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“Quando quem está próximo das crianças só lhes oferece a linguagem  
da vida cotidiana, principalmente utilitária, não lhes proporciona a possibilidade  
de atingir o máximo de seu potencial de desenvolvimento”. 

(CHAPELA, 2017, p. 16, tradução nossa)

São inúmeras as fontes teóricas e as práticas produzidas e conduzidas 
nas últimas três décadas, em todo o mundo, que comprovam a importância 
fundamental de contemplar a infância pré-escolar com experiências de cultura  
e de leitura. 

Com esta inquietação, há alguns anos, a equipe da Biblioteca de São Paulo 
(BSP) começou a modelar um programa que tinha por objetivo oferecer a pais 
e cuidadores de bebês e crianças (de seis meses a quatro anos de idade) uma 
experiência que pusesse em relevo a importância da leitura e da interação com 
histórias, livros, produtos da tradição oral e da cultura, e suas consequências 
positivas na vida familiar e no desenvolvimento infantil.

Essa experiência, constantemente analisada e revisitada, como se verá a seguir, 
serviu de base para este Notas de Biblioteca. É muito importante ressaltar desde  
o início, que esta publicação é registro de uma experiência concreta e singular que 
vem sendo conduzida desde 2012, envolvendo inicialmente a BSP e sua “irmã”, a 
Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL), e que contou, em seguida, com a participação 
de mais dez bibliotecas públicas integrantes do SisEB (Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo). Estamos, portanto, longe de  
um compêndio ou um estudo amplo da questão da leitura na primeira infância. 

apresentação
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A primeira avaliação da experiência de ampliação do Lê no Ninho pelas dez 
bibliotecas do SisEB trouxe algumas constatações muito interessantes para o mundo 
das bibliotecas. Para além dos benefícios do programa para os públicos diretamente 
envolvidos, o desenvolvimento do programa provocou uma revitalização na maioria das 
bibliotecas. Um novo público, não afeito ao uso da biblioteca pública (cuidadores de 
bebês normalmente vêm a biblioteca – identificada como local de estudo e silêncio – 
como um local não aberto à sua participação), passou a explorar as bibliotecas e seus 
serviços, muitas vezes trazendo consigo novas e antigas demandas inexploradas. As 
bibliotecas, de modo geral, experimentaram aumento no uso do acervo (não só infantil)  
e dos serviços, e uma ampliação do público (bebês, avós, cuidadores, famílias).

No que diz respeito especificamente aos objetivos do programa, a principal 
constatação foi ver na prática o que tantos especialistas atestam – junto com Geneviève 
Patte (2012): a criança deve ser o foco e o guia da ação, que não é uma ação “de ensino”, 
no sentido de que não se tem por objetivo oferecer “ensinamentos”, mas sim uma 
experiência cultural, estética, e de convivência.

Dessa constatação resultam todas as outras: a necessidade de respeitar a criança  
em sua tarefa de atribuir significados; a imperiosa necessidade de oferecer materiais  
de qualidade (livros, brinquedos, músicas, imagens), fugindo das “tendências de mercado” 
e das modas e buscando materiais significativos; o entendimento  
de que “o principal é o vínculo de afeto que se forma e como as crianças participam  
e se desenvolvem”, no dizer de uma das bibliotecárias participantes do programa. 

Esperamos que este Notas de Biblioteca possa servir como inspiração e  
fonte de experiências para quem se dispuser a “entrar na roda” e convidamos  
todos a compartilharem suas experiências no SisEB.

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura 
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Em agosto de 2016, uma equipe formada por profissionais do Instituto Tellus  
e da SP Leituras se debruçou sobre o Bebelê — programa bem-sucedido da Secretaria 
da Cultura do Estado de São Paulo de fomento à leitura para crianças entre seis meses 
e quatro anos, que já operava há alguns anos na Biblioteca de São Paulo (BSP)  
e na Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL), ambas localizadas na capital paulista.

A equipe tinha um desafio em mãos: replicar a experiência em outras dez 
bibliotecas filiadas ao SisEB espalhadas pelo estado de São Paulo, considerando  
não apenas suas realidades diversas, mas também a discussão da eventual inclusão 
de dispositivos tecnológicos. 

Quase quatro meses depois, com o programa já se chamando Lê no Ninho, o 
resultado desse trabalho pode ser conferido aqui. O guia da leitura no ninho reúne a 
sistematização de diversas ações já testadas e aprovadas pela BSP e pela BVL a uma 
série de novos aprendizados, provenientes de pesquisas, visitas, entrevistas, vivências, 
prototipações e até de uma oficina de cocriação realizada com colaboradores das dez 
bibliotecas participantes do projeto.

introdução
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Para efeito de organização das informações e melhor entendimento  
dos temas abordados, o guia está dividido em quatro partes:

“COMO tudO COMeçOu”mostra um pouco da história do programa,  
apresentando seus fundamentos e motivações.

“PreParativOs” trata da importância do planejamento para o sucesso  
do programa, trazendo exemplos práticos sobre como fazê-lo.

“eM açãO” apresenta diversas dicas relacionadas às atividades principais  
e aos cuidadores, além de uma seção de perguntas e respostas.

“e dePOis?” deixa clara a importância de compartilhar os aprendizados obtidos 
com os colegas, bem como de se comunicar com o público.

É importante salientar que este guia não tem a pretensão de ser definitivo.  
Pelo contrário: partimos necessariamente do princípio de que o Lê no Ninho  
é um programa sempre aberto a novos aprendizados, cujos contornos variam  
de acordo com as observações, a escuta e a criatividade do mediador.

Boa leitura!
Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura

Secretaria de Cultura e Economia Criativa

1

2

3
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COMO TUDO COMEÇOU?

a bibliOteCa  
e O hábitO de ler

“[…] bibliOteCa deve 
PrOCurar Que tOdOs 
Os habitantes da 
COMunidade, desde 
Crianças atÉ 
adultOs e idOsOs, 
PratiQueM a leitura 
e a esCrita COMO uMa 
atividade a Mais eM 
sua vida COtidiana, 
POis ler e esCrever 
sãO FerraMentas 
Para O aPrendiZadO 
PerManente e a 
PartiCiPaçãO Plena 
COMO CidadãOs” 
bibliOteCas vivas,  
nOtas de bibliOteCa 6.

Para você, ler é importante? Caso sua resposta seja “sim”, 
responda honestamente a essa outra pergunta aqui: “Você tem  
o hábito de ler?”. Não fique constrangido se sua resposta  
for “não”. Na verdade, segundo uma pesquisa realizada pelo  
Instituto Pró-Livro (IPL) em 2015, 44% dos brasileiros não  
cultivam esse hábito (MELLo, 2016).

Mas, se ler é tão importante (e a maioria das pessoas 
certamente reconhece isso), por que tanta gente não nutre esse 
hábito? Bem, as razões são as mais variadas, abrangendo desde 
falta de tempo e recursos até dificuldade em saber por onde 
começar – lembre-se que um hábito precisa ser desenvolvido,  
e isso requer direcionamento e incentivo.

Nesse sentido, a biblioteca pública pode figurar como  
uma ponte na condução das pessoas ao hábito da leitura.   
Afinal, para favorecer o desenvolvimento social e humano,  
que constitui sua essência, ela se baseia em três objetivos: 
informação, cultura e leitura.
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COMO TUDO COMEÇOU?

FOCO nOs PeQuenOs

OutrOs POntOs 
POsitivOs de ler 
Para Os PeQuenOs:
• entretÊ-lOs 
• TRABALHAR A 
Criatividade deles
• TORNÁ-LOS MAIS 
indePendentes
• FOrtaleCer O 
vÍnCulO COM eles 
FaZ beM Para a 
FaMÍlia, Cria uM 
esPaçO de Qualidade

Ao ter como um de seus objetivos ser um instrumento para apoiar 
todos na prática da leitura, a ponto de torná-la algo corriqueiro em 
suas vidas, a biblioteca se impõe uma missão. Ela deixa de ser um 
lugar passivo, frequentado basicamente por consulentes isolados que 
precisam estudar, e passa a ser um lugar de trocas e interações, com 
um propósito que tem potencial para causar grande impacto social  
na comunidade local.

E esse ponto se destaca ainda mais ao considerarmos que 
as crianças constituem o agente importante nesse processo. Na 
verdade, segundo um manifesto universal publicado pela Unesco, 
entre as 12 missões-chave da biblioteca pública está: “Criar e 
fortalecer os hábitos de leitura nas crianças desde a tenra idade” 
(MANIfESTo, 1994).

Mas por que começar tão cedo? Antes de tudo, porque o 
relacionamento com pais e cuidadores em torno das histórias, das 
palavras, da leitura, constitui um momento de qualidade e felicidade 
para crianças e seus pais. Mas também porque “propiciar a leitura é 
anunciar às crianças, desde muito cedo, que o mundo está aí para ser lido 
(escutado, debatido e significado)” (CHAPELLA, 2017, p. 9).  Quando um 
indivíduo tem acesso à leitura desde pequenino, as chances de ter uma 
cultura leitora quando adulto são bem maiores – ler se torna algo natural 
para ele. E um adulto que lê tem à sua disposição mais ferramentas 
para entender e interagir com seu entorno, sendo capaz de exercer mais 
plenamente sua cidadania. 
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COMO TUDO COMEÇOU?

uM PrOgraMa de  
leitura Para Os PeQuenOs 

o papel ativo das bibliotecas no incentivo à leitura aponta para a 
importância de atrair e interagir com os mais diversos públicos, entre 
eles em especial os pequenos e seus cuidadores.

Para isso acontecer, contudo, é preciso desenvolver programas 
e atividades pensadas para atender necessidades específicas 
das crianças. foi considerando isso que, em 2011, começou a ser 
gestado pela SP Leituras, na Biblioteca de São Paulo (BSP), o Bebelê, 
que cresceu e, em 2016, passou a se chamar Lê no Ninho. 

