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Temos alguns pilares que inspiram a organização deste livro: o 
reconhecimento da educação enquanto fenômeno social, as perspectivas que 
permeiam o processo educacional, harmonizando com o reconhecimento de 
tendências que forjam a educação como um campo de pesquisa multidisciplinar 
em continua e necessária evolução. 

Pensarmos a educação enquanto fenômeno social nos conduz a 
considerar como não triviais o contexto cultural e tudo que dele decorre: os hábitos 
compartilhados socialmente, os valores morais que identificam uma coletividade 
específica, as crenças que a mantém coesa. Durkheim (1985), já no início da 
constituição da Sociologia como disciplina acadêmica, chamava atenção para o 
fato social como aquilo que perpassa pelos modos de pensar, agir e sentir; que 
reverberam sobre os indivíduos, exercendo uma “força” sobre as adaptações as 
regras socialmente estabelecidas.  A educação, por exemplo, é um fato social, 
pois durante todo esse processo os indivíduos vão se desenvolvendo enquanto 
sujeitos e preparando-se para a vida em sociedade.

Nesse novo século, temos como tendências (não apenas essas), para 
as práticas pedagógicas, o uso cada vez mais acentuado das tecnologias 
digitais da comunicação e informação, como a cultura maker, a gamificação e 
a realidade virtual, destaque para atividades escolares que busquem, de fato, 
o protagonismo dos estudantes como, por exemplo, a aprendizagem baseada 
em problemas. Essas tendências estão sendo implementadas, mesmo que 
timidamente, em algumas instituições de educação ao redor do mundo. 

Nesse cenário, viu-se ainda com mais clareza a necessidade de rever o 
processo formativo dos professores a fim de atender as demandas curriculares 
e pedagógicas. Cabe aqui localizar o leitor quanto ao contexto social em que 
os estudos, aqui apresentados, foram gestados. Trata-se de um período pós-
pandêmico em que ainda buscamos adaptações para uma nova realidade 
decorrente de um fenômeno que acentuou ainda mais as desigualdades sociais 
tais como o acesso à tecnologia e infraestrutura precária das escolas.

As reflexões tecidas nesta obra, intitulada: “A Educação enquanto 
fenômeno social: perspectivas de evolução e tendências” trazem algumas 
discussões cujo foco problematiza a educação em diferentes contextos, inclusive 
o pandêmico, a Educação Matemática Inclusiva, a formação de professores, 
entre outros.

Dessa forma, convidamos os interessados nos diferentes fenômenos 
que compõem a educação enquanto prática social enriquecida pelos múltiplos 
contextos no qual se desenvolve, a refletir à luz desta obra, suas perspectivas 
e tendências. Esperamos ainda, que ao explorar esse volume, os estudos nele 
contido possam promover outras investigações e compartilhamentos sobre as 
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nuances que compõe a educação. Esperamos ter aguçado sua curiosidade 
sobre as temáticas aqui apresentadas. Portanto, vamos começar?

Américo Junior Nunes da Silva
Ilvanete dos Santos de Souza

Ismael Santos Lira
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O PROCESSO DE LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS E 
OUTRAS LITERATURAS DOS SEGUIDORES DA REDE SOCIAL 

INSTAGRAM DA PROFESSORA POLIANNE BARBOSA 
DA SILVA SÁ EM ÉPOCA DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 
CAUSADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS

Polianne Barbosa da Silva Sá
Professora especialista contratada pela da 

Universidade Estadual do Maranhão 

RESUMO: Este estudo objetiva 
compreender se os seguidores, cerca 
de mais de três mil usuários, (pessoas 
vinculadas) a rede social Instagram da 
conta pessoal da professora Polianne 
Barbosa da Silva Sá, da cidade de Lago 
da Pedra-MA, pratica o ato leitura paralelo 
ao uso da rede social citada em época de 
distanciamento social causado pelo novo 
Corona Vírus. De igual modo, usaremos 
como estratégia para descobrimos os 
impactos causado nos mesmos através 
de pesquisa de natureza qualitativa. Este 
trabalho pretende promover o conhecimento 
da inter-relação entre a leitura e o uso de 
uma rede social, no momento em que a 
sociedade global do Século XXI descobriu 
da pior forma possível que ficar em casa era 
uma medida importantíssima, e que assim 
poderiam salvar suas vidas, buscando 
em suas residências, não só um refúgio, 
mas também um espaço para mudar suas 
práticas cotidianas, e nesse tempo “extra” 
em casa buscar formas de se entreter e 

