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LITERA TURA INFANTIL E INTERDISCIPLINARIDADE NA 
SALA DE AULA PRE-ESCOLAR1 

lolanda Souza dos SANTOS2 

RESUMO: Este artigo objetiva desenvolver uma reflexao sobre a possibilidade de realizar um trabalho 
interdisciplinar, com crianc;:as pre-escolares, utilizando-se da Literatura lnfantil sem transforma-la em um 
utilitario para desenvolver conteudos. Reflete, tambem, sabre o desenvolvimento do gosto e do habito da 
crianc;:a pela leitura, tornando-a uma atividade agradavel e rotineira dentro e fora da sala de aula. 0 leitor 
encontrara, na primeira parte uma reflexao te6rica caracterizando a concepc;:ao de infancia desde tempos mais 
remotes, concepc;:ao de leitura, suas fases e concepc;:ao de interdisciplinaridade. Na segunda parte, idealizo um 
ambiente que propicie desenvolver o gosto e o habito pela leitura e em seguida discuto a possibilidade de um 
trabalho interdisciplinar com o auxilio da literatura infantil. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura infantil; lnterdisciplinaridade; Gosto e Mbito pela leitura 

ABSTRACT: CHILDREN'S LITERATURE AND INTERDISCIPLINARY IN THE CLASSROOM PRESCHOOL 

This article aims to develop a reflexion about the possibility to achieve an interdisciplinary work, with preschool 
children, making uses of Children's Literature without changing it into an utilitarian to develop contents. It 
considers, too , how to develop the pleasure and the habit of the child thru the reading becoming a pleasant and 
routine activity inside and outside the classroom. The reader finds, in the first part, a theoretical reflexion 
characterizing an infancy's conception since the most remote times, reading's conception, its phases and 
interdisciplinarity's conception. In the second part, I idealize an atmosphere that provides to develop the 

_pleasure and the habit of reading and after I discuss the possibility of an interdisciplinary work with the help of 
Children's Literature. 
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Como desenvolver um trabalho 
interdisciplinar a partir da Literatura lnfantil sem 
torna-la um utilitario para desenvolver conteudos 
em sala de aula? Como trabalhar a Literatura 
lnfantil de forma agradavel e prazerosa para que 
desperte na crianc;:a o gosto pela leitura e 
principalmente, adquira o Mbito de ler? 

Para trabalhar o saber acumulado pela 
humanidade, a escola, ha muito tempo, fo i 
organizada em series e em diferentes materias, 
disciplinas. Disseminou-se assim, um 
conhecimento fragmentado, muito acentuado com 
o avanc;:o do capitalismo que visava ao 

desenvolvimento parcial do individuo no saber e no 
trabalho, refletindo-se, tambem, no individuo como 
ser humano. 

A ruptura com esse sujeito fragmentado 
surge com a necessidade de transformac;:ao para 
uma nova sociedade que visa substitui-lo por um 
"individuo integra/mente desenvolvido, para o qual 
as diferentes funr:;oes sociais nao passariam de 
formas diferentes e sucessivas de sua atividade" 
(Vasconcellos, 1997, p. 57). 

Ainda de acordo com Vasconcellos 
(1997), a educac;:ao, nesta perspectiva, possui 
carater de totalidade, podendo ser trabalhada a 

