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BIBLIOTECA DE CLASSE: 0 PRAZER PELA LEITURA 

Silvia Craveiro Gusmao GARCIA 1 

RESUMO: Relata-se a experiencia da formar;:ao de gosto pela leitura em classes de Educar;:ao lnfantil e Ensino 
Fundamental. Da-se enfase ao processo de seler;:ao e, dentro deste processo, a importancia da biblioteca de 
classe. 
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ABSTRACT: CLASS LIBRARY: THE PLEASURE OF READING 

An account is given of an experiment in developing a liking for reading in Infant and Primary classes. Emphasis 
is placed upon the process of selection and, within this process, upon the importance of the class library. 

KEY-WORDS: Reading ; Selection; Teacher as Reader; Reading Circle ; Class Library 

Apresenta~ao 

As ideias e alternativas didaticas aqui 
propostas, foram vividas por mim ao Iongo de 10 
anos de trabalho em classes de Educar;:ao lnfantil 
e Ensino Fundamental, em duas escolas 
particulares da cidade de Sao Jose de Rio Preto -
SP. Vou apresentar, em linhas gerais, como 
trabalhava a questao da leitura em sala de aula , 
com crianr;:as entre 6 e 1 0 anos. 

Sempre gostei de literatura e sempre 
acreditei no seu potencial , principalmente como 
importante fonte alimentadora para o imaginario, o 
prazer, a emor;:ao .. . "Texto de prazer: aquele que 

contenta, enche, da euforia ; aquele que vern da 
cultura, nao rompe com ela, esta ligado a uma 
pratica confortavel da leitura" (Barthes, 1973, p.49). 
Ou ainda , como tao bern frisou Lajolo (1999 , 
p.1 05), "a literatura constitui modalidade 
privilegiada de leitura, em que a liberdade e o 
prazer sao virtualmente ilimitados". 

Assim sendo, no dia-a-dia de sala de aula 
oferecia variadas obras literarias para : fomentar no 
leitor crianr;:a a curiosidade e o interesse por urn 
universo cada vez mais amplo de leitwa; investir 
no desenvolvimento de habilidades como ouvi r, 
interpretar, julgar, opinar sobre as ideias expostas 
pelo escritor; comunicar as crianr;:as : o valor da 
leitura, procurando ler livros que, considero 
interessantes, belos e uteis. 

1 Departamento de Estudos Lingliisticos e Litenir ios - lnstituto de Biociencias. Letras e Ciencias Exatas- UN ESP- 15054-000 - Sao Jose 
do Rio Preto- Es tado de Sao Pau lo - Brasil . 
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Portanto, a leitura continua e permanente 
de livros de literatura sempre constituiu uma 
especie de primeiro mandamento para o 
desenvolvimento do meu trabalho. Uma segunda 
condigao, era a preocupagao com a qualidade2 de 
um conjunto de textos que atendesse as 
preferencias e necessidades reais de leitura das 
criangas, voltadas a busca , especialmente, de 
recreagao e fruigao estetica, e por isso mesmo, a 
necessidade de formar criterios de selegao para 
esse material literario a ser lido. 

lntroduc,;;ao 

Compartilhando da mesma ideia de 
Abramovich (1997, p.16), e muito "importante para 
a formagao de qualquer crianga ouvir muitas, 
muitas historias.. Escuta-las e o inicio da 
aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor e ter 
um caminho absolutamente infinito de descoberta 
e de compreensao do mundo..... E, sem duvida, 
todo leitor nao so se forma lendo por si mesmo, 
como tambem escutando ler. Se o que buscamos 
e a formagao de um leitor para toda a vida , nada 
mais sensato que favorecer essa formagao o 
quanto antes , oralmente, atraves da voz da mae, 
do pai, dos avos , do professor, enfim, lendo 
historias para a crianga sempre, sempre .. 
ilimitadamente. 0 "ouvir" historias e importante, 
mas nao condigao unica para alguem se tornar 
leitor. Tao essencial quanto o "ouvir", e ler, pois e 
lendo de verdade que nos tornamos leitor, desde a 
mais tenra idade. E o ler naturalmente, e o 
adivinhar "cada vez mais corretamente" o sentido 
daquilo que chama sua atengao e seu interesse 
gragas a indicios ou codigos de leitura que com o 
passar do tempo vao sendo legitimados. Alias, 
nao se ensina uma crianga a ler: e ela quem se 
ensina a ler com a ajuda dos pais3

, professores e a 
de seus colegas e dos varios instrumentos da aula, 
da escola e da vida cotidiana. A parte ajudante do 
professor e a de facilitador e orientador, ao 
proporcionar as criangas uma vida em sala de aula 
bastante estimulante , com situagoes de leitura 
efetivas e diversificadas. 

