticos ja 
descritos no item anterior (a). 

Pude perceber uma vontade muito grande 
por parte da professora em trabalhar com literatura 
infantil de maneira mais adequada, ja que estava 
convencida de que nao o fazia suficientemente 
bern. Sua postura denotou uma disponibilidade em 
ampliar seus conhecimentos, demonstrando-a, por 
exemplo, em suas informa<;:6es acerca da escolha 
de livros de literatura infantil, ate mesmo em suas 
afirma<;:6es, alegando "nao saber muito", tendo 
vontade de mudar esta realidade. 

Ainda, conforme suas informa<;:6es a 
professora buscava uma maneira mais prazerosa 
de utilizar a literatura infantil, e nao apenas reduzi
la ao ato de ler historinhas para as crian<;:as, sem 
ter um objetivo mais especifico; mas utiliza-la no 
processo de alfabetizagao. 

A partir da observagao realizada na sala 
de aula, ficou explicita a dificuldade da professora 
em lidar com a literatura infantil, visto que ao 
proper atividades, nao sabia articula-las entre si, 
perdendo de vista o objetivo do trabalho iniciado. 
Desenvolvia junto aos alunos atividades 
estanques, ou seja, passava de uma tarefa a outra 
sem esgotar as possibilidades de trabalho com a 
primeira, limitando assim seu desenvolvimento e 
compreensao adequados. 

Ainda na entrevista realizada com a 
professora, esta verbalizou sua vontade de ampliar 
seus conhecimentos acerca do tema e sua 
dificuldade em selecionar livros infantis. Ja na 
observagao em sala de aula, foi possivel perceber 
que apesar de sua preocupa<;:ao em desenvolver 
tarefas adequadas a capacidade cognitiva de seus 
alunos; em alguns mementos deixou a desejar, · 
visto que em algumas oportunidades estes 
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poderiam ter sido mais incentivados a produ~ao de 
conhecimentos, atraves de mementos para 
reflexao e questionamentos necessaries a 
constru~ao do saber. 

Foi possivel ainda, observar a inexistencia 
de um planejamento sistematico do dia-a-dia 
escolar e das atividades realizadas em sala de 
aula, nao tendo assim, objetivos e finalidades bern 
delineados. 

De acordo com a professora, seu plano de 
aulas era feito semanalmente e vinha seguindo o 
planejamento do ano anterior de trabalho. Nao 
havia uma sistematica instalada para executar e 
avaliar as tarefas. 

Durante a realiza~ao das aulas, muitas vezes, a 
professora nao dava muita enfase ao rendimento 
dos alunos. Entretanto, estas eram desenvolvidas 
em um ritmo que respeitava o desenvolvimento 
cognitive deles. 

Para a caracteriza~ao da pratica docente, 
especificamente no trabalho com literatura infantil e 
para a avalia~ao do interesse dos alunos pelo 
tema, a professora e eu elegemos dois mementos 
em que foi realizada uma atividade norteadora: 

a) a leitura de historinhas dos livros existentes na 
sala de aula. A professora preparou-se e 
aplicou as atividades junto aos alunos; 

b) no memento de sua realiza~ao, eu (aluna) 
anotei os principais aspectos que contribuiram 
para a posterior analise e interpreta~ao destas. 

Ap6s a avalia~ao dos dados obtidos 
nestas atividades que foram o ponto de partida 
para o desenvolvimento e aplica~ao da proposta, 
foi possivel destacar alguns aspectos passiveis de 
interven~ao: 

o nao houve um prepare especifico do espa~o 
fisico para o desenvolvimento da atividade; 

o as crian~as foram apenas indagadas a 
respeito da execu~ao da tarefa, nao tendo sido 
incentivadas para sua realiza~ao ; 

o os livros (hist6rias) lidos foram escolhidos pela 
professora, ja que se encontravam em um 
armaria trancado a chave; 

o no momenta de ler as hist6rias, a professora 
teve a preocupa~ao de se fazer entender e de 
ir mostrando as ilustra~oes contidas no livre 
aos alunos, utilizando-se apenas destas; 

o ap6s o termino da atividade de leitura, em uma 
ocasiao, a professora solicitou as crian~as que 
desenhassem a hist6ria, sendo que nem todas 
desenharam objetos ou pessoas referentes a 
ela. Em uma outra ocasiao, a professora ap6s 
ler a historinha, passou para uma atividade de 
treino grafico de palavras soltas, totalmente 
desvinculadas da hist6ria lida, tecendo apenas 
breves comentarios acerca da atividade 
anterior. 

