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Ap resentação

“Formar leitores literários em diferentes contextos educativos”

Eliane Debus1

José Carlos dos Santos Debus2

Sara Reis da Silva3

O Dossiê “Formar leitores literários em diferentes contextos educativos” reúne o conjunto de oito 

artigos que versam sobre a literatura para infância em diferentes suportes (do livro impresso ao livro digital), 

em diferentes contextos educativos (da Educação Infantil aos Anos iniciais), em diferentes contextos 

geográ  cos (Portugal, Espanha e Brasil), buscando vivi  car a leitura literária no seu potencial de formação 

leitora. Em sua grande maioria, as/os autoras/es aqui reunida/os interagiram antecipadamente durante o 

III Seminário Internacional de Literatura Infantil e Juvenil, realizado na cidade de Braga (Portugal) em 

julho de 2018. 

As diferenças aqui anunciadas (suportes, espaços educativos e geográ  cos) por certo ampliam o 

debate sobre a leitura e pode con  uir para construções de práticas leitoras mais permanentes.

O primeiro artigo “O per  l leitor do professor do 1º ciclo do Ensino Básico: educação literária e 

construção da competência leitora”, de Fernando Azevedo e Maria da Graça Sardinha, tem como foco 

central a formação do professor em particular com a mediação da leitura literária, a partir da sua experiência 

docente, formação inicial, e formação leitora. Para isso, foram aplicados questionários para um grupo de 

professores de escolas públicas do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho da Covilhã, distrito de Castelo 

Branco (Portugal), em outubro de 2017. Segundo os estudiosos, os resultados do inquérito demonstram 

que é necessário apostar na formação inicial e continuada dos professores. 

O professor também é o sujeito da pesquisa “Professores e literatura infantil: um estudo sobre a 

interação de professores com livros” na qual Flávia Brocchetto Ramos, Julia Duarte Schenkel e Eliana Rela 

investigam, utilizando-se de questionários, como se efetiva a relação desses com os livros e como estes 

são apresentados aos alunos, em particular no que diz respeito aos paratextos (capa, contracapa, orelhas, 

biogra  a e sinopse, entre outros).

Em “Contação de histórias, espaço e mediação: as experiências do CELLIJ”, Renata Junqueira de 

Souza e Juliane Francischeti Martins Motoyama trazem à cena a experiência exitosa de 20 anos de mediação 

literária promovida pelo Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil (CELLIJ) “Maria Betty 

Coelho Silva”, espaço vinculado a Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP, de Presidente Prudente. 

O foco de apresentação recai sobre as ações de contar histórias, destacando as distinções entre ler, dizer e 

contar e as possibilidades das estratégias metacognitivas de compreensão leitora.

No artigo “Ações literárias na escrita dos PPPS: a literatura nossa de cada dia”, Simoni Conceição 

Rodrigues Claudino, Diana Carvalho de Carvalho e Eliane Debus se debruçam sobre os Projetos Políticos 

Pedagógicos de 67 instituições públicas de Educação Infantil do município de Florianópolis (SC), buscando 

veri  car a presença ou ausência da literatura infantil nesses documentos e se/como são planejadas as ações 

1 Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. 
2 Unidade de Educação de Santa Catarina, UNIESC.
3 Universidade do Minho, Portugal.
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coletivas que medeiam a literatura infantil no cotidiano. Os resultados apresentados con  guram para 

uma preocupação “com a organização e planejamento dos espaços relacionados à leitura nas instituições 

educativas de Educação Infantil, assim como a efetivação dos projetos de trabalhos referentes à literatura 

em variadas formas”. 

O texto literário por vezes está na escola e também a representa, mesmo que  ccionalmente, como 

podemos constatar no artigo “A representação da escola em Cazuza, de Viriato Corrêa” em que Gladir 

da Silva Cabral e Magali Naspolini Proença analisam como a escola da década de 1930 é desenhada 

por Viriato Correa em seu livro Cazuza e suas intersecções com o movimento Escola Nova. Segundo 

os estudiosos, “o livro, ainda que de natureza  ccional e desenhado com as tintas da imaginação, é um 

importante documento da história da educação brasileira no  nal do século XIX e início do século XX e de 

como a literatura percebia os retrocessos e avanços da escola no Brasil”. 

No contexto da Espanha, Moisés Selfa Sastre, em “La transmisión de la ideología medieval en la 

literatura infantil y juvenil actual: el caso de los exempla de el llibre de Les Bèsties (1289), de Ramon 

Llull, y sus adaptaciones infantiles y juveniles” apresenta seis adaptações El Llibre de les Bèsties (1287-1289) 

publicadas no período de 2015-2016, analisando dentro do contexto da produção de Ramon  Llull e a 

introduzindo como leitura possível para o jovem do século XXI.

No artigo “A literatura infantil digital: o design das histórias interativas”, Douglas Luiz Menegazzi 

e Cristina Sylla centram sua discussão sobre os livros infantis digitais e suas publicações na forma de 

aplicativos, buscando propor princípios de analise para o design de livros infantis digitais, levando em 

conta oito itens a serem considerados “em projetos de literatura infantil em suportes digitais, especialmente 

para o formato aplicativo: (a) Congruência literária (b) Incentivo à leitura compartilhada; (c) Acesso à 

dicionários e conteúdos extras; (d) Orientação; (e) Recursos sonoros; (f) Acompanhamento e Feedback; 

(g) Play mode; (h) Código de gestos”. 

O último artigo, mas não menos importante, “A emergência da mídia nas conversas e produções 

infantis sobre livros literários”, de Rosa Maria Hessel Silveira e Liége Freitas Barbosa, aborda a relação 

entre mídia e infância destacando suas características atuais. O texto analisa as “referências midiáticas - 

falas, desenhos e registros escritos que envolvem a mídia, compreendendo tanto as menções às “velhas 

mídias”, isto é, os meios tradicionais de comunicação (TV, rádio, impresso) quanto as menções às “novas 

mídias” (internet, jogos digitais etc.)”. Essas referências foram recolhidas durante uma pesquisa sobre livros 

literários realizada com estudantes do 4º e 5º ano de escolas públicas de Porto Alegre.

 Esperamos que a leitura destes artigos contribua para o debate sobre a literatura para infância. 

 Desejamos uma boa leitura!