0 comentario de Zilberman (1985, p.67) 
ajuda-nos a perceber que o contato original da 
crianga "com o mundo se faz por intermedio da 
audigao e da recepgao de imagens visuais". Diz ela 
que, 

2 Marisa Lajolo em seu livro Do mundo da leilura para a 
/eitura do mundo. escrevc que "qualidade de texto e 
imprescindivel. mas nao e tudo" (1999, p.43). Se pensarmos em 
Lllll texto tido como bom e superior pela critica espccializada e 
incluido em um livro didatico. e provavel que o mesmo seja 
diluido "pela perspectiva de leitura que a escola patrocina 
atraves das atividades com que ela circunda a leitura" (Lajolo. 
1999. p.45). No meu caso. esse trabalho de sala de aul a 
envolvia apenas livros de li teratura. e qualidade (embora mui to 
particular) era imprescindive l. sim. 
' Os pais. ao adotarem a prat ica con stante da leitura. ja revel am 
que o livro (ou jomal. revista. etc.) ocupa um Iugar de destaque 
em suas vidas e certamente estariio estimulando a leitura na 
vida de seus tilhos, especial mente . 

"0 cantata com a literatura 
infantil se faz inicialmente atraves 
de seu angulo sonora: a crianr;a 
ouve hist6rias narradas por 
adultos, podendo eventualmente 
acompanha-las com os olhos na 
ilustrar;ao. E essa ultima que 
introduz a epiderme gratica do 
livro, de modo que a palavra 
escrita apresenta-se via de 
regra como o derradeiro e/o de 
uma cadeia que une o individuo 
a obra literaria. Contudo, tao logo 
e/a se insta/a no dominio 
cognitivo de um ser humano, 
converte-o num leitor, isto e, 
modifica sua condir;ao. Portanto, 
e a posse dos c6digos de /eitura 
que muda o status da crianr;a e 
integra-a num universo maior de 
signos, o que nem a simples 
audir;ao. nem o deciframento das 
imagens visuais permitiam" (/d. 
p.65). 
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Tendo toda essa verdade basica em 
mente, nao podia correr o risco de "derrapar" em 
uma situagao nada democratica, mas ainda 
adotada em algumas de nossas escolas , e na 
maior parte das vezes o aluno tem de ler este livrol 
Se assim eu resolvesse agir, certamente estaria 
afastando-me dos meus objetivos que eram o de 
despertar e desenvolver nas criangas o gosto pela 
leitura e a formagao da biblioteca de sala de aula 
com livros lidos, apreci e selecionados, segundo 
criterios pre-estabelecidos, pela propria classe. 

0 prazer da leitura 

Levar as criangas a tomar gosto pela 
leitura a leitura com a finalidade de 
entretenimento, de gozo - e passa r a lidar com a 
formagao do leitor, o que envolve a criagao de 
vinculos estreitos entre a crianga e o livro. E o bom 
lei'tor e aquele que possui criterios para selecionar 
e avaliar suas leituras. Assim sendo , como abdicar 
de um conhecimento amplo· e variado sobre obras 
e autores? Como deixar de discutir e elaborar com 
as criangas questoes importantes sobre as obras? 
Como nao estimula-las a selecionar o que vale a 
pena ser lido uma, duas vezes, muitas, ou ate 
quem sabe , nao ser lido? Na verdade, estas sao 
etapas para se atingir outra meta em questao: 
montar nosso acervo de sala de aula. 

Portanto, nada mais obvio do que recorrer 
aos livros de literatura como fonte de divertimento 
e prazer, algo que se analisa com atengao e 
minucia, que se vasculha sem culpa , sem medo e 
que se internaliza por meio da curiosidade , da 
descoberta , da emogao , da reflexao, e nao da 
inculcagao ou simples digestao. 

" ... ao se contar ou fer uma 
hist6ria a crianr;a, tem-se que ter 
em mente, que esta servira para 
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dar prazer a quem ouve e conta, 
incutir-lhe amor a beleza, 
desenvo/ver a imaginaqao, o 
poder da observaqao, o gosto 
artfstico, ampliar-lhe a 
experi€mcia e estabelecer uma 
intima ligaqao entre o mundo da 
fantasia e o da realidade" 
(Santos, p. 127). 

Para iniciar o meu trabalho com a 
literatura , alguns pontos estavam bem definidos 
para mim: ter conhecimento de como a crianc;:a 
aprende, clareza de objetivos e de minha 
intervenc;:ao pedagogica , alem de boas doses de 
imaginac;:ao criadora , flexibilidade e sensibilidade. 