alunos, nao foi possivel perceber tal atitude ou 
situa~oes , considerando-se a inexistencia de 
planejamento sistematico das atividades 
desenvolvidas, o que prejudica tal a~ao e 
impossibilita sua realiza~ao adequada. A 
impressao latente foi a de haver uma execu~ao 
mecanica de tarefas que a professora julgava 
serem necessarias a aprendizagem dos alunos. 

Porem, mesmo diante destas situa~oes, 

foi possivel perceber uma rela~ao afetiva 
satisfat6ria entre funcionarios da escola, alunos e 
mais especificamente entre a professora envolvida 
e seus alunos do Pre Ill. 

" ... a simplicidade de um texto 
nao deve, porem chegar ao 
ponto de desvirluar-/he a 
natureza, transformando-o em 
frases soltas meramente 
ilustrativas das gravuras, pais 
isto seria distorcer a qualidade 
da linguagem de que se 
costuma revestir um texto 
escrito". 

E muito importante que a atividade da 
leitura se transforme em uma rotina da sala de 
aula. Entretanto, o ato de ler diariamente para as 
crian~as da pre-escola, nao significa 
necessariamente ler um livre diferente a cada dia. 
As crian~as desta faixa etaria costumam ter livros 
preferidos e, freqOentemente , solicitam que estes 
sejam relidos, o que e muito oportuno para sua 
compreensao adequada. 

SUBSiDIOS TEORICOS BASICOS UTILIZADOS 
PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

Partimos do pressuposto de que a 
infancia e o momento ideal para o desenvolvimento 
do ato de "ler''. Constatamos que o contato das 
crian~as com os livros despertava grande interesse 
nestas , e assim, observamos que de acordo com 
as caracteristicas especificas dessas crian~as, 
provavelmente devido a sua condi~ao social, 
poucas tern livros de literatura infantil em suas 
casas, e portanto, sua curiosidade e interesse e 
natural, ja que na escola tern a possibilidade de ter 
contato efetivo com este material. 

A a~ao de "contar hist6rias'' esta presente 
em varias culturas. E muito dificil que uma crian~a 
nao se interesse em ouvir uma hist6ria e e muito 
comum notar seu interesse ludico pelas palavras. 

Ao transformarmos a leitura de hist6rias 
em atividades pedag6gicas na pre-escola, e 
fundamental que levemos em considera~ao a 
qualidade da leitura que estamos realizando. A 
escolha de livros deve nortear-se por principios 
basicos que garantam a eficacia do trabalho 
pedag6gico. 

Apesar da afirma~ao da professora da 54) 
pre-escola de estar continuamente avaliando seus 

Portanto, de acordo com (Rego, 1988, p. 
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na escofha de um texto 
deve-se , pais, observar a 
quafidade de criagao, a 
estruturagao da narrativa e sua 
adequagao as convengoes do 
Portugues escrito." 

Ler urn texto bern estruturado, entretanto 
nao requer necessariamente que este seja re.pleto 
de termos e palavras inadequados a capacidade 
cognitiva das crian~as. Ainda segundo (Rego, 
1988, p. 54- 5): 

Segundo Facchini(1995) a leitura e a 
escrita devem fazer parte do cotidiano da crian~a 
desde as classes da pre-escola. 0 importante e 
que sejam utilizados textos contextualizados e 
palavras portadoras de significado (os seus nomes, 
objetos pr6ximos) para que sirvam de suporte para 
a constru~ao de novas grafias e leituras. 

Embora nao saibam ler, no sentido estrito da 
palavra, as crian~as podem mergulhar no universe 
da literatura e interagir com a leitura por intermedio 
do professor, que agira como mediador. 

