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Estrutura do Livro
O Manual Prauniversitd tio Portugu1s

l4 unidades didecticas, que apresentam

Texto relativo AL tipoloSia

textual da unidade e imagem

sobre o texto, facilitando
a sua compreensao

Explicagao do vocabulario destacado

a cor no texto e de qualquer outro
que se julgue conveniente para o
contexto/temitic, em estudo

lndicaeeo da unidade e do tema

lmagem motivadora

/2." c/osse 6 composto por

a seguinte estrutura:

Objectivos

da unidade



Actividades de

funcionamento

Remiss5es para piSinas de

informaeeo, permitindo aplicar

consolidar conhecimentos

relativos d tipologia textual
e ao funcionamento da linsua

PeSinas de informaeeo

sobre a tipoloSia textual

e o funcionamento

da,ingua

Textos que abordam o

tema transversal e pro-

postas de exploraqao
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lntrodugflo
A introdu9ao do Novo Cufliculo de Ensino propde desenvolver no aluno um

conjunto determinado de conhecimentos, competancias, atitudes e valores.

O presente Manual foi elaborado tendo em conta a consccucao plena destes

objectivos e os difcrentes vectores do Programa da disciplina de Portuguos para

a 12.nclasse, constituindo, porisso, um importanteapoio is aulas. Porapresentar

textosparauma leiftrra met6dica, seleccionados de modo a despertarem noaluno
o interesse pela leitura, o Mannal Pri-Utliwrsitdtio Portugu|s 12 6, ai[da, lm
valioso contdbuto para as actividades de lazer.

O Manual integra, na sua estrutura geral, os seguintes componentes:

. um coniunto de textos que dizem respeito aos conteidos dostextosnaoliter6rios

e literariosi
. umconjunto alargado de actividades variadas, destinadasao desenvolvimento

das competoncias nos dominios da comprcensao/interpretaqao de textos de

diversas tipologias, da produEAo escrita e oral e do funcionamento da

lingua;
. uma sistematizaEio de informagao relativa aos conteidos especiicos de cada

unidade didiictica (tipologia textual e funcionamento da lingua), proporcionando

aconsolidaqao e o aprofundamento das aprcndizagens eum meio adequado

a um estudo personalizado por parte do aluno;
. um co? s de textos que abordam uma temitica transversal - uma estratagia

didActica que promove a interdisciplinaridade e, consequentemente,

o desenvolvimento integral e harmonioso do aluno.

Por fim, a selecqao dos textos e as respectiva s actividades de exploraEao permitirao

desenvolver no aluno as competoncias de trabalho em giupo, o espirito critico,

a sensibilidade est6tica, a cdati\,idade, a formaeao cultural, a responsabjljdade

pelos seus actos e a consci€ncia social, propiciando o pleno desenvolvimento

e a formaEao intesral do aluno enquanto membro da sociedade e do mundo.

Por6m, estes textos e actividades constituem sugest6es e propostas que s6 serao

signlhcatjvas com a correcta intervenlao, o dinamismo e a criatiyidade do
professor.

Com votos de que o processo educativo seja coroado de 6xitos,

lsabel Arnaldo Fernao

N61io Jos6 Manjate



No f nal desta unldade, deverds ser

l. Sobre tipologias textuais:

. interpretar a Lei do Recenseamento

ELeitoral como condieeo sem a quaL

o cidadio nao podere exercer o

seu direito de votoi
. explicar o conteido da Lei do

Recenseamento Eleitoral;
. reflectir sobre a Democracia e a

DeclaraCno dos Direitos do

Homem,

2. Sobre o funcionamento da lingua:

. classificaras paiavras formadas por

derivae;o.

3. Sobre o tema transversal (Declaracio

dos Direitos Humanos e Demo-

cracia)i

. reconhecer a importancia da

Declarageo dos Direitos Humanos

e expressar a Democracia, partici-

pando na eleiqao dos 6rgaos do

poder atrav6s do voto secreto



i.rl.r n._m.t r.! te i lE'llll

Alei 6 urDa norma criada pelo llomem com o objectivo de servi 1o a si pr6lrio'

ra medida em quc 6 com base na lei que sa garante o ben1 estar da sociedade em

geral e uma convivencia harmoniosa !,m Molambiq e, as lcis sao feitas por

iniciativa do Governo, do Parlamento e da sociedade civil, sendo plomulgadas

pelo Presidente da RePiblica

Nesta uniciade, serA analisada a l-ci n " I8/2002 de 10 de Outubro'

Em tennos de fulnciona eDto da lingua, iremos abordara formalao de palavras

por derivagio.

1. Observa a imagem.

tz/;-,,,.,,:,i-..,

1-1 Convcrsa com o teu colega dc cartejra sobre a importancia do acto que estes

jovens vao realizar.

1.2 Por q e razlo 6 impoltante que todos os cidadaos votenl?

1,3 O que acontece quando neo existe esse direito?

O texto que se segue 6 um excerto da lei n." 18/2002 de l0 de Outubro lntroduz

alterae6es is leis n." 5/97 de 28 de lYaio e n." 9/99 de l4 deAbril, relativas AL institucio-

nalizaeeo do recenseamento eleitoral sistemitico Para a realizaeeo de eleieoes

e referendos. La o excerto atentamente.



Lei n."18/2OO2 de IO de Outubro
Havendo necessidade de intoduzir alteraq6es es Leis n.' 5/97, de 28 de Maio,

n.' 9/99, de l4 de Abril, reiativas :i institllcionalizaqao do rccenseamento eleitoral

sistematico para a realizaeao de eleiE6es e referendos, no uso da competCncia

estabelecida no artigo 135 da Constituiqao, a Assembleia da Reptblica
determina:

CAPiTUTO I

Disposi<6es gerois

Artigo I

{De{inieoesl

O slgri8cado dos temos utilizados na presente l-ei consta do glossaio em

3ne\o, que ra7 parte inleSranlo da mc\md.

Artigo 2

(Resro gerol)

O recenseamento eleitoral 6 ofi cios{}, obdgat6do e inico para todas as eleie6es

por sufragio universal, directo, igual, secreto, pessoal e ped6dico, bem como
para referendos-

Arrigo 3
(Universolidacie)

6 devel detodos os cidadaos moeambicanos, residentes no pais ou no estrangeiro,

com dezoito anos de idade completos ou a completar a data da realizaEao de

eleiqoes, promover a sua inscriqao no recenseamento eleitoial.

Arrigo 4

{a<}uolidode}

O recenseamento eleitoral deve coresponder, com actualidade, ao unive6o
eleitoral.

Arrigo 5

lObrisororiedode e of i.io5idode)

1. lbdo o cidadao que se encontre na situaeao do artigo 2 tem o dever de promover

a sua inscriEao no recenseamento eleitoral, de veriicar se est6 devidamente

inscdto e de solicitar a respectiva rectificagao, em caso de eno ou omissao.

2. A inscritao dos eleitos no recenseamento eleitoral 6 feila obrigatoriamente pela

lespectiva entidade rccenseadora.

Artigo 6
(unidode de ins.ri!ao)

Ningx6m pode estar inscrito mais do que uma vez no recenseamento eleltoral.



Ievr.s iormo,iYos: te n' i8/2002

Arligo 7

{Ambito temPoroll

1. A validade do receffeamento eleitolal 6 permanente'

2. O rccenseamento eleitoral 6 actualizado anualmmte

Artigo 8

(Presunq6o de copocidode eleitorol)

1. A inscrilao de um cialadao no ea.leflrc de racetsealnerlto elei[oraI imp]ica

a presuneao de que tem capacidade eleitoral.

2. A presun(ao ref€dda no nlimero precedente s6 pode ser ili'iida por documento

comprovativo da morte {lo eleitor ou da alteraEao da respectiva capacidade

eleitoml.
Arrigo 9

Grnbito territoriol)

1 o recenseamento eleitoral tem lugar em todo o terdt6do nacional e no

estlangeiro.

2. As unidades Seogrificas de realizaeao do recenseamento eleitoral sao:

a) no terit6rio nacional, os distlitos e a cidade de Maputo;

b) no estmngeiro, a 6rea correspondente e jurisdieao da missao consuiar ou da

missao diplometica.

3. O rccelseamento eleitoral a que se refere a alinea b) do nrimero antedor s6 tel6

lugar se a Comissao Nacional de Eleie6es ve icar que estao cdadas as necessadas

cotdi!6es matedais e os mecanismos de controlo, acompanhamento e fiscaliza1io

dos referidos actos em regides ou legiao que constituem o posto ou urddade

8eo$e6ca de recenseamento eleitoral.

ArtiEo lO

lCriog6o de b.isddoe de re.enseomento aleitorol)

1. Para a rcalizaqao do recenseamento eleitoral, o Secretariado T6mico da Administaeao

Lleitoral cda brisadas flxas-

2. Quanalo a drspe6ao geogriafica dos eleitores ou oubas cilcunstancias especiais

o ilrstifiquem, o Secretariado T6cnico de AdministraEao fleitoral pode criar briSadas

m6veis com cobertura de um mio de aploximadammte dez quil6metros'

3. As brigadas de rccenseamento eleitoral sao constituidas pol cidadaos maiores de

dezoito anos de idade, temicamente habilitados para o efeito, recrutados pelo

Secretariado T6cnico de Administraeao Eleitoral, mediante concu$o pliblico de

avaliaqao cufiicu]ar.

Arligo I I

lPosio de re.ehseomenro eleiro'oll

1. O cidadao eleitor inscreve-se no posto de rccenseamento eleitoral mais pr6ximo

da sua lesidencia habitual.



2. O local de funcionamenio da assembleia de voto coincide, sempre que possivel,

com o posto de recenseamerto eleitoral.

:1. O reccnseamento eleitoral de cidadaos militares ou membros da forea de manuteneao

da lei e ordem tem lugar na entidade recenseadora mais pr6xima da sua

unidade.

4. Nao 6 permitida a constituicao e funcionamento de postos de recenseamento

eleitoral em:

a) unidades policiais;

b) unidades militarer;

c) residencias de ministros de culto;
d) edificiosde qualquer partido politico, coligag6es de partido, Srupode cidadaos

proponerltes e associa(oes flliadas em partidos politicos;

e) locais onde se vendam bebidas alco6licas;

fl locais de culto ou destinados ao culto;
g) unidades sanitarias.

CAPIIU[O II

Orgonizog6o do recenseomenlo eleitorol

Artigo 12

{Dire<soo e supervis6o do recenseomento eleitorol)

O recenseamento eleitoral 6 feito pelo Seoetariado l'acnico de AdministraEao

Eleitoral, sob a direceao e a supervisao da Comissao Nacional de Llei!6es.

Arrigo 13

(Entidodes recenseodoros)

1. No terit6do nacional, o recenseamento eleitoral 6 efectuado pelo Secretadado

T6cnico de Administracao Eleitoral, sob a direcqao e a supeNisao da Comissao

Nacional de Lleiq6es.

2, No estranSeiro, o recenseamento eleitoral 6 efeciuado nas miss6es consulares

e nasmiss6es diplomaticas porbrigadas de recenseamento do Secretariado T6cnico

da AdministraEao Eleitoral, sob a direcgao c a supervisao da Comissio Nacional

de Llei!6es.

Artigo l4
lColoborogoo dos portidos poliicos)

1. Qualquer partido polidco ou coligaq6es de partidos legalmente constituidos podem

colaborar com o Sccrctariado T6cnico de Administracao Eleiloml e com a Comissao

Nacional de F,lei!6es na criaEao de postos de rccenseamento eieitoral-

2. Os partidos politicos ou coligaloes de partidos referidos no nrimero anterior
podem ainda colaborar com o Secretadado T6cnico de Administraqao Eleitoral

e com a Comissao Nacional de Ileig6es noutras actividades, competindo a estes

definir os termos dessa colaboraqao.

t0



rerlos iohouvos: lein ' l812002

3. A colaboraeAo dos partidos politicos e coligaeoes de partidos faz-se atiav€s de

elementos designados pelas respeciivas dileccoes e indicados aos 6rgaos provinciais,

distita;s, ou de cidadet do Secretadado T6mico da Administragao Eleitoral, at6

dez dias antes do inicio do pe{odo de recenseamento,

Artigo 15

(Fiscolizdgao dos odos de recenseomento eleito.oll
1. Os partidos politicos e coligaqoes de partidos tem o direito de frscalizar os actos

de recenieamento eleitoral para vedficar a sua confomidade com a lei.
2. A fiscalizaEao dos actos de recenseamento eleitoral realiza-se atrav6s de iscais

irdicados pelos partidos politicos e coligaldes de partidos, cujos nomes sao

comunicados aos 6lgaos locais de apoio da ComissAo Nacional de Eleiq6es, at6

quinze dias antes do ioicio do receNeamento eleitoral.
3. Na falta da comunicaEao prevista no nimerc anterio! considera-se que os partidos

politicos ou coligaloes de partidos prescindiram de indicar os seus representantes

aos actos de recenseamento eleitoral.
4. Os 6rgaos Iocais de apoio da Comissao Nacional de EIeiE6es ao nivei de distdto

ou de cidade devem emitir credenciais para os fiscais a que se refere o n.o 2 do
presente artigo e proceder A sua entrega as entidades interessadas, flo pr,vo de

cinco dias ap6s a solicitagao.

5. Ospartidospoliticos ou coliSaE6es de partidos sAo rcpresentados em cada eniidade
recenseadora por um fiscal, sem embarSo de a mesma pessoa poder fiscalizar

vArias eltidades recenseadoras,

Artigo 16

{Direitos dos fis.ois dos po.ridos poliricosl

Sao dteltos dos iscais dos partidos politicos ou coligaE6es de partidos:
a) solicitar e obter inJormaqoes sobre os actos do recenseamento eleitoial;
b) aprcsentar, por escrito/ reclamaq6es e recu$os sobrc as deliberae6es relativas

A capacidade eleitoral;
c) denunciar ao Seoetariado T6cnico da Administraqao Eleitoral, com conhecimento

a Comissao Nacional de Eleiq6es, qualquer tipo de ilegalidade, iflcluindo
a existCncia de postos de recenseamento eleitoral nao oflcializados-

Artigo 17

lDeveres dosGscois dos portidos politicos)

Sao deveres dos frscais dos partidos politicos ou coliga!6es de partidos:
a) exercer uma iscalizacao conscienciosa e objectiva;
b) abster-se de apresentar leclamac6es ou recursos de me f6.

Arrigo l8
(observo-c6o do recenseomenrol

Os actos de rccenseamento eleitoml podem ser objecto de observagao por
entidades nacionais ou internacionais, nos telmos a legulamentar pela Comissao

Nacional de Elei!6es.



Pr€suntao - suspeita, vaidade

llidida .efutada..ebatida

Oficioso sem caricter oficial

Briaada de recenseamento eleitoral - grupo d€ cidadios devidamente autorizados

a acompanhar o proces\o de voro e de eleic6es

Caderno de recenseamento eleitoral -documento oficialonde estao registados todos

os eieitores de um pais

Cartio de eleitor cartao que confirma que um cidadeo esta autorizado a votar

Fiscalizacio - a( ro. eteito ou encargo de frscaliuJ

Universalidade - carrcter do que 6 universal e daquilo que abrange todos os conheci-

l. Nas classes anteriores, estudaste uma ampla diversidade de tNronuncAo, t

gdneros e ripoloSras textuais.

l.l De acordo com a natureza e a estrutura do texto que

acabaste de ler, em que t6nero e tipoloSia textual o enquadras?

2. Explica, por palavras tuas, o Artigo 2.

3. Qual 6 o assunto central desta lei?

4- Considera a seguinte passatem textual: (A inscri(ao de um cidadeo no caderno

de recenseamento eleitoral implica a presuneio de que tem caPacidade eleitoral.)

(Artiso 8, n." I)
4.1. Explica o signiflcado da passatem citada em 4.

5. Atenta no Artigo 6.

5.1 O que diz acerca da inscrieeo no recenseamento eleitorall

l. Apresenta, de forma resumida, a informaeeo contida nos Artisos 2 e 9 da lei

eleitoral.

2. Tendo em conta que o recenseamento eleitoral 6 um acto de extrema importancia

para o povo mogambicano em geral, produz um texto expositivo-explicativo

apelando aos cidadSos, e aos jovens em particular, para que se recenseiem.

l. Tendo como base as ideias centrais da Lein." l8/2002 do recenseamento eleitoral,

discute com os teus colegas a importancia que o recenseamento eleitoraltem Para

o Pais.

12



Te{os nohorvos L- n.' )8/2002

l. A lei
Entende-se porlei uma normaou um conjunto

de normas juridicas criadas pelas autoridades
competentes para o efeito, em locais e por
processos p16prios, com vista a defi nir os limites

em virias formas de comportamento, isto 6,

estabelecendo as regras de comportamento
que devem ser observadas pelos individuos

em diversas ireas da sociedrde

Lei 6 ainda o preceito ou o conjunto de

preceitos obrigat6rios que emanam do poder
letislativo, reSra ou f6rmula que enuncia uma

relaeao invari6vel, constante e mensurdvel entre

Nestes i ltimos anos. tem-
-se verificado a promulgaeeo

de virias leis que regulam a

vida e o comportamento
dos individuos em sociedade,

como forma de incutir nos

mesmos o amor pelo
pr6ximo, entre outras
dimens6es. Por isso, men-

cionemos a le: eleitoral q ue,

como 6 do nosso conheci-

mento, estabelece normas

qu€ devem ser cumpridas

durante o recenseamento eleitoral.
A nova Lei Eleitoral foi aprovada em 12 de Julho de 2009.

Aplicog6o

l. Consulta em fonte pr6pria (por exemplo, na biblioteca da Assembleia da

Repiblica ou na biblioteca do Minist6rio daAdministrae5o Estatal) a antiga lei

eleitoral. Que alterae6es fomm introduzidasl
2. Achas que em l"logambique se cumpre com rigor a Lei eleitoral?.lustiflca a

tua resPosta.

I



2. Formo96o de polovros: derivog6es irregulores
Como ii aprendeste nos anos anteriores, hi virios Processos de formado de

palavras (reSulares e irregulares): a derivacao e a comPosicao.