As salas de aula possuiam poucos 
exemplares de livros de literatura, comprados pela 
propria escola ou doados pelos paise, certamente, 
nao atenderiam a contento os objetivos trac;:ados: 
ler para gostar de ler e selec;:ao das obras para a 
biblioteca de classe4 Sabendo disto, acrescentava 
alguns livros meus ao acervo da classe, ate entao, 
uma caixa grande de papelao , e com o passar dos 
dias iamos nao so resolvendo a organizac;:ao fisica 
dos mesmos. como tambem selecionando os que 
iam sendo lidos e discutidos coletivamente e 
colocando-os (ou nao) nas prateleiras da estante, 
destinadas agora , a biblioteca de classe. A 
separac;:ao e catalogac;:ao dos livros seguia o gosto 
da turma mas, em geral , era feita por autor, em 
ordem alfabetica e. poucas vezes, por editora. Os 
cartoes de leitura5 e as fichas das crianc;:as (para 
emprestimos) eram confeccionados pela propria 
classe, como tambem as regras para uso dos livros 
e cartoes de leitura (prazo de emprestimo, 
renovac;:ao, etc). Muitos livros tornavam-se os 
preferidos de alguns alunos e como seu 
emprestimo nao atendia satisfatoriamente a todos, 
tampouco as releituras feitas por mim ao Iongo do 
ano letivo, resolvemos criar o EU CONTO UM 
CONTO. Assim, semanalmente, tinhamos esse 
encontro: uma crianc;:a se responsabilizava por 
contar sua leitura preferida para a classe , alem de 
ter que explicar as razoes que o levaram a 
escolher aquela obra. Acontecia algumas vezes de 
urn aluno desejar contar urn conto novo. Orientado 
por mim, explicava o porque da escolha, relatava 
dados sobre o autor da obra para os companheiros 
de classe e respondia algumas perguntas dos 
ouvintes . Outro recurso usado para suprir a falta de 
exemplares , foi o xerox de alguns poemas, 
cr6nicas, lendas e textos menores e mais 
apreciados pela classe, para a confecc;:ao dos 
cart6es de leitura - organizados em caixas 
encapadas e desenhadas pelas crianc;:as. Eram 
elas tambem que sempre decoravam com cartazes 
o canto da sala onde a biblioteca funcionava. Urn 
dos cartazes era o de NOSSAS LEITURAS, cartaz 
este destinado a anotar as leituras do mes e uma 

'Os livros nao selecionados vo ltavam para a caixa e Ia ticavam. 
caso alguem se interessasse em consulta-los. 
; Estes car!Oes eram alguns textos lidos em classe. Xerocados. 
eram col ados em peda<;os de cartolina e pl astilicados. 
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breve apreciac;:ao por parte da classe. 0 outro 
cartaz, o EU ADORE! , ficava a disposic;:ao dos 
leitores que se sentissem a vontade para colocar o 
seu nome e, logo a frente, sugerir a leitura que 
mais lhes agradou - livros da biblioteca de classe 
ou da escola. 

Para darmos inicio ao processo de 
selec;:ao das publicac;:oes que ocorria durante todo 
o ano, primeiramente trocavamos ideias sobre a 
importancia da leitura nas nossas vidas. o quanto e 
de que forma o objeto "livro" esta presente em 
nosso dia-a-dia, e, finalmente , como seria o nosso 
trabalho com a leitura: o como fazer e o porque de 
selecionarmos os livros (formarmos coletivamente 
a "biblioteca de nossos livros favoritos"). Para 
chegarmos a esta meta final , era imprescindivel o 
contato permanente e crescente com urn acervo 
amplo e variado de obras, e, acredito eu , 
despertar, assim, a curiosidade pela leitura em urn 
espac;:o garantido dentro de sala de aula. sem 
restric;:oes. 

Sele~ao = exclusao? 

Aprende-se a selecionar manuseando o 
objeto "livro", lendo, recomendando livros apos a 
experiencia leitora, escutando muitas historias . 
trocando opinioes com os outros adultos e outras 
crianc;:as , ouvindo recomendac;:oes de especialistas 
na area , etc. 

A selec;:ao de livros para leitura e. acima 
de tudo, valorizac;:ao, e nao restric;:ao, exclusao. 0 
que deve haver antes mesmo de apresentarmos os 
materiais impressos aos nossos alunos, e uma 
leitura previa e cuidadosa feita pelo professor, a 
fim de priorizar urn determinado livro em relac;:ao a 
outras publicac;:6es, sentir sua adequac;:ao a 
compreensao das crianc;:as , e ai sim, partir para 
planejar a mediac;:ao com os alunos e o processo 
de selec;:ao. 

E preciso privilegiar a progressiva 
familiaridade dos alunos com textos aprovados 
pelos canais competentes, e que por isso mesmo, 
configuram a literatura, urn dos fatores decisivos 
para a eficacia do trabalho com a literatura na 
escola, bern diferente do que muito ainda hoje se 
ve: a avaliac;:ao dos alunos pela quantidade de 
livros emprestados da biblioteca. 