A leitura, ainda segundo Facchini (1995), 
deve desenvolver-se desde a mais tenra idade e 
deve ser incentivada como qualquer outra 
competemcia da crian~a . Valorizar o ato de ler 
como se valoriza o aprender a caminhar, falar ou 
brincar e essencial para comunicar a importancia 
cultural e social da leitura, revelando os inumeros 
prazeres e possibilidades que esta pode oferecer a 
vida da crian~ . Desta forma, leiturizar segundo 
Facchini (1995), e o desenvolvimento e 
manuten~ao do habito prazeroso da leitura, fruto 
de interesse que esta suscita como desbravadora 
do novo. E o encontro do pensamento do leitor
aprendiz com outre pensamento. 

Assim, devemos introduzir a crian~a na 
vivencia do ato de ler, desenvolver o gosto pela 
leitura de uma maneira natural, de modo a suscitar 
nelas a necessidade desta atividade, sem perder 
de vista seu objetivo educative e criativo. 

A partir do contato com hist6rias, 
estaremos proporcionando a crian~a o contato com 
o imaginario, com a criatividade, incentivando seu 
processo inventive, natural da crian~a e que muitas 
vezes e muito pouco explorado. 

Para realizarmos atividades significativas 
com os alunos, nao poderemos desprezar suas 
caracteristicas (especificas), seus conhecimentos 
anteriores, seu ambiente familiar, seu contexte 
hist6rico e social, pois s6 assim respeitando 
nossos alunos e com o objetivo de multiplicar seus 
conhecimentos a partir dos ja existentes e que 
poderemos progredir. 

De acordo com Magnani (1994), a 
forma~ao do gosto nao se baseia em exerc1c1os 
escolares de interpreta~ao. Diz respeito a vida, a 
forma<;;ao de uma visao de mundo. 

A pratica da leitura deve ser desenvolvida 
de maneira natural, nao como uma tarefa a ser 
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cumprida, mas antes de mais nada como urn 
memento de diversao e descontra<;;ao. E clare que 
podemos perder de vista seu carater pedag6gico, 
porem este nao precisa estar necessariamente 
explicito. 0 educador e quem deve ter clare seus 
objetivos na realiza~ao da atividade, tendo 
contudo, flexibilidade para executa-la. 

Assim , a crian~a precisa antes de mais 
nada envolver-se na realiza~ao da atividade de 
leitura, tendo prazer em ouvir, curiosidade e 
interesse em ler. Segundo (Silva, 1997, p. 35) , 

" .. . precis amos despertar-fhes 
o desejo de fer, enquanto ha 
tempo, o que requer seguranga 
e pratica na arte de fer e de 
contar hist6rias .. . " , e ainda, " ... 
uma vez que consiga atrai-fos, 
estao conquistados ... " . 

Portanto, nao basta que formemos leitores 
como meres decodificadores da lingua escrita. 
Nosso objetivo e formar individuos capazes de ler 
e avaliar criticamente o material estudado. Este 
individuo e formado nao apenas nos bancos 
academicos, pois devemos considerar que na 
nossa realidade ele pode nao chegar ate Ia; assim 
sua forma<;;ao se faz urgente, no agora . Desta 
forma, 0 papel da pre-escola nao e preparar para a 
escola ou para urn futuro longinquo. 

ESTRATEGIAS DE TRABALHO, 
NECESSIDADES E METODOLOGIA UTILIZADA 

Em encontros realizados com a 
professora da pre-escola, anteriores a elabora~ao 
da proposta de interven~ao busquei, atraves de 
indaga<;;6es, suas necessidades no trabalho com a 
literatura infantil. Delineamos entao o foco da 
proposta: a elabora~ao/constru<;;ao de uma 
metodologia adequada para o trabalho de literatura 
infantil em uma classe composta de crian~as entre 
05 e 06 anos de idade (Pre-111) , da Rede Municipal 
de Ensino de Presidente Prudente - SP, 
objetivando instrumentalizar a professora e auxiliar 
OS alunos a chegarem a leitura e a escrita por 
intermedio da literatura infantil. 

Uma dificuldade latente e inicial estava 
presente na maneira de realizar a sele<;;ao de livros 
infantis, pois a professora nao tinha criterios muito 
claros para faze-lo . Neste sentido, fez-se urgente a 
leitura de referencial te6rico, que nos ofereceu 
subsidies para sanar este problema, sendo 
portanto, o primeiro passe dado por n6s. 