2011 
O Bebelê entra  
no plano de 
metas de 2012  
da Biblioteca  
de São Paulo (BSP).

2012 
É implantado  
em setembro  
na BSP, após 
consultoria e 
treinamento.

2014 
É implantado  
na Biblioteca 
Parque Villa-
Lobos (BVL), 
junto com a 
inauguração  
do espaço.

2015 
Passa por 
readequação, 
reforçando a 
questão da 
cultura leitora  
e do vinculo  
entre cuidador  
e criança.

2016  
Em dezembro de 2016, o 
programa é implantado 
em dez bibliotecas 
espalhadas pelo estado de 
São Paulo, abrangendo as 
cidades de Auriflama, 
Birigui, Guararema, 
Igarapava, Itapetininga, 
Jundiaí, Lençóis Paulista, 
Ourinhos, Praia Grande e  
Presidente Prudente, que 
fazem parte do SisEB.
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COMO TUDO COMEÇOU?

Mas, aFinal, 
O Que É O lÊ nO ninhO?

o Lê no Ninho é um programa que tem como objetivo fomentar 
o gosto pela leitura entre crianças de seis meses a quatro anos. Para 
isso, ele conta com dois  ingredientes-chave: o lúdico e o vínculo 
afetivo entre os pequenos e seus cuidadores.

Assim, ao longo dos 45 minutos de duração de cada sessão, 
as crianças ouvem histórias, brincam e cantam em um ambiente 
aconchegante, tendo seus cuidadores como parceiros. A ideia por 
trás disso é tornar o momento de mediação de leitura tão gostoso 
que o público queira não apenas retornar, mas também reproduzir  
as sessões do Lê no Ninho em casa. 

essÊnCias dO lÊ nO ninhO
No centro do Lê no Ninho, residem quatro essências que dão o tom 
do programa. São elas:

aPrOXiMaçãO  
COM a Cultura  

Este é o objetivo do Lê 
no Ninho: desenvolver 
uma aproximação dos 

pequenos com a cultura.

Qualidade dO COnteÚdO 
O conteúdo lido é 

importante porque ajuda 
 o pequeno a desenvolver 
sua própria interpretação 

do mundo.

vÍnCulOs aFetivOs  
O Lê no Ninho promove  

o fortalecimento do vínculo  
entre a criança e o cuidador  
durante as sessões em casa,  

ao incentivar que o adulto leia  
para o pequeno.

atitudes insPiradOras 
Ter uma atitude leitora é o primeiro 
passo para se formar um leitor – o 

exemplo é transformador.
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ObJetivOs dO lÊ nO ninhO
As essências do Lê no Ninho levam aos seis objetivos do programa, que são:
• Promover um tempo de qualidade entre adultos e crianças.

• Desenvolver a criatividade, a imaginação e a habilidade narrativa.

•  Conhecer o mundo letrado, experimentando as funções  
social e emocional da leitura.

• Apresentar a diversidade da literatura.

• Conhecer novas palavras, sons e imagens.

• Ter apreço pelos livros e outros portadores de texto.

“É PreCisO Que a  
leitura seJa uM  

atO de aMOr”  
PaulO Freire (1921-1997), 

eduCadOr brasileirO.

eMPatia e engaJaMentO
Dois elementos fundamentam o Lê no Ninho e precisam estar presentes  

não apenas nas sessões, mas também nos preparativos e na própria maneira  
de ver o programa. São eles:

eMPatia: é importante se colocar no lugar do outro – sempre. A base da empatia é a 
observação. Assim, ao conceber o programa, deixe sempre um enorme espaço para a 
escuta e a observação e enxergue-se como uma criança e como seu cuidador. Pense 
no que eles gostariam de fazer, em ações que podem agradá-los (e desagradá-los), em 
suas necessidades e receios. Ao ser traduzido em ações, esse olhar vai fazer com que o 
público veja valor na proposta do Lê no Ninho. 

engaJar-se em uma proposta é envolver-se nela de corpo e alma, acreditando 
que seus frutos podem gerar os impactos prometidos. Tendo em vista sua natureza 
(o público com que trabalha, o tópico que aborda), o Lê no Ninho exige isso, além de 
demandar muita vontade de compreender e mudar o mundo. 



PreParativOs
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PreParativOs
Um dos segredos para garantir que ocorra tudo bem nas  

sessões do Lê no Ninho consiste em se preparar com antecedência. 
A execução do programa exige muita observação e improvisação, 
mas, para que isso aconteça, é necessário muito preparo.

Para isso, é essencial pensar cuidadosamente em cada um dos 
cinco momentos que compõem a sessão, considerando as histórias, 
as músicas, as brincadeiras e a ambientação, assim como as 
transições de uma atividade para a outra – e tudo isso tendo como 
base o tema escolhido para o dia.

Para ajudá-lo nessa tarefa, você tem à disposição o “Preparativos”, 
que você pode imprimir. A seguir, você tem um exemplo preenchido, 
que pode orientá-lo. Mais adiante, você verá outro “Preparativos” que 
traz algumas dicas, que reforçam os objetivos do Lê no Ninho.

A essa altura, você pode estar se perguntando: mas e o 
improviso? Bem, o improvise faz parte do Lê no Ninho, pois 
cada criança e cada cuidador trazem seus interesses e suas 
curiosidades. Mas acredite: é muito mais fácil improvisar quando  
se está preparado!

sÓ PreenCher O 
“PreParativOs”  
nãO basta. É PreCisO 
taMbÉM rePassar 
 as atividades, de 
PreFerÊnCia uM dia 
antes da sessãO. 
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PreParativOs

transiçãO

transiçãO

reCePçãO e COMbinadOs

O Que vai aCOnteCer?

PassO a PassOdinâMiCa: assOPrar

1. teMPO livre iniCial

2. aQueCiMentO

Ambientar o público, preparando-o para a sessão

Envolver as crianças e os cuidadores na sessão, chamando a atenção deles

“a Casa”,  
“lá eM Casa”
(vídeo ou música)

• Como o tema é “casa”, 
tentar encontrar livros  
no acervo que tratem  
do tema.
• Levar a música “A casa”, 
do Vinícius de Moraes, e 
“Lá em casa”, do Palavra 
Cantada.

1. Perguntar quem sabe assoprar;
2.  Pedir para as crianças assoprarem bem forte, 

depois bem fraco;
3. Pedir para os cuidadores fazerem o mesmo;
4.  Fingir que tem uma flor na minha mão  

e assoprá-la;
5. Pedir ao público fazer o mesmo;
6.  Perguntar o que mais podemos assoprar 

(velas, bexigas, etc.).
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transiçãO

transiçãO

transiçãO

“vOCÊs sabiaM Que dá Para assOPrar uMa Casa?”

“CaChOrrOs taMbÉM tÊM Casas, CertO? vOCÊs tÊM CaChOrrO?”

(MÚsiCa)

(MÚsiCa)

(brinCadeira)

(brinCadeira)

(aMbientaçãO)

(aMbientaçãO)

(histÓria)

(histÓria)

aPresentaçãO

aPresentaçãO

desenvOlviMentO

desenvOlviMentO

3. atividades PrinCiPais
Trabalhar os objetivos do Lê no Ninho

“Quem tem medo do lobo mau?” Assoprar

Imitar um cachorro

“Os Três Porquinhos”

“O Invasor”

Retirar o livro “Os Três 
Porquinhos” da sacola 
do Kit Lê no Ninho, 
perguntando quem 
conhece uma história 
que tem porquinhos, 
casa e assopros.

Retirar o livro “O Invasor” 
da sacola do Kit Lê no 
Ninho, mostrando a 
casa onde a cachorra 
(personagem principal) 
mora.

Contar a história 
lembrando de, nos 
momentos-chave:  
1) cantar a música; e  
2) brincar de assoprar 
com as crianças.

Contar a história 
lembrando de:  
1) pedir para as crianças 
imitarem um cachorro; e 
2) enfatizar o que tem  
na casa da cachorra.

a)

b)



transiçãO

transiçãO

“Olha, aQui teM dOis vasOs... vOCÊs sabeM COntar?

“agOra É a veZ de vOCÊs! PrOCureM uM livrO Para ler. e vOCÊs taMbÉM, CuidadOres!”

(MÚsiCa) (brinCadeira)

(aMbientaçãO)(histÓria)

aPresentaçãO

desenvOlviMentO
“Números”

Pegar o livro “Números” 
e contar, junto com as 
crianças, até dez.

Contar a história 
mostrando os números 
e os animais. Perguntar: 
“pássaros vivem em 
casa?”, “corujas vivem em 
casa?” e assim por diante.

C)

O Que vai aCOnteCer?

4. teMPO livre Final 5. enCerraMentO
Orientar os cuidadores na leitura para os pequenos a)  agradecer a presença 

de todos
b)  Oferecer o Kit Lê no 

Ninho
c)  Direcionar o público 

para...

as MesMas dO  
teMPO livre iniCial
(vídeo ou música)

a COntaçãO de histÓrias  
Que aCOnteCerá nO esPaçO 
inFantil.

O Que eu PreCisO levar Para Cada MOMentO?

utensÍliOs dOMÉstiCOs
(vídeo ou música)

Como brinquedo, levar 
alguns utensílios  
de casa que aparecem  
nos livros para as  
crianças interagirem  
com os cuidadores.

Livros: Os Três Porquinhos, O Invasor, Números 
+ livros para os tempos livres. >> Brinquedos: 
utensílios domésticos (três ao todo), >> Músicas: 
entre outras, “A Casa” (Vinícius de Moraes) e “Lá 
em Casa” (Palavra Cantada) >> Kit Lê no Ninho 
com os livros que serão lidos.
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1. teMPO livre iniCial

reCePçãO

Esse momento inicial tem um duplo objetivo:

• Aguardar a chegada do público para a sessão. 