1 Este artigo originou-se de uma Proposta de Interven~ao Pedag6gica desenvolvida numa sala de educa~ao pre-escolar da Rede Municipal 
de Ensino de Presidente Prudente - Sao Paulo. Fez parte do Projeto Fenix: mudan~a de paradigma para a forma~ao inicial e continuada de 
educadores pre-escolares, que integrou interdisciplinarmente as disciplinas de Planejamento e Avalia~ao de atividades para pre-escolar, 
Metodologia do ensino pre-escolar e Pn\tica do ensino pre-escolar ministrada pela professora Celia Maria Guimaraes, da Habilita<;ilo para o 
Magisterio Pre-Escolar do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciencias e Tecnologia - UN ESP - Campus de Presidente Prudente, no 
decorrer do ano Jetivo de 1998. 
2 Discente da Habilita~ao em Magisterio Pre-escolar- Departamento de Educa~ao- Faculdade de Ciencias e Tecnologia- UNESP- 19060-
900- Presidente Prudente - Estado de Siio Paulo- Brasil. 
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partir da abordagem interdisciplinar que tambem 
visa a supera~ao da fragmenta~ao do 
conhecimento, o reducionismo, o mecanicismo 
recuperando-se, assim, o sentido do conhecimento 
e da escola. 

A propria concep~ao de conhecimento 
implica totalidade, o que nao significa conhecer 
tudo de tudo, tarefa irrealizavel devido ao acumulo 
de conhecimento existente hoje, mas e possivel 
conhecer qualquer objeto que se deseja. Para 
tanto, e papel da escola e do educador, 
proporcionar aos educandos condi~oes para que 
eles possam conhecer adequadamente, na 
essencia determinados objetos do conhecimento 
que sejam mais relevantes, possibilitando-os a 
partir de entao, vivenciar outras realidades, ja que 
elas possuem certas estruturas basicas comuns. 

Nos ultimos tempos, em muitas escolas, 
educadores tern discutido a necessidade e a 
importancia de se considerar e trabalhar a 
totalidade do sujeito, do objeto e do contexte do 
conhecimento. No entanto, articular um trabalho 
desse nivel, em determinadas situa~oes, e muito 
complexo, principalmente por ele contradizer as 
ideias e interesses da educa~ao tradicional tao 
fortemente interiorizadas pela sociedade. 

Muitos tern se comprometido com a 
educa~ao na perspectiva da totalidade, ou seja, 
buscam desenvolver um trabalho a partir da 
abordagem interdisciplinar. Entretanto, o que tern 
ocorrido com frequencia e um equivoco no 
entendimento do conceito de interdisciplinaridade. 
Entende-se muitas vezes que essa e a somatoria 
de disciplinas e a entendem como sin6nimo de 
polivalente, ou seja, um professor que deveria ser 
capaz de lecionar diferentes disciplinas. 
Esquecem-se, no entanto, que, existem as 
especificidades de cada uma e estas nao podem 
se perder. 

E verdade que em muitos mementos 
podem ocorrer a integra~ao de diferentes areas do 
conhecimento, "mas nao e eta que caractetiza a 
interdisciplinatidade e sim e uma atitude, uma 
postura que se da na pratica. E pais, uma 
categotia de a gao" (Warschaver, 1971, p. 71 ). 

Ainda de acordo com Warschaver (1971 ), 
a atitude interdisciplinar caracteriza-se por uma 
abordagem nao preconceituosa, na qual todo 
conhecimento e igualmente importante. Entende
se essa atitude como uma visao de mundo. Visao 
esta arraigada na necessidade do respeito pelo 
outro, na constru~ao coletiva do conhecimento 
atraves do dialogo, resultando numa atitude tern na 
opiniao critica do outro o fundamento da opiniao 
particular. 

Uma vez tendo claro o conceito de 
interdisciplinaridade, que seu pilar basico e 0 

trabalho coletivo e a cada novo trabalho o 
professor tern que recriar de acordo com as 
caracterfsticas particulares de cada grupo, torna-se 
possfvel pensarmos na concretiza~ao de um 
trabalho interdisciplinar a partir da literatura infantil 
com crian~as pre-escolares (4 a 6 anos). 

Portanto, para tratarmos de literatura 
infantil e interessante nos reportarmos aos seculos 
XVII e XVIII, epoca em que se produziram os 
primeiros livros para as crian~as. 

Nos seculos anteriores ao XVII, as 
crian~as eram consideradas adultos em miniatura, 
porem mais frageis e menos inteligentes. lsso ficou 
registrado atraves da arte, em que as crian~as 

apareciam com vestimentas e atitudes tipicamente 
adultas. 