Elaboramos entao alguns criterios para a 
sele~ao de livros infantis que devem ser 
considerados, e os tomamos como diretriz para o 
nosso trabalho; sao eles: a coesao textual, a 
coerencia, a presen~a de assuntos atuais e 
significativos para as crian<;;as, com conteudos 
claros e com palavras simples que correspondam a 
capacidade cognitiva delas. 
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Outro recurso importante por n6s utilizado 
foi a diversificar;:ao de materiais didaticos para o 
trabalho com literatura infantil , visto que 
anteriormente, o unico recurso utilizado eram os 
livros. 0 uso de diferentes materiais nao s6 
facilitou nosso trabalho, como foi um importante 
motivador para despertar ainda mais o interesse 
das crianr;:as pelo tema. 

0 emprego de materiais didaticos 
diversificados foi ainda um auxilio na elaborar;:ao 
de uma medida de trabalho baseada na busca do 
conhecimento atraves da imaginar;:ao e do ludico. 
A construr;:ao do saber foi permeada por mementos 
onde a crianr;:a foi incentivada a reflexao e onde 
foram trabalhados textos atraves da musica, do 
teatro, da poesia, do desenho, do teatro de 
fantoches, do uso de gravuras, etc. Os mementos 
de trabalho com literatura infantil envolveram 
desde a leitura de textos, ate a produc;ao teatral, 
musical, confecr;:ao de fantoches e personagens de 
papel, etc. Assim, buscamos despertar na crianr;:a 
o gosto e a importancia da leitura e da escrita, 
oferecendo a elas a oportunidade de reconhecer 
sua necessidade, papel social e valor. 

Elaboramos estrategias de trabalho a partir da 
leitura de textos que tratavam especificamente da 
literatura infantil, suas caracteristicas, estrutura, 
modos de utilizar;:ao e uso diversificado 
considerando-se as diferentes etapas de 
desenvolvimento infantil . 

Buscamos utilizar textos que tratassem do 
papel do professor da funr;:ao do planejamento, do 
plano de aula e das rotinas diarias; e ainda algum 
referendal te6rico referente a psicologia do 
desenvolvimento educacional. Nosso objetivo foi 
discutirmos seus conteudos e instrumentalizarmo
nos para o desenvolvimento adequado da proposta 
de intervenc;ao. 

Buscamos em um primeiro momento 
mudar o espar;:o fisico da sala de aula, integrando 
os alunos nesta atividade, o que foi satisfat6rio no 
processo de construr;:ao do conceito de leitura e 
escrita destes, ou seja, despertamos 
gradativamente neles a especifiddade destas 
ar;:oes, iniciando com a ambientalizar;:ao da sala de 
aula. 

Em um segundo momento, ja de posse de 
algum referendal te6rico 1n1c1amos o 
desenvolvimento de atividades especificas de 
literatura infantil, tendo o cuidado de planeja-los, 
executa-los e avalia-los sistematica e 
continuamente, atraves da analise das produr;:oes 
dos alunos de acordo com as caracteristicas de 
cada atividade executada. 

Objetivamos trabalhar os seguintes 
aspectos: 

0 0 que e literatura (nor;:ao geral); 

o o papel do professor pre-escolar na formar;:ao 
do leitor e do escritor de textos; 

0 atitudes e atividades durante e ap6s a leitura 
de livros que favorecem a compreensao da 

leitura, e que despertem o prazer, o habito e o 
gosto pela atividade de ler e de conhecer o 
mundo atraves dos livros, identificando-os 
como fonte de saber. 

0 0 que e literatura infantil; 

0 0 que e alfabetizar; 

0 0 que e leiturizar; 

0 literatura infantil e alfabetizar;:ao; 

o especificidades do publico - alvo; 

0 alternativas de trabalho com literatura infantil; 

o desenvolvimento de atividades com literatura 
infantil; 

o avaliar;:ao das atividades executadas. 

Procuramos basicamente desenvolver a 
proposta atraves da busca de referendal 

te6rico, discussao e debate acerca dos assuntos 
abordados e criar;:ao de estrategias de aplicar;:ao 
pratica dos conhecimentos adquiridos. 

