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APRESENTAÇÃO

Em LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES E AS NOVAS PERSPECTIVAS 
DOS SABERES CIENTÍFICOS – VOL. III, coletânea de vinte capítulos que une 
pesquisadores de diversas instituições, se faz presente discussões de temáticas que 
circundam a grande área das Letras e dos diálogos possíveis de serem realizados 
com as demais áreas do saber.

Temos, nesse terceiro volume, dois grandes grupos de reflexões que explicitam 
essas interações. Neles estão debates que circundam estudos linguísticos; leitura e 
formação docente; e artes e suas nuances.

Estudos linguísticos, com quatro contribuições, traz análises uso de 
intensificadores, conectores discursivo-argumentativos, alteamento vocálico e 
análise crítica do discurso.

Em leitura e formação docente, com nove capítulos, são verificados estudos 
que versam sobre abordagens de leitura, mediação literária, emancipação do leitor, 
formação de leitores digitais, linguagem e interação, necessidades educacionais 
especiais, ensino de língua estrangeira, relações étnico-raciais, além de formação 
médica.

Nas artes e suas nuances, com seis leituras, são encontradas questões 
sobre o MUC-SP, o contemporâneo, Rodrigo Cunha, Amazônia, agroexperimentais, 
grafite, pichação e vinhetas.

Assim sendo, convidamos todos os leitores para exercitar diálogos com os 
estudos aqui contemplados.

Tenham proveitosas leituras!

Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos
Thamires Nayara Sousa de Vasconcelos
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RESUMO: A prática da leitura é um tema 
recorrente, visto que a leitura é uma das 
formas de desenvolvimento do ser humano. 
No entanto, o atual processo de ensino permite 
evidenciar lacunas no desenvolvimento desta 
habilidade entre os estudantes universitários. 
Com este enfoque, a pesquisa visou identificar 
as diversas pesquisas realizadas ao longo dos 
último vinte anos, e que foram expostas em 
formato de artigos, apresentando um registro do 
levantamento quantitativo e a classificação em 
enfoques de diversas relações que o tema leitura 
propicia.
PALAVRAS-CHAVE: Leitura; Concepções; 
Relações.

THE SEVERAL CONCEPTIONS AND 
APPROACHES OF READING

ABSTRACT: The practice of reading is a 
recurring theme, since reading is one of the 
forms of human development. However, the 
current teaching process allows to evidence gaps 
in the development of this skill among university 
students. With this focus, the research aimed to 
identify the several researches carried out over 
the last twenty years, and which were exposed 
in the form of articles, presenting a record of 

the quantitative survey and the classification 
in approaches of different relationships that the 
reading theme provides.
KEYWORDS: Reading; Conceptions; Relations.

1 |  INTRODUÇÃO
A atividade de leitura pode ser 

considerada como uma das maneiras mais 
eficazes de desenvolvimento do ser humano, de 
forma que estudar como a leitura é concebida 
por diferentes estudiosos, bem como esta 
propicia relação dessas concepções em artigos 
publicados em periódicos se mostra relevante. 

Tendo como perspectiva o fato de que 
o atual processo de ensino da leitura permite 
evidenciar lacunas em desenvolvimento desta 
habilidade, visto que boa parte dos estudantes 
ao chegar à universidade, ainda apresenta 
fragilidade em compreensão leitora perante 
a precariedade de ensino, motivo pelo qual 
identificar as diversas pesquisas realizadas, 
ao longo dos últimos vinte anos, e que foram 
expostas em formato de artigos publicados em 
periódicos surge como aspecto importante, por 
permitir demonstrar os diferentes conceitos 
de leitura e enfoques que tal tema tem 
propiciado em publicações, assim, o estudo 
realizado apresenta o registro do levantamento 
quantitativo de artigos e a classificação dos 
mesmos em enfoques das diversas relações 
que o tema leitura propicia. 