Ha dois tipos de derivageo:
. aqLrela em que se acrescentam i palavra Primitiva Pequenos elementos que neo

possuem significado pr6prio e que podem serafixados antes (prefxos) ou depois

(sulixos);
. aquela em que se forma uma nova palavra sem recorrer a preflxos nem

A composie;o consiste em formar uma nova Palavra a partir da june6o de duas

ou mais palavras primitivas. Pode ocorrer por aglutinaqao ou Por justaPositao

Sufixageo DeriYario Deriva€o

ega

desg.aEa

lntegraE;o da

(o) taniar

(o) olhar

Craeao de

LYemp os:

Fonnalao de uma pa avra a paftirda un ao

de paavras prlmltvas ou de radicais

A palavl? rcsLr tante e5tt suteta a um

L.1n co a.ento (o do Utimo elernento)

Forma!;o de uma palavra a partr de dlas

ol[na s palavras que mant6m a respectiv:r

Exemplos

. igua de-col6nia



Esn:angeirismo Exten$o Amelgama $gla

"ma 
ingua

navegar (na

inte.net)

Cr aq;o de

(infomalao
automit.a)

CriaESo de

(Polirano)

ongem

Exemplo:

PSP (Po ic a

Segur:rn!a

jLrnEao de

Exemplo:

ONU
(orsani

Naeoer

texro. nornc,i,.sr tg r ' l3/2002

Processos irregulores de formoc6o de polovros

Naformagao de palavras he processos .egulares e irregulares. Agora vamos
ver como se Processa a formaeio irregular de palavras.

Atenta no quadro seguinte.

Aplicoc6o

l. Classifica as seguintes palavms quanro ao seu processo de forma96o.

a) infelizmente

b) Anabela

c) prosseguir

d) opor
e) familia Oliveira

0 barriSudo

g) bancarrota

h) pao-de-16

i) consumo

j) folhagem

l) entardecer

m) adocicar

n) embarque

o) couve-flor
2. Apresenta cinco palavras que seiam formadas de maneira irregulan
3. Usando as palavras por ti apresentadas, fo rma cinco frases.

4. Tomando como ponto de partida as cinco palavras que escolheste, produz
e preenche um quadro, seguindo o modelo abaixo.

l:



Tema transversal - Declara66o dos Direitos
Flurnanos e Derrroe rae ia

A Declaraqao dos Direitos Hu-

manos e Democracia foi adoptada

pela ONU a l0 de Dezembro de

1948. Visa promover os direitos
humanos e a democracia nos paises

do terceiro mundo.

A DeclaraEao dos Direitos Hu-

manos e Democracia 6 uma carta

assin ada pela Assembleia Geral da

oNUh6 60 anos e que se ocupa da

defesa do ser humano no que diz
respeito aos seusdireitos ca defesa

da pr6pria vida a que este ser tem

direito.

seSuinte, que te vai auxiliar na comPreensio deste tema.

Declorog6o dos Direitos Humonos e Democrqciq

A.tigo I

Todas as pessoas nascem li1'res e iguais em dignidade e direitos. Sao dotadas de

mzao e conscrencia e devem agfu em relaqao umas as outlas com espirito de

fratemidade.

Arrigo 2

Toda a pessoa tem capacidade para Sozar os dircitos e libedades estabelecidas

nesta Declaraeao, sem distineao de esp6cie, raea, co! sexo, Iidgua ou religiao

Arrigo 3

Toda a pessoa tem direito d vida, a hberdade e a sesuranEa pessoal.

Artigo 4

NinSu€fi serd manlido em escravjdao.

Arrigo 5

Ningu6m sera submetido a tortum nem a tratamento ou castigo cruel, desumano

ou degndante-

E$I?fi',E

LA atentamente o texto
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Tertos normotivos: Lel n ' l8l2002

I. No teu entender, qual 6 o principal obiectivo da Declaragao dos Direitos
Humanos?

2. Reflecte sobre a situaeSo actual em que o nosso pais se encontra: elevado indice

de criminalidade,espancamentos brutais,entre outros acontecimentos.

2.1 Consideras que, em Moeambique, se respeitam os Direitos Humanos?

2.2 ldentifica o artito que 6 violado quando estamos perante as ocorrAncias

mencionadas em 2.

2.3 Escreve uma exposiEio de uma piginasobre ademocracia (ou sobreviolag5es
da mesma) que se vive na tua localidade, bairro, cidade ou distrito.

3. Das quatro opg6es que se apresentam em seguida, escolhe a que melhor corres-
ponde ao siSnificado da palavra (servideo). Assinala com X a resposta correcta.

E a) Condicdo condiceo de servo.

E b) Qualidade do que 6 servil.

E c) Que presta servieos.

E d) Relativo a servo.

L Para criares

o quadro
um camPo lexical

seguinte, usando

relacionado com os Direitos
palavras da mesma familia.

Humanos, compieta

l- A Declaraqio dos Direitos Humanos visa defendero Homem, proteg€-lo eauxili6-
Jo na luta pelos seus direitos.

l.l. Na situafao concreta do nosso pais, consideras que os direitos dos cidadaos

moeambicanos seo respeitadosl Justifica a tua resposta.

2. Promove um debate na tua turma sobre o papel dos partidos politicos em

14oeambique.

E@
l. Produz um texto de I 50 a 200 palavras subordinado ao tema LibenCode e Segurongo



No fi nal desta unidade, deverAs ser

l. Sobre tipologias textuais:

. inrerp retar textos expos itivo -argu -

mentativos orais ou escritos;
! caTacteTizaT textos expositivo-

-arSumentativosi
. identiflcar as ideas essenciais de

um texto exPositivo-arsumenta-

tivo;
. identiflcar os componentes e os

processos de exposiqao e de

argumentae;o de um texto exPosi-

tivo-argumentativo,
. produzir textos argumentativos.

2. Sobre o funcionamento da lingua:

' produzlr. oralmente e por escrito.

frases em que se estabelecem

relag6es de subordinaeSo compa-

rativa.

3. Sobre o tematransversa (Desastres

flaturais - maremotos):

. produzir, oralmente e por escritot

textos expositivo-argumentativos
que versam sobre desastres naturais

(maremotos), utilizando uma lin-

guaSem adequada e obedecendo e

correcta estruturai
. discutir um plano de procedimento

a seguir em caso de ocorr6ncia de



Teios mu tGos rexl. eiposlllv4orgumenioliv.

TeNtos r:luiti.lsos:
* t,exto expositivo-argunrentativo

Nesta unidade, vamos abordar os textos multiusos, particularmente o texto

expositivo-argumentativo.
Considera-se que o ar8'umento 6 um laciocinjo destinado a provar ou refutar

uma informalao, ou se]a, 6 uma afirmaeao destiDada a fazer admitir outra

AargumentaEao 6umaopera(ao cognitivo-discursiva que consiste em apresentar

raz6es para uma determinada conclusao (tese). ArSumental 6 aPrescntar raz6es

a tavor ou contra uma tese,

O texto algumentativo tem um pcndor persuasivo quedecolle dosarSumentos

adiantados e do recuro a uma exempliflcatao convincente, fundamentada,

quando possivel acompanhada de cita!6es Pcrtlrentes-
O texto argumentatjvo tem como base uma tese, os argumentos que asustentam

e estrat€gias de persuasao.

Iras agora estudar textos exPositivo_arSumentativos, no que se reterc A sua

caracterizaqao, ideias essenciais, componentes e processos de exposieao de

argumentos, lrAs aprender ainda as relaEoes de subordinaeao cornparativa,

o excerto seguinte,

Mffi
La atentamente

A Morte de Fernando Sylvan
A noticia ocorreu quasc

despercebida, tanto mais que

est6vamos na quadra natalicia.
O /iriDli.o deve ter sido o inico6rgao
de informaqao a dar a noticja
atempadarncntente e a trati-la com

a profundidade e rclevo merecidos:

a morte de Fernando Sylvan,
Presidente da Sociedade de t-ingua

Portuguesa.

Podera ocorrer, entre os menos

informados, que foi mais um
presidente de colectividadc
a desapareccr. Mas nao. ASociedade

de Lingua Portugucsa, no carnPo15

Iinguirtico (e nao s(r, temprestado

ao pais relevantes selvieos culturais,



porvezes com repercussao mundial,

nem sempre com reconhecimento

Sylvan dedicou os seus irltinros
20 anos quasc exclusivamente aL

Socjedade, a qual teve reccntemente

um enorme Prejuizo, Pois o Pr6dio
onde se sit uava amcaeou ruir, pondo

em perigo a sua valiosa biblioteca.

Os esforeos exaustivos e titanicos

do seu presidente, ante a passividadc

dos responsiiveis por estc pais, fizeram

debilitar ainda mais o estado de

sadde do poeta e professor. Nem por

isso desistiu, e a obra continuou
(continua) em salas cedidas com

muita amizade.

Se a SLP e a cultura muito devem

a Fernando Sylvan, recordemos
tamb6m a faccta de antifascista. dc

poeta e de Srande lutador contE a

lndon6sia enquanto colonizadora

imperialista da ilha de Timor. Por

isso (e nao s6), muitos timorenses

lhe foram dizer adeus ao cemit6do

de Cascais, onde tamb6m procu mos

ver alguma representaeao da

Secretaria de Estado da Cultuia.
Apenas o presidente da Repriblica

se fez rcpresentat enviandotamb6m

[r1a coroa de flores.

Por tudo o que fez em prol da

lingua piitria e da cultura portugues4

nao foitotalmente esquecido, sempre

ha alglr6m atento a estas coisas.

Manuel Xarope. t,isboa, Pn,/r.., 16.01.1994.

i, RDI, J. Esteves. an6o ./e i"dd.( iD ,

l. (ArSumentacio 6 uma operac6o cognitivo-discursiva que consiste em aPresentar

raz6es para uma determinada conclusao (tese>).

l.l Com base na aflrmaqeo anterior, e de acordo com o texto (A Morte de

Fernando Sylvan>, assinala com X,de entre as opq6es seguintes,a que corres-

ponde i tese apresentada ao longo do texto.

Fernando Sylvan foi:

E a) apenas Presidente da Sociedade de Lingua Portutuesa.

E b) poeta e grande lutador contra a lndon6sia enquanto colonizadora

imperialista deTimor

E c) apenas membro da Sociedade de LinSua Portuguesa.

1.2 Justifica a tua escolha com passaSens retiradas do texto.

2. Nos iltimos 20 anos de vida de Fernando Sylvan, a sua satde mostrou-se

ameacada,

2.1 Transcreve a frase do texto que conflrma o referido em 2.
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Terros mul:iusorrerroexp.:tvo,-gJie .r ;.

3. (A SLP e a cultura muito devem a Fernando Sylvan.>

3.1 Baseando-te no texto, refere Por que mzoes a SLP deve tanto a Fernando Syl\an.

4. No teu entender, por que raz6o, aP6s a morte de Fernando Sylvan, a Sociedade

neo o pode esquecerl

l. Retira do texto as palavras necessarias Para comPletar o quadro seguinte.

Com base no texto,forma cinco frases em que se estabeleeam

relae6es de subordinaeao compamtiva, emPre8ando as seguintes

conjuneoes e locue6es comParativas.

a) ConrunEsesr .om o, conforme, consoonte, segundo.

b) Locuc6es: dss,m como,. ossrm. bem (omo.. ossim. assim

como,.- dssim) entre outras.

Analisa sintacticamente a frase:

7.

3.

lll*"oeuo' '

umbem, bem como,

(A Sociedade de Lingua Portuguesa, no camPo linguistico, tem prestado ao

relevantes servi!os culturais.))

4. (Poderi oaorrer entre os menos informados que foi mais um Presidente da colec-

tividade a desaparecer. l'las nao.))

4.l. Diz a que classe pertence a Palavra destacada em 4.

4.2. Substitui o termo destacado Por outro equivalente,sem alterar o sentido da

fmse.

Resume o texto (A Morte de Fernando Sylvan> em quinze linhas, no maximo.

Tendo em conta a importancia que os 6rgaos de informacSo tAm na sociedade em

teral,elabora um texto expositivo-arSumentativo em que defendas ou te oponhas

ao que se afirma nas frases seguintesi

. As telenovelas sao a causa do desresPeito que os iovens tam Para com os mais

. A televiseo 6 a maior culPada Pela fraca adeseo dos iovens d leitura.

l. Com base na leitura que flzeste do texto (A l'lorte de Fernando Sylvan), discute

com os teus colegas o papel do Soverno na wlorizaqio dos 6rgios de informaqio

no nosso pais. Procurem dar resPosta is seguintes quest6esi

. Hd liberdade de imprensa em Moeambique?

O que 6 que o partido que se encontra no Poder tem feito Para incentivar os

6rgaos de informacao a exPandir a informaeiol

pars
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l Texto orgumenloiivo
Uma arSumentaqeo 6 um conjunto de argumentos interliSados, com o obiectivo

de conquistar a adesao de outrem i utilidade. iiustiqa e ao valor daquilo que defen_

demos, contra aquilo que o nosso adversirio defende ou, mais simplesmente' um

conjunto de raz6es a favor ou contra uma opinieo ou uma tese (J. Esteves Rei, Curso

de RedocEAo ll - O Texto, Porto, Porto Editora, 2000). No entender deJules Verest,

sio trAs os estados de espirito que Percorrem a mente humana Perante uma afir-

macio, ArSumentar e escar a f:vor de uma cese e apresentar as raz6es que nos

fazem tomar tal posiqao, Lrsando actos de fala Para convencer o nosso destinaterio

a aderir is nossas ideias.

O texto artumentativo 6 constituido Por uma tese e verios artumentos,

A tese 6 a ideia que o autor do texto Pretende defender.

Os argumentos sao as raz5es, as Provas a que se recorre Para a defesa de um

Porvezes, o texto artumentativo faz uso de arSumentos contrarios itese defen-

dida. A refutaceo dos contra-argllmentos aPresentados contribui Para reforcar

a tese que o autor pretende defender. A coexist6ncia de arSumentos favoreveis

e contririos a uma mesmatese oriSina um paradoxo, uma contradigao ou confusao,

que depois 6 resolvida.

O texto argumentativo segue, geralmente, um dos seguintes Planos.

Plono por ogrupomento

Reine arSumentos da mesma natureza,como, Por exem Plo, argu mentos t6cnicos'

psicol6gicos, hist6ricos, econ6micos ou outros, e organiza-os em funeSo do seu

d estinatirio, pois, para certo gruPo-alvo,os argLlmentos econ6micos ou Psicol6gicos

poderAo ser mais relevantes do que os hist6ricos.

Plono por oposig6o

OrSaniza-se a partir da refutaeeo sistematica de uma ideia b6sica,Para se deduzirem

as vantagens de uma outra ideia; por outras Palavras, nega-se uma ideia Para elevar

outra contriria.Tamb6m se pode elevar uma ideia em detrimento de outra oPosta

Plono moderodo

O ponto de vista nao 6 imposto. Um joto de raciocinios leva, de forma natural,

i posigeo do autor. Os arSu mentos s5o moderados,desprovidos de um ataque directo

ou de uma exigencia severa. Concudo, exitem Srande elaboraqio. E um Pro(esso de

argumentagao t6nue, indirecta, delicada, mas muito Poderosa.



Os argumentos neo devem ser ambiSuos, Neste modelo,contrariamente aos outros,

as marcas pessoais do sujeito enunciador ficam, normalmente, ausentes.

Apresentog6o
Normalmente, o texto argumentativo apresenta-se em tr6s fases principais:
. fase da exposieio da tese:
. fase da argumentagio (6 a mais longa; apresenta um conjunto de argu-

mentos);
. fase da conclusao (6 a sintese dos argumentos apresentados;faz-se a confrrmacao

da tese).

Actos de folo orgumentotivos

lntrodugeo: comecemos por. -., analisemos primeiro.... recordemo-nos de,..

Transiceo: a seguir vejamos.,., agora vejamos..., consideremos o caso de...

Enumeralaolexemplo: em primeiro lugar...,em segundo lu8ar...,tais como...,

a saber,.,, tal 6 o caso de..., como acontece com/em..,, por exemplo,.., como

. ConclusSo: portanto.-., por isso, acaeditamos/dizemos/estamos convictos de

Aplico96o

L Existe alguma relaeio entre (arSumentaD e (justificaDl

I-l Fundamenta a tua resposta,

2. Ser6 possivel convencer o nosso destinaterio quando n6s mesmos temos

dfrvidas do que estamos a afirmari

2. I Quais sao os actos de fala que devemos usar para defender a nossa tese

diante do destinaririo?

2. Relo95es de subordino96o comporolivo
As oracoes subordinadas funcionam sempre como termos essenc'ais, inteSrarres

ou acess6rios de outra oraqao e seo introduzidas por meio de uma conjlrncio ou

locuCio conjunLional subordrnaLiva comparaciva.

Estamos perante orae6es subordinadas comparativas. se a conjungeo que as liga

is orag6es subordinantes de que dependem 6 subordinativa comparativa. Repara

Neo, o meu corageo nao 6 maior gue o mundo.

lurou-lhes qne esta orquestra da morte foi muito menos triste do que podio



Assim,podemos aflrmar que o primeiro membro da comparaeao pode estar oculto:

(tol) qual, (tol) como, etc.

Repara nesta frase.

- Havia li dois anos que eu neo via aAna, vi-a agora guol era no ano Passado.

Como podemos veri na frase anterior houve a omissao do primeiro membro de

comparaceo (tol).

E costume omitir-se o predicado da oraeio subordinada comparativa, quando se

repete uma forma do verbo da oragao principal. Atenta no exemplo.

- Teus olhos sao regros, ,egros como as noites sem luar...

Segue-se um quadro-resumo das conjung6es e locugoes subordinativas compa-

rativas.

Aplicog6o

l. Completa as frases seguintes com as coniune6es e locuc5es comparativas

adequadas.

a) A Jflia 6zera o curso de Administrado Piblica o pai lhe

suSenra.

b) Ontem enfrentei tantas dificuldades ao fazer o trabalho de Filosofia

se neo dvesse estado na aula.

c) Tenho de fazer as coisas devidamente,

explicaeeo que me foi dada pelo meu chefe.

d) O director tratou muito mal os professores,

quis ouvir os seus posicionamentos relativamente ao sucedido

e) A minha alegria 6

coiega.

0 Aforma como o C6sar me tratou deixou-me maSoada

se uma pedra me tivesse caido em cima do p6.

24

Coniunr6es subordinativas comparativas como,.onforme, qLre segundo, consoante

aual (,r!ando ante.edido de tdl)

Locuc6es coniuncionais subordinativas ass,m como asslrn, bem como... assim,

assirn tamb6m bem como .omo .. asslm,

mas... do que, mei",os do que €o
.omo, tanto... como



Texros mu i u5o5: re!1o exposlrivmBUmenrorivo

Tpa'n*. trangversal * Desastres naturais:
{!g rna8"tr:ft'}*ti}5

Um desastre natural 6 uma cat6strofe que ocore quando um evento fisico

perigoso (tal como uma erupqao !'ulcanica, terramoto ou maremoto) causa Sraves

prciurzo\ d humaniddde.