Foi, no entanto , com o avan~o do 
industrialismo, dos movimentos trabalhistas e, 
tambem, com a generaliza~ao do ensino elementar 
e obrigatorio que no seculo XX a crian~a adquiriu 
status especial. Passou-se, portanto, a considerar 
a infancia como etapa claramente diferenciado da 
idade adulta. 

Por sua vez, contar historia e a mais 
antiga das artes. Costumava-se contar e repetir 
historias para guardar tradi~oes. Por isso, hoje , 
cabe inclusive a nos, professores, propiciar as 
crian~as o contato com a literatura infantil. 

Segundo o "Projeto infancia e cria~ao 
culturaf' (1992), a literatura infantil, os contos, as 
lendas enquanto manifesta~ao da linguagem, 
resgatam o aspecto magico da palavra, sua 
potencialidade geradora e transformadora, uma 
vez que e atraves da palavra que os homens se 
socializam e participam da vida em grupo. 

As crian~as, por sua vez, tern um mundo 
proprio, todo seu, povoado de sonhos e fantasias, 
mas vivem em nosso mundo e em eterno conflito 
entre esses dois mundos: o da realidade e o da 
fantasia, o da razao e o da imagina~ao. 0 grande 
papel da literatura infantil e justamente oferecer 
alimento para esse mundo da fantasia, ou seja, ela 
possibilita a crian~a navegar na aventura da 
cria~ao. 

Portanto, ao se contar ou ler uma historia 
a crian~a. tem-se que ter em mente, que esta 
servira para dar prazer a quem ouve e conta , 
incutir-lhe amor a beleza, desenvolver a 
imagina~ao , o poder da observa~ao, o gosto 
artfstico, ampliar-lhe a experiencia e estabelecer 
uma intima liga~ao entre o mundo da fantasia e o 
da realidade. 

Existem historias que devem ser contadas 
e outras que, se contadas, perdem um pouco de 
sua arte. Portanto, cabe ao professor escolher a 
melhor forma ou recurso mais adequado de 
apresenta-la, considerando, tambem, as fases da 
literatura infantil que segundo Aguiar (1985) sao as 
seguintes: 

A primeira fase e a idade dos livros de 
gravuras e dos versos infantis (2 a 5 ou 6 anos). E 
uma fase egocentrica. Acontece a separa~o entre 
o ego e o meio ambiente, que pode ser ajudada 
por livros de gravuras quando apresentam objetos 
simples, sozinhos, retirados do meio em que a 
crian~a vive. 
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A segunda fase e a idade do canto de 
fadas (5 a 8 ou 9 anos). Nesta fase a crianca e 
suscetivel a fantasia. Surge uma atra<;ao pelos 
cantos de fadas que representam ambiente 
familiar. 

A terceira fase e considerada a idade das 
hist6rias ambientais ou da leitura factual (9 a 12 
anos). A crian<;:a ainda interessa-se pelos cantos 
de fadas, mas anseia pelo aventuroso e ja come<;:a 
a descobrir o mundo real. 

A quarta fase e a idade da hist6ria de 
aventura (de 12 a 14 ou 15 anos). Surge a 
consci€mcia da propria personalidade e o pre
adolescente interessa-se por livros de aventuras, 
de viagem, romances sensacionais, hist6rias 
ordinarias e de um sentimentalismo barato. 

A quinta fase e uma fase do 
egocentrismo critico (de 14 a 17 anos). 0 interesse 
pela leitura esta voltada para as aventuras de 
conteudo mais intelectual, livros de viagem, 
romances hist6ricos, biografias e hist6rias de amor, 
atualidades, material factual que se relacione com 
preferencias vocacionais. 