•  Ambientar os pequenos e os cuidadores, preparando-os  
para as atividades que virão.

Considerando isso, crie um clima de acolhimento. Você  
pode usar alguns livros de imagens e/ou músicas relaxantes 
– nada que seja muito agitado aqui, para não alvoroçar os 
pequenos. Se for possível, selecione livros e músicas que 
tenham alguma coisa a ver com o tema do dia, a fim de  
preparar o público para a sessão.

Você deve reservar um tempo entre os 
momentos “Tempo livre inicial” e “Aquecimento” 
para recepcionar o público.

Nesse tempo, além de se apresentar, você 
pode utilizar uma etiqueta com o nome para 
identificar as pessoas. Chamar as pessoas pelo 
nome sempre ajuda a criar uma relação de 
respeito mútuo.

Pensando nisso, nada de beijinhos no 
cuidador ou na criança, a não ser que a iniciativa 
venha deles. Muitas pessoas não gostam desse 
tipo de intimidade, que deve ser evitado sempre. 

“vOCÊ deve esCOlher 
livrOs Para 
diFerentes idades e 
higieniZá-lOs COM 
anteCedÊnCia. nãO 
utiliZe brinQuedOs 
nO inÍCiO da sessãO 
[Para nãO desviar a 
atençãO das Crianças.” 
rOsangela de Oliveira silva, bsP
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COMbinadOs
Logo após a recepção devem vir os combinados do Lê 

no Ninho. Esses combinados, feitos com os cuidadores, são 
parte fundamental da sessão, já que, em última instância, vão 
garantir que os objetivos do programa sejam atingidos. Assim, 
deixe claro para os cuidadores os seguintes pontos:

•  A fim de garantir um ambiente apropriado para as crianças, 
não é permitido usar sapatos enquanto estiver no tatame.  

•  Não é preciso se preocupar com o comportamento das 
crianças: locomover-se pelo ambiente durante as atividades  
é normal e desejável.

•  Os pequenos não precisam prestar atenção no mediador  
o tempo todo – o importante é que eles se sintam à vontade, 
relacionando esse momento prazeroso à leitura.

•  Os cuidadores precisam participar das atividades.   
Isso é importante para a criança e é uma forma de  
aprender as práticas e reproduzi-las em casa. 

esPaçO Para suas ideias
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2. aQueCiMentO
o aquecimento é um momento-chave das sessões do 

Lê no Ninho. Isso porque ele não só acolhe os pequenos 
e seus cuidadores, como também chama a atenção deles 
para o programa.

Nesse sentido, podemos dizer que o aquecimento é um 
ponto de conquista: os pequenos e os cuidadores que se 
envolvem na prática proposta partem para as atividades 
principais com mais interesse, curiosos para saber o que 
vem depois.

Assim, seja proativo e chame as crianças e os adultos 
para participar, de preferência pelo nome.  Além disso, 
sempre que possível, considere práticas que permitam a 
interação entre os pequenos e os cuidadores, trabalhando 
a questão do fortalecimento do vínculo afetivo, uma das 
essências do Lê no Ninho.

iMPOrtante! esse 
É O MOMentO Para 
deiXar Clara a 
inClusãO dOs Pais 
nas atividades.
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diCas de aQueCiMentO
assOPrar

Assoprar é importante tanto para o desenvolvimento 
da fala como para a capacidade de mastigar e engolir os 
alimentos. E o que é mais bacana: os pequenos adoram 
assoprar – e os cuidadores adoram vê-los se divertindo! 
Assim, uma boa forma de envolver o público na sessão do 
Lê no Ninho consiste em convidá-lo a assoprar! Por exemplo, 
você pode fingir que tem uma flor na mão e assoprá-la, 
pedindo para os pequenos e os cuidadores fazerem o 
mesmo. É possível, inclusive, variar a prática: você pode 
assoprar forte e fraco, tossir e espirrar perto da florzinha etc. 
o importante é ser criativo – e chamar a atenção!

velas de  
bOlOs de  
aniversáriO  
taMbÉM  
POdeM ser  
assOPradas.

Para FaZer  
bOlas de  
sabãO, nÓs  
a s s O P r a M O s

dá Para assOPrar 
ainda beXigas e 
Cata-ventOs. 

esPaçO Para suas ideias
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diCas de aQueCiMentO
bater PalMas

Em geral, batemos palmas quando estamos alegres. Então, 
por que não começar a sessão do Lê no Ninho com muitas 
palmas, para criar um ambiente divertido e descontraído?

As palmas abrem diversas possibilidades de prática.  
É possível, por exemplo, cantar músicas que marcaram  
a infância dos adultos, como “Bate palminha, bate”.  
Trazer a questão da nostalgia é sempre importante  
para chamar a atenção dos cuidadores.

É possível também trabalhar com a intensidade das 
palmas, convidando tanto as crianças como os adultos a bater 
palmas fazendo bastante e pouco barulho. ou, então, pedir 
que os pequenos toquem a mão dos cuidadores, batendo 
palmas em conjunto.

POr Que nãO PuXar 
uM“ParabÉns”? Que tal uM 

COnCursO Para 
ver QueM bate 

PalMas Mais 
ráPidO? e uM COnCursO Para ver 

QueM bate PalMas FaZendO 
Mais barulhO?

esPaçO Para suas ideias
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diCas de aQueCiMentO
iMitandO

Quantas vezes você já viu um pequeno imitando outras pessoas, 
animais e até mesmo personagens de ficção? Certamente, muitas! 
Isso porque, ao fazerem imitações, as crianças aprendem a se portar 
em diferentes situações, a lidar com variados problemas e, inclusive, 
a se relacionar. Sem contar que elas se divertem imitando!

Considerando isso, começar uma sessão do Lê no Ninho com 
imitações pode ser bem interessante! Se possível, relacione a 
imitação ao tema do dia – se o tema for “casa”, por exemplo, você 
pode pedir às crianças que imitem as pessoas que moram com elas.

Uma prática interessante consiste em solicitar aos cuidadores que 
imitem seus pequenos. Em geral, as crianças se divertem ao serem 
imitadas – e os adultos também. o que os leva a se envolver com 
mais afinco na sessão.

1. COM O bastãO da 
iMitaçãO eM MãOs, iMite 
alguns aniMais, PedindO 
Para as Crianças 
adivinhareM Quais sãO.

2. dePOis, Passe O bastãO da 
iMitaçãO Para uMa Criança.

3. ela taMbÉM deve iMitar uM 
biChO, Que Os OutrOs PeQuenOs 
deveM desCObrir Qual É!
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o mediador pode levar para cada sessão do Lê no Ninho 
quantas atividades achar viável explorar dentro do tempo que ele 
estipular para o momento – é importante apenas que leve mais 
de uma, para que haja dinamismo na sessão e as crianças fiquem 
curiosas, querendo saber “o que vem depois”.

Você não tem que fazer todas as atividades que programou. 
observe e use aquelas que no momento fazem sentido e esteja 
preparado para improvisar.

outro aspecto essencial: as atividades precisam estar  
ligadas por transições (ver p. 38) e levar em conta não só histórias, 
mas também músicas, brincadeiras e ambientação – componentes 
que funcionam em diversas combinações para promover o gosto 
pela leitura.

3. atividades PrinCiPais

histÓria MÚsiCa

teMa
brinCadeira aMbiente
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diCas de atividades
CaiXa MágiCa – histÓria
1.  Conte uma história, explicando como as “surpresas” foram  

parar na caixa (nesse momento, não diga que se trata de livros).

2.  Depois de um suspense, seguido da pergunta “Mas o que será que 
tem na caixa?”, peça às crianças para resgatarem as “surpresas”.

3.  Somente então comece a leitura dos livros, que pode ser 
intercalada por uma brincadeira que rima o título das obras  
com o nome das crianças.

Material:
•  OS LIVROS QUE SERÃO 

lidOs na sessãO
• 1 CAIXA DECORADA

“as Crianças FiCaM ansiOsas Para desCObrir  
a surPresa dentrO da CaiXa e, dePOis dissO,  
aCeitaM a leitura seM resistÊnCia.”  
essa atividade FOi sugerida PelO rOdrigO santOs de Oliveira, Que trabalha na bvl  
e OPerOu nO PrOgraMa POr Quase dOis anOs.
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aniMais – histÓria e brinCadeira
1.  Leia o livro Animais para as crianças, permitindo que elas  

toquem nas texturas e mostrando que todos os animais são  
feitos de digitais.

2.  Ao final da leitura, entregue uma folha de sulfite para cada  
cuidador e um giz de cera, pedindo a ajuda dele para a realização 
da atividade.

3.  Certifique-se de carimbar o dedo de cada criança pelo menos 
três vezes na folha.

4.  Peça que, seguindo o livro, elas criem seus próprios animais, 
usando a imaginação.

resultadO:  Como as crianças costumam se agitar com essa 
atividade, ela pode ser deixada por último, antecedendo 
o momento “Tempo livre final”.

Material:
• LIVRO “aniMais”, de  
sarah POWell (2018)
• FOLHAS DE SULFITE
• ALMOFADA DE CARIMBO
• GIZ DE CERA

diCas de atividades essa atividade  
É Mais indiCada 
QuandO as Crianças 
nas sessÕes  
sãO MaiOres
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diCas de atividades
biChinhOs da FaZenda – histÓria e MÚsiCa
1.  Leia o livro selecionado para os pequenos.

2. Peça que cada um escolha o desenho de um animal.

3.  Cante a música “Seu Lobato”, mencionando os animais  
dos desenhos.

4.  Toda vez que o animal de uma criança é mencionado,  
ela deve imitá-lo.

5.  os cuidadores devem ser chamados para participar  
e ajudar os pequenos. 