Meireles (1979) deixa claro que a crianc;:a 
possui sensibi lidade suficiente para escolher o que 
ler. Diz ela (p.96) que, 

as crianqas gostam de 
hist6rias ricas de conteudo 
humano, prova-o a esco/ha que 
tem feito, atraves dos tempos, 
entre /ivros tao variados. Que 
sao sensfveis a arte literaria, a 
certos requintes de tecnica, basta 
ouvir-se o testemunho de alguns 
que recordam a infancia ". (p.96) 

E ainda completa, escrevendo que, 
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"Um livro de Literatura lnfantil e, 
antes de mais nada, uma obra 
liter{uia. Nem se deveria 
consentir que as criam;as 
frequentassem obras 
insignificantes, para nao 
perderem tempo e prejudicarem 
seu gosto" (ld, p.96) . 

Qualidade literaria e, primeiramente , 0 

"animar-se" com urn determinado livro , e sentir a 
emoc;:ao verdadeira , aquela que vern Ia do fundo , 
assim que se folheia rapidamente o livro, mesmo 
sabendo que essa qualidade tern sua variac;:ao 
segundo o gosto pessoal de cada urn. E qualquer 
livro pode ser apresentado as crianc;:as, desde que 
os assuntos nao fujam muito a sua compreensao e 
sejam significativos ao seu universe. lnfelizmente, 
nossas editoras nao pensam assim, pois na 
maioria dos catalogos, as publicac;:6es destinadas 
as crianc;:as menores tern classificac;:6es 
preconceituosas: sao obras com pouco texto e 
linguagem simplificada. Desconsideram o fato de 
que esses leitores iniciantes podem ouvir a hist6ria 
!ida por urn adulto e de que sua capacidade para 
interagir com os textos esta muito alem das 
recomendac;:6es reducionistas de faixa etaria. 

0 desempenho linguistico do escritor 
tambem e importante para estreitar a relac;:ao entre 
livro e crianc;:a ; por isso mesmo, a utilizac;:ao de 
estruturas coloquiais e a introduc;:ao de express6es 
mais complexas e vocabulario novo, nao s6 sao 
necessaries, como ampliam a capacidade 
linguistica do leitor. Amarilha (1997, p.56) reafirma 
isso quando escreve que, 

"ao ter cantata com a literatura, a 
crianr;a familiariza-se com 
estruturas lingufsticas mais 
elaboradas porque e 0 resultado 
do traba/ho de um escritor -
a/guem que se especializou em 
propor desafios inte/igentes, 
/udicos atraves da lingua". 

A linearidade do texto e outro aspecto 
que vale a pena ser levado em conta: livros com 
flash-backs, longas descric;:6es ou justificativas do 
autor nao sao muito apreciados pelas crianc;:as. 
Outros elementos importantes para a recepc;:ao do 
livro sao os aspectos externos - capa, ilustrac;:6es, 
tipos de letras, etc, tratados logo mais a frente. 

Assim sendo, nao existe espac;:o para os 
extremes: deve-se levar em conta que a qualidade 
nao e uma questao de tudo ou nada, pois urn 
determinado texto pode apresentar lindas 
ilustrac;:6es e boa diagramac;:ao e ser deficiente na 
hist6ria , ou vice-versa. Tampouco qualidade e se 
deixar levar somente por livros estrangeiros -
mesmo porque temos muitas e excelentes 
publicac;:6es nacionais - ou apenas por autores 
extremamente conhecidos, por acreditar que sao 
os unicos merecedores de uma leitura . 

92 

Ao selecionar urn livro para ser lido 
estamos, na verdade, valorizando-o, apesar de ser 
comum a associac;:ao do conceito de selec;:ao ao de 
censura. lsto realmente pode ocorrer se o 
professor eleger os textos baseando-se somente 
em catalogos de editoras (quase sempre. 
indicac;:6es preconceituosas e reducionistas), 
aceitar (sem conhecimento previo) a indicac;:ao de 
algum colega de profissao, seguir intuitivamente 
seu gosto pessoal , ou ainda , quando a selec;:ao 
recair somente nas preferencias das crianc;:as. Ai 
sim , e censura ! E 16gico que , inicialmente , as 
crianc;:as nao podem eleger algo que nao 
conhecem e, exatamente por isso , e precise que 
desde o inicio da escolaridade (para nao dizer, de 
sua vida) haja uma variada circulac;:ao de material 
de leitura em sala de aula . Mas variedade nao 
significa mera presenc;:a de livros na classe ou um 
armaria abarrotado deles e trancado a chave a 
maior parte do tempo! Variedade e poder ampliar 
o universe de leitura das crianc;:as oferecendo-lhes 
urn material que funcione como fonte altamente 
ativa de lazer e fruic;:ao estetica, que facilite um 
contato sedutor, fornec;:a urn convivio prazeroso 
como mesmo. 