ver o tempo passar mais rápido levou a 
mudança desses leitores. Os resultados 
são bem impactantes, apontam que é 
necessário que os usuários da rede social 
Instagram que seguem a professora citada, 
nesse caso específico, não desenvolvem 
leituras de obras literárias com assiduidade, 
nem tão pouco a leitura de outras literaturas, 
tendo até mesmo a rede social como um 
distrator para eles. Assim, observamos 
que esse é o momento certo de pararmos 
e refletimos sobre as questões que levam 
esse desinteresse pelo livro literário, e 
através da mesma rede buscar uma troca 
de experiências e ampliar o conhecimento 
desse universo incomensurável – a leitura 
- a fim de que ela se revele um saber 
constitutivo de nossa prática na dinâmica 
online social. 
PALAVRAS-CHAVE: Rede social. Leitura. 
Pandemia.

1 |  INTRODUÇÃO
Esta pesquisa representa o 

esforço em entender se as redes sociais, 
mais precisamente o Instagram de uma 
professora, de alguma forma ajuda a 
despertar o processo de leitura dos seus 
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seguidores ou não. O óbvio a não ser negado é que estamos na era da informação, e 
o advento da internet potencializou essa propagação informacional ainda mais. Sua 
função e seu apoderamento de informações complementares tão vasto nos leva a linha 
de raciocínios infinitos, e então por que não buscar o campo da leitura nesse universo? 
Pois, entendemos que ler concerne, portanto, em apropriar-se de forma consentida do 
conhecimento do outro de maneira que possa produzir sua própria concepção do assunto 
tratado. Numa visão pedagógica, a leitura contribui para que o leitor possa desenvolver 
suas habilidades cognitivas, evolutivas e sociais de forma que suas próprias vidas possam 
ser mudadas.

As redes sociais na internet têm se expandido de maneira grandiosa e com isso 
está modificando as relações pessoais, profissionais e nessa época de distanciamento 
social não podemos negar que até mesmo as relações educacionais foram modificadas 
com implantação mais ampla do ensino remoto, de tal modo há a necessidade também de 
compreender como a “rede” de internet tornaram mais dinâmica a comunicação. Segundo 
Viva (2005, pág. 02) há o questionamento “Você já parou pensar que por meio do telefone 
conseguimos nos comunicar com o mundo todo em questão de minutos? Isto tudo é 
possível devido ao uso da intenso da informática nas telecomunicações”.

Como embasamento teórico foram utilizados artigos e livros relacionados ao tema, 
bem como sites que tratam sobre o assunto. O computador e o celular são os principais 
meios utilizados nessa nova interação. 

O estudo permitiu abrir um campo de estudo amplo e que pode contribuir para 
inúmeros objetos de pesquisa relacionados as redes sociais, as próprias relações sociais, 
construção da identidade dos usuários e porque não a possibilidade de um novo espaço 
de incentivo para leitura, para citar alguns exemplos. Os resultados que seguem são 
uma parcela das discussões realizadas na pesquisa de natureza interdisciplinar, que por 
sua complexidade e originalidade, expõe uma necessidade de cautela na abordagem de 
conclusões parciais e convida à continuidade de estudos, apesar de já termos algumas 
conclusões na análise. 

 

2 |  INTERNET, REDES SOCIAIS E O CRESCIMENTO DO INSTAGRAM 
A internet é maior rede de comunicações do mundo, graças a ela possível nos 

comunicarmos com pessoas, empresas e instituições de qualquer parte do globo. A 
pergunta a seguir pode até ser considerada por alguns banal, porém você sabe para qual 
fim a ela foi inventada?