Maremoto 6um sismo que ocorre nas rcgi6es cobefas de oceano. Eocasionado

pelo deslocamento das placas tect6nicas (blocos em que a crosta terrestre esta

dividida).

HEffi
L6 atentame nte o texto que se se8ue.

O que 6 e o que provoca um maremoto?

Qual 6 a diferenga entre maremotos e tsunamis?

Nenhuma. O termo dsunami), 6 usado mais cofentemente peln comunidade

cientifica. E uma palavra japonesa que siSnillca <vaga dc poto" O mais antigo

de que he noticia ocorreu em 1490 a. C., quando a o(plosao do vulcao Santorin

devastou as costas do mar Egeu.



Colno se formam os tsunamis?
Os tsunamis desempenham o papel de velvula, pois libertam a cnergia

proveniente de um evento catastr6lico. Por vezes, a causa 6 um tremor de terra

signillcativo ou a explosao de um vulcao, A causa mais frequente 6 um sismo.

O rnovimento vertical do fundo submarino 6 transmitido a massa de igua e

provoca uma deformaeao a superficie. !,la gela a formalao de uma sucessao de

vagas que se deslocam e velocidade de um aviao (800 a 900 km/hora), comuma
flaquissima dissipaeao de energia. A cadeia de vagas pode atravessar o Pacifico

em 24 a48 horas:sismos no Chile provocaram maremotos noJapao, A importancia

do tsunami dcpcnde da intensidade do sismo, da profundidade do seu epicentro
(quanto mais e superficie, mais o ocealo the capta a energia) € da importancia
dos movimentos yerticajs que provocou. Os tsunamis sao muito mais raros no

oceano Atlantico-

Que se passa quando um tsunarni se aproxima da costa?
Ao largo e em aguas profundas, as vagas tam um comprimento de onda

(a distancia entre duas cristas) muito amplo, entre 20 e 300 quji6metros. Como

a sua altura 6 muito ftaca entre alguns centimetros everias dezenas de centime

tros, saoindetectAveis numbarco. Eo oposto deuma <vagacelerada) produzida

pela coniugaEao de fen6menos meteolol6gicos e ocean icos (tempestade, corrent€s,

etc.) que, ao largo, pode erguer uma muralha de egua com mais de 30 metros

de altua e afundar navios. Ao aprcximar-se da costa, por6m, a ftente de um
tsunami 6 rapidamente travada enquanto a rctaguarda a apanha; a vaga contmi-se

e ganha altura, 16 um verdadeiro muro de egua que se abate sobre a costa,

geralmente com tros a seis metaos de altura, rnas que jiatingiu, em alguns casos,

30 metros. [m geral, a prjmeira vaga 1lao 6 a mais forte e as seguintes podem

chegar alguns minutos ou mesmo uma hora mais tarde. A energia 6 lienomenal

e pode projectar rochas, navios e casas para terra, a vArias dezenas de metros de

distancia. Lnemsem-
pre as construE6es

mais s6lidas rcsistcm

e forEa das va8as. Os

cstragos sao ampli-
icados nas baias e

estu6rios, que con

centram ainda mais

a enerSia dos tsu-
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Pode prevenir-se um maremoto por antecipagao?
\ao. dd nre'm,r lurnd que ndo e po\\rvel rml(dir u n \i\mo, I por e'\d raTd{,

que foi criadauma rede internacional dcvigila cia. Uma pan6plia de equipamentos

permite recolher informaloes: sism6srafos, ma1€grafos e captadores dc Prcssao

colocados nos fundos submadnos, a16m de satdlites de observaqao cientifica.

Quando ocorre um sismo, todos cstes dados alirnentam rnodelos ilrform6ticos

de previsao do trajccto e da amplitude das vagas. Se necess6rio, o alerta a dado.

O sjstema de aleta de tsunamis do Pacifico est6 sediado no Hawai, sob a 68ide

das NaE6es Unidas. Participamnele cercadetrCs dezenas depaiscs, qucfioanciam

ie,1o5 i tu.o Ier o c,po I ro.rgume r.trr.

l. Explica o que sao (desastres naturais).

l.l Menciona tras tipos de desastres naturais e deflne cada um deles.

I.2 O que entendes por maremotol

1.3 De acordo com o texto que leste. como se formam os tsunamis ou mare-

1,4 Existe alsuma diferenea entre maremoto e terramoto? Se sim, em que

consistel

1.5 Quais sao as consequ€ncias de um maremoto?

1.6 E possivel prever com exactideo um maremotol

1.7 Que equ;pamentos cientificos sao usados paraobservar este fen6meno e Pam

dar o alertal

l. Produz um texto expositivo-artumentativo, explorando um dos temas que se

seSuem:

2. Comeqa por escrever uma tese. Redite depois os arSumentos que a defendem,

ilustrando com exemplos, hist6rias ou citat6es. Por fim, rediSe a conclusao, reafir"

mando a ideia que apresentaste na tese.

l. Tendo em conta a realidade do nosso pais e a Posie6o geogrrifica que ocupa.

achas que hi probabilidade de ocorr6ncia de maremotos? Justifica a tua resposta.

2



No finaldesta unidade, deveris ser

caPaz de:

l. Sobre tipolotias textuais:

. caracterizar a mancha Sr6flca e a

estrutura do artiso jornalistico de

fundo/editorial;
. interpretar um artito de fundo/

/editorial:
. identiflcar o tipo de discurso usado

em artigos de fundo/editoriais;
. identificar a importancia do artito

de fundo/editorial.---F
--.t-rF

2. Sobre o funcionamento da lintua:

. identificaras variae5es linSuisticas,

no esPa9o;
. distinguir dialecto de lingua pad€o.

3. Sobre o tema transversal (Saide

e nutricio):
. promover a saide e a nutricao,

identilicando situag5es de risco;
. difundir priticas participativas que

permitam um maior contr'olo da

saide e mais qualidade de vida;
. saber como melhoraras condie5es,

na escola e na comunidade, das

casas de banho, latrinas, aterros,

sistema de remoeeo e tratamento

de lixo e dejectos humanos.

'

--aJ
-.J
--J



Nesta unidade didActica, varn()5

o artigo de Iundo ou editorial.

le:r.i. i..r.r. rx.-,1:: .. ..': -,

:t "-t,: -: I: i: . i., .r:r;,::t..t; i:.

ab()rdar o icxto iorDalistico, especifi.amcnte

Nascimento & pinto (Nascimento, Zacadas & linto, Jos6 Manuel de Castro,

A DinA ticn &l Esctito Co\to Esctevet com f.xitt),2." cdiqao, Lisboa, I'litano t.ljt()ra,
S/A,2003) defulem editorial como um texto onde a direclao de um iornal oLl

revista expressa publicamcntc a sua posiqao sobre algo releva te da actrulidadc.

Sendo pertenla do texto opinativo, tal como a cr(Dica, a critica e o cornentiirio,
o editorial assume, todavia, um estatuto particuiat na medida em que implica,
Js rrod,,.\tr L:,r1. ,r , r..1 L,ilid.,'le da pUL r,.r\ao.

[ste t\ro de texto exise sem]rre uma cstrutura liml)ida e uma linguagem clara,

collcisa, directa e digna, exigoncias pr6prias de uma voz que se apresenta corlo
liderde opiniao, sabendo, potanto, idcntificar e arlalisarfactos ou ploblcmAticas

que interessarn A opinido piblica, contextuaLizanclo o!, fazenclo cornpara(oes

com situaEdes similares, retiral]do conclus6es, formulando juizos.

Nesta 6ptica, vamos iclentificar e caractelizar as partcs do editorial, os tipos de

altigo de fundo, o seu estilo discursiYo e a sua importancia para a sociedade,

No dominio do ftucionamento da linSua, estudareflos a varia!5o da Li gua

Portusuesa no espalo: no Brasil c cm Molambique.

L6 atentamente o texto

E obra

Anancou afestada capital da cultula, apesar de alguns porflrenses andarem

em I com a lroto 2001. Ao contririo dc Roterdao (cidade menos

precisada), o Porio lanEou a festa em obras, muitas obras, para que flquem
novas raizese outras antigas nAo sepercanr. Mrdtos dizemque nao6maocila
de comeEar uma festa, com urna cidadc r:, ,.r. . A uns, hi que cntender
-lhes a pdmazia pela est6tica passageira, a outros, a zanga pelos neS6cios

perdidos, cm tuas csbruacadas, mas sao raz6es pequeninas para o lrorto.

Manuel Maria Carrilho soube aproveitar a ocasiao e criar a oportunidade
delevaroPortoacapitaldacultura-Comomlnistro, pensouumanlanifestaeao

!1rltural scm prcccdcntes para a cidadc.

Um projecto politicamente inleressante para 2001, sem obras por
acabar.

Com Carrjlho, o Porto iria ter um rico bojao dc cultura consunlivel por

um ano. Felizmente perdeu o projecto.
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AturSantos Silvaimpos o proiecto e, ap6s polamica necesseria, afastou se.

Mas ve[ceu a sua visao de um Poto 2001 como ponte pam o futuro, Mais

do que 2001, a cidade dever lhe'a o enriquecimento ap6s a festa, em que a

futura Casa da MLisica 6 apenas o exemplo mais 6bvio.

Inn'ul8ar foi ainda a decisao de Teresa LaSo de

agarrar no legado de Artur santos silva, um
programa que sabia antecipadamente n5o poder estar concluido na abcrtura

da capital da cultura. A discrilao e a intelig€ncia com que o fez revelam

coragem na decisao e determinaqao aplicada na tarefa.

Apesar das obras, o Porto tem um excelente programa para 2001: com as

obras muito mais Sanharii o Poto por ter sido a capital europeia da cultura.

Irelizmente que, por muitas que seiam as criticas, hii quem nao desista de

causas, quem nao se abstenha.

IrdnciscoAzeved. c silva. Dlrio de Natirids,2001
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l. Assinala com X,de entre as opg6es seSuintes,a tipologia textual em que se enquadra

o texto que acabaste de ler.

E a) Texto multiuso.

n b) Texto didActico"cientiflco.

n c) Texto jornalistico.

-I d) Texto adrninistrativo.

l.l lustifica a tua resposta, citando uma passagem do texto.

2. A estrutura do editorial incorpora trAs momentos fundamentais: apresentageo do

problema, exposicao das suas consequ6ncias e tomada de posieao.

2.1 ldentiflca, no texto, estes tr6s momentos.

l, (Arrancou a festa da capital da cultura. apesar de alguns portuenses andarem em

quezilia com a Porto 2001.)

l.l Classifrca moffologicamente a expressao destacada.

1.2 Substitui a expressio destacada por outra equivalente, sem alterar o sentido

2. Classiflca moffologicamente a palavra introdutora do primeiro parAgrafo do texto:

1. Editoriol/Artigo de fundo
Na concepceo de Rei (Rei,l. Esteves, Curso de RedocgAo de OTexto ll, Porto, Porto

Editora,2000, pig. l3l), o editorial pertence ao grupo de textos interpretativos para

que tende o jornalismo moderno (comencirio. critica e a cr6nica), nos quais os seus

autores se debruqam sobre o que acontece e,.omo refere Luisa Santamara (1990:61),

(servem para mudar o mundo e, em certas ocasi6es, para mudar a vidD. Paralean-Luc

lYartin- Lagardette, opud Rei (2000,pig. 132),6 um artigo domando posido sobre um

{acto da actualidade e comprometendo a responsabilidade moral do jo.nab).

De entre as virias func6es do editorial, destacam-se as seguintes:

apresentar antecedentes;
(predizeD o futuro;

Ora, o artigo de fundo pode apresentar-se sob diferentes subg6neros, nomea-

damente:
. Editorial po16mico - em que se combatem posig6es contririas e se procura

convencer pela via da argumentaeeo. Visa desmontar as teses dos adversirios.



. Editorial interpretativo - baseando-se em dados cientificos, o editorialista

estuda pormenorizadamente os factos e as declaraq6es que constituem o tema,

fornecendo os elementos necesserios a sua comPreens;o ou i formulaqio de

juizos sobre os mesmos. Num segundo momento, exP6e a sua Posiqao subiectiva.

isto 6,as conclus5es que o editorialista considera serem as mais acertadas e Para

as quais os leitores j6 flcaram sensibilizados.

. Editorial obiectivo ou analitico - exp6e os dados e os factos muito objectiva-

mente, apontando mais exPlicag6es e emitindo senteneas, como que evitando

pronunciar-se sobre o erro ou a verdade, o bem ou o mal dos dados avancados.

Sob o ponto de vista estilistico,o editorialou artigo defundo Pauta-se Pela dgni-

dade e seriedade linguisticas. de maneira a manter a autoridade Perante o Ptblico.
Aliado a estes dois com ponentes, encontram-se a clareza, a brevidade e a conciseo.

Nota-se o desaparecimento do eu do editorialista, substituido Pelo nds. CumPre o

seglrinte raciocinio: p rem issa maior,caso concreto e conclusao Previsivel, Evita Pare-

trafos evasivos, para nao recorrer a subterfLidos, qLle acabam Por dar oriSem a

equivocos e ambiguidades.

A estrutura do editorial divide-se em tr6s momentos fundamentais:

I. Apresenheao do problema;

ll. Exposiqeo das consequancias do problema;

lll. Tomada de posiq;o.

Assim. para a elaboragao de um artigo de fundo, deve-se:

. primeiro, apresentar o tema;

. segundo. expor as suas implicaq6es e consequ6ncias:

. terceiro, tomar uma posieao pessoal, adoptando uma conduta, (ProPondo) uma

soluceo e tmtando um rumo.

O parigrafo final d de imporr;ncia cr LrciaL.

Aplicog6o

l. Que relaeao estabeleces entre a arSumentae:o e a Produgao de um artito de

fundol

2. Achas que, na pritica, um editorial modifica o mundo?

3. Que implicae6es tem a leitura de editoriaisl

4. Propomos-te que le;as, pelo menos, dois editoriais sobre a saide e nutrigao.

Pesquisa em virias fontes:em casa (em revistas e iornais que tu ou atuafamilia

possam ter), na biblioteca da escola, etc. APresenta-os A turma.

4.l.Que opini6es sao veiculadas em cada um deles?

t
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2. Voriog6o do linguo poriugueso no espogo:
Brosil e Mogombique

Aactualizagao de uma linguaapresenta diferenqas no espaeo teogrifico, na medida

em que os falares diferem de continente para continente e at6 de regiao para reSieo.

A essas diferenciae5es quanto e forma de falar em cada regieo ou local chamamos

vorioc6es diot6picas.

Repara nas variae6es seguintes:

Exemplos das variag6es entre o portuguGs de Mogambique eo portugues

do Brasil
(Todas as variedades linguisticas sio estruturadas e correspondem a sistemas e

subsistemas adequados is necessidades dos seus usuarios. Mas o Acto de a lingua

estar fortemente ligada i estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade

conduz a uma avalia(ao distinta das caracteristicas das suas diversas modalidades

diat6picas, diastraticas e diafisicas), defendem Cunha & Cintra (1991).

A Lingua Portuguesa apresenta alSumas diferengas quanto iL utilizacio que dela se

faz em a!8uns paises do mundo.

Entre o portuguGs falado em lYoeambique (PM) e o portuSuas falado no Brasil

(PB), por exemplo, existem alSumas diferengas.

Vamos analisar com mais pormenor algumas dessas diferen(as.

Por exemplo, enquanto no PM dizemos <Hole, a l'4aria nio apareceu por aqui>,

no PB diz-se <Hoie,l'laria n;o aprreceu por aqurr.

Portanto, o que hd dediferente nas duas construe5es 6 que na p rimeira construceo

(Pl4) temos o artigo a anteceder o substantivo ou nome (Maria), ao passo que na

segunda construeeo (PB), verifica-se qLre o substantivo ocorre sem nenhum artigo

a anteced6-lo.

Podemos, assim, depreender deste exemplo que no PB omitem-se os artigos, ou

seia, os substantivos ou nomes ocorrem sem determinantes ou artiSos a anteced6-

-los, enquanto no PM nao se verifica tal irregularidade-

Vamos ver uma outra situaeao:

PM:Vou comprar o meu vestido.

PBi Vou comprar meu vestido.

PM: Nio conhego a sua mulher.

PB: Nao conheco sua mulher

Tomando como base os exemplos acima apresentados, podemos salientar que,

quanto ao nivel morfol6gico e sintactico, no PB 6 habitual, antes do possessivo

pronominal, a ausencia do artigo. Pelo contr6rio, no Pl'l temos sempre o artigo a

anteceder o possessivo pronominal, salvo nos casos em que a frase 6 construida

incorrectamente. As retras, por6m, ditam a colocaeao do artito antes do posses-

sivo pronominal ou antes do substantivo.
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Todas as var;edades linSuisticas seo estruturadas e correspondem a sistemas

e subsistemas adequados is necessidades dos seus falantes. l4as o facto de a linSua

estar fortemente ligada i estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade

conduz a uma avaliaq;o distinta das caracteristicas das suas diversas variaq6es

diat6picas, diastreticas e difasicas (Cunha & Cintra, Novo Cromatico do Portugues

Contempordreq Edie5esJoio Sa da Costa, 1991, Lisboa).

Resumidamente, podemos deflnir cada uma destas variaq6es do seguinte modo:

Variag6es diat6picas sio as que se referem a falares locais, regionais e inter-

continentais (como 6 o caso do portuguAs do Brasil e do portugu6s de

Moeambique).

Variac5es diastrAticas - sao as que se referem ds diferengas veriflcadas na

hnguagem das varias camadas socioculturais.

Variac5es difesicas- sio as que dizem respeito aos diferentes tipos de modali-

dad€ expressiva (lingua falada, escrita, literrria).

Neste contexto, 6 ainda importante distinguir dialecto de linSua padrao.

O portuSues falado em todo o mundo 6, apesar de tudo. uma lingua bastante

homog6nea, devido e aceao de diversos factores, entre os quais se destacam a ampla

difuseo dos meios de comunicaeeo e a implantagao do ensino obrigat6rio. O traeo
de unieo entre as variedades que se registam nos diferentes paises 6 a lingua padrio.

quefuncionacomo um modelo linSuistico. Entreas mu itas variedades de uma lintua,

hii uma que se destaca e 6 escolhida pela sociedade como modelo. A lingua
padrao 6avariedade socialde uma lingua que foi legitimada historicamente enquanto

meio de comLrnicaeeo da c,asse m6dia e da classe alta de uma comunidade IinSuis'

tica.