Processo de sele<;:ao 

Para a selec;:ao de livros levava em conta 
alguns criterios que considero fundamentais para 
orientar as decis6es, como por exemplo: que o 
professor seja urn leiter incansavel e um 
conhecedor sobre literatura , em geral ; a 
necessidade de se ampliar o universe de leitura 
das crianc;:as; a participac;:ao efetiva das crianc;:as 
no processo de selec;:ao ; o fato de que s6 se forma 
leiter aquele que alem de ler para si proprio, escuta 
leituras; a necessidade do manuseio; considerar a 
biblioteca da escola como espac;:o complementar 
indispensavel. 

Quante ao primeiro criteria , eis aqui um 
papel fundamental do professor: o de ler muito , 
conhecer muitas obras (tanto em variedade de 
titulos, quanta em qualidade literaria) e manter-se 
sempre atualizado, participando de eventos (feira 
de livros, por exemplo) , visitando livrarias 
especializadas, analisando especialistas em 
revistas que destinam urn espac;:o a indicac;:6es de 
textos para crianc;:as, consulta com especialistas, 
etc. E muito dificil imaginar e acreditar que alguem, 
que nao le alem do estritamente indispensavel , 
possa transmitir prazer pela leitura. 

Em sala de aula , procurar ser estimulador, 
observador e criador de situac;:6es favoraveis a 
leitura; afinal, ler s6 vai ser prazeroso para as 
crianc;:as se tambem for para o professor. Para 
aquele professor que compreende seu papel de 
criar cond ic;:6es para as crianc;:as elaborarem seu 
gosto pela lei tura e de incentivar a critica acerca 
dos textos que sao apresentados, 0 trabalho 
real izado em sala de aula tern outra significac;:a o. 
Decisive tambem , e saber entrar no ponto de vista 
das crianc;:as , ao ouvi-las emitindo suas opini6es , 
prestando atenc;:ao quando dizem aos outros o que 
estao lendo ou leram, ou recomendando livros 
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entre si. Com esta postura como exemplo, os 
alunos tambem aprendem a colocar-se na 
perspectiva dele e dos amigos, respeitando ideias 
distintas a respeito dessa ou daquela leitura, 
evoluindo na autoconfian~a para dar sugest6es e 
construindo espirito critico para leituras futuras. 0 
professor precisa tambem estar atento as 
proposi~6es feitas no momenta em que se 
questiona coletivamente um texto, ou apenas , 
observar as crian~as no momenta da leitura: a 
expressao do rosto, os olhos, o sorriso, os trejeitos 
e outras atitudes manifestadas. 

Este criteria nos remete imediatamente ao 
segundo, que e o de ampliar o universo de leitura 
dos nossos alunos. A responsabilidade de oferecer 
diferentes alternativas quanta a generos, autores, 
ilustra~6es, etc e do professor e, como bom leitor, 
pode. como ja foi dito anteriormente, manter-se 
vigilante para que a escolha do material nao fique 
s6 no seu gosto pessoal, nos catalogos, na 
indica~ao de terceiros ou exclusivamente sobre a 
base das preferencias das crian~as. Afinal, como 
disse Meireles (1979, p.28), "a literatura nao e, 
como tantos sup6em, um passatempo. E uma 
nutrir;ao6

". E se e para nutrir-se, no sentido de 
educa~ao, instru~ao, tao bem observado por 
Cecilia Meireles, que seja com livros que a crian~a 
revele sua preferencia, aliada a uma boa indica~ao 
e posterior sele~ao. 

Muitos docentes temem a participa~ao 

das crian~as no processo de sele~ao, nosso 
terceiro criteria, pois acreditam na possibilidade 
delas elegerem livros pouco adequados. lsto nao 
esta Ionge de acontecer, afinal as crian~as sempre 
expressam seus gostos e selecionam o que leem 
em fun~ao do seu interesse , da utilidade da leitura 
e do prazer que a mesma possa oferecer. Seria um 
grande alivio se soubessemos determinar, com 
exatidao, como seria o livro adequado as crian~as , 

mas ja que e dificil , o professor faz o seu papel: o 
de propiciar a circula~ao de textos variados, 
provocar a intera~ao e a reflexao, propondo um 
intercambio gerador de opini6es e criticas acerca 
das leituras, prestar aten~ao as rea~6es das 
crian~as frente aos diversos temas e autores e 
finalmente, acreditar, volto a repetir, que exist~ 
qualidade literaria sim, mas que nao e 0 tudo ou 
nada. 