Para tanto, buscamos elaborar todas as 
ar;:oes por n6s executadas, avaliando-as 
posteriormente atraves das produr;:oes, atitudes, 
envolvimento e ar;:oes dos alunos. 

A APLICACAO DA PRO POST A, OS SUCESSOS 
E AS DIFICULDADES ENCONTRADAS. 

Ao inidarmos a aplicar;:ao da proposta 
acertamos que nossos encontros seriam semanais, 
sendo que, quinzenalmente, iriamos nos reunir 
para estudarmos o referencial te6rico, avaliarmos 
nossa pratica, avaliarmos os alunos, elaborarmos 
estrategias de trabalho e planejarmos as ar;:oes a 
serem executadas. Nesses mementos contamos 
com a presenr;:a de uma estagiaria da Habilitar;:ao 
Especifica para o Magisterio (HEM) - 2° grau; que 
esteve em sala de aula com os alunos. A estes 
mementos denominamos de "estudos". Desta 
forma, tivemos a chance de constantemente 
analisar e intervir em nossa pratica. 

Atraves de uma pesquisa bibliografica 
realizada no inicio da aplicar;:ao da proposta, fomos 
realizando a seler;:ao de textos para o trabalho, 
sendo que alguns foram selecionados depois, de 
acordo com a nossa necessidade. 

Em contrapartida, quinzenalmente 
desenvolvemos em conjunto, atividades em sala 
de aula, registrando-as por escrito (resultados) ou 
ate mesmo tirando fotos. As crianr;:as ficavam 
encantadas. Estas ocas1oes eram por n6s 
denominadas de "pratica" . 

Como o planejamento das atividades a 
serem realizadas em sala de aula eventualmente 
se dariam em con junto, nos mementos de" estudd', 
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elaboramos uma ficha de registro4 com o objetivo 
de analisa-la posteriormente. 

Esta ficha deveria tambem ser urn 
instrumento para que a professora planejasse suas 
aulas diarias, aplicadas individualmente. No 
entanto, isso nem sempre ocorreu devido a pouca 
disponibilidade da professora em planejar e 
registrar os resultados obtidos na realiza<;ao das 
atividades na referida ficha, ou em algum outro 
material (caderno, diario, etc.). 

Neste periodo de aplica<;ao, destacamos 
alguns mementos especiais: 

o realizamos uma visita a Biblioteca Municipal, 
ocasiao em que as crian<;as se deliciaram com 
o ambiente motivador e bern organizado. 
Encantaram-se muito com a utiliza<;ao de 
almofadas para se sentarem enquanto ouviam 
uma hist6ria narrada par uma educadora 
presente no local, surpreenderam-se com a 
presen<;a de gibis ao alcance de todos, 
expostos em cestos. Ap6s a visita, iniciamos a 
organiza<;ao de uma biblioteca em nossa sala 
de aula. As crian<;as produziram urn cartaz 
para decorar urn dos cantos da sala, onde a 
biblioteca funcionaria. Encapamos uma caixa 
de papelao com papel estampado 
especialmente pelas crian<;as para este fim. 
Algumas trouxeram ainda almofadas para 
utilizarem durante a leitura dos livros; 

o no segundo semestre do ano letivo, quando as 
crian<;as ja estavam bastante familiarizadas 
com os livros existentes na "biblioteca" e 
tinham no<;ao de suas hist6rias prediletas, 
fizemos uma proposta a elas: a encena<;ao de 
uma hist6ria a ser escolhida (eleita) por todos. 
As crian<;as imediatamente aceitaram, e entao 
esta atividade foi realizada algumas vezes, ora 
caracterizando os alunos com roupas, 
bijuterias e adere<;os doados pelos seus pais, 
ora atraves da caracteriza<;ao dos alunos com 
mascaras dos personagens previamente 
elaborados por elas. 

No decorrer deste processo mencionado 
deparamo-nos com algumas dificuldades: 

o nem sempre os textos selecionados eram lidos 
pela professora em seu prazo (15 dias) pois 
seu tempo e disponibilidade eram escassos, 
uma vez que seu periodo trabalho era integral; 

o as leituras acumulavam-se com os mementos 
de "estudd' e atrasavam a analise das 
atividade realizadas em sala de aula, a 
avalia<;ao constante dos alunos, a elabora<;ao 
de estrategias de trabalho e o planejamento 
das a<;6es. 