Material:
• ALGUM LIVRO QUE  
trate de biChOs  
da FaZenda
• DESENHO DOS  
aniMais Que  
COnstaM nO livrO

“as Crianças se aJudaM – QuandO uMa 
nãO sabe O sOM dO aniMal, a Outra 
auXilia. alÉM dissO, Os CuidadOres 
aCabaM PartiCiPandO bastante.”  
Parte dessa atividade FOi sugerida Pela bárbara silva de Oliveira, Que 
trabalha na bvl e está nO PrOgraMa desde deZeMbrO de 2014.
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ClássiCOs – histÓria, MÚsiCa e brinCadeira
1.  Com o fantoche de porquinho, retire Os Três Porquinhos  

da sacola do Lê no Ninho (ver p. 50).

2.  Conte a história do livro, parando em momentos apropriados  
na obra para:

a) cantar a música “Quem tem medo do lobo mau?”;

b) brincar com as crianças de assoprar.

resultadO:  as crianças ficam entusiasmadas e atentas,  
assim como os cuidadores, que fazem uma  
viagem nostálgica no tempo.

Material:
• 1 FANTOCHE  
de POrQuinhO
• O LIVRO DOS 3 
POrQuinhOs, dentrO  
da saCOla dO lÊ 
 nO ninhO

diCas de atividades

“era uMa veZ....” — Que OlhOs 
grandes vOCÊ teM!

Pela estrada  
aFOra, eu vOu...
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diCas de atividades
Mar dO lÊ nO ninhO – MÚsiCa e brinCadeira
1. Pergunte às crianças se elas já nadaram em mar, rio etc.

2.  Estique o pano de cetim azul sobre o tatame e diga aos 
pequenos que eles vão navegar pelo mar do Lê no Ninho.

3.  Peça aos cuidadores que segurem as pontas do pano, 
sacudindo-o levemente para formar o que seriam “ondas”.

4.  Cante a música “A canoa virou”, inserindo o nome dos  
pequenos na canção. Ao serem citadas, as crianças devem 
“entrar no mar e navegar”.

5.  Quando todas as crianças estiverem “navegando”, cante  
as outras músicas escolhidas que têm relação com mar, rio etc.

Material:
• PANO DE CETIM AZUL
• MÚSICAS  
relaCiOnadas  
a Mar, riO etC.

“as Crianças FiCaM FeliZes e,  
aO MesMO teMPO, COnCentradas.”   
essa atividade FOi sugerida Pela Cátia Maria da silva, Que trabalha  
na bvl e está nO PrOgraMa desde deZeMbrO de 2014.
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o objetivo desse momento é orientar os cuidadores na leitura 
para os pequenos, possibilitando ainda que eles passem um tempo 
de qualidade juntos, em um ambiente acolhedor, que incentiva o 
gosto pela leitura.

Assim, permite-se que eles se relacionem livremente, por meio 
dos livros e/ou dos brinquedos, que nesse momento são bem-
vindos. observe tudo a distância e interfira em duas situações: 
(1) quando solicitado ou (2) quando notar que uma criança e seu 
responsável não estão interagindo – lembre-se: queremos que as 
atividades do Lê no Ninho sejam reproduzidas em casa, então toda 
oportunidade de “treino” é importante.

Também não deixe de retomar a ambientação, intensificada pelo 
uso dos recursos disponíveis, e a música ambiente, que jamais deve 
ser agitada – ela deve deixar o ambiente aconchegante e propício 
para a leitura e a interação.

4. teMPO livre Final
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A sessão do Lê no Ninho dura cerca de 45 minutos.  
Reserve alguns minutos ao final desse período para:

• agradecer a presença de todos;

• oferecer o kit do Lê no Ninho para retirada (ver página 50);

•  lembrar que o programa ocorre semanalmente, reforçando o(s) dia(s)  
e o(s) horário(s).

Também é importante direcionar o público para os outros espaços 
da biblioteca, bem como deixá-lo ciente de eventuais atividades que 
estejam acontecendo.

5. enCerraMentO
“aCreditO Que  
[Os POntOs de 
MaiOr atençãO  
eM uMa sessãO] 
seJaM O inÍCiO e  
O enCerraMentO.  
É iMPOrtante 
reCeber O PÚbliCO 
COM uM bOM-dia, 
sendO beM 
reCePtivO, e Pedir 
Que vOlte na 
desPedida, 
leMbrandO Que na 
PrÓXiMa seMana 
estareMOs 
esPerandO POr ele”    
vanessa Cristina gOMes, bvl, 
 atua nO PrOgraMa desde 
deZeMbrO de 2014.

kit lÊ nO ninhO



preparativos

36

Ao verificar o “Preparativos”, você encontrará outros elementos 
além dos cinco momentos que compõem o Lê no Ninho. Esses 
elementos são: tempo, itens necessários, tema, transições, recepção 
e combinados.

OutrOs

O tempo é um fator importante para  
o sucesso das sessões do Lê no Ninho.  
Ao todo, cada sessão dura cerca de 45 
minutos, que podem ser distribuídos da 
forma como você achar melhor. (As páginas 
39 a 41 apresentam uma sugestão de 
distribuição do tempo, que pode ou não  
ser seguida).

É fundamental verificar com 
antecedência se todos os itens que serão 
utilizados na sessão do Lê no Ninho 
estão separados. Também é importante 
checar antes se todos os aparelhos estão 
funcionando. Essas duas práticas simples 
evitam contratempos, bem como a 
necessidade de improviso.
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teMas
Nas sessões do Lê no Ninho, o tema é a base em que se 
fundamentam as histórias, músicas, brincadeiras e a ambientação.

Ele é importante porque permite a organização das atividades – 
quem as realiza ganha um norte para seguir, ao passo que  
quem participa delas se sente mais confortável com a ideia  
de sequência e desenvolvimento lógicos.

Além disso, os temas levam para o Lê no Ninho elementos 
(fictícios ou não) que fazem parte do universo infantil, tornando 
o programa ainda mais interessante para os pequenos. Por 
exemplo, os temas “casa”, “animais selvagens” e “natureza”.

Prepare-se para lidar com temas que possam surgir na hora, 
trazidos pelas crianças.
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transiçÕes
Quanto menos perceptível para o público for a passagem de uma 
atividade para a outra, melhor! Isso é especialmente importante para 
os cuidadores: ao entender a lógica da sessão, eles se sentem mais 
confiantes em reproduzi-la em casa.  

É fundamental ser criativo no desenvolvimento da transição, chamando 
a atenção do público por meio de perguntas diretas, objetos, 
características da história que será contada e assim por diante.

E lembre-se: são as transições que ligam não só os cinco momentos 
que compõem o Lê no Ninho, mas também as histórias, brincadeiras, 
músicas e ambientação presentes nas atividades principais.   

eu nãO tenhO  
uM CaChOrrinhO…  

e vOCÊs?

vOCÊs sabiaM  
Que dá Para 

assOPrar uMa  
Casa inteira?

Olha, teM uM 
desPertadOr aQui. 
vOCÊs Já viraM uM 

desPertadOr?
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transiçãO

transiçãO

reCePçãO e COMbinadOs

O Que vai aCOnteCer?

PassO a PassOdinâMiCa: 

1. teMPO livre iniCial

2. aQueCiMentO

Ambientar o público, preparando-o para a sessão

Envolver as crianças e os cuidadores na sessão, chamando a atenção deles

(vídeo ou música)

1.Tempo Livre iniciaL - Para os momentos 1 e 4, de tempo livre,  
leve para a sessão cerca de dez livros, além dos que vai ler, e escolha 
músicas relaxantes. Se encontrar livros e músicas que tenham a ver  
com o tema do dia, melhor! Não disponibilize brinquedos aqui.

Transição: 
“Recepção e 
combinados”. 
Recepcione as 
pessoas com alegria, 
mostrando que 
está satisfeito em 
tê-las na sessão. E 
não se esqueça dos 
combinados, que 
garantirão o alcance 
dos objetivos da 
sessão.

2. aQUecimenTo: 
Pense em dinâmicas 
que permitam a 
interação entre os 
pequenos e seus 
cuidadores.

PreParativOs

39
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3.aTividades principais: Para esse momento, separe quantas atividades 
achar viável explorar dentro do tempo que estipular. E lembre-se: 
embora os livros sejam o grande destaque, você também deve considerar 
brincadeiras, músicas e a ambientação.

Transição:  
Costure uma 
atividade à outra 
de modo que o 
público não perceba 
as mudanças de 
proposta. Use 
perguntas –  
e seja criativo!

transiçãO

transiçãO

transiçãO

(MÚsiCa)

(MÚsiCa)

(brinCadeira)

(brinCadeira)

(aMbientaçãO)

(aMbientaçãO)

(histÓria)

(histÓria)

aPresentaçãO

aPresentaçãO

desenvOlviMentO

desenvOlviMentO

3. atividades PrinCiPais
Trabalhar os objetivos do Lê no Ninho

a)

b)

40

PreParativOs
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transiçãO

(MÚsiCa) (brinCadeira)

(aMbientaçãO)(histÓria)

aPresentaçãO

desenvOlviMentO

C)

O Que vai aCOnteCer?

4. teMPO livre Final 5. enCerraMentO
Orientar os cuidadores na leitura para os pequenos a)  agradecer a presença 

de todos
b)  Oferecer o Kit Lê no 

Ninho
c)  Direcionar o público 

para...

(vídeo ou música)

O Que eu PreCisO levar Para Cada MOMentO?

4.Tempo Livre FinaL: Permita que as crianças 
e os adultos interajam livremente com os livros 
selecionados e os brinquedos, que nesse 
momento são bem-vindos.

5.encerramenTo: Despeça-se das pessoas 
com alegria e lembre-se de oferecer o kit do Lê 
no Ninho, que garantirá a continuidade  
do programa em casa.