Apesar da diversidade de livros infantis 
existentes, e na escola que muitas vezes a crian<;:a 
tem o seu primeiro contato com o livro e e nela 
tambem, que se pode observar atualmente ' 

"a utiliza(}ao da literatura 
como instrumento quase 
que umco para o 
desenvolvimento da 
produ98o e compreensao 
de textos limitando as 
possibilidades de 
desenvolvimento da 
compreensao critica. 
Decorre desse fato que a 
literatura deixa de ser 
objeto de aprecia98o e 
prazer tanto estetico como 
intelectual, deixa de ser, 
inclusive, objeto de 
entretenimento tomando-se 
alva de antipatia do a/uno 
devido ao modo como e 
apresentada e aos objetivos 
que vern visando cumprir." 
(Genaro, 1992, p. 5). 

Ainda de acordo com Genaro (1992), o 
professor dispoe de um universo bastante amplo 
de possibilidades de trabalho se considerar uma 
tipologia textual diversificada. lsto e, textos 
radiof6nicos, televisivos, publicitarios, jornalisticos, 
de quadrinhos ou, ainda, aqueles de uso funcional 
como os de receitas culinarias, etc. 

Portanto, e de grande importancia que o 
professor tenha clareza do seu papel de mediador 
do conhecimento, pois sua atitude no trabalho com 
literatura infantil estara influenciando diretamente o 
aluno na cria<;:ao de um conceito sobre ela. lsto e, 
a literatura infantil tanto podera despertar no aluno 

o gosto, o prazer, o habito quanto despertar a ideia 
de desprazer, aversao, a recusa, etc. 

Entao, como trabalhar a literatura infantil 
de forma agradavel e prazerosa para que desperte 
na crian<;:a o gosto pela leitura e adquira o habito 
pela mesma? 

E imprescindivel ao professor pre-escolar 
a clareza de que a experiencia infantil de contato 
com os livros antecede a idade pre-escolar, 
portanto, o prazer e o habito pela leitura deve 
aflorar nela muito antes do aprender a ler 
( alfabetizar -se). 

Se a formacao do habito da leitura 
antecede a escola, OS pais sao figuras importantes 
nessa empreitada. Entretanto, n6s professores, 
podemos observar no dia-a-dia da sala de aula 
que nem sempre eles tem conseguido garanti~ 
essa formacao. 

Diante de tal realidade, "cabe entao ao 
professor iniciar a crian9a nas letras e incentivar
/he o gosto, visando desenvolver o habito de 
leitura" (Aguiar, 1985, p. 86). 

Neste processo, as maiores expectativas 
na formacao da crianca convergem para o 
professor tornando imprescindivel o seu 
conhecimento do verdadeiro papel da educac;:ao 
inicial e pre-escolar em especial, que segundo 
Torres (1995, p. 77) 

"... nao e 0 de iniciar 
forma/mente o ensino da 
leitura e da escrita, mas 
propiciar urn clima afetivo e 
cognitivo que facilite essa 
aprendizagem, uma vez 
que a crian9a esta na 
escola". 

0 entendimento dessas concepc;:oes 
dificulta ao professor o mau uso da linguagem e, 
possibilita-o a trabalhar a "linguagem como uma 
totalidade, com suas diversas fun96es 
(representa(}ao, expressao, comunica(}ao), e suas 
quatro habilidades (ouvir, falar, fer e escrever)" 
(Torres, 1995, p. 72). 

Ao professor nao e suficiente o 
conhecimento de teorias, mas s6 tera exito no 
desempenho de incentivar o prazer e o habito de 
leitura nas crian<;:as se ele mesmo as possuir. 

Deve-se tambem, ter consciencia de que 
a crian<;:a jamais se interessou por algo que nunca 
viu ou por alga que nao lhe despertou o interesse. 
Por isso, quando se almeja trabalhar a literatura 
infantil com criancas pre-escolares e importante 
que se erie um ambiente propicio. 