Os acontecimentos hist6ricos, os contactos com falantes de outras linguas,

o tempo, entre outros factores, determinaram que o portugu6s se fosse progres-

sivamente diferenciando de regiio para regiao. Sofreu numerosas mudaneas d medida

que se foi implantando em diferentes espa9os geogr6ficos, mudanqas essas que

deram oriSem a diversas variedades. Em cada reSiao encontramos uma variedade

disdnta, com os seus traeos particulares. No Brasil nao se fala um portugu6s id6n-

tico ao de lYocambique e mesmo em Moqambique hi diferenqas entre o falar de

um falante do Norte e o de um falante do Sul.

Chamamos variedades geogrifi cas, dialectos resionais ou, simplesmente, dialectos
a estas diferentes formas que a lingua apresenta consoante as ret;6es em que
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Aplicog6o

L De forma resumida,apresenta o teu
da lingua comum na comunidade

Portuguesa).

2.Deflne dialecto.

2.1 O que o distingue da lingua pad.iol

l.lmagina que 6s responsivel por

sentando a tua opiniao sobre a

do portuSuAs no nosso pais.

ponto de vista relativamente i importancia

dos PALOP (Paises Africanos de Lingua

um editorial. Escreve um artigo de fundo apre-

desvalorizaq;o das Iinguas bantu em detrimento

l. Em trupo, discute com os teus colegas a padronizaeao das linguas.

.8 ?oa

d
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Tex,os lomolisti.os onao d€ fusdo/eC roio

l- Discute com o teu coleSa de carteira como se podereo

resolveros problemas de nutrieio na comunidade com poucos

Depois, partilhem a vossa reflexeo com outTos colegas, em

Srupos de quatro. De setuida,com uma indicaq6o pr6via de um

moderador, discutam este assunto em grupos de oito alunos.

Finalmente, discutam este tema em sesseo plenaria,tomando o

lider da turma a posicao de moderador do debate.Todas as

sugest6es apresentadas sobre a melhoaia das condig6es de

saide e nutrieeo a implementar no bairro ou na comunidade

devem ser apontadas no quadro e, depois, transcritas nos

cadernos. Quando chegarem a casa, partilhem as diferentes

experi6ncias com a familia, amigos, vizinhos e comunidade

circundante.

2. O que achaste do debatel

3. Que mudaneas concretas podem ser aplicadas na vida da

populaciol

L Escreve um editorial acerca de saLide e nutriqao. Usa como

ponto de partida a realidade da pritica alimentar do teu bairro

ou da comunidade onde vives.



No flnaldesta unidade, deveris ser

l. Sobre tipologias textuais:

. interpretar textos narrativos;

. resumir um texto narrativo;

. recontar um texto narrativo;

. distinguir as partes que comp6em

um texto narrativo;
. caracterizaras categorias da narra-

tiva;
. caracterizaro discurso de umtexto

2. Sobre o funcionamento da lingua:

. elaborar frases em que haja con-

cordancia entre o sujeito e o nome

predicativo do sujeito.

3. Sobre o tema transversal (Combaie

d estigmatizaqao de vitimas corn

HIV/SIDA)i

. produzir um texto narrativo
subordinado ao tema Combdte d

estigmotizacAo de pessoos com HlVl
S/DA



lFn!i it.rii,id

No dia a-dia, o Homem depara se com verias situaq6es que precisam de ser

relatadas. Amiride, estas situaeoes s5o inventadas por algu6 que conflSura um

cendrio, um momento e uma s6rie de entidades que se sjtuam dentro e fola do

texto, para dar lugaaao que se chama narrativa. hto equivale adizerque os textos

naflativos nao se resumem ao facto, ao vivido, ao concreto. Estendenr-se at6 ao

imaginavel, ao al6m - real ou parecido com o real (verosimil ou inverosimil).

Para tal, esta entidade cda varias realidades que s6 t6m sentido dentro do

pr6prio texto e que sao narradas observando uma determinada esttufllra l6gica,

com uma sequoncia de acontecimentos e uma intervengao organizada de

determinados seres; realizam-se num determjnado tempo e espalo e sao produzidas

para um pdblico, porum individuo e respeitando um determinado tipo de disculso,

que, dc forma recorrente, ira caracterizar estes textos.

Este 6 o assunto que ircmos abordar nesta unidade- Ircmos tamb6m analisar a

concordancia sintectica entre os constifldntes de uma frase, especificamcnte o

sujeito e o nome predicativo do sujeito.

Iinalmentg proporcmos a elaboraeao de um texto na(ativo que, de forma criativa,

relate uma hist6ria que nos ersine a conviver com vitimas de HIV/SIDA.

1. Atenta nas imagens.

1.1 Agora, diz:

- que personagens v6s (podes inventar nomes para as mesmas);

- em que espaQo se encontram;

- em que temPo as situas.
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Irflllri
LC atentamente o texto seguinte.

A Preguigoso

Havia uma mpariga muito bonita, no entanto, desmazelada. Foi pedida

em la\amen lo por u m jovem bonilo, cau Lelo\o, re\ponsa\, eI, mas mulherenSo.,

O paida rapariga di\\e ao rdpazque ela lhe Mo servia. por \er muilo desleiLada;

para aldm disso, o pai da menina nao gostava de a enlregar a um rapal que

s prestava atenqao a miltiplas raparigas simultaneamente.

Contudo, o mpaz estava mesmo iDteressado em ter al8u6m que seriamente

the seNisse como esposa, pesasse embora a sua conduta de rlsco r1o que

conceme es relaq6es de intimidade com mulheres. Considerando-se capaz

de mudar as calacteristicas da mpariga, reaglndo ao prcnunciamento do pai,

ro disse:

- Deixe-a com8o rcspondeu o lnancebo.

O pai, embom receoso das implicae6es sociais da junqSo em matdm6nio
da sua filha, bonita mas desmazelada, com um iovem responseyel mas de

mdltiplar e conromilanles relacde\, deixou do criidrio desle a lomada da

rs decisao; casaram e foram viver pam o campo.



Terlos iterario5 o tex:c norotivo

O marido foi trabalhar no seu campo e s6 voltou a casa a noite, uma vez

que, depois do trabalho, cumpdra com a habitual escala pelas restantes casas

das suas amiSuinhas. Surpreendentemente, quando chegou a casa, encontlou

amulhersentada, com osbmlos cruzados, sem jantarfeito, a casa por varrer

e a loiEa do casamento por lavar-

O ma do varreu a casa, lavou a loiea, preparou o iantar e sentou-se, sozinho,

resmungando, a comer
Ao pdmeiro bocado que meteu na boca, disse:

- Este 6 pam quem vareu a casa; ao seSundo: 6 para quem lavou a loiga;

ao terceiro: 6 para quem fez o iantar.
E assim foi at6 comer sozinho o seu iantar.
De seguida, ausentou-se da casa e, para relaxat fez uma voltinha is esquinas

habituais das suas jovens amigas. Voltou a alta noite, cansado, enverSoniado,

mas com a sensaqao de ser um homem fote, pelo facto de conseguir ludibdar
a sua nojva desmazelada- Chamou-a para o descanso:

- Vamo-nos deitar disse para a mulher.

Deitaram-se; no dia seguinte, repetiu-se a mesma cena; ao terceiro dia,

quando ele recolheu a casa, encontrou-a com a casa va(ida, a loiga lavada

e o jantar preparado. Marido e mulher comelam muito satisfeitos.

Alguns dias depois do casamento, disse o pai da rapariga:

vou ver a minha filha e o meu genro. o que nao irA 16 por casa! Uma

vergonhal Daqueh nao faz o marido nada com leito. Vorl v6-1os.

Iartiu. Quase ao chegar ao monte, viu a porta uma mulher a iar a prcssa.

Apenas a mulher o avistou, Sritou:
- 6 meu senhor da mula!Tra8a boa lenha, que na casa deste homem quem

nao trabalha nao come.

Tempos depois, a desgraqa bate a porta dos rec6m-casados: dores de est6mago

constantes, transpira!6es nocturnas, perda de peso, mal,ria rcsistente,

emagrecimento... As situagoes tipicas dos resultados da falta de fidelidade
poa parte do jovem noivo perante a stla esposa.

Ahide Oliveir4 a'orr6 I"adiciohniN Poflugaetes
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l. Ji estudaste diferentes g6neros e tipologias textuais. rNFoRMAeAo, l
Ll Em que g6nero e tipologia textual enquadrarias o texto p!3

que acabaste de lerl
1.2 Divide o texto em partes l6gicas e de um titulo a cada uma delas, de acordo

com o assunto.

1.3 ldentiflca os intervenientes na acaao que se narra no texto.

1.4 Com que personagem (nao) te identiflcas no textof Fundamenta a tua

1.5 Em que ambiente social, cultural e psicol6Sico se desenrola a acc:o do

2. Presta ateneeo ao primeiro parrigrafo.

2,I Explica os riscos que tanto a noiva quanto o noivo corriam, caso se unissem

maritalmente. tendo em conta as caracteristicas de cada um deles.

3. Apesar do alerta do pai da rapariSa, o jovem decidiu casar com ela.

3.1 Se tu fosses o rapaz em causa. perante a decisio do pai da tua futura esPosa,

que atitude tomariasl

3.2 E se fosses o pai da rapariSa, reconhecendo que o teu Senro Possuia as camc_

teristicas referidas no primeiro pariSrafo do texto, o que farias?

4- Atenta nos par6Srafos 5,6 e 7.

4.1 A que conclusio cheSas relativamente ar situaeeo social dos noivosl

5. O peniltimo parigrafo do texto reflecte o desfecho da hist6ria desta familia.

5.1 Que anelise fazes da conduta do jovem noivo?

5,2 Que posic;o tomarias, caso fosses um dos intervenientes nesta hist6ria?

5.3 Perante este cenirio, qual seria o papel dos pais e da comunidade?

6. O iltimo para8rafo encerra o texto por meio de uma interrogacao, o que nos

remete Para uma reflexao.

6.1 Que liqeo tiras ao reflectires sobre esta questeo?

L Resume, por escrito, o texto que acabaste de ler.

I

l. Faz o reconto oral do texto (A PreguieosD.



I

I. Norrog6o
SeSundo Reis e Lopes (Diciondrio de Norrotologio, 7." Edieeo, Coimbra,2002,

p6g. 247), o termo <narraeio 6 entendido como processo de enuncia(Ao narrativa,

como resultado dessa enunciageo,como escrita da narrativa,como processo oposto

d descrieao, mesmo como modo literirio,em relaeao distintivacom o modo dram6tico

e o modo lirico), desempenhando, endo, uma funeeo marcadamente activa de

preparagio da argumentae;o, pois, como fundamenta Barthes (1975, pag.209) apud

Reis e Lopes (2002, png.247\, <a narrageo nao 6 uma hist6ria. mas uma pr6tese

argumentativo).

o crit6rio apositivo proposto por Reis e Lopes (op- cir, 2002, pe8.248) passa pela

dinamica incutida iL narrativa, dai que se entenda <a narraeio, em contraste com a

descrigio,como aquele procedimento representativo dominado pelo expresso relato

de eventos e de conflitos que configuram o desenvolvimento de uma aceao), sendo,

com efeito, possrvel compreend6-la em funeao de um movimento temporal que

transmita d narrativa a dinamica mencionada.

A narraeeo consiste, en6o. em criar uma sequencia de factos na qual as persona-

gens se movimentam num determinado esPago i medida que o temPo Passa.

O texto narrativo 6 baseado na aceeo, a qual envolve personagens, tempo, espaqo

e conflito.Assim, o texto narrativo apresenta uma determinada estrutura, como

destacamosl

aPresentaeao;

- complicaeao ou desenvolvimento;

Registe-se que, nesta estrutura narrativa, o tempo marca a sucesseo cronol6Sica,

indica a duraceo ou,juntamente com o espaeo,faz a contextualizaeeo hist6rica,cultural

e social dos acontecimentos. A ordenacio dos acontecimentos pode transgredir a

ordem cronol6gica e resultar de outros factores, como relac6es de valores - amot
6dio. corrupcao, violencia, etc.

Norro96o e norrqtividode
No nosso quotidiano. encontramos textos narrativos; contamos e/ou ouvimos

hist6rias constantemente. Mas os textos que nao pertencem ao campo daficEao nao

seo considerados narraeao,pois esses nio t6m como objectivo envolver o leitor pela

trama, pelo conflito. Podemos dizer que nesses relatos ha narratividade, ou seja,

o modo de ser da narra!;o ou. melhor, a narratividade incide sobre o estado espe-

cifico,sobre as qualidades intrinsecas dos textos narrativos,apreendidos ao niveldos

fundamentos semiodiscursivos.



Portanto, segundo Groupe d'Entrevernes (1979, pig. l4),citado por Reis e Lopes

(op. cir,2002), (6 o fen6meno de sucessao e de transformaeeq inscrito no discurso

e responsrvel pela produCeo de sentido).

€otegorios do nqrrqtivo
l. Acfao (intrita)

Ll Central - constituida pelos acontecimentos principais-

1.2 Secundiria- constituida pelos acontecimentos secund6rios,que contribuem

para a wlorizaeeo da aceeo central;permite identificar situaq6es ou valores

e compreender contextos sociais, culturais, ideol6ticos, teogrificos ou

Momenios determinontes do ocg6o
. lntrodugeo (situageo inicial,apresentaceo);
. Desenvolvimento (perip6cias e ponto culminante);
. Concluseo (desenlace).

Delimito96o do oc96o
. Narrativa aberta a aceao nto apresenta a solu9ao definitiva para o destino das

personagens; deixa a possibilidade de acrescentar novas perip6cias d s6rie de

acontecimentos que foram narrados.
. Narrativa fechada a aceio e a sorte das personagens seo resolvidas at6 ao

Sequ6ncio norrolivo dos oc96es

As acc6es diversas de determinada obra relacionam-se entre s; por:
. Encadeamento - ordenaeao temporal das acc5es.

. Encaixe - introdugeo de uma acaao noutra.

. Alternancia entrelaeamento das ac!6es que seveo de5enrolando, ora uma,ora

outra, separada e alternadamente, podendo fundir-se num determinado ponto da

narrativa.

2. Espaco

2.1 GeoSriifico ou fisico
Lugar ou luSares onde decorre a aceio. Diz-se geogrifico se remete pam

gandes espagos definidos de acordo com coordenadas geotrificas, como de

latitude ou longitude;6, normalmente, identificado com pequenas referancias

fisicas, podendo dizer-se inter;or ou exterior, fechado ou aberto, piblico ou

privado.

2.2 Social e cultural
Caracteriza a situag,o social e econ6mica ou o meio em que vivem as

PersonaSens.
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Terros lirero or o reiio ro divo

Define as classes e os grupos sociais de acordo com os seus interesses, as

suas ideolotias e creneas,os seusvalores,a suaposieeo na sociedade.O espaeo

cultural integra-se, normalmente, no espaeo social, embora remeta mais para

valorcs culturais, tradig6es, costumes e formaCeo cultural.

2.3 Psicol6tico
Remete para a que cada personaSem tem do espaeo fisico ou de um espaco

de emo!5es ou sensac6es-

3. Tempo
3.1 Da hist6ria ou cronol6gico

Define-se por datas ou pelo decurso e duraeao dos acontecimentos.

3.2 Do discurso ou da narrativa
Obedece i sequ6ncia do p16prio enunciado, podendo alonSar, resumir,alterar

ou omitir os dados do tempo cronol6Sico. As alteraq6es da o.dem dos acon-

tecimentos ou supressio e resumos tomam a designacao de:

. analepse recuo no tempo, evocaeio de factos (fioshbo.k. na terminologia

cinematoSr6flca);

prolepse - avanqo no tempo;

elipse omisdo de periodos mais ou menos longos da hist6ria;

resumo ou sumedo-sintese dos acontecimentos que decorreram durante

um certo Periodo de temPo.

3.3 Psicol6tico
Resultante da viv6ncia das

pulsareodesenrolardo
espirito.

PersonaSens e do modo como estas sentem o

tempo, em fun9io do seu pr6prio estado de

4. Personagens
Protagonistas e antagonistas
A narratiE 6 centrada num conflito vivido pelas personagens e, por conseguinte,

estas sao muito importantes no que respeita a construgao do texto,
Podemos dizer que existe um protagonista (personaSem principal) e um antago-

nista (personagem que actua contra o protaSonista, impedindo-o de alcancar os seus

objectivos). H6 tamb6m osadjuvantes ou coadjuvantes, personagens secunderias que

tamb6m exercem pap6is fundamentais na hist6ria.

4.1 caracterizaeea
4.1.1 D!recta

E feita ,t.rr"t dos elementos fornecrdos pelo nanador. E reahzada

atrav6s das palavras da personaSem e das outras personagens,

li efectuada mediante a descriqio dos aspectos fisicos e psicol6gicos

das personaSens.As personagens revelam os seus problemas, as suas
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4.2

inten!5es ou as suas ideias atrav6s de mon6logos,de cartas,de cane6es,

de sonhos, entre outros,

4.1.2 lndirecta
Partindo das atitudes, dos gestos, dos comportamentos e dos senti-

mentos da personaSem ou dos simbolos que a acompanham, o leitor
forma as suas pr6prias opini6es acerca das caracteristicas fisicas ou

psicol6gicas da dita personaSem.

Composicao e formulasao
4,2.1 Personagens planas sio personaSens est6ticas, sem vida interiot

sem densidade psicol6tica, dado que nao alteram o seu comportamento,

nem evoluem psicologicamente. Seo definidas de forma linear por um

ou virios traeos que as acompanham ao longo da narrativa.

4.2.2 Personagens modeladas s:o personagens dinamicas e com densi
dade psicol6gica. cheias de vida interior e capazes de surpreender o

leitor pelas suas atitudes e comportamentos.

Papel que desempenham na economia da narrativa
4.3- I Principais ou protagonistas

E em torno das personagens principais ou protagonistas que decorre

a aclao.

4.3.2 Secunderias
As personagens secundirias participam na actao mas naot6m um papel

decisivo.

4.3.3 FiSurantes
56o as personagens que caracterizam o espago socialem que se inserem,

como as mentalidades e as atitudes culturais-

5. Narrador
5.1 Presenga

5. l.l Narrador participante
5.l.l.l Autodieg6tico a narraeio 6 feita na primeira pessoa,sendo

nomeadamente de carrcter autobiogrifico;o narrador assume

o papel de personagem principalou protaSonista.