 
Linguística, Letras e Artes e as Novas Perspectivas dos Saberes Científicos 3 Capítulo 5 64

2 |  MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa utilizou como método o levantamento de registros, que propiciaram 

identificar a quantidade de artigos publicados, por meio da base de dados de 
periódicos da plataforma Cnpq, aplicando o termo “leitura” como identificador destes 
textos, utilizando-se também os elementos boleadores “or” e “and” em relação aos 
aspectos de leitura e ensino, leitura e Ensino Superior.

Nesse sentido, o método comparativo se fez presente permitindo com que os 
registros quantitativos pudessem ser estabelecidos, sendo aplicado um período de 
tempo que se direcionou, especialmente, a identificar as publicações de artigos ao 
longo dos últimos vinte anos. 

Com base nesse levantamento foram estabelecidos quatro critérios de 
exclusão dos artigos identificados em uma primeira busca, sendo o primeiro aspecto 
de exclusão dos artigos que não abordavam a leitura enquanto conceito de leitura, 
ao aplicar o termo como sinônimo de “sistema”, seguido da exclusão de artigos 
que se direcionavam para a leitura em outros países, uma vez que o enfoque deste 
estudo em levantamento de registros trata, exclusivamente, da identificação dos 
conceitos de leitura e estudos acerca desse tema no Brasil, sendo o terceiro critério 
de exclusão aplicado ao enfoque de leitura como percepção de métodos ou uso do 
termo leitura para instrumentos de área médica, psicológica e sociológica. E, ainda, 
o quarto critério de exclusão de artigos envolveu o registro de textos publicados em 
duplicidade em periódicos distintos, sendo também excluídos os artigos identificados 
com modificação no título, mas a mesma abordagem e registro.     

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com exposição de Cagliari (1989), a prática da leitura se faz presente 

na sociedade atual no momento em que uma pessoa começa a compreender o 
mundo ao seu redor, uma vez que já está inserida em um ambiente que exige, cada 
vez mais, esta habilidade e competência. No entanto, em um ambiente universitário 
pouco se trata da leitura como desenvolvedora de habilidades, registrando-se que 
o Instituto Paulo Montenegro, em 2012, apresentou registro de que mais de 38% 
dos alunos do Ensino Superior brasileiro não demonstram competências de leitura 
e escrita plena. 

O desenvolvimento da leitura, segundo entendimento expresso por Silva 
(2003), é tido como um princípio de cidadania, tendo em vista que, por meio dessa 
competência, a pessoa amplia seu conhecimento e pode assim defender seus 
direitos e se manifestar em busca de construção de uma sociedade democrática 
que seja mais justa.

Identificar e quantificar as publicações que se direcionam para a exposição 
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das concepções de leitura no Brasil, ao longo das últimas duas décadas, permite 
identificar a relevância destes estudos e a necessidade de que mais pesquisas 
sejam realizadas em busca de fomentar maiores discussões sobre a percepção e 
conceitos de leitura, especialmente em âmbito do Ensino Superior.  

Em avaliação de diferentes artigos foi possível observar que, mesmo 
sendo evidente a importância da leitura na atualidade, encontra-se um percentual 
de pessoas, especialmente as que estão cursando o Ensino Superior, que não 
apresentam prazer pela leitura, registrando-se também que no âmbito deste ensino 
pouco ocorre incentivo para o desenvolvimento dessa prática. 

O estudo realizado identificou um grande número de publicações relacionadas 
com o tema leitura, mas dentro do enfoque e delimitações estabelecidas foram 
selecionados 1002 (um mil e dois) artigos, sendo posteriormente excluídos mais 
223 (duzentos e vinte e três) artigos por meio de quatro critérios já expressos 
anteriormente. 

Assim, foram classificados os artigos publicados em periódicos, segundo 
as seguintes temáticas: leitura e cultura, leitura e Ensino Superior, estratégias de 
leitura, leitura aplicada a outras áreas, leitura e literatura, leitura em meio digital, 
ensino de leitura e conceitos de leitura.