Ha quem responsabilize a infra-estrutura 
de sua sala ou escola: sala pequena, escassez de 
material, poucos livros, ausencia de TV e video 
etc. E preciso, no entanto, que o professor sej~ 
criativo e contorne situacoes como essas e outras 
tantas que surgirao. 
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0 ideal, para a efetivac;:ao dessa proposta, 
e que o professor erie, dentro de sua sala, um 
ambiente especffico para leitura com tapetes e 
almofadas, onde os alunos poderao se acomodar 
para ouvir hist6rias. Nesse espac;:o, pode-se 
tambem, criar uma mini-biblioteca com livros ja 
existentes na escola, com os doados pelas 
crianc;:as e pelas editoras. Deve-se adquirir 
tambem: gibis, revistas e jornais. Todo esse 
material deve estar exposto e ao alcance das 
crianc;:as estimulando-se assim o seu uso diario. 

E nesse local, alegre e aconchegante, que 
o professor reunir-se-a com seus alunos para ler 
ou contar hist6rias. E muito importante que ambos 
estejam sentados no mesmo nfvel e livres para se 
acomodarem o mais confortavel possfvel, ja que se 
tornara dificil sentir prazer com a hist6ria se as 
crianc;:as estiverem tensas e contrafdas. lsso 
podera causar cansac;:o, mal estar e desprazer. 

Essas reunioes devem ser diarias com 
horarios pre-estabelecidos dentro da rotina da sala 
de aula e com durac;:ao de, no minima, meia hora . 
0 professor, entao, reune-se com seus alunos, 
preferencialmente, numa roda para que todos 
tenham a visao do livro utilizado e le a hist6ria. Ele 
pode optar por uma lenda, um canto de fadas, ou 
por uma hist6ria da literatura infantil atual. 0 
importante e que 0 professor tenha consciencia de 
que eo animador da leitura. "Para isso, deve fazer 
perguntas e comentarios, inventar vozes para cada 
um dos personagens e montar cenarios" (S ilva; 
Tover; Guimaraes; 1998, p. 14). 

Alem desse horario coletivo, o professor 
juntamente com seus alunos podem combinar um 
horario, dentro da rotina da sala de aula, em que 
as crianc;:as possam optar por dirigir-se livremente 
para o espac;:o de leitura e deleitar-se com ela ou 
optar por outras atividades concomitantes a essa. 

0 professor pode, tambem, catalogar todo 
o material de leitura da mini-biblioteca e organizar 
emprestimos que devem ter regras pre-
combinadas e elaboradas com o grupo, 
estabelecendo-se inclusive dia de retirada e de 
devoluc;:ao. 

Nesse momenta, e sensato que o 
professor comunique aos pais sua proposta para 
que dela participem atuando em casa junto a seus 
fi lhos sugerindo que eles precisam ter livros em 
casa, pais a crianc;:a que nao tern contato com 
livros dificilmente ira interessar-se pela leitura, e 
que tambem leiam e contem hist6rias aos seus 
filhos. 

0 gosto pela leitura surgira a partir dos 
constantes momentos vivenciados com prazer o 
que consequentemente lhes despertara o habito de 
ler. Deve-se ressaltar, no entanto, que o professor 
nunca podera cobrar de seu aluno que ele leia ou 
participe da roda de leitura. "E, principalmente, 
jamais fa<;a isso diante dos outros. 0 trabalho de 
incentivo a Jeitura deve ser realizado 
individua/mente e sempre como incentivo, nunca 
como cobran<;a" (Silva; Tover; Guimaraes; 1998, 
p. 15). 

E importante que o professor possibilite a 
crianc;:a perceber quando a hist6ria nao for apenas 
de imagem, que a hist6ria , tambem, esta nas 
letras, que elas tambem contam a hist6ria e 
servem para registrar as pr6prias hist6rias 
contadas pelas crianc;:as, seus pensamentos, suas 
alegrias, suas tristezas e, portanto, serve como 
registro de memoria e meio de comunicac;:ao. 