Tempo: As 
sessões do 
Lê no Ninho 
duram cerca 
de 45 minutos. 
Distribua o tempo 
da forma como 
achar melhor, 
lembrando que 
o momento 
das atividades 
principais é o 
grande destaque 
do programa, 
por trabalhar 
a mediação de 
leitura.

iTens 
necessários: 
À medida que 
for planejando 
os momentos, 
vá inserindo 
aqui o que será 
necessário para 
realizá-los. 
Essa parte do 
“Preparativos” 
serve como 
uma espécie de 
checklist para 
você. E não deixe 
de verificar com 
antecedência os 
materiais que for 
utilizar.

transiçãO

(brinquedo)

41
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eM açãO
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Depois dos preparativos, vem a hora mais esperada:  
fazer acontecer a sessão do Lê no Ninho!

Embora as chances de que algo saia do previsto diminuam 
consideravelmente quando você planeja as atividades e as repassa  
com antecedência, pode surgir uma situação nova e inesperada.

Em um momento assim, é imprescindível ter um bom jogo de 
cintura e lançar mão da criatividade, partindo para a improvisação com 
a certeza de que você conhece a fundo as essências e os objetivos do 
programa, que direcionarão suas ações não programadas.

Para ajudá-lo nessas situações, esta parte do guia traz uma série  
de dicas práticas e úteis voltadas às atividades principais e aos 
cuidadores. Traz ainda uma seção de perguntas e respostas,  
com as dúvidas mais frequentes dos mediadores do programa.

E mais: você também pode utilizar as dicas oferecidas para 
aprimorar seus preparativos e garantir que os objetivos do  
Lê no Ninho sejam alcançados em cada sessão!  

eM açãO

JOgO de Cintura 
+ 

Criatividade 
+ 

iMPrOvisaçãO 
+ 

COnheCiMentO 
= 

suCessO!!!
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As atividades principais – compostas por histórias, músicas, brincadeiras  
e ambientação – constituem o núcleo central das sessões do Lê no Ninho.

É importante você ter em mente que, por mais preparado que esteja, são as crianças 
que ditam o ritmo – em outras palavras, os donos do programa são os pequenos.  
A meta de cada sessão é conquistar a participação e, principalmente, o interesse deles.

Isso significa que os preparativos não devem engessar ou inibir possíveis ajustes  
que devem ser feitos para adequar a sessão ao perfil do público presente. Pelo contrário: 
eles devem embasá-los e, em certa medida, incentivá-los.

A seguir, são oferecidas diversas dicas que não apenas potencializam  
esse ambiente dinâmico e rico em trocas, como também o asseguram.

atividades PrinCiPais

diCas de atividades
histÓrias

COnheça beM Os livrOs Que 
FaZeM Parte dO aCervO

se O livrO FiZer  
suCessO, FiQue À vOntade 

Para lÊ-lO Mais  
de uMa veZ =)

busQue trabalhar COM 
histÓrias de Que gOsta. 
Mas nãO seJa rePetitivO!

É POssÍvel realiZar O 
PrOgraMa COM OutrOs 
livrOs da bibliOteCa

MOstre  
O livrO Que  

está lendO Para 
as Crianças  
e COnvide-as  
a interagir  

COM ele

O livrO nãO PreCisa ser 
lidO atÉ O FiM. se ele nãO 

estiver agradandO,  
Mude!
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os objetivos do programa são transversais, é possível explorar 
mais de um ou até todos em uma única sessão. faça o exercício 
de, durante o preenchimento do “Preparativos”, identificar quais 
objetivos foram contemplados. Veja as dicas a seguir:

diCas de atividades
histÓrias

conhecer o 
mUndo LeTrado, 
experimenTando 
as FUnções sociaL 
e emocionaL da 
LeiTUra - Fale sobre 
as figuras nos livros, 
os sons contidos nas 
figuras, o sentimento 
dos personagens – 
futuramente, isso 
ajudará os pequenos 
a compreender não 
só o que leem, mas o 
mundo à sua volta!

promover Um Tempo de 
QUaLidade enTre adULTos e 
crianças - Sempre que possível, 
leve para a sessão histórias que 
remetam à infância dos cuidadores. 
Isso despertará neles a nostalgia, 
fazendo com que participem mais 
ativamente do programa.

apresenTar a diversidade da 
LiTeraTUra - Leve para a sessão materiais 
de diferentes gêneros textuais (poesia, 
charada), para diferentes faixas etárias. 

Ter apreço peLos 
Livros - Trate os livros 
com cuidado, mas 
permitindo que as crianças 
interajam com eles. 
Exemplo é tudo!

conhecer novas paLavras,  
sons e imagens - Deparou-se com  
uma palavra mais complicada?  
Não tem problema: os pequenos a 
entenderão pelo contexto e, ainda, 
ampliarão o vocabulário deles.

desenvoLver 
a criaTividade, 
a imaginação 
e a habiLidade 
narraTiva - 
Conte um pedaço 
de uma história 
e peça para 
as crianças a 
completarem.  
Ou, então, leve  
um clássico 
e peça aos 
pequenos que o 
ajudem a contá-lo.
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os momentos de encontro com pais/cuidadores e suas crianças são 
uma oportunidade para apresentar formas de propiciar o gosto pela leitura. 
Segundo Geneviève Patte, o que “a biblioteca pode oferecer são encontros. 
Encontros com livros apaixonantes, comoventes, divertidos, esses livros tão 
bons que seria uma pena não topar com eles no caminho” (2014).

Pensando em auxiliar o mediador no desenvolvimento do programa Lê no 
Ninho, listamos algumas características para a seleção e compra desse material:

•  Livros que você conheça e de que goste.

•  Livros que perceptivelmente as crianças aceitem como sendo bons.

Geneviève afirma que devemos ser observadores da criança, pois ela “sabe 
reconhecer o estilo de um ilustrador que ela sente prazer em reencontrar, de 
livro em livro. Ela é também capaz de notar correspondências entre os livros 
que compartilhamos. Ela é, decididamente, uma fina leitora” (2014).

•  Evite livros de encomenda, ou seja, livros que são escritos para abordar 
um assunto específico e acabam sendo didáticos, pelos quais a criança 
costuma não ter interesse.

•  Livros com diversidade de temas e formas textuais: inclua também livros de 
poesia e crônica em sua seleção: “quanto mais a criança descobre técnicas e 
estilos variados, mais a sensibilidade se afina e se enriquece” (PATTE, 2014).

seleçãO e aQuisiçãO de aCervO

deveMOs ser ObservadOres da Criança, POis ela sabe  
reCOnheCer O estilO de uM ilustradOr Que ela sente PraZer  
eM reenCOntrar, de livrO eM livrO. ela É taMbÉM CaPaZ de nOtar 
COrresPOndÊnCias entre Os livrOs Que COMPartilhaMOs. ela É, 
deCididaMente, uMa Fina leitOra” geneviève Patte, 2014
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•  Livros em diversos formatos: cartonados, de banho, de pano, 
sonoros, espumados, com pop-up e de tamanhos diversos.

•  Livros que contenham poucas imagens por página, pois a 
poluição visual pode confundir a criança.

•  Contos clássicos: segundo Patte, “um clássico é um livro que, 
ao nível da criança, de sua experiência e de sua compreensão, 
trata de maneira eficiente de acontecimentos importantes  
da existência humana: o nascimento e a morte, a amizade  
e o ódio, a fidelidade e a traição, a justiça e a injustiça, a dúvida  
e a certeza.” (2014)

Não esqueça que também é interessante o uso de objetos 
sonoros, como: caxixis, chocalho, pau de chuva, entre outros.  
o mais interessante é ter quantidade suficiente para que as  
crianças possam interagir com os instrumentos também.

outro formato que deve ser considerado são os fantoches, 
pois possibilitam o desenvolvimento de várias atividades, como: 
trabalhar o som dos animais, seus nomes ou promover uma 
mediação participativa, por exemplo.

Lembramos que: com a imaginação, sempre podemos adaptar 
livros considerados para crianças maiores e usar com os pequenos. 
Uma maneira de fazer isso é utilizar somente as ilustrações e contar 
a história com uma linguagem mais simples. 

Para auxiliar nessa escolha, disponibilizamos alguns blogs, 
revistas e grupos que discutem e indicam a literatura para o público 
infantil e fornecem dicas úteis para a composição do acervo. 

a taba: blog que disponibiliza conteúdos relacionados ao 
universo da literatura infantil e juvenil, contribuindo para a formação 
do repertório. A equipe é formada por especialistas em literatura 
infantil, professores, pais, bibliotecários e contadores de histórias 
que selecionam e resenham livros, indicando-os conforme o tipo 
de leitor, de leitura e de experiência leitora.

segundO Patte, “uM 
ClássiCO É uM livrO 
Que, aO nÍvel da 
Criança, de sua 
eXPeriÊnCia e de sua 
COMPreensãO, trata 
de Maneira eFiCiente 
de aCOnteCiMentOs 
iMPOrtantes da 
eXistÊnCia huMana:  
O nasCiMentO e a 
MOrte, a aMiZade e  
O ÓdiO, a Fidelidade e 
a traiçãO, a Justiça 
e a inJustiça, a 
dÚvida e a CerteZa.”
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tOda Criança POde aPrender: busca qualificar o debate sobre a educação, 
fortalecendo a noção de aprendizagem como capacidade inerente a toda e 
qualquer criança. No blog é possível encontrar dicas de livros que abordam 
diversos temas, como por exemplo: lendas, diversidade e tolerância, 
amizades, poesias, entre outros. 

radar da PriMeira inFânCia: iniciativa da fundação Maria Cecília Souto 
Vidigal e do Instituto Alfa e Beto, com apoio da fundação Bernard van 
Leer, que oferece conhecimento qualificado e informação atualizada sobre 
primeira infância. Além disso, o Radar disponibiliza artigos sobre impactos 
positivos da leitura na primeira infância e dicas para os mediadores e os 
cuidadores que desejam desenvolver nas crianças o gosto pela leitura.

labOratÓriO de eduCaçãO: organização não governamental que busca 
sensibilizar os adultos sobre o seu importante papel no processo de 
aprendizagem das crianças. Através de sites, livros, materiais formativos  
e aplicativos, oferecem acesso a referências teóricas e sugestões práticas. 
oferece plataformas gratuitas e abertas, entre elas as quais a “Espaço  
de Leitura”, que disponibiliza uma coleção de livros digitais que envolvem  
a linguagem e os diferentes modos de ler. 

revista eMÍlia: conteúdo digital independente criado para contribuir  
com a formação e atualização permanente de todos aqueles que trabalham 
com o livro e a leitura. Existe uma seção no portal da revista que apresenta 
bibliografia selecionada sobre os principais temas em torno do leitor, livro, 
leitura e formação de leitores. 