As crian~as nao sao incomodadas pelo 
tamanho e pela complexidade do texto, tanto e 
que, so para que se tenha uma ideia, os livros 
selecionados para a nossa biblioteca de aula eram 
de diferentes generos, tinham textos de extensao 
variada, sem limites de paginas, ou restri~ao 
quanta ao vocabulario que deve ou nao deve 
canter, com ou sem ilustra~ao , de autores 
nacionais e estrangeiros, classicos e 
contemporaneos. E como era agradavel quando 
me deparava com as crian9as mostrando o seu 
conhecimento sobre os livros da biblioteca 
escolar ou de classe durante a recomenda~ao a 
algum colega, quando escolhia um livro para levar 
para. casa e mostrava criteriosamente a sua 

(, Ciri 10 da autora 
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preferencia, ou ainda, quando lia um determinado 
livro por gostar do estilo de "tal autor" Era o 
conhecer, o apreciar, o desfrutarl 

Em rela~ao ao quarto criteria, a leitura do 
professor e particularmente importante, sobretudo, 
no inicio da escolaridade, quando as crian~as nao 
podem abordar os textos por si mesmas. de forma 
eficaz. Ao ler, o professor transmite as crian~as 
certos comportamentos tipicos de um leitor; mostra 
de que maneira nos, adultos, utilizamos a 
linguagem oral. Ler e tambem faze-lo pela voz do 
outro, pelos que ja sabem ler. Ouvir o professor ler 
uma hist6ria, estimula a organiza9a0 de 
pensamento. o imaginario, o querer ouvir 
novamente, o escrever ... e familiarizar-se com uma 
linguagem que nao se escuta a todo momenta, e 
aprender como se faz para ler. 

Com respeito ao quinto criteria , a 
necessidade de manuseio, e de fundamental 
importancia, pois sem agir sobre o objeto de seu 
interesse e que deseja compreender (no caso, o 
livro), a crian~a nao constr6i conhecimento algum. 
Neste sentido, endosso o que Silva (1991, p.67) 
diz: 

"Ninguem aprende a gostar de 
leitura apenas ouvindo falar de 
livros ou vendo de Ionge as livros 
trancafiados numa prateleira - e 
necessaria que a crianr;a pegue 
e manipu/e o ingrediente 'livro ', 
leia o que esta dentro dele para 
sentir o gosto e para verificar se 
essa atitude tem ou podera ter 
uma ap/icar;ao pratica em seu 
contexto de vida ". 

Manusear um livro e conhece-lo na sua 
totalidade, e sentir sua qualidade. Este era um 
momenta da Roda de Leitura que nos agradava 
bastante, pois juntos "despiamos" o livro - sem 
interrogatories para saber o quanta e o que 
entenderam - numa conversa aberta que procurava 
contar com a participa~ao de todos. Afinal , o 
conhecimento e a constru9ao de cada um e 
colabora9ao de todos. 

Eis o elenco de alguns "detalhes" que 
merecem ser bem tratados para um melhor 
conhecimento dos livros: 

• nome dado ao titulo ( por que sera 
que o autor escolheu este titulo e nao 
outro); 

• autor Ga o conhecemos?; se nao, 
vamos saber um pouco dele); 

• a tradu9ao (a que pais pertence o 
tradutor; qual a sua importancia para 
a obra?); 

• Editora (em que cidade foi impressa o 
livro?); 

• ano de publica~ao ; 
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• a capa e a contracapa (quem a 
ilustrou?; ja ilustrou algum outro livro 
que conhecemos?; quais as cores 
predominantes usadas?) ; 

• as ilustra<;6es (coloridas ou em preto 
e branco; ou 0 porque do livro nao 
possui-las; a hist6ria ficaria mais 
interessante se as tivesse?) e o 
ilustrador (e a mesma pessoa que fez 
a capa?); 

• a qualidade do papel (brilhante, 
fosco , aspero) e impressao; 

• disposi<;ao do texto na pagina (esta 
no alto da pagina, embaixo. a direita , 
a esquerda , ou toma toda a pagina?) ; 

• a diagrama<;ao cuidada (tipos de 
letras - grandes, pequenas, escuras; 
os espa<;amentos; presen<;a 
de aspas ou travess6es - trata-se de 
um dialogo? etc); 

• a discussao dos procedimentos que 
utilizamos quando um texto 
apresenta palavras cujo significado 
desconhecemos (o uso do 
dicionario\ 

Por ultimo, o sexto criteria , a biblioteca 
escolar, um componente basico do planejamento 
do ensino de leitura, uma infra-estrutura de apoio 
para o encaminhamento da leitura. Para o meu 
trabalho, sempre foi um reduto muito especial de 
inicia<;ao a leitura. 

Procurava conhecer bem o acervo 
existente na biblioteca escolar para nao s6 
orientar meus alunos na retirada de livros e no que 
mais tangia ao uso de seus servi<;os, mas permitir 
a minha atualiza<;ao pedag6gica. 