A linguagem escrita nao e, entretanto, o 
unico meio de comunicac;:ao, expressao e 
representac;:ao. Todas elas devem ser 
apresentadas e trabalhadas sem privilegios . As 
crianc;:as podem contar ou inventar uma hist6ria, 
modificar seu infcio, meio ou final utilizando-se da 
fala, da imagem: desenhando ou atraves de 
recortes, dramatizando e o professor podera 
tambem registra-la atraves da escrita. 

E importante que o professor nao restrinja 
o desenvolvimento dessas habilidades apenas aos 
trabalhos com literatura infantil, mas o amplie para 
todo o espac;:o de sua sala de aula e o concilia 
como de grande importancia para a formac;:ao 
integral do indivfduo. 

INTERDISCIPLINARIDADE A PARTIR DA 
LITERATURAINFANTIL 

"0 desenvolvimento da sensibilidade 
atraves do treino da arte de ouvir, falar, entender e 
esperar" (Warschaver, 1994, p. 71) e condic;:ao 
basica para a efetivac;:ao de um trabalho 
interdisciplinar que tern como pilar basico o 
trabalho coletivo e o dialogo. 

E, portanto, a partir dos momentos 
coletivos organizados na sala de aula que se lorna 
possfvel o desenvolvimento do dialogo entre o 
grupo, momento em que ambos "fa/am, dao suas 
opinioes, discordam ou concordam sabre qua/quer 
assunto" (Freire, 1983, p. 20). Desenvolvem 
relac;:oes interpessoais que as levarao a tamar 
conhecimento do outro. No decorrer desse 
trabalho, o professor atua como participante e 
coordenador da conversa. Aquele que 
problematizando questoes que surgem, desafia o 
grupo a crescer na compreensao dos seus 
conflitos. 

E, no decorrer dos momentos coletivos e 
de todos os outros vivenciados no decorrer do ano 
letivo que surgirao as propostas de trabalho as 
quais serao captadas pelo professor de acordo 
com o interesse e significancia para o grupo. 
Percebe-se assim que as atividades nao surgem 
do espontanefsmo, mas sao devidamente 
elaboradas, preparadas e devolyidas ao grupo. 
Entao, ao se trabalhar com literatura infantil, a 
escolha da hist6ria, o desenvolvimento de sua 
proposta, podera ter tido origem nas indagac;:oes, 
sugestoes, questionamentos dos alunos, assim 
como podera partir de um interesse ou 
necessidade do professor em trabalhar 
determinada obra literaria em determinado 
momenta. 
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Em ambos os casas, porem, apesar do 
professor ter que levar para a sala, tudo 
devidamente planejado, na sua efetivagao poderao 
ser introduzidas modificag6es de acordo com as 
exigencias e/ou necessidades do grupo, por ser o 
planejamento flexivel. 

0 cuidado a ser tornado e 0 de nao 
transformar a literatura infantil em mero utilitario 
para desenvolver conteudos, a produ<;:ao e 
compreensao de textos. Em muitos casas, o 
professor, com o intuito de trabalhar de forma 
interdisciplinar e sem a devida compreensao do 
seu conceito, comete equivocos imperdoaveis que 
podem refletir negativamente na forma<;:ao do 
leitor. 

Ha professores que escolhem urn livro de 
literatura infantil e a partir dele fazem o seu 
planejamento. Nesse momenta, elaboram 
questionamentos e atividades totalmente voltadas 
apenas para o livro em si mesmo e ao final desse 
trabalho novo livro e escolhido e todo o processo 
se repete. A escolha dos livros e assuntos a serem 
desenvolvidos surgem nesses casas, do interesse 
e necessidade do professor. 