5.1.1.2 Homodiet6tico a narraeio 6 feita na primeira pessoa, mas

o narrador assume-se aPenas como Personagem secundiria-

5.1.2- Narrador nao participante
5.1.2.1 Heterodieg6tico - a narrageo 6 feita na terceira pessoa,dado

que o narrador nao ParticiPa nos acontecimentos nem interfere

na hist6ria.

5-2 Ciencia (ponto de vista, focalizaeao)

5-2.1 Omnisciente

4.3
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O narrador conduz a narrativa criando uma unidade l6gica;ao mesmo

tempo,penetm no intimo das personatens, revelando o que lhes vaina alma;

conhece tudo o que diz respeito as personagens e aos acontecimentos;

analisa as acc5es,os comporEmenLos, os sen(imen(os e o Pensamen(o
dos he16is.

5.2.2 Focalizaeeo interna
O narrador contempla as personatens que criou e traca a sua anilise

partindo do exteriorpara o interior (6aexpressio facialda personagem

que di a conhecer o seu estado de espirito;6 o sil6ncio da personagem

que revela os seus sentimentos;6 a mimica ao servieo da expressao de

estados de alma).

5.2.1 Focalizacao externa-as personagens s6o-nos apresentadas atrav6s

dos di6loSos,das atitudes.dos gestos e das ace6es.O narrador observa,

com objectividade. o mundo fisjco em que se movem .rs persona8ens.

observa-as, ouve-as, descreve as suas ac96es, mas nio (penetrD) nos

pensamentos e sentimentos das personagens, nio podendo, Por isso,

dar a conhecer ao leitor, por antecipaq;o, o que vai acontecer

Discurso norrolivo
Havendo a necessidade de expor os factos de umaforma limpida, de modo a que

o leitor entenda facilmente o texto, recor.e-se ao uso de um discurso claro, obiec-

tivo, organizado sequencialmente e com alSumas figuras de estilo. ou seja. estas sio
utilizadas com maior parcim6nia do que geralmente acontece num texto po6tico,

Os recursos expressivos seo processos utilizados pelos autores paratornar o texto
mais sugestivo e eficaz (compara95o, met6fora, a person:ficaq5o. a hip6rbole.

ironia...).

Aplicogdo

L O que 6 que pensas sobre a obra narrativa,no que se refere i sua relag5o com

a realidade factual,fisica, material?

2. O que 6 a verosimilhanea, a razio do poder ser, de um texto literariamente

classiflcado como narrativol

3.lulgas que o quotidiano pode ser reflectido por meio de uma obra lkereria,

especifi camente um texto narrativo?

3.l.Se sim, entao podes produzir um texto narrativo. Parte de um ponto real,

do quotidiano,e imagina uma outra realidade,que assume sentido somente

no contexto de uma obra de arte. no texto literirio.

2. Concord6ncio entre o suieilo e o nome predicotivo do suieiio
Nos elementos oracionais, devemos sempre considerar a articula9ao sintictica

que entre eles se estabelece.
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O nome predicativo do suieito Pode ser um nome ou uma expressao equivalente

que se associa a um verbo coPulativo ou de liSaqeo (sei estor, fcori aontinuor,porecet)

para lhe atribuir sentido, indicando um €stado ou uma qualidade

Em particular, atenta na concordancia entre o suieito e o nome Predicativo do

suieito.
. O nome predicativo do sujeito concorda com o sujeito em 86nero e nimero.

Ex.:A raparita estava sentada.

. Se o sujeito for composto e do mesmo 86nero,o Predicativo concordarS no Plural

e no 86nero dos sujeitos.

Ex.: A rapariga e a mae estavam insatisfeitas-

. Se o slrjeito fo r composto e apresentarS6neros diferentes,o Predicativo concordari

no masculino Plural, Preferencialmente.
Ex.: A raparita e o pai estavam receosos.

. Sendo o suieito um pronome de tratamento, a concordancia dePenderi do sexo

da pessoa a que nos referimos.

Ex.:Vossa Excel6ncia 6 muito bondoso(a)-

Nas constrLre6es do tipo i bom, E preciso, E necessdriq E proibido' o nome Predica_

tivo do sujeito ficare no masculino sinSular, neo havendo artigo antes do suieito.

Exs.: RefriSerante 6 bom no calo.

E preciso paci6ncia.

E necessirio muita cautela.

E proibido entrada a menores de...

Havendo artiSo antes do sujeito, a concordancia seri feita da forma normal.

Ex.: E proibida a entrada a menores de dezoito anos.

Aplico96o

l. Observa as frases que se seguem e estabelece a concordancia entre os elementos

oracionais (sujeito e nome predicativo do sujeito).

a) Ogenro mostrou-se

tamento da noiva.

(insa(isfa(io) pelo compor-

b) A noiva,o noivo e o paineoforam

pelo sucedido.

(culpabilizagao)

(desmazelo).c)

d)

faqao).

e) O pai

tenro

e comeu-os. e a noiva neo estava
Quando o noivo voltou do campo,fez a limpeza,confeccionou os alimentos

(satis-

da rapariSa foi

pela p16pria filha.

(alerta) para a conduta do



Tema tramsversal -

L6 atentamente o texto seguinte.

Texios lireriios o texro norotivo

e ombate d estigmatizagio
de vitimas de HIV/SIDA

Muitas das empresas que estabelecem programas no local de trabalho fazem-no

fuequentem€nte sem uma politica clara sobre como tratar o HIV/SlllA. Para as

empresas Serirem o HIV/SIDA de forma eficaz, necessitam de ter politicas bem

def,nidas e coerentes a nivel intemo. Mesmo quando as empresas as t6m bem

s implementadas, elas sao muitas vezes desarticuladas relatjvamente as politicas

nacionais sobrc o HIV/SIDA, ou possuem um alcance limitado, ou sao de curta

duraqao. Os prosmmas educativos, por exemplo, consistem muitas vezes em

cursos de uma s6 sessao e, consequentemente, apresentarn resultados ftacos e

inslrstent6veis-

Convencer os empresos o odoplor poliiicos periinentes

15

Conseguir empenho por porte do Administrot6o do empreso
A criaeSo de um programa abrangente e sustentavel para o HIV/SIDA com

politicas adequadas depende de um verdadeiro compromisso da AdministraEao

paracom aempresa. Um gestor en6rgico que aprove publicamente um programa

e colabore com o mesmo ajudara a cdar entusiasmo em toda a empresa.

Embora o apoio es actividades pontuais seja, regra geral, lelativamente facil

de garantir, obter o empenho rclativamente a um programa que se desenvolve

gmduaknente e que exise um processo de didlogo e negociaEao pode ser muito
mais dificil de implementar.

E conseguir que a Administraeao aprove

a participa(io dos trabalhadores nas actividades

contra a SIDA duiante o horiirio detrabalho
pode ser uma questao controve a.

Quando nao possuem os conhecimentos

e a formageo adequados sobre como lidar
com esta questao, os trabalhadores fre-
quentemente estigmatizam os colegas que

e\tdo infe( lados pelo HTV ou os que e\lao
presumivelmente infectados. gesses mesmos

trabalhadoies nem sempre respeitam a

conidencialidade de um colega que thes

tenha dito que 6 seropositivo.

ln http://www.onu-bEsil.olg.b. (adaptado)



l, Promove com os teLrs coleSas uma mesa-redonda sobre o tema: Combote d

estigmotizocAa de pessoos vivendo com HlVlSlDA.

Considerem os seSuintes pontos-chave:
. Como 6 que as pessoas se infectam/sao afectadas pelo HIV/SIDA?
. O que se pode fazer para diminuir os indices de infecqao pelo virus?

. Que implicag6es decorrem das infecq6es pelo virus do HIV/SIDA?

. Como podemos conviver com os seropositivosl

. Porque devemos evitar estigmatizar os seroPositivos?

. Que futuro esperam os jovens que ainda nao conhecem o seu estado

serol6gicol
. Que ameaca constitui para a sociedade a estigmatizaeao de pessoas que vivem

com o HIV/SIDA?

2. Discutam na aula se o combate i estiSmatizaceo de pessoas vivendo com HIV/

SIDA na comunidade e na familia em particular se tem concretizado. procurando

responder is quest6es seguintesi
. Os direitos de um seropositivo t6m sido devidamente respeitadosa nivelfamiliarl

E na comunidade onde este individuo se encontra inserido? E na rua,nos luSares

piblicos, na sociedade?
. O que 6 que pode ser feito pelo Minist6rio da Sa[de para corrigir situae5es de

viola(ao dos d reiros de u-n crd,:d5o seroposrrrvo e para asseSu.ar o curprimenco

desses direitos,tendo em conta que neo 6 pelo facto de esses individuos serem

port2dores de HIV/SIDA que merecem ser discriminados?

_fbntem. 
na medida do possivel.trazer conclus6es e recomenda!6es construtivas

sobre a defesa dos direitos dos seropositivos. uma vez que s€ esta a tornar um

mau hibito discriminar estes individuos.
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Tertos liler6rios' o texto norotivo

l. Produz um texto narrativo obedecendo aos conhecimentos adquiridos sobre as

categorias da narrativa, nomeadamente: a aceeo, o esPalo, o temPo (cronol6tico

e psicol6gico) e as personagens (retratofisico e psicol6gico,caracteriza9eo directa

e indirecta), em que contes uma hist6ria real ou flcticia de vida de partilha de

oportunidades entre seronegativos e seroPositivos. Pode ser Produtivo narrar um

acontecimento de incluseo de pessoas Portadoras de HIV/SIDA na tua comuni-

dade.

2. Reflecte sobre o tratamento que os seropositivos t6m tido na sociedade (Podes

pensar concretamente nos seropositivos existentes na tua comunidade) no que

diz respeito er partilha de lugares,como a escola,os hospitais, etc., com um serone-

Sativo, e elabora um texto em que deixes claro que tanto os seroneSativos como

os seropositivos tAm direito a partilhar os espagos P{iblicos em harmonia, inde-

pendentemente do estado imunoloSico de cada individuo.



No final desta unidade,deveris ser

caPaz de:

l. Sobre tipologias textuaisi

. identiflcar os tipos de flchas de

leitura:
. identificar os elementos da ficha de

leitura:
. distinguir as fune6es de uma ficha

de leitura;

distinSuir fi cha de leitura de sintese,

sumArio, resumo, recenseo critica;

ler e identiflcar os principais assu ntos

de uma obra;

elaborar uma ficha de leitu ra anaiitica

organizar as referancias bibli0g16-

resumir o assunto de uma obrai

escrever devidamente as citaq6es

(usar aspas);

tecer um comentirio sobre o assunto

2. Sobre o funcionamento da lingual

. usar as orae6es relatiyas (uso dos

pronomes.ujo e onde).

3. Sobre o tema transversal(A biblio-

teca)i

. reconhecer na biblioteca umafonte

de informagao e de saber



Na presente unidade diddctica, vamos dlscutir e tomar ulra posi!'Ao reflexiva

sobre aspectos que fazem parte do nosso quotidiano esc(rar- Varno\ liLlar c(rrn a

complexa actividade de pesquisa, espcciilcamelte a ficha de leitura.

As ichas de leitura nAo deixam de ser, embora nax) taxativalnente, resuilos
dos textos lidos. Mais do que r,rrna t6cnica de leitura, elas convertem se cm

instrumento de pesquisa bibliogrdfica, lLrnci()nando como recursos de

mem6ria,

Segxndo Quily e Campenhoudt, .A ficha de leitura 6 urn monerlto de urn

movimento mais alargado, constituido Lrela lcitura sucessila de conjuntos de

textos, em que cada conjunto ajuda a aperfeiqoar os nossos obiectivos e estes

determinam o novo coniurto a ler,- (Mdrr., de ltuesti{laAa ettt CiAfiridr So.ldi-\,

Lisboa, Gradiva, 1992: 51).
q 6chd de lertur.r rio a un hm,T\i 're\nro.md\urn'n('J['.rrJ\F'i",\.'!ui'

relembrar ou retomar as principais conclus6cs dc um texto sem o tornar a ler.

li um instrunento de trabalho do seu autor e dirise-sc txclusivamente a um irnico
piblico, ele pr6prio.

LA o texto que se segue.

As Bibliotecos
As pdmeiras bibliotecas surgirarn por volta do terceiro mil6nio antes de

Cristo, naMesopotamia. Ai, oo Palecio de Nirlive, ficou conhecida a Biblioteca

de Assurbanipal (s6cxlo \rll a. C.), que contava 200 000 tdbuas. A pimeira
biblioteca piib lica foi ade Atenas (330 a. C.), mas amais c6lebrc da Antig'uidadc

s foi a de Alexandria (Egipto). Encontrava-se dividida em duas partes e albe rgava

cerca de 700 000 rolos de papiro. Foi incendiada tres vczcs: Por C6sat (,{7 a.

C.), pelos Cristaos (391 d. C.) e pclos'ltrcos (868 d. C.).

Com o apalecimento das universidades, no saculo X,II, as bibliotecas

ganharamum sentido mais arnplo e, mais tarde, nos s€cul()s x I\LXV, tambanl

m olivro ilia evoluir, alcanEando as lbrmas sob as quais 6 aatualmente conhecido.

Nos rossos dias, as nlaioles bibliotecas do mundo cncontraD-se na Rrissia e

nos EUA. A Biblioteca l.eninc, eln Moscovo, conta com I2 milhOes de volumes

e, ainda na Rdssia, s6 em [,eninegrado cncolrtrarn-se outras biblioteaas cujo

. . totalperfaz cerca de 20 milhoes de volNnes.

rs Nos Estados Unidos da Amarica, a Biblioteca do Congresso (fundada em

1800.) 6 a que possui o maior acelvo, sendo holc uma das mais famosas,

iuntamente com a da UniversiLlade de llaward (fundada em 1638), a cle

Yale (1701) e a de Coldmbia (Nova Iorque, criada e 1754).
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Na Eurcpa, enconftam'se, entre as mais antigas, a biblioteca da Unjveridade

de Cambddge (1278), a da Universidade de Praga (1348), a Nacional de

Pari\ (1480,. a Aposloli(a do Valr(ano r1500) e a da Uni\Prsidade de

B[dapeste, na Hungria (1635). A Biblioteca Nacional de Lisboa e a do Rio

deJaneiro sao as maiores dos Paises de Lingua Oficial PortuSxesa, contando,

cada umar Lom mai\ de um mithao de trtulos,

Fm Voqambique, a Bibloteca Nacional. ( riada em l9b l, ( on la actualmente

com Lerca de 100 0O0 hhrlos. funda em Mapuio, na Univer\idade Ldutudo

Mondlane, existem 15 bibliotecas, cuio aceNo, no seu conjunto, atinge os

cerca de 173 0O0 titulos. No Aiquivo Hist6dco de MoEambique, cdado em

1934, existe uma biblioteca especializada em Hist6ria de Moeambique, que

conta com cerca de 23 000 titulos. Na BeiE, he a destacar a Biblioteca I\ovincial
de Sofala, uma das maiores do pais, contendo cerca de 40 000 volumes.

Actualmente, hi4 muitas bibliotecas espalhadas pelo mundo. O nosso pais

conta com um acervo biblio$efico diversificado e melhorado, o que permite

que os esludantes tenham a(e\so a uma gama de fontes de autore\
conceituados em mat6ria de investigaEao. Espera-se que no futuro o nimero
de bibliotecas aumeDte cada vez mais, que a qualidade continue a melhoral
substancialmmte e que os estudantes ad am as bibliotecas para a realizaqao

das suas pesquisas, odentadas ou nao pelos professoles, em microgrupos

ou individualmente.

l. Em que tipologia textual enquadrarias o texto que acabaste de

ler? Fundamenta a tua resposta-

2. Atenta na citagao que se segue: (Com o aparecimento das

universidades, no s6culo XIll, as bibliotecas tanharam um sentido mais amplo e,

mais tarde, nos s6culos XIV-XVtamb6m o livro iria evoluir, alcancando as formas

sob as quais 6 actualmente conhecido.)

2.1 Explica por que razeo as bibliotecas Sanharam um sentido mais amplo.

2.2 Refere por que motivo o livro 6 actualmente um obiecto muito divultado.

2.3 Na a tua opiniao, o ptblico leitor de livros sera somente constituido pelos

acad6micos e/ou,etrados?

3. (A Bibl;oteca Nacional de Lisboa e a do Rio de Janeiro sao as maiores dos Paises

de Lin8ua Oficial Portuguesa, contando, cada uma, com mais de um milhio de

titulos.)

INFORMACAO, ]

Acervo coniunto das obras de uma biblioteca



3.I Refere as vantagens que estas bibliotecas t6m para o nosso pais, tendo em

conta a sua localizagao e o nivel de cooperaEio (em varios dominios) entre
os paises dos PALOP e CPLP

4. <Actualmente, hi muitas bibliotecas espalhadas pelo mundo. O nosso pais conta
com um acervo bibliogr6flco diversificado e melhorado, o que permite que os

estudantes tenham acesso a uma gama de fontes de autores conceituados em

mat6ria de investigaeao.>

4.1 Julgas que o nivelde evolu(;o das bibliorecas no mundo.em Africa. nos PALOP

na CPLB na SADC e em Moeambique, em particular, desencadeia alguma

mudanea de comportamento por parte dos estudantes e investigadores?

4.2 Se sim, como 6 que se manifesta?

4.3 Se nao, como 6 que se podere criar nos individuos o interesse pela consulta

de obras diversas?

t

l. Nas orae6es relativas que se seguem. preenche os espaqos em branco, usando os
pronomes onde e cu1o.

a) Quando se fala da l'4esopotam;a, todas as pessoas que Sostam de ler t€m algo

a dizei porque foi surgiram as primeiras bibliotecas.

b) Na Europa, encontra-se, entre as mais antigas bibllotecas, a da Universidade

de Cambridge, ano de fundaqao foi 1278. NFoRMAcAo, 2
c) NoArqLrvo Hist6.ico de Mo(arnbrque.cnado em l9l4.exisie e .

uma bibliote.a especialidade 6 a Hist6ria
de Moqambique.

d) NoArquivo Hist6rico de lloeambique, criado em 1914,6

encontramos uma biblioteca especializada em Hist6ria de lYoqambique.

e) A Biblioteca Brazeo Mazula 6 a mais moderna de Moeambique,

sistema de organiza(eo e consulta do acervo 6apoiado pelas novas tecnologias

de comunicafao e informaeeo.