Também indicamos livros que receberam premiações e podem fazer 
parte do acervo destinado ao programa Lê no Ninho. Algumas premiações 
importantes são: fNLIJ (fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil), 
Prêmio Jabuti (categoria Infantil), Prêmio Literário Biblioteca Nacional - 
Literatura Infantil (Prêmio Sylvia orthof) e o Prêmio Monteiro Lobato  
de Literatura Infanto-Juvenil.
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ManutençãO e  
higieniZaçãO de aCervO

Crianças, mais especificamente até um ano e meio de idade, têm  
a tendência de levar objetos à boca, esse período é conhecido como  
“fase oral”. Por isso a higienização do acervo para essa faixa etária deve  
ser mais criteriosa.

•  Lavar os brinquedos periodicamente com água e sabão e deixar secar 
naturalmente;

•  Higienizar os brinquedos após o término do programa com álcool 70%;

•  Brinquedos que não podem ser imersos (jogos eletrônicos, tablets) 
podem ser higienizados por meio de fricção com lenço umedecido  
com desinfetante;

•  Os livros de pano, fantoches e bichos de pelúcia, devem ser lavados 
periodicamente com água e sabão e estar completamente secos  
antes de serem guardados (observar se o livro ou pelúcia não possui 
pilhas ou baterias);

•  Os livros cartonados podem ser higienizados com álcool 70% em  
pano levemente umedecido para não danificar o papel.
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Um dos eixos do Lê no Ninho é o desenvolvimento da 
aproximação com a cultura, acompanhado do fortalecimento  
do vínculo entre os pequenos e seus cuidadores.

Para promover esse eixo, potencializando seus desdobramentos, 
é importante incentivar os adultos não só a levar as crianças  
às sessões do Lê no Ninho com regularidade, mas também  
a reproduzir essas sessões em casa. 

Nessa missão, o kit do Lê no Ninho é um grande aliado  
e deve ser divulgado. 

diCas de atividades
histÓrias: O kit dO lÊ nO ninhO

O kit POde ser 
COMPOstO POr dOis 
Ou Mais livrOs. 
vOCÊ POde 
adaPtá-lO Para 
sua realidade.

insira O kit nas 
atividades – Os 

CuidadOres tÊM Que 
nOtar seu valOr

OFereça O kit  
dO lÊ nO ninhO nO 

MOMentO dO  
enCerraMentO

esPaçO Para suas ideias
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A palavra-chave das brincadeiras é: criatividade. Use a 
imaginação e os recursos disponíveis para divertir as crianças 
considerando o tema do dia e os objetivos do programa –
não se limite ao aspecto recreativo. Se as crianças não se 
envolverem com a proposta, adapte-a. E lembre-se: sempre 
chame os cuidadores para participar desse momento.

diCas de atividades
brinCadeiras

dá Para MOntar 
FantOChes COM  

as Crianças!

iMitar Os 
PersOnagens dOs 
livrOs? POr Que 

nãO?

esPaçO Para suas ideias
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Uma coisa são as músicas selecionadas para tornar o ambiente 
aconchegante nos momentos de tempo livre, que precisam transmitir 
calma e podem (ou não) estar relacionadas ao tema do dia. outra 
coisa são as músicas que fazem parte das atividades principais  
e que, cantadas junto com os pequenos e seus cuidadores,  
têm a função de conquistar a participação e o interesse  
do público. Para essas, é preciso uma boa dose de  
criatividade e vibração.

diCas de atividades
MÚsiCas

É FundaMental 
COnheCer as MÚsiCas 
Que vai Cantar, Para 

aniMar a sessãO

MÚsiCas antigas 
entusiasMaM Os 
CuidadOres, Que 

leMbraM da  
inFânCia
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Quando bem feita, a ambientação contribui (e muito)  
para o alcance dos objetivos do Lê no Ninho.

diCas de atividades
aMbientaçãO

Tatames e livros devem 
ser higienizados com 
álcool antes de serem 
utilizados.

É fundamental manter o programa longe 
de escadas e degraus, de preferência  
em um local com acessibilidade.

Deve ser um local 
tranquilo, separado do 
espaço infantil, onde  
há muita distração.

Não disponibilize livros e brinquedos 
em excesso – eles podem distrair os 
pequenos e até mesmo machucá-los.

Não se preocupe em criar uma roda  
com os puffs. Deixe as crianças e  
adultos se sentarem onde preferirem.

Deixe os brinquedos 
reservados até a hora 
de usá-los.

O uso de biombos 
pode ajudar a 

criar um ambiente 
agradável.

Três exemplos de 
uso de biombo e 
fluxo de pessoas

Não se deve pisar no 
tatame com sapatos, que 
podem ser deixados numa 
caixa ou em um ambiente 
adequado. Se possível, 
ofereça ao público a opção 
de usar propé.

Utilize os biombos de forma 
a direcionar o fluxo das 
pessoas que entram e saem 
do Lê no Ninho, tomando o 
cuidado de não esconder o 
programa. (imagem – três 
exemplos de disposição do 
biombo e fluxo de pessoas).

Se puder, conte com 
a luz natural, fique 
próximo de janelas

Após as 
sessões, 
os tatames 
devem ser 
guardados.
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A habilidade é importante e o conhecimento é fundamental, 
mas a atitude é tudo – sem ela, você corre o risco de não conseguir 
comunicar com clareza aquilo que sabe e sente. Assim, para ser  
um bom mediador do Lê no Ninho, é preciso:

• Saber relacionar-se com os pequenos.

•  Entender o papel-chave dos cuidadores, mas não se 
preocupar com a presença deles.

•  Ter sempre em mente que, se as crianças estiverem felizes,  
os cuidadores também estarão.

•  Buscar os olhos das crianças, e não dos cuidadores,  
se “bater” uma insegurança.

•  Tome cuidado com a linguagem – use palavras mais  
simples (mas não simplórias) e fale corretamente.

diCas de atividades
COMPOrtaMentO

“Faça O PrOgraMa 
de uMa FOrMa 
tranQuila, 
deMOnstrandO 
COnFiança aOs 
resPOnsáveis e Às 
Crianças. COnte as 
histÓrias e Cante 
de uMa Maneira 
Que insPire O 
PÚbliCO”.  
leOnardO rey yaMate, bvl.  
atua nO PrOgraMa desde  
agOstO de 2016.
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CuidadOres
os cuidadores exercem um papel-chave no Lê no Ninho,  

são um dos alvos do programa. 

Para começar, são eles que levam as crianças às sessões. 
Além disso, garantem a continuidade do programa em casa. 
Considerando isso, pode-se dizer que agradar os adultos é tão 
importante quanto cativar as crianças. Uma maneira bacana  
de atrair os cuidadores consiste em trabalhar com a nostalgia. 
Em geral, as pessoas gostam de relembrar a infância, e reforçar 
isso no Lê no Ninho pode garantir a participação e o interesse 
delas pelo programa.

Também é importante prestar atenção no modo como você 
se dirige aos adultos: chamá-los pelo nome pode criar um clima 
de respeito e proximidade, sem soar artificial. Para facilitar, você 
pode utilizar etiquetas com o nome das pessoas.

nãO beiJe  
Ou abraCe O PÚbliCO 
– MuitOs nãO gOstaM

MÚsiCas Que  
Os adultOs COnheCeM 
sãO bOas de Cantar

esPaçO Para suas ideias
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Até para que possam reproduzir o Lê no Ninho em casa com 
segurança, é importante que os cuidadores assumam a função de 
mediadores durante as sessões.

Assim, além de orientá-los no momento de tempo livre final, chame-os 
para participar ativamente da leitura. Mas tome cuidado para não gerar 
constrangimentos – tem pessoas que não gostam de aparecer e devem 
ser respeitadas.

Nesse sentido, uma boa prática consiste em ser o mais genérico 
possível, dizendo frases como: “Algum adulto gostaria de ler para os 
pequenos?”, “Tem algum adulto aqui que lê para seu pequeno? Quer 
compartilhar esse conhecimento com a gente?”.

Caso ninguém se manifeste, não insista. Em casos assim, para 
descontrair, você pode pedir a ajuda de um “pequeno voluntário” para  
a leitura ou, então, solicitar que cada criança leia para seu cuidador.  
o grande aliado aqui é o jogo de cintura.

COMO engaJar Os CuidadOres na leitura

issO reQuer 
PlaneJaMentO!  
a atividade teM 
Que COnstar nOs  
“PreParativOs”. 

e se uM CuidadOr Quiser Mediar a 
leitura, Mas nãO tiver habilidade 
desenvOlvida Para issO? seM PrObleMa! 
deiXe ele ler uM POuCO e, entãO, assuMa a 
leitura, COlOCandO-se COMO eXeMPlO.
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COntandO histÓrias COM 
ObJetOs dO COtidianO

COlher de Pau vira 
vara de COndãO

uM esCOrredOr  
vira uM CaPaCete

uM lençOl aZul  
vira Mar

esPaçO Para suas ideias

Ao utilizar elementos do cotidiano nas sessões do Lê no 
Ninho, você mostra aos cuidadores que, para criar um clima 
descontraído e aconchegante, propício para o desenvolvimento 
da cultura leitora, não são necessários grandes feitos – basta ter 
criatividade e trabalhar os olhos para ver os objetos comuns  
de outra forma.