Acerca do enfoque leitura e cultura é possível expor que todos os artigos que 
foram nessa categoria inseridos têm o enfoque de abordagem que se direcionou 
aos aspectos de análise em temas que tratam de políticas, bem como de leituras 
de comunidades ou avaliação de leituras associadas com aspectos sociais, 
desenvolvimento de regiões e leituras de imagens de história, da mesma forma que 
se direcionaram em textos com enfoque de perspectivas entre aspectos de políticas 
públicas aplicadas e, ainda, textos que tratam de cultura associada com a leitura e 
religião em perspectiva social e cultural, sendo integrante desse grupo um total de 
121 artigos. 

O enfoque de leitura e Ensino Superior apresenta artigos, cuja abordagem 
dos textos é variada, mas o comum está em que todos expressam um aspecto de 
leitura em diversos cursos de Ensino Superior, registrando-se um total de 20 textos.

No grupo de textos com enfoque em estratégias de leitura foram organizados 
artigos que envolviam a aplicação de estratégias de leitura, bem como a aplicação 
de métodos que propiciassem análise de leitura, sendo identificados 92 artigos.

Tendo em vista a quantidade de textos que utiliza o registro do termo leitura, 
sem que este trate do ato de ler, foram classificados 162 artigos, cuja temática 
se denominou de leitura aplicada a outras áreas, especialmente, em uma área 
de análise psicológica e de medicina, mas ainda em ciências e áreas diversas de 
pesquisas em estudos da mente. 

De acordo os registros dos artigos foram classificados 167 artigos com 
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enfoque em leitura e literatura. No entanto, estes se relacionam com as análises 
acerca de obras literárias, aplicando o uso do termo leitura, de forma que não houve 
como não separar artigos que tratam desse enfoque, sendo esses em diversos 
gêneros textuais e abordagens, não tendo sido esses diferenciados em análises 
de poesia ou narrativas, uma vez que o objetivo do estudo estava em identificar e 
quantificar os artigos que tratam das formas de aplicação de leitura, sendo possível 
posteriormente desenvolver outro estudo para tal temática.

 O grupo de artigos que aborda o ensino de leitura totalizou 121 textos, sendo 
para esse grupo contados os artigos que traziam a abordagem da situação de ensino 
de leitura ou mesmo em aplicação ou ensino por meio de oficinas de produção de 
textos e leitura, ainda sendo classificados aqueles artigos que abordavam o ensino 
de leitura direcionado para crianças surdas ou com dificuldades de aquisição de 
leitura, bem como o ensino em fases distintas escolares e, ainda, em ambiente 
carcerário.

Registra-se um total de 55 artigos com enfoque na discussão de conceitos 
de leitura, sendo inseridos todos os textos que tratavam dessa abordagem, seja em 
perspectiva teórica ou aplicada.

No grupo denominado de leitura em meio digital foram inseridos todos os 
textos que aplicavam a leitura sob o enfoque da tecnologia ou, ainda, expunham 
registros avaliando a leitura por meio do uso de ferramentas tecnológicas, bem 
como análise de leitura que se faz por meio de telas, sendo identificados 41 textos.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho desenvolvido propicia expor que há um grande número de 

publicações e pesquisas relacionadas com o aspecto da leitura no Brasil. No entanto, 
é importante referenciar que o termo leitura tem sido aplicado com amplos sentidos, 
não apenas a uma concepção vinculada com o ato de ler, mas como sistema ou 
forma que outras áreas de estudo têm utilizado para registrar como aplicam as 
abordagens e entendimentos sobre certo assunto.

Assim, pode-se demonstrar por meio dos dados expostos que há um 
relevante processo de produção de conhecimento, uma vez que os artigos 
publicados são referentes a estudos desenvolvidos com enfoque em expor a 
evolução do conceito de leitura, as diversas aplicações, especialmente, em um 
enfoque mais direcionado para o Ensino Superior, visto que com o maior acesso 
da população brasileira aos estudos houve um aumento de alfabetização e, 
consequentemente, também de acesso ao Ensino Superior, embora a leitura não 
seja identificada como atividade diária de estudantes, oportunizando que mais 
pesquisas sejam desenvolvidas para identificar quais as dificuldades para se 



 
Linguística, Letras e Artes e as Novas Perspectivas dos Saberes Científicos 3 Capítulo 5 67

alcançar melhor competência e habilidades leitoras.
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