I

L Promove u m debate em microgru pos, a partir do conreido do texto q ue acabasre

de ler. tendo em conrd :s setuinres quescoes:
. A sociedade tem algum papel a desempenhar no ambito da evolueeo das

bibliotecas?
. Actualmente, pode falar-se de bibliotecas comunitiriasl Se sim, que papel

desempenha a comunidade na sustentabilidade deste tipo de bibliotecasl

l. Elabora um folheto em que aconselhes o lYinist6rio da Educagao e o da Cultura e

os seus 6rgaos coiegiais, parceiros e patrocinadores a melhorar as condi96es das

bibliotecas, para que o acervo seja efectivamente de qualidade.



I

L Fichqs de leituro
As fichas sao um instrumento importantissimo na vida estudantil, uma vez que

pe.mitem identificar as obras, conhecer o seu conteirdo, fazer citae6es e criticar

o conteido da obra. Deves, no entanto, e, antes de mais, distinSuir uma flcha de

leitura de uma sintese, de um resumo, de um sumerio e de uma recenseo crfuica.

Distin96o entre ficho de leituro, resumo, sintese, sumdrio
e recens6o criticq

O tipo de ficha de leitum a que nos referimos nno 6 um resumo de uma obra, nem uma

recensao critica,emboE possa partilhar com estes S6neros textuais as formas de tl?balhar

os textos ou o prop6sito de condensar as ideias contidas no documento em causa.

A grande difercnea 6 que a ficha de leitura procum fazer essa condensaeAo a partir de uma

orientacao exterior ao texto ou, melhot visando o objectivo de quem a produz,

Com efeito, num dado texto, e para determinado fim, pode nao nos interessar ler

toda a informaeeo, mas apenas ler e condensar o que 6 pertinente para os nossos

objecl.vos. Fica claro, pors. que as fchas de leirura, nesta acepgio. nio sa'o resumos

das obras.mas resumos das ideias nelas contidas,que nos interessam porque servem

os nossos prop6sitos.

Como se fozem fichqs de leiturq?
Toda a pesquisa envolve uma consulta de materiais bibliogrificos, documentos

e outras fontes escritas. Diante de tantas informae6es,6 necesserio organize-las

para facilitar a sua utilizacao no momento da redaccao do texto. A produeeo de

fichas nada mais 6 do que o registo de informae6es e/ou a colecta de dados, tendo
como funeao primordial auxiliar no processo de pesquisa e na escrita do texto.
Nelas anotamos as refe16ncias bibliogriflcas das obras consultadas, registamos,

resurnidamente, as principais ideias do autor e transcrevemos citaC5es-chave.

Tamb6m servem para anotar as nossas observag6es pessoais, opini6es e ideias que

deco.rem da leitura do material pesquisado.

A oprendizogem do processo de elqborqgAo de umo ficho de leituro
Por vezes, no processo de aprendizagem das t6cnicas de elaboralao de uma ficha

de leitura,solicita-se aos alunos que realizem um exercicio que remete para o primeiro

tipo de fichas de leituras referenciado, as que dizem respeito ao texto ;nte8ral.

Neste caso,os procedimentos sao os mesmos que os descritos neste documento,

com uma inica excepeio: neo existem obiectivos exteriores que orientem e comandem

a leitura.



Te,ros,ie pes.rNn., d€ (i,4.5 :.r. i. e .r.

A ficha de leitura neo 6 um resumo; por6m, assume o papel de resumo do texto
em causa,ganhando expresseo a identificacio das ideias principais do autot das suas

articulaloes e das respectivas hierarquiza96es.

Principois tipos de fichos de Ieituro
. Bibliogrefica - segundo Rei (Op. cit, 2000, pig.68), consiste numa pequena

cartolina, contendo os elementos identiflcadores de docu mentos, entre os quais

se encontram: apelido do autor (em maiisculas), nome do autoi titulo da obra
(sublinhado ou em itilico), subtitulo (se houver), local onde foi editada a obra,

nome da editora, coleceeo, ano da edicao,n[mero da edieeo,nimero do volume.

indicagao do nimero de piginas.
. Citalao -6 elaborada com atranscriq;o textualde trechos da obra (incluindo

erros, que devem serseSuidos pelotermo sic, colocado entre paranteses rectos

[si..]) e reproduz frases consideradas relevantes num trabalho. As frases citadas

sao colocadas entre aspas, referindo a peSina; para indicar a supressao de pala-

vras, recorre-se tambiam a par6nteses rectos L..].
. Resumo ou contetdo - 6 uma sinopse das principais ideias do autor.
. Comentario ou analitica cont6m a interpretaceo das ;deias do autor,

o valor critico-reflexivo do leitor. Pode incidir sobre o conteido, a forma.

a clareza ou a obscuridade do texto, uma perspectiva comparativa com outros
textos e/ou a importancia da obra.

Elementos que devem constor de umo {icho de leituro completo
. ldentiflcaeao do autor da ficha.
. lndicac6es sobre o tema da ficha.
. Cabeealho com as referAncias bibliogreficas.
. lnformag6es sobre o autor.
. Corpo orl texto com o resumo das ideias do autor, ou citae5es literais dos

trechos que serao utilizados na redacaeo flnal.
. Comentirios pessoais (se for uma ficha-comentirio).
. ldentificacao do local (acervo ou biblioteca) em que a obra consultada pode ser

encontrada.

Principois fung6es dos fichos de leituro
. Permitir o registo da referancia bibliotrifica completa, para uso posterior na

redaceao do relat6rio flnal.
. Referenciar elementos do texto, de forma que, posteriormente. e sempre que

necessario, seja possivel, de um modo ficil e ripido, localizar essa informaeao.
. ReSistar a informaeao de modo que esta possa serfacilmente iocalizada quando

necessitarmos dela (atrav6s de temas ou palavras-chave, por exemplo).
. Sintetizar o trabalho, de m odo a poderm os utilizar essa informagao na redacc;o

do nosso texto
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A imporidncio dq refer6nciq ds p6ginos do obro originol
Em qualquertrabalho que realizem os, q uando se mencionam as ideias de um dado

autoi temos de o referenciar, neo apenas na obra, como na piSina ou piSinas

concreta(s) onde se encontra(m) essa(s) ideia(s). Para o fazermos, esta informaeeo

tem de constar da pr6pria ficha de leitura. Assim, praticamente cada parigrafo e

muitas das oraE6es terminam com uma refer6ncia ao nimero da paSina do texto
original,onde se encontra a ideia enr causa. Nos casos onde uma idela se desmultiplica

por verias p68inas, a refer6ncia deve ser feita atrav6s de (pp.), estando as piginas

separadas por um traeo ou uma barra (por exemplo, pp.55/57 ou pp.55"57). Quando
a ideia em causa 6 a tese de fundo da obra, neo 6 necesserio colocar a(s) pegina(s).

O esloluto dos comentdrios do outor do fichq
Numa frcha de leitura, enquanto momento de um trabalho mais vasto, podemos

colocar os nossos pr6prios comenterios. Por exemplo, para chamar a atengao para

uma opinieo contrAria A de outro autor, ou para procurar mais informa(;o sobre

uma dererminada ideia. etc. A principal preocupalao a ter 6 a da distinqao entre o

que e orig,nalmenre nosso e as ideras do autor que condensamos. E necessdrio

encontrar um sistema uniforme de separaeeoentre estes dois tipos de texto presentes

na flcha. Existem virias possibilidades referenciadas na literatura. Neste documento,

s6 se referenciam duas:escrever os nossos comenririos n uma cor d iferente (e sempre

a mesma) - a vermelho, por exemplo ou colocar os nossos comentirios entre

par€nteses rectos. Recomenda-se vivamente que o sistema adoptado seja uniforme

dentro de uma mesma ficha de leitura e no conjunto das flchas realizadas,no sentido

de se minimizar os pligios involunterios.

As citog5es e os condensog6es dos ideio5 do oulor
A esmagadora maioria das frases presentes numaficha de leitura 6 produzida pela

pessoa que esrA a realizi-la, com base nas ideias do autor do texto em anilise.

No entanto,por vezes,existem frases que, pela importincia que assumem no pensa-

mento do autor, sao copiadas integralmente do texto. O estatuto destas frases na

ficha de leitura 6 de relativa excepeao, devendo constituir apenas uma pequena parte

do texto total. A sua relevancia 6 a de comporem um resumo (feito pelo pr6prio

autor) das ;deias em anilise e/ou uma ilustra9ao do que se pretende dizer num dado

ponto. lYuitas vezes, as citacoes sao recolhidas tendo em atengao a possibilidade de

virem a incorporar o texto flnal qu€ pretendemos realizar.
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T. dPr.qu "oe.lolo t:.deeru

Como os nossos pr6prios comentirios, tem de ser bem clara a separaeeo entre

as declarag6es literais de um dado autor e a nossa interpreta9eo condensada do que

ele quis dizer. E no segundo caso que se usa habitualmente o termo citaeeo, muito

embora,quando se produz o texto final,se de a esse termo um sentido mais abran-

Sente de citaeao bibliografica, quer dizer, de apresentaeao do auto[ obra e pigina de

onde retirimos uma determinada ideia. Na ficha de leitura, como no trabalho final,

as citagoes integrais do texto oriSinal devem vir entre aspas. Al6m disso, nos casos

em que se sintetiza ou se manipula a frase do autor,querendo conservar-se o estatuto

de citaeao literal,essas alteraq6es devem estar devidamente assinaladas, quer tenham

lutar no inicio da frase, no me;o, ou no fim, com a setuinte sinal6tica: (..-).

Finalmente. quando se inrroduz uma palavra ou expressSo nossa na citacio. esta

alteraCio do texto originaldeve ser assinalada. co locand o todos os termos estranhos

ao orisinal entre par6nteses .ectos [ ].
Os titulos do autor devem sea tratados como citae6es e, por conseSuinte, devem

vir entre aspas (se se tratar de um artiSo ou de um excerto de uma obra inte$al)

ou em irilico ou sublinhado, quando manuscrito no caso de titulos de obras

integrais;e deve ser sempre indicada a pagina onde flsuram no texto original.

Porfim,releve-se a pritica da criaeio de fichas pr6prias para conservar as citae5es

retiradas dos textos, as fichas de citacao, cujo objectivo passa pela possibilidade de

ter disponiveium acervo de citae6es variadas,e devidamente indexadas,a incluir nos

trabalhos realizados. Este tipo de exercicio 6,sobretudo, recomendevel para investi-

gadores profissionais e/ou para quem utilize citae6es de textos e documentos com

muita frequ6ncia no seu trabalho, de uma forma legitima, como pode ser o caso da

Hist6ria.

Fichq de leituro yersus pldgio
Utilizaras ideias dos outros para realizaro nosso pr6priotrabalho

nao 6 um plegio. Pelo contrerio,6 desejivel e nao h6 outra forma

de fazermos o nosso trabalho avanear Como diria Bernardo de

Chartres (s6culo Xll),somos como an6es que vemos lon8e, porque

estamos sobre os ombros dos Sisantes que nos antecederam,

os autores dos livros e artigos que usamos. Habjtualmente, as

novas ideias surgem sempre com base em ideias anteriores,

atrav6s da sua modiflcaeeo,da sua recusa. da sua antitese,ou de

um qualquer outro processo.Os trabalhos que contam ideias

exclusivamente oritinais seo muito raros e nAo estao ao

alcance senao de g6nios,

Pligio significa nio atribuiro cr6d ito, a autoridade i pessoa

ou pessoas de cujas obras retiramos uma dada ideia.
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Para que a situaeao de plaSio se verifique,6 apenas necessario que uma ideia,

retirada de um autor, neo apareea referenciada como sendo desse autor,mesmo que

seja apresentada pelas nossas pr6prias palavrasl

O pligio 6 uma forma de roubo e uma fraude, mesmo quando 6 involuntirio.

Exemplificoc6o de fichqs de leituro

Ficho bibliog16fico

Produzida por: lsabel Arnaldo FernSo

Obra encontrada no Centro de Lintua Portuguesa - lnstituto Cam6es- Universidade

Pedag6gica

ln{ormaC6es sobre o autor: lYia Couto 6 um escritor motambicano. Nasceu

nacidadedaBeira,provinciadeSofala(CentrodeMoeambique),em1955-Eml97l,

saiu da Beiraefoipara l4aputo estudar lYedicina. na Universidade Eduardo l'londlane

(UEl'1). Em 1974, interrompeu o curso e dedicou-se ao jo.nalismo.le foi director
da ASancia de lnfo.maeao de lYocambique, da revista lempo. do jornal No.i.ios e

membro do Secretariado Executivo da Organizacao Nacional de Jornalistas. Tem

muitos trabalhos publicados em jornais, revistas e diversas obras publicadas dentro

e fora do pais, das quais se.itam: Roiz de Otvolho, Cronicondo, Vozes Anoitecidos, Terro

Sonambulo, Cado Homem 6 umo Roca, AVoronda do Frongiponi, entre outras. Couto,

al6m de escritor, 6 docente na UEM. Sublinhe-se que este autor ja recebeu vdrios

p16mios Iiter6rios, numa dimensao internacional.

Ficha bibliografica: COUTO, Mia, Ierd Son6mbu/o, Z" Edigao, Lisboa, Editorial

Caminho, 2002 (pegs. 20-25)

Ficho-resumo ou de conteido

Produzida por: N6lio Sansio los6 llanjate

Romance encontrado no Centro de Lintua Portuguesa - lnstituto Cam6es

Universidade PedaE6eica - lYaputo

Autor do romance: COUTq Mia, Ieffo So"ambuio.7." Edieio, Lisboa, Editorial

Crminho.2002

lnformag6es sobre o autor: Mia Couto 6 um escritor moeambicano. Nasceu

na cidade da Beira, provincia de So{ala (Centro de Moeambique), em I955. Em l97l

saiu da Beira e foi para Niaputo estudar lYedicina, na UE14. Em 1974, interrompeu o

curso e dedicou-se ao jornalismo. Ji foi director da Ag6ncia de lnformagio de

llocambique, da revista Tempo, do jornalNoticios emembro do Secretariado Executivo

da Organizaeeo Nacional delornalistas. Tem muitos trabalhos publicados em iornais,
revistas e diversas obras integrais publicadas dentro e fora do pais, das quais se citam:

Roiz de Otvalho, Crcnicondo, Vozes Anoitecidas, Terro SonAmbulo, Codo Homem 6 uma

Rogo, A Varondo do Frongiponi, entre outros. Couto, al6m de escritor, 6 docente na

UEM. Sublinhe-se que jA recebeu verios pr6mios literirios internac;onais.
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Idno5de pesqu!. de..d.. i.ho de:e !,.

Ficha.conterldo da obra Ieffd Son6mbulo:A obra Terrc Sonimbulo. de Mia
Coutq conta duas hist6rias separadas pela tuerra e unidas por um didrio.

Os dias s6o de fuga, dos guerrilheiros e de fome;as noites s5o de busca de uma
hist6ria de aventuras.

Neste romance,o sonho faz andar a estrada, numa situaeao em que o protagonismo
da acqeo 6 liderado por uma dupla de personagens, nomeadamenre fluindinga
eTLahin

Aplico96o

l. Que relaeeo existe entre a flcha de leitura, a sintese e o sum6riol
2- Como se comportam os alunos/estudantes de hoje relativamente a consulta

de obras nas bibliotecas para, d posreriori, produzirem flchas de leitura?
3. Explicita a tua opinieo acerca da relevancia das flchas de leitura para a vida de

um aluno/estudante ou investigador.

4. Explica o modo como um aluno pode convencer os seus colegas a ler dife_
rentes obras e a produzi. djferentes fichas de leitura.

2. Orog5es relalivos: os pronomes cuio e onde
No nosso dia-a-dia. usamos com freq u6nc ia, algu mas vezes com correccao, outTas

incorrectamente, pronomes que desempenham determinadas func6es.

Uso do pronome cuio
BorreSana (Gromdtico Un iversol do Linguo Portugueso, 7.. Ediqao, Lisboa,Texto Editores.

2000,pig. 159) advoga que cu./b 6 um pronome relativo que se usa como determinante,
concordando este com o nome a que se liga na oraeao subordinada, do qual
6 complemento determinativo.

Ex.:A pessoa cujos ideias polfuicas tanto admiras detesta a vida piblica.

Neste caso, rqios equivale a da quol.

Na perceplao de Mateus et alii (GomAtjco do Lin€uo portuguesa,6.i Edie;o, Lisboa,
Caminho,2003, pig.564), cujo marca o genitivo, ocor.endo no SN em inicio da reta_
tiva,tem flexeo em nimero e em g6nero.

Ex.r Esti ali o homem cujo nome perguntaste,

Portanto, os dois autores convergem na medida em que ambos consideram cqi,,
como pronome relotivo que introduz uma ora?Ao relotiva.
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Uso do pronome onde
Setundo lYateus et ofii (Op. cit.,2003, p',a. 664), onde usa-se unicamente como

obliquo com valor de locativo.

Ex.:V6-se o mar da casa onde vivemos.

Para Borretana (0p..rt,2000, prg. 159). onde equivale a em gue, no guol, desemPe-

nhando sempre a funqeo de complemento circirnstancial de lugai Pelo que tem sido

designado por pronome.

Ex,:Toda a gente gosta de voltar aos luSares onde foi feliz.

BorreSana (Op.cit) 6 da opiniio que o antecedente de onde Pode ser Lrm adv6rbio

de luSar (ai, ali, aqui,16).

Ex.: O gatinho volta muitas vezes ao

Associam-se a onde as preposie6es

Exs.: Tmgo sempre recordac6es dos

Li oonde dificilmente chegamos...

Aplicog6o

L Produz u ma ficha-comentirio do texto (As Bibliotecas>,que leste nas Pitinas
53-54, e procura empregar na tua anilise os pronomes relativos onde e cujo.

local onde se sentiu bem.

o, de, poto, por, oonde, donde, paro onde, por

lugares por onde passo.



Terbs de pesquiso de dod.s: fl.hd de eiruro

As bibliotecas constituem urn pilar para o desenvolvimento da vida cstudantil-

Scmelas, muitasvezes, o processo de aprendizagem pode ser visto como incompleto,

porque os estudantes nao tcrAo a opotunidade de, por si pr6prios, produzirem

informacao, com rccurso e investisaEao em diferentes fontes de pcsquisa. Como
ral. vld\ r( vc\r.m-\e dp grdllde rn"porldn( id.

I..'- 
j,':,i ii ji: r.i":i.'l

l. Prop6e AL turma a discussao do tema: importdncio da biblioteco o papel do olunol

estudonte no pesguiso de dodos.