As atividades executadas raramente eram 
registradas pela professora, ja que o trabalho 
com a literatura infantil, segundo ela, era 
realizado diariamente. Foram registradas 

• Na ficha de registro de atividades constavam itens relativos a 
data, atividade, bbjetivo, conteudo, estrategia utilizada, 
observac;oes e manifestac;oes dos alunos e outras observac;oes. 
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apenas as atividades elaboradas e executadas 
em parceria, o que causou a perda de muito 
material de analise. 

0 material didatico disponivel em sala de 
aula para o trabalho com literatura infantil era 
pouco motivador. Confeccionamos, assim, alguns 
recursos para desenvolver melhor as nossas 
atividades planejadas: urn "cartaz de pregas" e urn 
"flanel6grafd'; para contarmos hist6rias para as 
crian<;as utilizando desenhos confeccionados por 
n6s ou pelas pr6prias crian<;as. lnfelizmente, esses 
recursos foram pouco utilizados, devido a falta de 
tempo extra da professora para a confec<;ao de 
novas hist6rias. As crian<;as, entretanto, nao foram 
motivadas pela professora a produzirem 
personagens ou hist6rias pr6prias para serem 
recontadas nesses dois tipos de recursos. 

0 local onde funciona esta classe de pre
escola conta com urn grande paine! feito de 
madeira para realiza<;ao de "teatro de fantoches'', 
que poderia ser utilizado. Porem, como a escola 
nao conta com bonecos ja prontos, as professoras 
nao o utilizam e nao incentivam as crian<;as a 
produzirem bonecos utilizando material alternative 
(ex: papel, sucata, etc.). Em uma ocasiao levamos 
urn boneco emprestado para nossa sala. As 
crian<;as adoraram a atividade, porem, esta foi a 
(mica ocasiao em que puderam realiza-la. 

Uma das queixas da professora no inicio 
do segundo semestre de aulas, era de estar tendo 
poucas oportunidades de contato com 
metodologias diversificadas de trabalho, porem 
raramente utilizava-se de recursos ja existentes. 
Na ansia de encontrar maneiras e formas de 
trabalho, acabava relegando pouca importancia 
aqueles que dispunha. 

No segundo semestre letivo, houve uma 
greve dos funcionarios municipais, o que foi urn 
dos maiores entraves para a aplica<;ao da proposta 
e a realiza<;ao das tarefas, vista que perdemos 
cerca de urn mes e meio de aulas. Assim quando 
findou o prazo para a execu<;ao da proposta 
sugerido pela Universidade, s6 tivemos tempo de 
concluir nossos trabalhos, ou seja, fomos 
interrompidos em mementos importantes de 
aplica<;ao da proposta e tivemos que conclui-la 
mesmo sem ter alcan<;ado muitos dos objetivos. 

RESULTADOS OBTIDOS COM A 
INTERVENCAO REALIZADA 

Tivemos a oportunidade de constatar que 
os alunos estavam muito mais inteirados com as 
hist6rias no decorrer do ano, e percebemos que 
sua curiosidade inicial aos poucos foi cedendo 
Iugar a compreensao daquilo que era ouvido. 

As crian<;as aos poucos foram tornando
se mais desenvoltas na realiza<;ao das atividades e 
das propostas de trabalho (recorte e colagem, 
desenho, escrita, etc.). Passaram a aprofundar e 
externar seus conhecimentos e compreensao. 
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Em decorrencia de a professora da pre
escola nao ter registrado sistematicamente as 
atividades realizadas com os alunos, as reac;:6es, o 
envolvimento destes e os resultados obtidos, a 
avaliac;:ao se deu muito subjetivamente. lsto 
reduziu as ac;:6es conclusivas da proposta. A 
avaliac;:ao dos alunos, entao, foi feita de forma 

superficial, sendo considerada a falta de registro 
das atividades o ponto mais prejudicial para o 
sucesso desta proposta de intervenc;:ao. E nas 
especificidades do dia-a-dia que podemos 
observar o progresso dos alunos, e se estes 
mementos nao forem registrados, acabam se 
perdendo. 