Roda de Ieitura 

Sentados no chao da sala, formavamos 
uma roda , onde cada um encontrava um jeito 
gostoso de ficar: enrodilhado, sentado, deitado .. 
nao importava .. . tinham que se· sentir 

descontraidos e, ao mesmo tempo, acomodados. 
A nossa "Roda de Leitura" acontecia todos os dias , 
logo ao iniciarmos nossas atividades de aula; um 
espa<;o criado especialmente para a leitura de 
contos, narrativas, poemas, lendas, enfim, hist6rias 
que, na maioria das vezes , lhes falavam de perto 
ao cora<;aoa Esta leitura era feita por mim -

7 Sabre o uso do diciomirio em sala de aul a consullar 
MORAIS. Artur Gomes de. Ortografia : ensin ar e aprendcr. 
3.ed. Sao Paulo Atica. 2000. p. ll 2-11 7. 
' Algumas vezes estendemos a leitu ra a outros tipos de textos: 
jornalisticos. informativos em geral. enciclopedicos. den tre 
OLitros. Como o nosso obj etivo maior era ler para gostar de ler. 
essas outras leitu ras tinham Llln outro momenta reservado para 
acontecer em sal a de aula . 
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confesso , minha atividade predileta em classe 
pegava aleatoriamente , ou segundo a escolha 
de algum(ns) 

aluno(s). um livro de dentro da caixa de papelao e 
come<;ava a contar-lhes a hist6ria , sempre fiel ao 
texto, sem alterar palavras, sem infantilizar a 
linguagem ou simplificar a 

trama. Alguns livros menores, liam-se em um, dois 
dias, mas havia tambem os mais extensos e que 
por isso mesmo, lidos em capitulos, em ate duas 
semanas ou mais9 Os momentos seguintes a 
leitura eram gostosura pura , curiosidade , sorrisos , 
magia, emo<;ao deflagrada, silencio, suspense a 
ser resolvido , lembran<;as ressuscitadas e outra 
tantas maravilhas que s6 um "bom" texto provoca .. 
Uma vez terminada a leitura. abria-se espa<;o para 
a partilha das interpreta<;6es, dos palpites . das 
emo<;6es: falavamos sobre os personagens com os 
quais se identificaram ou que lhes causaram algum 
sentimento, sobre como teriam agido se 
estivessem vivendo a mesma situa<;ao da hist6ria 
ou se estivessem no Iugar deste ou daquele 
personagem.. Ahl Nao esqueciamos de 
manusea-lo, sentir sua espessura, sua capa, suas 
ilustra<;6es ... e para que is so pudesse acontecer, o 
livro ficava a disposi<;ao das crian<;as. Era um tal 
de "me deixa ver". "agora e a minha vez". "eu sou o 
proximo"; um "xeretar" infinito de detalhes que 
durante a leitura lhes escapavam da visao 
Acredito eu, um dos momentos mais ricos de 
leitura , na medida em que as crian<;as , a partir da 
intera<;ao com o texto ouvido e sentido, tinham a 
oportunidade de verbalizarem os significados que 
conseguiram construir. Vencido o mes e vencidas 
as leituras, era feito o registro no caderno dos 
livros selecionados e encaminhado ao 
conhecimento dos pais, nao s6 como 
recomenda<;ao de leitura, mas especialmente 
como participa<;ao do nosso trabalho com a 
literatura. Alias. este era um outro aspecto positivo 
de nossas rodas: o crescente interesse dos pais , 
ao pedirem sugest6es de livros e ao 
acompanharem os emprestimos feitos nas 
bibliotecas. 

Considera<;oes finais 

A promo<;ao da literatura na escola s6 tera 
exito se for ao encontro das necessidades das 
crian<;as. por isso mesmo, as sugest6es aqui 
apresentadas devem ser constantemente revistas 
e enriquecidas. 0 essencial para n6s , sempre foi a 
certeza de que a leitura em nossa sala de aula nao 
era a "op<;ao-que-se-faz-quando-se-terminou
todas-as-atividades", mas era vida, sentida e, 
continuamente restaurada. 

Com um pensamento de Elias Jose (1997 , 
p.69) , fecho este meu texto, sem nunca ter 
pretendido apresentar "o" modelo a ser seguido no 
traba lho com a literatura infanto-juveni l. Prefiro 

') Cito aqui. como cxemplo. os livros 0 mcu pc de Iaranja lima 
de Jose Mauro de Vasconcelos. 0 sobrad in ho dos pardais de 
Herberto Sales. 0 mcnino do dcdo verde de Mauri ce Druon. 
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apenas entender que minha intenyaO e trazer a 
tona a discussao de "um" modo de tentar auxiliar 
nossas crianyas a aprender a gostar de ler e, ler, 
sempre e muito , com mais prazer. exito e magia .. 