Poder:s orSanizar a turma em pequenos Srupos de debate organizados em pares,

em trupos de quatro,etc.,de acordo com a realidade da tua turma. No flm,devera

realizar-se uma sessao pleniria.

l. Produz um texto em que exponhas a importancia da biblioteca e da produeeo de

fichas de leitura. Nele deves sugerir um seSmento textual em que tentes convencer

os teus colegas a aderir is bibliotecas e a produzir diferentes flchas de leitura,como

m6todo de estudo individual ou em microgrupos.
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No flnal desta unidade, deveris ser

l. Sobre tipologias textuais:

. interpretara leisobre as autarquias

locais;
. reconhecer os 6rgeos autiirqulcos;
. distinguir cidadao com capacidade

eleitoral activa de cidad:o com

capacidade eleitoml passiva.

2. Sobre o funcionamento da linsua:

. reconhecer deriva(6es irregulares;

. classificar as palavras derivadas.

3. Sobre o tema transversal (Declaraeeo

dos Direitos Humanos e Demo-

cracia):

. recon h ecer a separaceo de poderes

num Estado de Direitoi
. caracterizar a democracia mocam-

bicana comoforma de exercicio do

poder politico.



Texros nomotivos - l€lelero@ tei ! ltl2002 de l0deOulub,o

i-.ei r;." i?j?S*? de l0 de Outubro
Como 6 do conhecimento 8eral, uma sociedade precisa denomas que a guiem

no seu dia-a-dia. A lei 6, assim, a foma de poder orieDtar os individuos naquelas

que sao as suas opq6es de vida, para que seja possivel viver em harmonia com

o mundo inteiro, cultivando em si o espirito de irmandade.

Em Moeambique, a criaEao de leis 6 da lesponsabilidadc dos 6rgaos do poder.

Nesta unidade didectica, analisal-se-6 a Lei n.' l9l2002, de 10 de Outubro.

No dominio do funcionamento da lingua, iremos estudar a formaeao de palavras:

casos de derivaE6es irrcgnlares.

1. Obsewa a imagem.

O texto seEU inte 6 u m excerto da Lei n." I 9/2002, de I 0 de Outubro, assim desiSnada.

lnclui um texto que introduz altel?eoes i Lei n." 6/97 de 28 de l'laio, relativa i eleieSo

dos 6rg5os das autarquias locais, no uso da compet6ncia estabelecida pela alinea c) do

n.' 2 do artigo 135 da ConstituiqSo da RePirblica.

LA atentamente, nas piginas seguintes, o excerto que se aPresenta desta lei.
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IITULO I
Disposig6es Gerois

CAPiTULO I
PrinciPios Fundomenrois

Arrigo I

lA-bir" do teil
A presente iei estabelece o quadro juridico-legal para a realizaEao de eleiqdes dos

6rgaos das autarquias locais.

Artigo 2

lEleigdo dos rirs6os outdrquicosl

1. Os plesidentes dos conselhos e as assemblelas sao eleitos por sufrAgio universal,

diaecto, igual, secreto e pessoal.

2- O apuramento dos resultados das eleigdes obedece ao sistema de replesenta9ao

proporcional seguodo as regras fixadas na presente lei.

3. Os membros dos conselhos sao designados nos termos da lej das autarquias

locais.

Arrigo 3

(Dneito de sufr6sio)

1 O sufrrigio constituj um direito pessoal e dos cidadaos.

2. Orecenseamento eleitoraldos cidadaos6 condigao iodisperlsavel pala o exercicio

de direito de voto.

CAPiTUtO 2
Copocidode eleitorol odivo

A.ligo 4

{cidod6os eleiroresl

Sao eleitores os cidadAos molambicanos, maiores de dezoito anos A data das

eleiE6es, recenseados na ciicunscieao teritodal da respectiva autarquia local,

que nao estejam abrangidos pelas incapacidades eleitorais activas previstas na

presente lei.

ArtiEo 5

(ln.opo(idodes eleirorois octivo5)

Nao podem votar:

a) Os interditos pol sentenqa transitada em julgado;

b) Os notoriamente reconhecidos como dementes, ainda que nao estejam interditos

poI sentenqa, quando internados em estabelecimento psiquidtrico ou como tal

declarados por uma junta m€dica;
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c) Os defiDitivamente condenados a pena de pdsao por crirne dc

comum, cnquanto nao haja expirado a respectiva pena, e os que se encontreln

judicialment€ privados dos seus direitd politicos;

d)Os cidadAos sob prisao prcvcrltiva, por decisio judicial.

CAPiTULO 3

Copocidode eleitorol possivo

l. S:io elegi\ieis os cidadios olambicanos que rcsidanl, A data da votaEio, na

auiaquialocal, hA pelo, menos, seil meses e nao padegirm de qualquer incapacidade

eleitoral parssiva prevista na present€ lci.

2. Nio Sozam de cap:rci.iadc eieitoral passiva:

a) Os cidadaos que nao gozcm de capacidade eleitoral activai

b) Os que livercm sido jrrdicialmente deciarados delinquentes habituais, de dificil

corrccCao;

c) Os cidadios que tiverem renunciado ao rnandato imelliatamelrte a]ltedor.

Artigo 7
(lnelegibilidode)

1. Nao podem ser eleitosl

a) Os magistrados judiciais e os do lvlinisi6io Ptiblico, o\ fullcionarios de iustiqa

e os de hnanEas com fun(des de chena, c cfectividade de fltnqa)cs;

b) (x membms das lbrqas militarcs ou nilitadzadas e foreas de seguan(a no actjvo;

c) Os lalidos ou insolventes, salvo sc rcabilitados por leii

d) Os de\.edorei em mora co a autarquia local e respectivos fiadores;

e) Or mcmbros dos corpos soriais e os Serentes dc sociedade, bem como os

proprietirios Lle empresas que tenham contrato com a autarquia local nao

integralnentc cump do ou de execuqao continuada.

2. Os magistrados judiciais c os do \{inist6rio Pirblico, os ftlncioniirios de justjla

e osde 1lnfiieas com ft]nqdes de chelil, os membrosdas forlas militarcs e militarizadas

c das forlas de seSuranga quc, nos ternos da prescnte iei, pretendam concorrel a5

eleiqaies dos 6rgaos aut6rquico5, dcvel[ so]icitar a susfcnsao do e-i(ercicio das

respectivas [in!6es a pafi do momerto da apresentalao da candidatura.

A.rigo I
lDireito o dispenso de funcoes|

A partir do inicio da campanha eleitoral, atd ao fim da votaq:io, os ca didatos

admitidos tem dircitr) a dispensa do exercicio das respectivas fuot6es, sejam

pLiblicas ou privadas, contando esse te po para todos os efeitos, incluindo
o direito a lemuncracao, como tempo de scrviqo efecti\'rc.

Arligo 9

1. Nenhum candidalo deve ser suleito a prisao prcvcltiva/ a nao ser em flagrantc

clelito, por crime doloso punivcl conl perla de prisao maiol.



lnal:en6vel -que neo se pode ceder ou dar

Doloso fraldulento;enganoso

Delito - facto que a leiconsidera punivel;culpa

lmunidade -;sendo

l. O texto que acabaste de ler enquadra-se na tipoloSia de textos normativos.

l. I Presta ateneeo aoArtigo n." 2. Explica de que forma se Procede i eleieio dos

presidentes dos conse'hos e das assembleias.

2. Consideraa seSuintefrasq(O sufragio constituium direito pessoale inalien6vel

dos cidadeos), in ponto I, ArtiSo n: 3.

2.1. Subsritui a palavra destacada pelo seu sin6nimo sem alterar o sentido da

frase.

3. OArtigo n." 5 versa sobre as incapacidades eleitorais activas.

3.1. lndica as pessoas que, segundo o artito acima, estio imPedidas de votar.

3.2. Refere o motivo desse impedimento.

3.3. Na tua opinieo,6 justo o impedimento a que essas pessoas seo suieitasl

4. Explica o Artigo n." 8 por palavras tuas.

5. Escolhe, de entre as alternativas que te sao apresentadas em seguida, a que

melhor explica o significado da palavra (imunidado. Assinala com X a resPosta

certa.

E a) Aquilo que 6limpo,impuro.

tr b) PredisposiCao do orSanismo para nAo ser atacado por certas afecq6es.

E c) Estudo que tem por obiecto o imune.

tr d) Qualidade do que 6 imudvel.

Resume a informagao contida nos artiSos 4 e 7 da lei eleitoral.

Com base no exposto no artigo n.o T,escreve um texto expositivo-explicativo que

tenha como tema a lneleg,bi,idode.

l. Discute com os teus colegas as desvantagens da particiPageo, nas elei96es, de

individuos que neo seiam de nacionalidade mogambicana.



Texios normaivos lel eleiorc tei n ) 1912002 de l0 de Outubo

I. A lei
Como j6 vimos anteriormente, a lei dita a maneira de viver de uma determinada

sociedade,no quetanSe a harmonia,o espirito de convivancia, entre outros aspectos

que, de alguma forma, fazem com que uma determinada sociedade viva sem

conflitos.

NaSrande maioriados Estados democraticos,os poderes estio separados em tras

Srandes pilares: pode. legislativo, poder executivo e poder judicial.

O poder executivo tem como fungao implementanou executai as leis e a agenda

dieria do governo ou do Estado.O poder executivo de irma naeio esti nas meos do
pr6prio governo. O poder executivo pode ser representado, a nivel nacional, por
apenas um 6rgio (presid€ncia da Repiblica, no caso de um presidencialismo),

ou pode ser dividido (primeiro-ministro e presidancia da RepLiblica, por exemplo).

Em regimes totalmente monerquicos, o monarca assume, assim como o presidente,

as funE6es de chefe do Soverno e do Estado. Em reSimes democr6ticos,o presidente

ou o primeiro-ministro conta com o seu conselho de ministros,assessores,secre(irios,

entre outros. O Executivo tem, usualmente,as seguintes obrigag6es: aplicar as leis e

manter relac6es institucionais e diplomicicas com ouLras nac5es, entre oulras.
O poder legislativo 6 o poder de legislar,de criar leis.O seu obiectivo 6 elaborar

normas de direito de abrant6ncia teral que sao estabelecidas aos cidadSos ou is
instituie6es piblicas nas suas rela!6es reciprocas.

O poderiudicial possuia capacidade de jultaide acordo com as leis criadas pelo

poder legislativo e de acordo com as regras constitucionais em determinado pais.

Consiste no poder desempenhado pelos tribunais.
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Vontogens do seporo96o de poderes num Estodo de direito
Numa primeira anelise,6 necessirio sublinhar que nao se pode confundir separaeSo

de poderes com a divisao do Estado. pois este 6 uno e indivisivel.

A separacao de poderes apresenta as seguintes vantatens:
. descentralizacio de poderes;
. liberdade dos individuos na vida social, dentro do Estado;

. especializacio das fung6es ou divisio dos poderes no Estado;

. garantia do exercicio da soberania;

. protectao da comunidade e dos seus membros;
, elaboraeao e fiscalizaeeo da implementaceo correcta de leis em pouco temPo

e por um 6rgio exclusivamente competente para o efeito;
. prevengao do abuso do podeisendo que os letisladores neo sao nem executores,

nem juizes;

. atrav6s dosseus representantes,o povo expressa a sua vontade como umaunidade

politica;as leis seo elaboradas visando atender a este conjunto de vontades que

pretende representar a vontade geral ou maioritiria de uma dada sociedade;

. participacio (indirecta) do povo na tomada de decisSo, na condueeo dos seus

destinos;
. preveneao da tirania e da concentrac;o do podel evitando que qualquer um dos

ramos do poder se torne um poder absoluto, induzindo-os, antes, i coopemqio;
. limita9ao do poder.

Aplico96o

l. ldentifica as alterae5es feitas i antiga leieleitoral, a lei n.'6197 de 28 de Maio.

2. Na tua opiniSo, no nosso Pais todos os individLlos seo iSuais Perante a leil

2.1 Se a tua resposta 6 nio, o que esti a falhar neste sistema?

3. (Nagrande maioria dos estados democraticos os poderes estio separados em

tr6s Srandes pilares: poder legislativo, poder execlltivo e Poder judicial.>

3.1. No teu entender, achas que 6 possivelobservar esta subdiviseo apresen-

tada acima no nosso pais?

3.2. Se sim, apresenta esta divisao e diz como 6 que funciona cada um deles

recorrendo sempre qlre possivel a exemplos concretos.

4. Disserta sobre o poder iudicial no nosso pais.

4.1. Achas que os tribunais em Moeambique desemPenham correctamente

aquele que deve ser o papel de um tribunall

4.2. Pode falar-se de justiea em Moeambique? Fundamenta a tua resposta.



Texr.s norm.rivos - Lei. elr...l: Lei n ! l9/2002 de l! de c)ur!.r.

l. Hivarios processos deformaeao de palavras, asaber: a derivaeao e acomposieao.

HA, tamb6m, a formaeeo reSular e a formagao irregular Vamos relembrar os

conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores e aplicilos em exercicios.
l.l Retira do texto normativo que acabaste de ler palavras que tenham sido

formadas por meio da forma9eo irreSular.

2. Constr6i quatro frases com as palavras identificadas.

3. A partir das quatro palavras por ti identiflcadas, produz e preenche um quadro,

seguindo o modelo abaixo.

4. (Sao elegiveis os cidadaos motambicanos que residam, aL data da votaeao, na

autarquia local, hl pelo menos seis meses e nAo padeqam de qualquer incapaci-
dade eleitoral passiva prevista na presente lei.)
4.1 Classifica a palavra sublinhada quanto ao processo de formaeSo de palavras.

4.2. Justifica a tua resposta detalhadamente.

5. Classiflca as seguintes palavras quanto ao seu processo de formaeeo:

a) igualdade;

b) independente;

c) culpabilidade;

d) ataquei

e) protecqio;

0 defesa;

g) asseSurados;

h) publicamente.

6. Constr6ifrases usando as palavras das alineas a), c), e), g) e h) do nrimero 5.



Tema transversal - DeclaragSo dos Direitos
Flumanos e Democracia

Le com muita

Humanos.

atenqao o se8uinte excerto da Declaraeao Universal dos Direitos

Arrigo 6

Todos os individuos t6m dircito ao rcconhecimento, em todos os lugares da sua

persondlidade iundica.

Artigo 7

Todos sao iguais pemnte a lei e, sem distineao, t6m direito a igual proteceao, i8ua1

lei. Todos tem direito a igual proteccao contra qualquer discdminaEdo que viole

a presente declaraEao e contra qualquer incitamento a tal discdminaEao.

tutigo 8

Toda a pessoa tem dircito a rccuNo efectivo pala as iudsdiE6es naoonais competentes

contra os actos que violem os dfuejtos fundamentais reconhecidos pela constituieao

ou pela Iei.

Arligo 9

Ningu6m pode sei arbitradamente preso, detido ou exilado

Arrigo I O

Toda a pessoa tem direito, em plena iSualdade, a (lue a sua causa seja equitativa

e publicamente julgada por um tdbunal independente e imparcial, que decida

dos seus direitos e ob gagoes ou das laz6es de qualquer acusalao em mat6da

penal que (onlra ela \eid deduTida.

Artigo I I
'lodd a pessoa a(usada de um acto deliruoso pre5ume_\e inocente ale que a \ua

culpdbilidade fique leSalmente provdda no defilrso de urn processo ptlblico em

que todas as garantias necessfulas de defesa lhe seiam asseguEdas.

Arligo 12

Ningu6m sofrerA intromiss6es arbitrerias na sua vida pdvada, na sua familia, no

seu domicilio ou na sua corespondancia, nem ataques d sua honra e reputagao.

Contra tais intromiss6es ou ataquesr toda a pessoa tem dfueito a proteceao da

lPi.



r.rt s nomduvos - lei e e ro0 tei n 
q l9l2002 de l0 de Ourub.o

l. Discute,com os teus colegas ou com os membros da comunidade onde te encon-

tras inserido.o facto de a intromissao na vida alheia ser um desacato i Declaraeao

Universal dos Direitos Humanos.

I. Produz um texto em que expresses o teu Ponto de

vista sobre o tema A divisAo ou seporuEAo de podetes

ntm Estodo de Direito.
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No flnal desta unidade. deveiis ser

l. Sobre tipologias textuais:

. caracterizar a mancha gr6flca e a

estrutura do artigo de opiniao;
. interpretar artitos de opiniio que

versem sobre a saide:
. identificar otipo de linguagem Lrsada

em artiSos de opinieo;
. produzir oralmente e por escr;to

artigos de opiniio queversem sobre

o tema Sorde e nutricao.

2. Sobre o funcionamento da linSua:

. identificar os complementos dos

verbos de separaeao;
. identificar a regancia verbal nas

orac6es que constituem o texto;
. produzir orae6es deforma adequada

respeitando a reg6ncia verbal.

3. Sobre o tema transversal (Saide

e nutriEao):

. debater temas sobre saide e

nutrieao;
. criar condie6es de saneamento do

meio na escola e na comunidadel
. reduzir a contamina(ao de doenqas

por falta de higiene individual e



Te o,or-... r rr :rp !.

Nesta unidade, abordaremos mais um g6nero de lexto jonlalistico: o artiso de

opiniao.
Este preceituado na Declalalao Universal dos L)ireitos do Homem que <todo

o jndividuo tem direito a oPiniAo, i liberdade de expressao, de exteriorizaqao do

seu sentirnento perante o que acontece no seu quotidiano,- Esta manitestacao

pode ser feita mediante a plodtCao, oral ou escrita, de um artiSo de opiniao, quc

podc ser divulgado nos mejos dc comunicalao social, conro a riidio, a televisao,

as rcvistas c os jornais, entre outros, gra\,itando em torno de temas pol6micos

que exigem uma tomada de posilao por parie dosouvintes, espectadores, lcitorcs,

cnfim, por parte da comunidade em geral.

L inportantc que todos os cidadaos estcjam preparados para produzir este tipo

de texto, pois em algum mome to da sua vida podelao surgir oportuoidades ou

necessidades de expor ideias pessoais atrav6s da escrita.

Tamb6m ja aboldamos os textos argumentativos e vcrificilnos Llue, Ireles,

o autor tem, geralmcflte, a intencao de convenccr os seus interlocutores, prccisando

para tal de apresentar bons argu lentos, ou seja, vcrdades, razoes e opini6es.

Desta feita, o atigo de opiniao 6 fundamentado em imPressocs pessoais do autor

do texto, pelo que os seus argumentos sao tiiceis de contestar, o que quer dizer

quc, a partir de um artigo dc opiniao sobre um assunto pol6mico, podemos

argumentar contla ou a lavor da opiniSo exposta por um determi[ado
individuo.