E mais: ao fazer isso em casa, os cuidadores garantem um 
tempo de qualidade junto com seus pequenos.
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Ao longo de uma sessão do Lê no Ninho, você pode 
transmitir uma série de dicas aos cuidadores, assinalando que 
ler para uma criança pode ser uma excelente oportunidade de 
passar um tempo de qualidade com ela. E isso pode aproximá-
los ainda mais.

diCas Para Os CuidadOres

rePita as histÓrias  
de Que as Crianças 

Mais gOstaM

eM Casa, Mantenha  
Os livrOs JuntO COM 

Os brinQuedOs

leia histÓrias Que 
interesseM vOCÊ

esPaçO Para suas ideias
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Perguntas e resPOstas
Algumas dúvidas são recorrentes entre os mediadores do Lê no Ninho. 
Separamos as mais comuns para auxiliá-lo em sua jornada. 

e se entrar na sessãO uMa Criança Que tenha  
Mais de  QuatrO anOs? 

A biblioteca é um local acolhedor. Assim, não proíba uma 
criança de entrar em uma sessão simplesmente porque ela 
tem mais de quatro anos. Explique a ela e ao cuidador (caso ele 
esteja junto) que o programa é para os pequeninos e que há 
outros espaços/ projetos na biblioteca mais apropriados a ele.  
Se mesmo assim a criança quiser participar da sessão, acolha-a. 
Em uma situação assim, você pode, por exemplo, promover  
o pequeno a seu assistente.  

e se entrar na sessãO uMa Criança COM deFiCiÊnCia (PCd)?  
Não importa a deficiência que a criança tenha: ela tem que ser 

acolhida. Em um caso assim, contudo, é importante perguntar ao 
adulto se o pequeno requer algum tipo de cuidado especial. Seja 
como for, dê sequência ao programa normalmente. E lembre-se: 
a criança jamais deve ser excluída por você ou alguém do grupo.     
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Perguntas e resPOstas

e se O PÚbliCO FOr heterOgÊneO, COMPOstO POr PeQuenOs  
de diFerentes idades?  

Uma característica das sessões do Lê no Ninho é o fato de não ser 
possível saber, com antecedência, a composição do público – em 
uma sessão, pode ter somente bebês ou crianças mais velhas, mas 
também um público muito heterogêneo, composto por pequenos 
de diferentes idades. Nesse último caso, se houver dois mediadores, 
pode ser necessário dividir os participantes durante as atividades 
principais entre pequeninos e grandões. Agora, se houver apenas  
um mediador, talvez seja preciso pedir um apoio maior dos 
cuidadores. É possível, ainda, perguntar aos cuidadores se algum 
deles gostaria de apoiar mais a sessão.  

e se O CuidadOr deiXar a Criança na sessãO e FOr eMbOra?   
Um dos requisitos do Lê no Ninho é a participação de um 

cuidador. Mas pode acontecer, sim, de uma criança aparecer na 
sessão desacompanhada. Em uma situação assim, aja naturalmente, 
tomando o cuidado de inserir o pequeno nas atividades. Se ele 
apresentar problemas de comportamento, chame-o para ser seu 
assistente ou então, se você estiver com um parceiro, peça que ele 
lhe dê uma atenção especial. E claro: caso o cuidador apareça em 
algum momento, não deixe de dizer a ele, com bastante cuidado, 
que o programa é desenhado para os pequenos e, também,  
para seus responsáveis. 

“O Pai deiXOu a 
Criança e suMiu. 
QuandO ele 
retOrnOu Para 
ver se O FilhO 
ainda estava lá, 
Peguei O livrO e 
dei na MãO da 
Criança, Para  
ela COntar [a 
histÓria] Para  
O Pai, e ele teve 
Que FiCar.” 
rOsangela de Oliveira  
silva , bsP. atua nO PrOgraMa 
desde agOstO de 2016.
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Perguntas e resPOstas

e se O CuidadOr FiCar nO Celular?   
Na nossa sociedade conectada, isso pode acontecer. o segredo, 

nesse caso, é envolver o cuidador na atividade, conquistando 
sua participação e interesse. Se achar conveniente, você pode se 
voltar para o cuidador e chamá-lo diretamente para realizar alguma 
atividade, perguntando por exemplo: “Você gostaria de sugerir uma 
música para cantarmos?”. De qualquer forma, no momento dos 
combinados, deixe claro aos cuidadores que a participação deles  
é essencial para o programa.  

e se a Criança nãO se interessar Pelas PrOPOstas?    
Em um primeiro momento, caso a criança não demonstre 

interesse, tente envolvê-la na sessão, chamando-a diretamente 
para participar. Caso isso não surta efeito, apenas deixe – somente 
o fato de ela estar presente na sessão já é importante. Durante os 
combinados, vale também deixar claro para os cuidadores que eles 
não devem brigar com as crianças caso elas não se interessem pelas 
atividades. Diga que isso é natural da idade e reforce a importância 
de simplesmente usufruir de um ambiente aconchegante, em que  
a leitura é valorizada.

“uM dia, reCebeMOs 
aPenas uM MeninO 
Que nãO Parava 
QuietO. ele nãO 
Queria estar lá. 
COnsegui COntar 
uMa histÓria 
antes de ele ir 
eMbOra COM O Pai. 
nesse dia, aPrendi 
Que O POuCO É 
grande. nãO 
sOMOs artistas, 
sOMOs MediadOres. 
e O iMPOrtante É  
a Criança estar 
livre Para 
eXPeriMentar”  
bianCa santana de Oliveira, bvl. 
atua nO PrOgraMa desde 
nOveMbrO de 2015.
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Perguntas e resPOstas

e se ChegareM PessOas atrasadas? 
o ideal é que as pessoas cheguem às sessões no horário 

combinado ou, pelo menos, até 15 minutos depois – aguardar a 
chegada do público é, inclusive, um dos objetivos do tempo livre 
inicial. Contudo, pode acontecer de pessoas chegarem mais tarde, 
e você precisa estar preparado para recebê-las. Um boa prática 
consiste em agir naturalmente, inserindo o público atrasado na 
proposta de modo tal que ele não se sinta constrangido. É preciso 
apenas atentar para a necessidade de ficar descalço ou usar propé,  
a fim de manter o tatame limpo para os pequenos.

e se a Criança tirar O livrO da Minha MãO durante a leitura?    
Não se preocupe com isso! Em última instância, o Lê no Ninho é 

conduzido pelas crianças. Assim, caso algum pequeno se interesse 
pelo livro que você está lendo a ponto de tirá-lo de sua mão, siga 
em frente, brincando com o acontecido ou, se achar que é o caso, 
pegando outra obra. o importante é manter o clima de troca e 
harmonia, estando sempre preparado para esse tipo de situação.

“a Criança tOMOu 
a Frente de tOdOs 
e sÓ Queria 
aPertar Os sOns 
dO livrO. 
Juntei-Me COM Os 
Pais dele e 
levaMOs O livrO 
Às Outras 
Crianças e seus 
CuidadOres [Para 
Que eles PudesseM 
aPertar Os sOns 
taMbÉM]”  
renatO da silva silveira, bvl. 
atua nO PrOgraMa desde 
seteMbrO de 2016.   
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e dePOis?
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os aprendizados com o Lê no Ninho não têm fim. Calma,  
não se desespere! Como todo programa que envolve pessoas, ele  
traz a oportunidade de aprender a cada sessão não só técnicas  
e práticas, mas também formas de lidar com o ser humano.

E o que é mais incrível: no caso do Lê no Ninho, especificamente, 
cada aprendizado adquirido contribui de maneira decisiva para o 
desenvolvimento do gosto pela leitura nos pequenos – algo que pode 
mudar nossa sociedade para melhor!

Agora, imagine a quantidade de aprendizados que é possível obter 
a partir de inúmeras bibliotecas espalhadas pelo estado de São Paulo 
com seus diferentes perfis de público e suas realidades diversas.

Todo esse conhecimento, claro, precisa ser potencializado e,  
para isso, é imprescindível que ele seja compartilhado em redes.

e dePOis?
“a ideia da rede  
É essenCial. É 
iMPOrtante  
Que POssaMOs 
estabeleCer 
PerManenteMen-
te relaçÕes de 
trOCa e de 
COnFrOntO de 
ideias e 
eXPeriÊnCias uns 
COM Os OutrOs, 
Para COnheCer Os 
ÊXitOs e aChadOs, 
COMO taMbÉM Os 
liMites e 
FraCassOs.”   
geneviève Patte (2012).  
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COMuniCaçãO
Não adianta se capacitar, treinar muito, se esforçar ao máximo e, 
na hora de realizar a sessão do Lê no Ninho, não ter público.

Para que isso não aconteça, é importante comunicar bem o 
programa, indo além dos habituais frequentadores da biblioteca.

Um bom caminho para chamar as pessoas é trabalhar as redes 
sociais, em especial o facebook da instituição. Mas você não 
deve se limitar a isso. Existem outras formas de atrair o público 
que, além de mais criativas, podem surtir mais efeito.

dá Para realiZar  
uMa sessãO aO  

ar livre

Que tal unir-se a 
uMa esCOla e enviar 
uM reCadO aOs Pais 

POr MeiO dela?sua Cidade teM rádiO 
e JOrnal? vale a 
Pena anunCiar O 

PrOgraMa!

esPaçO Para suas ideias
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Alguns aspectos do Lê no Ninho podem 
precisar ser personalizados de acordo com o 
público e a realidade locais. Contudo, é importante 
ter em mente boas práticas referentes a eles, para 
que sirvam de parâmetro e orientação.

bOas PrátiCas

O Lê no Ninho funciona bem 
aos finais de semana – o 
público tende a aumentar, 
uma vez que menos 
cuidadores trabalham.