“o computador pessoal, a internet (originalmente inventada para uso militar), 
o e-mail, o VHS e televisão paga, usados regulamente, em 2000, pela vasta 
maioria dos americanos, revolucionaram muitos aspectos da vida cotidiana, 
mas não transformam as estruturas da sociedade. A promessa democrática 
das novas mídias foi eclipsada por objetivos mais amplos: a busca de 
mercados e audiências lucrativas resultou na padronização e banalização 
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da cultura, que foi altamente susceptível aos ventos políticos da época.  
(KARNAL, 2018, pág. 217).

Um fenômeno! Isso que a internet se tornou, graças aos esforços de algumas 
universidades, escolas e empresas que incorporaram a rede em suas rotinas de trabalho 
e estudos. Segundo viva (2005, pág. 07) “a popularização da rede veio somente no início 
nas décadas de 90, isso nos estados unidos. No Brasil tornou-se mais popular como 
barateamento dos “modems” por volta de 1995”. 

Inúmeras possibilidades surgiram na navegação, e um bloco grande usuários 
começaram a se “apaixonarem” pelas comunicações ligadas à ideia de interações sociais, 
haja vista as grandes empresas de informática terem criado e disponibilizados para seus 
usuários aplicativos como o Instagram, que a partir dali se abria a oportunidade dos seus 
usuários criarem suas próprias redes sociais. 

Muitos não sabem, mas o Instagram foi criado por um brasileiro e por um amigo, 
como afirma Canaltech (2010) “O Instagram foi criado por Kevin Systrom e pelo brasileiro 
Mike Krieger em 2010. Poucos meses depois, a rede social se tornou um dos aplicativos 
mais promissores da App Store.” Depois do Software baixado o usuário precisa fazer 
seu cadastro com algumas informações pessoais, em seguida escolhe uma foto para 
seu perfil, e o nome a ser encontrado, essa parte é a biografia do usuário, porém alguns 
carinhosamente preferem chamar de bio do Instagram. Como sua principal função é a 
exposição de fotos, sendo as mesmas inseridas da própria galeria de fotos do usuário, ou 
até mesmo sendo tiradas do próprio Instagram, que ainda oferece uma infinidade de filtros.  
A imagem a seguir mostra como está o layout do Instagram hoje, pois ele já teve várias 
mudanças ao longo do seu tempo de criação. 
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Figura 1 - Imagem da rede social Instagram.

Fonte: Instagram.com 

A verdade é que os últimos anos o Instagram se firmou como uma das redes sociais 
mais populares no mundo com mais de 1 bilhão de usuários ativos e que segue crescendo. 
Além disso, a rede continua lançando novas funcionalidades dentro do aplicativo, como os 
Reels e o recurso de Loja. Segundo box (2021) “O Brasil é o 2º pais em número de usuários 
de Instagram, atrás só dos Estados Unidos.” Paralelo a isso a professora Polianne Barbosa 
da Silva Sá também se tornou uma usuária da rede social no ano de 2013.

3 |  O DISTANCIAMENTO SOCIAL X PROCESSO DE LEITURA DE ALGUNS 
USUÁRIOS DO INSTAGRAM

O ano era 2019, o mundo é pego de surpresa pela ameaça de um vírus altamente 
desconhecido, porém extremamente contagioso, a ameaça de uma eminente pandemia 
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batia a porta. Profeticamente Attali (2008) já havia afirmado:

“Semelhante cenário realmente acontecerá. Entre 2025 e 2035, quando a 
nona forma de apagar, deixará o lugar para um mundo sem dono, vagamente 
coordenado por algumas potências relativas. Mas não creio que esse novo 
mundo possa durar. Um mundo de todo diferente, na linha reta da História, 
em seguida se implantará: um mercado sem democracia. (ATTALI, 2008, pág. 
139).   

E o mundo realmente ficou “diferente”, enclausurado, sem perspectivas, porém 
era necessário se reerguer em todos os setores e em todas as formas, a sociedade 
global do século XXI descobriu da pior forma possível que ficar em casa era uma medida 
importantíssima, e que assim poderiam salvar suas vidas, buscando em suas residências, 
não só um refúgio, mas também um espaço para mudar suas práticas cotidianas, e nesse 
tempo “extra” em casa buscar formas de se entreter e ver o tempo passar mais rápido levou 
a mudança da comunidade mundial, nasceria daí novos leitores? Já que entendemos que a 
leitura como afirma Freire (1989) é “a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra 
e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. A leitura é associada à forma de 
ver o mundo. É possível dizer que a leitura é um meio de conhecer.”