Outros professores escolhem o livro de 
acordo com o que ele precisa desenvolver com 
seus alunos segundo o seu plano de ensino. 
Esses, muitas vezes, reclamam da dificuldade de 
encontrar urn livro que se adeqOe ao tema a ser 
trabalhado. De posse do livro, faz sua leitura aos 
alunos e alguns questionamentos referentes ao 
tema. A seguir passa a desenvolver o tema 
pretendido com outras atividades soltas. Ao final 
desse trabalho, acredito, nem os pr6prios alunos 
entendem o porque daquela hist6ria e sua relagao 
como que o professor trabalhou em seguida. 

E bern verdade que o professor pode ate 
utilizar-se da literatura infantil para desenvolver 
conteudos do seu plano de ensino, mas nao como 
unica finalidade e sim para criar uma situagao que 
desperte o interesse e a curiosidade do aluno para 
determinaclo assunto, para enriquece-lo, 
complementa-lo, para fazer rela<;:6es com outros 
tipos de prodw;:ao escrita ou obra literaria. 

Portanto, para se trabalhar urn tema como 
por exemplo as esta<;:6es do ano: primavera, o 
professor ao introduzir e desenvolver o conteudo, 
nao podera ter a literatura infantil como unico 
suporte, mas deve buscar textos informativos 
sabre o tema em jornais, livros didaticos, revistas, 
filmes, obras de arte, convidar especialistas para 
discutir e ilustrar o tema. 

0 tema primavera tanto pode ter surgido 
espontaneamente no grupo quanta o professor ter 
criado situag6es que levassem ao surgimento 
dessa necessidade. 

Diante de urn novo tema, o professor 
organiza com o grupo urn roteiro do que se 
pretende conhecer sabre ele e ambos partem em 
busca da aquisi<;:ao do material. Estuda-se cada 
texto buscando informa<;:6es referentes ao tema e 
fazendo uma ponte com outros conteudos ja 
estudados. Faz-se urn confronto com os diferentes 
textos. Quais sao suas caracteristicas? lnformar, 
recrear, .. . Quem e seu publico alvo? Caso tenha 
urn filme que trate do assunto ou complemente-o, 
exibia em classe e promovia uma discussao sabre 
ele; fa<;:a a relagao desse com as demais 
prodw;:oes ja estudadas. 

No decorrer de todo esse processo, o 
professor pode proporcionar ao aluno situag6es 
que estimulem os seus sentidos, que 
experimentem diferentes sensag6es e, ao mesmo 
tempo, procurando envolve-los emocionalmente, 
pois quanta mais estimulo a crian<;:a receber, maior 
facilidade tera para aprender e, 
consequentemente, tambem para soltar sua 
imaginagao. 

Ao final do trabalho, o grupo pode 
escolher urn, ou mais, tipo de produ<;:ao literaria 
para fazer os registros. Pode, ate mesmo, inventar 
uma brincadeira na qual reconstruam 
espontaneamente todo o conteudo aprendido. 

0 importante nesse processo e que o 
professor proporcione ao seu aluno urn ambiente 
rico capaz de despertar na crian<;:a uma emo<;:ao 
positiva, possibilitando-se assim, urn aprendizado 
de maneira mais eficiente e significative. 

CONCLUSAO 

A preocupagao com a formagao do leitor, 
hoje, veiculada em nivel nacional, vern expressa 
atualmente nos referenciais curriculares para 
educagao infantil que prop6em aos professores 
orienta<;:6es gerais sabre o que deve ser ensinado 
e aprendido alem de representar sugestoes de 
como esse ensino poderia ser desenvolvido. 

Com as atuais orienta<;:6es, seguidas da 
antiga preocupa<;:ao, necessidade, tentativas do 
professor em propor ao seu aluno uma forma de 
conhecimento mais significativa, a cada dia torna
se mais facil nao cometer equivocos. 

E verdade que atualmente ja existem 
muitos professores realizando urn trabalho que 
vise a formagao integral do individuo, mas, agora, 
existe efetivamente uma grande preocupagao em 
expandir essa consciencia. Portanto, cabe a n6s, 
professores, compactuar com essa proposta, 
assumi-la com compromisso e dissemina-la. 
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