De acordo com a professora responsavel 
pela sala de aula, as crianc;:as passaram a se 
interessar mais pelas hist6rias, e mesmo nos 
momentos de atividade livre, muitas escolhiam o 
"canto da leitura", onde muitas vezes, contavam 
hist6rias uns para os outros. Notou que a leitura 
para as crianc;:as no decorrer do ano letivo, tornou
se urn ato prazeroso. 

A professora relatou ainda que a 
oportunidade de aplicac;:ao desta proposta, trouxe 
novas tecnicas de trabalho, tendo ainda a chance 
de ter contato com bibliografias especificas e 
coloca-las em pratica. Pretende continuar 
pesquisando e aprendendo sempre. 

Para mir:n, na condic;:ao de aluna da 
Habilitac;:ao para o Magisterio Pre-Escolar, do curso 
de Pedagogia, avalio que a aplicac;:ao desta 
proposta de intervenc;:ao, proporcionou-me muitos 
avanc;:os na aquisic;:ao de conhecimentos referentes 
ao tema: Literatura lnfantil. As disciplinas 
"Metodologia do En sino Pre-Escolar", 
"Pianejamento e Avaliac;:ao de Atividades para o 
Ensino Pre-Escolar" e "Pratica de Ensino", tiveram 
outra tonica, visto que busquei aprofundar meus 
conhecimentos a medida que os aplicava 
orientando a professora da pre-escola. 0 estagio, 
desta forma, nao reduziu-se a observac;:ao da 
pratica pedag6gica na pre-escola. 

Entretanto, o desenvolvimento da 
proposta trouxe-me, tambem, algumas frustrac;:6es 
sendo a maior delas, nao ter alcanc;:ado meu maior 
objetivo: contribuir significativamente para que a 
professora da pre-escola percebesse a importancia 
em planejar as atividades trabalhadas no dia-a-dia, 
pois acredito que s6 assim o professor tern 
condic;:6es de avaliar continuamente sua pratica, 
alterando-a quando necessaria. 
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Apesar da "postura aberta" a mudanc;:as, a 
professora demonstrou em sua pratica pedag6gica, 
ser urn tanto inflexivel e resistente. Seu discurso 
estava de acordo com o referencial te6rico por n6s 
abordado, entretanto ela agia de maneira 
contradit6ria, ja que sua pratica pedag6gica pouco 
foi alterada no decorrer do ano letivo. 

Apesar das dificuldades encontradas, 
pudemos constatar que, atraves de atividades 
significativas, da representac;:ao da realidade e do 
ludico, a crianc;:a aprende, compreende e nos 
ensina, sobretudo, que na educac;:ao nao sao 
recursos didaticos caros e elaborados que 
garantem o seu sucesso, mas sim a adequada 
interac;:ao entre a crianc;:a e o saber, e quando o 
professor se torne realmente mediador das 
situac;:6es de ensino e aprendizagem. 

CONCLUSAO 

Neste trabalho, procuramos demonstrar 
que a Literatura lnfantil pode ser urn instrumento 
pedag6gico extremamente relevante no processo 
de ensino-aprendizagem. Seu uso adequado na 
sala de aula leva a crianc;:a a despertar para 
dimens6es do conhecimento diversas da realidade 
virtual fazendo-a refletir e criar. 

Segundo (Silva, 1997, p. 59), 

" ... a hist6ria nao acaba quando 
chega ao fim. Ela permanece 
na mente da crianr;a que a 
incorpora como um alimento de 
sua imaginar;ao criadora". 

0 professor deve entao, antes de mais 
nada, ser urn observador das manifestac;:6es das 
necessidades de seus alunos, utilizando-se de 
seus interesses a seu favor, ou seja, devolvendo 
aos alunos suas duvidas e auxiliando-os a buscar 
respostas. 

A Literatura lnfantil representa, entao, urn 
dos meios de concretizar este objetivo de maneira 
ludica, atraente e descontraida. 

Com a realizac;:ao desta proposta de 
intervenc;:ao, tivemos a oportunidade de constatar 
que o uso da Literatura lnfantil na educac;:ao pre
escolar e uma maneira positiva para que os 
pequenos possam ter prazer em aprender. 
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