Fique atento ao número de 
participantes. O ideal são seis crianças 
(12 pessoas) por mediador, e dois 
mediadores sempre. Caso esse número 
extrapole, será necessário pedir uma 
maior colaboração dos cuidadores.

Além dos livros que você vai 
ler, é essencial levar outros 
para a sessão, de modo que os 
pequenos e seus cuidadores 
possam ter momentos de tempo 
livre de qualidade. Mas não 
exagere! Leve cerca de dez livros 
a mais, evitando material em 
excesso no tatame – as crianças 
precisam se movimentar pelo 
espaço. Se possível, leve também 
brinquedos, como chocalhos.

O ideal é não 
realizar as sessões 
do Lê no Ninho 
no espaço infantil 
ou mesmo perto 
dele. As crianças 
tendem a ficar 
mais dispersas 
nesses espaços, 
por conta das 
diversas distrações 
que eles oferecem.

Realizar o programa no 
final da manhã (entre 
10h30 e 11h45) e no meio 
da tarde (entre 15 horas e 
15h45) pode atrair um bom 
público. Nesse horário, os 
pequenos estão despertos 
– e não necessariamente 
famintos!

Ao escrever o nome das 
pessoas na etiqueta, use 
letra de imprensa. Isso 
evita que outros não 
compreendam o nome 
dos participantes.
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Material de aPOiO  
e reFerÊnCias
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ANDRUETTo, María Teresa. Por uma literatura sem adjetivos.  
São Paulo: Pulo do Gato, 2012. 204 p. 

BAJoUR, Cecilia. Ouvir nas entrelinhas: o valor da escuta nas práticas de leitura.  
São Paulo: Pulo do Gato, 2012. 116 p. 

BoNNAfÉ, Marie. Les livres, c’est bon pour les bébés. Paris. Pluriel, 2010. 202 p. 

BRITTo, Luiz Percival Leme. Ao revés do avesso: leitura e formação.  
São Paulo: Pulo do Gato, 2015. 141 p. 

CAMILLo, Márcio de. Crianceiras. São Paulo: Webcore Games, 2012. Disponível em:  
<http://www.crianceiras.com.br/manoel-de-barros/aplicativo>. Acesso em: 30 ago. 2017. 

CASTRILLoN, Silvia. O direito de ler e escrever. São Paulo: Pulo do Gato, 2011. 100 p. 

CoLASANTI, Marina. Como se fizesse um cavalo. São Paulo: Pulo do Gato, 2012. 76 p.

EICHENBERG, Renata Cavalcanti. De mãos dadas com a leitura: a literatura infantil  
nos anos iniciais. Porto Alegre: Mediação, 2016. 160 p.

GARRALÓN, Ana. Ler e saber: os livros informativos para crianças. São Paulo: Pulo do Gato, 2015. 240 p.                       

GoLDIN, Daniel. Os dias e os livros. São Paulo: Pulo do Gato, 2012. 167 p.

LÓPEZ, María Emília. Um mundo aberto: cultura e primeira infância. São Paulo:  
Selo Emília, 2018. 127 p. 

MACHADo, Maria Zélia Versiani (org.). A criança e a leitura literária: livros, espaços, mediações. 
 Rio de Janeiro: fundação Biblioteca Nacional; Curitiba: Positivo, 2012. 157 p. 

MARINHo, Patrícia; CAMARGo, Patrícia. Tempo junto: a arte de aproveitar cada minuto com seus 
filhos.  [S.l.], 2018. Disponível em: <http://www.tempojunto.com>. Acesso em: 29 ago. 2017. 

PANCHE, Lorena (org.). Bebés lectores: ¿Cómo leen los que aún no leen?. Bogotá: Cerlalc, 2017. 37 
p.  (Dosier Cerlalc: Primeira infancia). Disponível em: <http://cerlalc.org/wp-content/uploads/2017/12/
Publicaciones_Cerlalc_oPI_Dosier_Bebes_lectores_151217.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2019.

PATTE, Geneviève. Deixem que leiam. Rio de Janeiro: Rocco, 2012. 335 p. 

PETIT, Michèle. A arte de ler: ou como resistir à adversidade. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2012. 299 p. 

PETIT, Michèle. Leituras: do espaço íntimo ao espaço público. São Paulo: Editora 34, 2013. 165 p. 

PETIT, Michèle. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. 192 p. 

RAMoS, flávia Brocchetto. Interação e mediação de leitura para a infância. São Paulo: Global, 2011. 154 p. 

REYES, Yolanda. A casa imaginária. São Paulo: Global, 2010. 106 p. 

Material de aPOiO:
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Material de aPOiO e reFerÊnCias

reFerÊnCias:

REYES, Yolanda. Ler e brincar, tecer e cantar. São Paulo: Pulo do Gato, 2012. 84 p. 

SoUZA, Renata Junqueira de; LIMA, Elieuza Aparecida de (orgs.). Leitura e cidadania: ações 
colaborativas e processos formativos. Campinas: Mercado de letras, 2012. 256 p. 

TUSSI, Rita de Cássia. Programa Bebelendo: uma intervenção precoce de leitura. São Paulo: 
Global, 2009. 201 p., il. 

CHAPELA, Luz María. Dime, diré y dirás: los menores de siete años como lectores y autores. 
In: PANCHE, Lorena (org.). Bebés lectores: ¿Cómo leen los que aún no leen?. Bogotá: Cerlalc, 
2017. p. 9. (Dosier Cerlalc: Primeira infancia). Disponível em: <http://cerlalc.org/wp-content/
uploads/2017/12/Publicaciones_Cerlalc_oPI_Dosier_Bebes_lectores_151217.pdf>. Acesso em:  
25 fev. 2019.

CoTE, María Graciela Bautista. La literatura infantil: un espacio para la construcción de 
sentido. In: PANCHE, Lorena (org.). Bebés lectores: ¿Cómo leen los que aún no leen?. Bogotá, Colombia: 
Cerlalc, 2017. p. 17. (Dosier Cerlalc: Primeira infancia). Disponível em: <http://cerlalc.org/wp-content/
uploads/2017/12/Publicaciones_Cerlalc_oPI_Dosier_Bebes_lectores_151217.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2019.

MANIfESTo da IfLA/UNESCo sobre bibliotecas públicas 1994. Haia: Ifla, 1994. Disponível 
em: <https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-
ptbrasil.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2016.

MELLo, Daniel. “Leitura é hábito de 56% da população, indica pesquisa”. Agência Brasil, 18 
maio 2016. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-05/leitura-e-
habito-de-56-dapopulacao-indica-pesquisa>. Acesso em: 2 dez. 2016.

o GUIA da leitura no ninho. São Paulo: Instituto Tellus, 2016. 69 p., il. Disponível em: <http://
lenoninho.org.br/pdf/guia_leitura.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2017.

PATTE, Geneviève. Deixem que leiam. Rio de Janeiro: Rocco, 2012. 335 p.

SETUBAL, Mariana. Como higienizar brinquedos? São Paulo: Hospital Infantil Sabará, 2017. 
Disponível em: <http://www. hospitalinfantilsabara.org.br/como-higienizar-brinquedos/>.  
Acesso em: 28 ago. 2017.

VIDIGAL, Mariana. Qual a forma correta de limpar os brinquedos de seu filho? Crescer, 
São Paulo, maio 2015. Disponível em: <http://revistacrescer.globo.com/familia/Rotina/
noticia/2013/02/qual-forma-correta-de-se-limpar-os-brinquedos-do-seu-filho.html>.  
Acesso em: 28 ago. 2017.
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os mediadores do Lê no Ninho deixaram 
algumas dicas para você que está começando  
a operar o programa agora. Confira!

Palavras Finais

“vOCÊ teM Que estar disPOstO a aPrender COM as Crianças”– renatO da silva silveira. 

“adQuira rePertÓriO e tenha eMPatia PelOs PartiCiPantes”– Maria luiZa neves.

“aCredite nO seu POtenCial, se liberte de seus reCeiOs  
 e tenha FÉ nas suas habilidades”– rOdrigO santOs de Oliveira.

“[tenha] aMOr e CarinhO”– vanessa Cristina gOMes

“suCessO! COnheça beM as histÓrias e tenha CalMa.  
nO Final, tudO dá CertO. bOa sOrte!”– Cátia Maria da silva

“Faça COM aMOr Que O restO se enCaiXa”– bárbara silva de Oliveira

“PrOCure seMPre se PreParar antes dO PrOgraMa  
e FiQue PrOntO Para iMPrOvisar”– MarCia CeZariO

“deiXe a Criança À vOntade Para COnheCer O esPaçO  
antes de tudO”– rOsangela de Oliveira silva. 
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“Faça da leitura uM atO de aMOr” — sheila guiMarães.

“tenha Muita vOntade, estude Os livrOs e sePare uM dia  
Para treinar a leitura e as MÚsiCas”– hOsana barbOsa da FOnseCa Ferreira.

“tenha tranQuilidade, Faça COM aMOr, esCOlha MÚsiCas COnheCidas,  
livrOs COnheCidOs. tenha FleXibilidade e dinaMisMO”– gabrielle Ferreira PaiXãO.

“O PrOgraMa É suPerlegal! Às veZes, estaMOs seM âniMO,  
Mas, QuandO Chega a hOra e veMOs as Crianças, tudO Muda”– CarOline herrera.

“tenha aMOr, POrQue tudO Que se FaZ COM aMOr, 
dediCaçãO dá CertO” – aManda Cristina CeOliM.

“Cada uM teM uMa Qualidade esPeCial. nãO se COMPare COM ninguÉM.  
seJa hOnestO COM sua PersOnalidade e PlaneJe COM CuidadO  
O Que vOCÊ Fará na atividade” - bianCa santana
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