Assim, buscamos entender nessa pesquisa porque os usuários da rede social 
Instagram que seguem a professora citada, cerca de mais 3.000 mil seguidores, não 
desenvolvem leituras de obras literárias com assiduidade, nem tão pouco a leitura de outras 
literaturas, tendo até mesmo a rede social como um distrator para eles, como apontam os 
dados a seguir: 

A primeira pergunta lançada foi: Você considera-se um leitor?

Essa pergunta foi visualizada por 221 seguidores, porém apenas 54 responderam, 
sendo que 27 afirmaram que sim e 27 que não, um número assustadoramente baixo os 
que afirmam ser leitores. E numericamente demonstra que o assunto da pesquisa sequer 
despertou interesse nos usuários. 

A segunda pergunta feita aos seguidores foi em relação a quantidade de livros que 
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cada um havia lido em toda a sua vida, e a resposta confunde nosso pensamento em 
relação as respostas coletadas na primeira pergunta, pois dos mais de três mil seguidores, 
e das 222 visualizações, sete seguidores afirmaram que leram somente um livro, porém 
49 seguidores afirmaram que já leram mais de um livro, afirmação feita até mesmo por 
aqueles que não se consideraram leitores na primeira pergunta. O gráfico a seguir traz os 
resultados:

E nos leva a pensar que os que se consideram leitores não estão muitos convictos de 
sua afirmação, pois afirmaram ler poucos livros, mais confusos ainda estão o que disseram 
que não são leitores, pois já buscaram o caminho da leitura e alguma oportunidade de lê 
em algum momento de suas vidas.

O caminho para que nos permite ter acesso a conhecimento e a oportunidade 
de interagir sobre diversos assuntos com certeza é a leitura. Um indivíduo leitor detém 
inúmeras informações que ajudam no seu crescimento intelectual. E por meio da leitura 
que se constrói um leitor crítico, na verdade um bom leitor. Assim a terceira pergunta é vista 
como muito necessária pois através dela objetivamos saber quantos livros cada um dos 
seguidores havia lido nessa época de distanciamento social? E dos 218 que visualizaram, 
21 responderam com as seguintes respostas:

3 Seguidores 1 livro

7 seguidores 2 livros 

4 seguidores nenhum

2 seguidores 4 livros 

5 deram respostas aleatórias -

Infelizmente, respostas desanimadoras para o assunto pesquisado: leitura! E 
comprovando que as pessoas leem bem menos atualmente, e infelizmente provavelmente 
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o uso da rede social Instagram é um distrator e não um estímulo para a prática da leitura 
para esses usuários especificamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode se concluir através deste trabalho que a experiência de leitura praticada 

pelos seguidores da rede social Instagram da professora Polianne Barbosa da Silva Sá, 
paralela ao uso da rede social são vexatórias, totalmente insignificantes e principalmente 
preocupantes, pois na verdade os mesmos podem e devem ser considerados “não-leitores”, 
um número que só cresce em um país em que algumas pessoas, como as pesquisadas, 
preferem ser fruto de massa de manobra.

E que a “oportunidade” dispensada!? Sim, oportunidade! Pois prudentemente ficar 
em casa era a única opção plausível (para trabalhadores de serviços não essenciais) em 
meio a inesperada ameaça do novo Coronavírus que se tornou real, e tudo parou! E o 
tempo ocioso não foi utilizado para a leitura. Como diz aquele ditado popular “não fizeram 
limonadas de um limão”.

Assim, é necessário o uso consciente das redes sociais na internet para que as 
informações postadas não se tornem os distratores, causando também problemas pessoais 
para seus usuários, como o encontrado: falta de leitura! Grandes são os benefícios dessas 
redes sociais na internet, mas o bom-senso tem de ser primordial no seu uso e essa 
pesquisa abre uma nova oportunidade de mudar esses números! Essa realidade! Como? 
Traçando uma nova meta de engajamento que leve esses seguidores a serem influenciados 
para esse lado.
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