''A literatura pode nos levar a um 
mundo idealizado, capaz de nos 
dar o que o cotidiano nos nega, 
sem nos a/ienar. A literatura pode 
nos /evar a conhecer pessoas, as 
personagens, que geram em 
nosso espirito simpatia ou 
antipatia, e possibilitam que o 
nosso eu se encontre e se 
reconheqa ou se estranhe em 
outros eus. Esse processo de 
identificaqao ou de projeqao ja 
nos da a medida psico/6gica do 
texto literario, que pode agir 
catarticamente sabre o caminho 
que nos leva a dificil viagem ao 
nosso interior. Saimos de um 
canto ou romance tontos de 
prazer ou cheios de perguntas 
sabre o mundo que nos cerca. 
Sabre o mundo que n6s somas e 
que, muitas vezes 
desconhecemos". 

NOSSOS LIVROS FAVORITOS 

A seguir, a re layao de livros "campeoes" eleita 
pelos alunos: 

A area de Noe ~ Vinicius de Moraes 

A hist6ria do lobo~ Marco Antonio Carvalho 

A ilha perdida ~ Maria Jose Dupre 

A menina que fez America ~ llka Brunhilde 
Laurito 

As mil e uma noites - Traduyao de Julieta de 
Godoy Ladeira- Scipione 

A vida acidentada de urn vampirinho - Carlos 
Queiroz Telles e Eneas Carlos Pereira 

Bisa Bia, Bisa Bel ~ Ana Maria Machado 

Chapeuzinho amarelo - Chico Buarque de 
Holanda 
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Colec;rao Para gostar de ler - Atica 

Comboio, Saudades e Carac6is ~ Fernando 
Pessoa 

Contos de Grimm - Atica 

Contos de Andersen ~ Atica 

Di-versos alemaes - Tradu<;ao de Tatiana 
Belinky ~ Scipione 

Di-versos russos ~ Tradu<;ao de Tatiana Belinky 
-Scipione 

Fabulas ltalianas ~ italo Calvino 

Fabulas de Esopo- Russell Ash e Bernard Higton 

Fita verde no cabelo- Joao Guimaraes Rosa 

Hist6rias de fadas - Tradu<;ao de Barbara 
Heliodora- Nova Fronteira 

Le com Cre- Jose Paulo Paes 

Na mira do vampiro- Lopes dos Santos 

Obras Completas- Monteiro Lobato- Brasiliense 

0 cata-vento e o ventilador - Luis Camargo 

Olha o bicho- Jose Paulo Paes 

0 menino do dedo verde- Maurice Druon 

0 meu pe de laranja lima - Jose Mauro de 
Vasconcelos 

0 sobradinho dos pardais - Herberto Sales 

0 teatro de sombras de Ofelia - Michael Ende e 
Friedrich Hechelmann 

Os bichos que tive (mem6rias zool6gicas) -
Sylvia Orthof 

Ou isto ou aquilo- Cecilia Meireles 

Pedrinho esqueleto- Stella Carr 

Poemas para brincar- Jose Paulo Paes 

Segredinhos de am or- Elias Jose 

Urn cadaver ouve radio - Marcos Rey 

Viagem ao centro da Terra- Julio Verne 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ABRAMOVICH , Fanny. Literatura infantil: 
gostosuras e bobices. 5.ed . Sao Paulo: Scipione , 
1997. 174p . (Pensamento e A<;ao no Magisterio, 
7) 

AMARILHA, Marly . Estao mortas as fadas?.· 
literatura infantil e pratica pedag6gica. Petr6polis , 
Vozes, 1997. 93 p. 

BARTHES, Roland. 0 prazer do texto. Trad . 
Maria Margarida Barahona. Paris: Editions' du 
Seuil , 1973. 119p. 

JOSE, Elias. Leitura. prazer, saber e poder. 
Leitura: teoria e pratica , v.16, n.29, p.65-75, 
jun .1997. 

LAJOLO, Marisa . Do mundo da /eitura para a 
leitura do mundo. 4.ed. Sao Paulo: Atica, 1999. 
112p. 



Nuances - Vol. VII - Setembro de 200 1 

MEIRELES. Cecilia. Problemas da literatura 
infantil. 3.ed. Sao Paulo: Summus, 1979. 119p. 
(Novas Buscas em Educa<;:ao. 3) 

SANTOS, lolanda Souza dos. Literatura infantil e 
interdisciplinaridade na sala de aula pre-escolar. 
Nuances , Presidente Prudente, v.5, p.126-131 , 
jul.1999. 

96 

SILVA, Ezequiel Theodora da. De o/h os abertos. 
reflexoes sabre o desenvolvimento da leitura no 
Brasil. Sao Paulo: Atica, 1991. 128p. (Educa<;:ao 
em A<;:ao) 

ZILBERMAN , Regina. A /iteratura infantil na 
escola. 5.ed.rev.ampl. Sao Paulo Global, 1985. 
118p. (Teses, 1) 