1.---._.^*_
Le o texto seguinte.

Dengue: um mol codo vez mqis recorrente
A dengue 6 uma doenla infeccjosa e febdl, que ocorre com maior

intensidade no Verao, podendo, no seu inicio, scr conftlndida com a sripe,
devido A semelhanqa dos sintomas-

Lsta doenqa 6 causadapor um \.irus

que 6 transmitido por um mosquito,

o Aedes dagpti. Apenas as fomeas do

mosquito infectam as pessoas. Nor-

n}almente, as picadas acontecem no

comcqo e no flm do dia. Apesar de

ter umavida curta (emtorno de tres

mcses), um inico mosquito pode

iofectar centenas de pessoas.
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Lah Bittencoul dc Moracs, in ]fl pJiw*:||gte.con.br/co"ta1da/

nedici destude/fisioterapia/doekcntl'd.rsre lois htn

l. Por que razio a dengue ocorre, freq u entemente, noVeraol
2. (Um Inico mosquito pode infectar centenas de pessoas.)

2.1 Explica por que motivo um mosquito pode infectar centenas de pessoas.

2.2 O que podes fazer para ev,tar que centenas de pessoas seiam infectadas pela

dengue na tua comunidade?

3. Tendo em conta as suas manifestae6es, a que doenea se assemelha a dengue?

4. Como se manifesta esta doenea?

5. ldentifica os principais sintomas da dengue.

6. lndica qual 6 o tratamento aconselhado para esta doenea.

Sao conhecidos quatro tipos diferentes da dengue: os sorotipos 1, 2, 3
e 4. Por isso, uma pessoa pode ter at6 qratro epis6dios da doenga.

Nao 6 muito dificil reconhecer o mosquito transmissor da dengxe. E mais
pequeno doque um pemilongo comum, possuidoispares dc asas e apresenta

uma colomqao prcta com listas brancas.Ja as laNas do mosquito sao dificeis
de obseNar, pois medern poucos milimetros e sao translicidas.

Os principais sintomas desta doenca sao dores musculares e 6sseas, dor
de cabeqa, dordegarganta, dive$asmanchas ecomichao no corpo, dia eia,

nauseas, v6mitos, falta de apetite, fraqueza e febre. Nos casos mais graves,

con hecidos como dengue hemorr6gica, o pacierlte pode apresentar, tamb6m,
sintomas mais graves, como uma dor fofte na regiao do abd6men, plessao

arte al muito baixa, pulso acelerado e fraco e hemorragias pelo corpo,
Normalmente, o tratamento 6 realizado de acordo com a gravidade do

caso e com os sintomas que o paciente apresenta. Os medicamentos utilizados

devern ser cuidadosamente receitados, pois algrns deles podem provocar
o aparecimento de hemoragias. Al6m disso, o paciente deve ficar em
repouso e ser bem hidratado. o tratamento mEdico adequado 6 fundamentai,
pois a densue 6 uma doenea grave se nao for trata da correctamelte, pode
provocar a molte.

Ainda nao existe vacina contra a dengue; por isso, a prevenlao 6 o melhor
.em€dio. F-necesserio evitar a intensa rprcdueao do mosquito. Para que isso

aconte9a, toda a populaQao tem de estar cientc dcste fac1o, nao deixando agua

limpa e parada em vasos de plaDtas, pneus, bacias, gafiafas, baldes, telhados,

piscina-\, caixas ou rcsemt6rios com Agua destapados ou em qualquer outio
lugar que possa ser um arnbiente favorivel para a reprcduqao do mosquito.

Evite este mal. IaEa a sua parte e proteja se!
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ierr.5 orno isr.!5 on go de.oin a.

7. <<Ainda nio existe vacina contra a dengue; por isso, a preventao 6 o melhor
rem6dio.>

7.1 Tu, enquanto cidadeo, sabes o que podes (e deves) faze. para te prevenires
contra esta doeneal

I[_ : ::
Em aulas anteriores, i, trabalhaste as coniune5es e locu(6es conjuncionais, quer na

relaeeo de coordenaq;o, quer na de subordinagio. Vamos recordar este conteido.
atora aplicado ao texto anterior.

L ldentifica no texto (Dengue: um mal cada vez mais reco rrente) todas as conjun(6es
e/ou locuq6es conjuncionais usadas para articular as orae6es.
I.l Escreve-as no seguinte quadro.

Subordinads
Coniunr6es Contunedes

1.2 Produz uma frase para cada uma das conjung6es ou locug6es que identifi-

l.lmagina que 6s um lider comunitirio
e precisas de consciencializar a populaeao

Para que se previna contra as doeneas

infecciosas, sobretudo a malAria, que

6 rransmitida pela picada do mosquito.

Forma pequenos grupos de trabalho
(primeiro aos pares, depois em micro-
grupos de quatro e,finalmente,em grupos

de oito) e discutam sobre como a popLr-

laeao pode prevenir-se contra esta
doenea.

2. Quando terminarem a discussSo em
grupos de oitqvoltem a formar um 6nico

8ruPo, a turma, e discutam em sesseo

pleniria as diferentes opini6es dos
microSrupos compostos.



l. Depois de debatidas as formas de Preveneio contra a mal6ria, as quais devem

ser adoptadas pela comunidade, escreve um artigo de oPiniao em que manifestes

a tua posieeo face i propagagio e is imPlicae6es da ePidemia da mal,ria na tua

comunidade, de acordo com os seguintes Pontos_chave:

A epidemia ji foi diagnosticada na tLla comunidade?

Como 6 que esta se manifesta?

Quais seo as suas principais causas?

Esta doenqa tem tratamento? Se sim,como Pode ser tratada?

O que deve fazer a comunidade Para evitar a eclos,o da malaria e as suas impli

cag6esl

2. Na tua opinieq 6 preferivel prevenir as doenqas, otl esPerar que estas se mani_

festem para depois proceder ao seu tratamento e cural Refere os argumentos

a utilizar para convencer os cidadeos a Prevenirem_se contra quaisquer doeneas

em vez de as ignorarem. conflantes no seu tratamento

3. O que observas na tua comunidade relativamente i prevengio de doengasl

t. Artigo de opini6o
O artiSo de opinieo, como o pr6prio nome indica,6 um texto em que o autor

exp6e o seu posicionamento face a um tema actual e de interesse 8eral.

E um terto ,rgrmentativo que aPresenta argumentos sobre o assunto abordado:

portanto, o escrito( al6m de expor o seu Ponto de vista, deve sustent6-lo atrav6s

de informaq6es e raz6es coerentes e admissiveis- Lo8o. as ideias defendidas no

artigo de opiniao sao da total resPonsabilidade do seu autor e. por esse motivot

este deve prestar especial atenqeo d veracidade dos elementos apresentados, al6m

de assinar o texto no final.

E muito comum encontrar artiSos de oPinieo em jornais e revistas. Portanto, se

quiseres aprofundaros teus conhecimentos a resPeito deste tiPo de Produeeo textual,

podes procur6-los nestes tipos de canais informativos.A leitura 6 breve e simPles'

pois sao extos pequenos, e a linguagem nao 6 erudita, uma vez que a inteneeo

6 chegar a todo o tipo de leitores.

Corocteristicos linguistico-discursivos do ortigo de oPini6o

Uma caracteristica muito peculiar deste S6nerotextual6a sua inteneeo Percuasiva,

que consiste na tentatiE de o emissor convencer o destinatirio' neste caso o leitoli

a adoptar a opinieo apresentada.Por este motivo,6 vulSar Presenciarmos descrie6es

pormenorizadas, apelo emotivo, acusacSes, hLlmor satirico, ironia e recurso a fontes

de informaeeo precisas.
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Text 5 orno i5rl.o5: orrigo de opii n.

Como foi dito,a linSuagem 6 objectiva e pode recorrer abundantemente i pontua-

cAo,como,por exemplo,aos pontos de exclamagao e de interroga$ao, os quais incitam

i adopgao da positao de reflexao favorivel ao enfoque do autor
Outras marcas de persuasao seo as oraq6es no imperativo (sejo, compre, ajude,

foyoreEo,exijo) e a. utilizaeao de coniun96es que aSem como elementos articuladores
(e, mas, contudo, pordm, entretonto, umo vez qte, de formo que) e organizam as ideias,

Geralmente, o texto de opiniio 6 escrito na primeira pessoa, ii que se trata de

um texto com marcas pessoais e, portanto, com indicios claros de subjectividade;

por6m, por quest6es de estilo ou mesmo de estrat6gia argumentativa, podem surgir
textos de opinieo na terceira pessoa.

Orientog5es poro o produg6o de um ortigo de opini6o

Para produzir um bom artito de opinieo, devem seguir-se algumas orientae6es.

a) Ap6s a leitura de virios textos sobre uma determinada temetica, com dife.entes

pontos de vista, anota num papel os argumentos que mais te €radam;estes podem

vir a ser-te iteis quando precisares de fundamentar o ponto de vista que iris

b) Ao compores o teu texto, tem em considerageo o interlocutor, ou seja, quem

iri ler a tua produgao. A linguagem deve ser adequada ao g6nero e ao perfll do
ptblico leitor.

c) Escolhe os arSumentos. entre os que anotaste, que podem fundamentar a ideia

principal do textq de modo mais consciente, e desenvolve-os.

d) Pensa num enunciado que expresse a ideia principal que pretendes defender.

e) Pensa na melhorforma possivel de concluir o teu texto:retomao que foiexposto,
ou confirma a ideia principal, ou faz uma citagao de algum escritor ou de um

especialista na erea relativa ao tema debatido.
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0 Cria um titulo que desperte o interesse e a curiosidade do leitor.

g) Formata oteu texto em colunas ecolocaentre elas umachamada (um imPortante

e Pequeno trecho do seu texto).

h) Ap6s teres concluido o teu texto, rel€-o e observa se te Posicionas claramente

sobre o tema;se a ideia esta fundamentada em argumentos fortes e se estes

estao bem desenvolvidos;se a lintuagem esta adequada ao t6nero; se o texto

apaesenta titulo e se este 6 convidativo;Por fim,verifica se o texto, no seu todo,

6 percuasivo (convincente).

2. Reg6ncio verbol: comPlementos de verbos de seporo96o
Os verbos portugueses podem ser classificados quanto ao seu valor semandco,

ou seja, a 6rea do seu siSnificado. Nessa classifica9ao, que abarca virias ireas.

encontramos u ma tipologia semantica de verbos desitnada Porverbos relacionais,

isto 6. verbos que estabelecem uma relaceo entre dois ou mais elementos.

De entre os verbos relacionais, destacamos agora os verbos /ocotivos' usados Para

estabelecer uma relae;o de localizaqio entre os elementos a que se referem. Estas

relae6es permitem dividirestes verbos em t16sgrupos: posicionais, coniuntivos/

associativos e disiuntivos,/dissociativos/de separageo.

Os verbos de seParacao, como o nome sugere, indicam a disjuneao desses

elementos. Sio exemplos de verbos de seParag;o os verbos seporor-se, opottar-se,

iso/dr-se, ofostor-se, entre outros.

Estes verbos nio tem signiflcado comPleto, necessitando de um comPlemento

que lhes confira pleno sentido. Esta relaqao necessiria que se estabelece entre uma

palavra e o seu complemento chama-se reSencia. Em certos casos' a relaeeo de

reg6nc;a 6 indicada por preposie6es, as quais servem Para liSar estas Palavras esta_

belecendo um, inLerdePendencia en(re elas.

E o caso dos verbos dissociativos, regidos Pela PrePosiqao de: seporor-se de

alSo/al8u6m, oportor-se de algo/algu6m, isolor_se de alSo/al8u6m, ofostdFse de algo/

algu6m.

Aplicog6o

l. Sublinha o complemento do verbo de seParag,o na frase que se segue.

(As pessoas devern ter o cuidado de se afastar de igr'ras estagnadas, pois elas

sao uma fonte de contaSio de denSue.)

2. ldentinca a preposieao que. na frase anterior,faz a reSoncia verbal.

3. Forma, no minimo, seis frases, usando os quatro verbos de separaqio apre-

sentados como exemplos e outros Por ti conside rados como tendo as mesmas

cara.teristicas.
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lertos oho i51.os: orrqo de.prria.

l. Tenta convencer a tua comunidade a desenvolver iniciativas

O Homem6 um ser que, pornatureza, convivecom outros seres numdeterminado
ambiente, onde a convivCncia social se impde. [)urante esta interaclao, cada tm
tem as suas manifestatoes, as quais se encontram algumas vezes dc acordo corn
o pensamento da maioria, outras, nao Ilrellos frequcntcs, cstaototalmente alheadas

das regras de conviv€ncia socialmentc definidas.
Vczcs scm conta, o Homem encontra-se nuna situacao em quc poderia evitar

alguns desajustes entre o que se aconselha como sc[do saudive] e as op!6es que

realmente toma.
Numa das liq6es parsadas, talemos sobre sadde e nutriEao e demos alg[ns conselhos

para que todos sejarn saud6veis e possam promover a satcle no seio da

comunidade.

Qtcremos agora que tu e os teus coleSas pronlovarn regras dc saneamento do
meiocomo fonnade, mais unla vez, garantir que to&) o cidad:rcviva num ambiellte
harmonioso e livre de doengas, o que pressup6e necessariamente uma tomada dc

consciCncia desta problematica e a realizaqao efectiva de ac!6es concretas de

sanearnento do meio, coiltribuindo deste modo para uma vida saudiivel.

que zelem pela sanidade do meio em que vive.

No seio da tua turma, programa sess6es de

palestras, cuio obiectivo ser6 a preveneeo

das doencas atrav6s dacriaeao e manuteneao

de um ambiente saudivel.

Formem grupos de dez estudantes. Cada

grupo simulani uma comunidade,com os seus

hibitos e costumes pr6prios, o que torna
necessi, ro drversifcar estrategias de sensibi-

lizaq;o e mobilizagao. Todos os teus colegas

devem simular esta palestra, num processo

rotativo, em que um 6 palestrante e os outros
seo membros da comunidade, com direito a

opinjao e a tomada de partido, conforme o seu

l. Redige um artiSo

mento do me;o e

de opiniao em que apresentes, no minimo, dez regms de sanea-

abordes as vantagens de um ambiente saudevel.
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No finaldesta unidade,dever6s ser

L Sobre tipoloSias textuais:

. interpretar textos d:dicticos e/ou

cientificos e reconhecer textos
expositivo-explicativos;

. analisaroG) texto(s) didictico(s) e/ou

cientificoG).

2. Sobre o funcionamento da lingua:

. usar, nas produg6es orais e escrltas,

conjunc6es ou locue6es subordi-

nativas e oraC6es subordinadas

comParativas e conseculivas.

3. Sobre o tematransversal (Desastres

naturais - maremotos):

. elaborar textos didacticos e/ou

cientiflcos sobre assuntos relacio-

n2dos com maremotos.



Texios rnu I uscsr rearoi di.ii.ri..s ./ou .i.rrili..s

Nesta unidade didactjca. vais estudar textos didicticos e/ou cicntificos,
especif,camente expositivo-o(plicativos, ou seja, textos que tem como principal
objectivo instruir o destinatario ou leitor.

Vais ainda usar as coniuncdes/locuqoes subordinativas e ora(aes stbordinadat
comparativas e consecutivas na produqao de textos escritos ou em debates

e sess6es plenirias com os teus colegas.

L6 o texto seguinte,

Mutxongoyo
Vrlioriqlo e o non ede umd danl, ori8mdri.r da Africa do Sulque for ualdd

para Moeambique por velhos que para la haviam emigrado a partir da regiao

do Bilene. Surgiu em Manjc4 levada de Gaza atmvas de Mossudze.

O fiutxongoyo, danea de acolhimento ao 6lho que tjnha ido trabalhar
nas minas, era uma folma de a familia manifestar a alegria que sentia pelo

seu resresso.

A danqa processava-se da seSuinte maneira: as mulheres e os iovens de ambos

os sexos formavarn um circulo pam o meio do qual entravam os velhos; cerca

de quinze pessoas execntavam a danga acompanhadas pelos iovens, dispostos

em circulo, e ainda pfi um batuque tocado (...) por um homem.

Dada a forca que exigia, o fiLttxotlgoyo efi danlado principalmente por

t5

homens.

Os danEarinos vestiam se de peles de animais, com

as quais faziam um cilto/ a que amaravam outras tims

depele, para abanarem durante adanEa. Estas serviam

ainda para omamentar os pulsos, os antebmgos, os

tomozelos e a barliga das pernas; usavam ainda uma

coroa feita tamb6m de peles, na qual espetavam penas

de aves. Esta coroa tem o nome de g rrto.
O regressado, que flcava entre a assistoncia, mudava

varias vezes de roupa, nio s6 como forma de obter
prestigio social, mas tamb6m com o objectivo de mostrar

;quele\ quc remidm o perigo de lrabdlhar nds mina\
que nao havia razao para ta,.

O lltudongoyo realizava-se normalmente em
Agosto.
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Lste principio era de tal forma rigoroso que, se o fllho voltasse das minas

dcpois deste m€s, a cerim6nia da sua receplao s6 teria lugar no A8osto

seguinte, por duas razdes: a primeira, pelo facto de Asosto sei o pedodo

que se segue d colheita da mapira, com que se prepara o dolo, bebida que

devia estar presente em todas as cedm6nias; a segunda, por ser ainda a

6poca em qne a populaqao tem o scu tempo liwe de trabalho da

machamba,

Com o decorrer do tempo, a danqa deixou de ser praticada s6 como

saudaeao aos regressados epassou a acompanhar todo o periodo p6s-colheita,

ou seja, passou a ser tradicionalmente praticada em Agosto.

Hoje, danEa-se num acto de simples manifestatao cultural. A maneira dc

danearsofaeutra sformacoes, embora o mi,/ti{o 3olo continue a ser daneado

pelos homens, como anteriolmente. As mulberes cxecutam-no como

antigamente, fora do circub e muito supericialmente, pois 6 realmente

necessArio ter muita agilidade.

l. O texto que acabaste de ler Sloriflca uma das manifestae6es da tradieeo da

sociedade moeambicana a danCa.

l.l Oque6omutxongoyo?
1.2 Localiza esta danea no tempo e no espaeo.

1.3 Que funeeo tinha esta danea inicialmente?

2. Durante a sua execueeo, esta danca tinha um carecter discriminat6rio.

2.1 Por que raziol
3. Por que motivos o regressado, no dia do mutxongoyo, tinha de mudar varias

vezes de rouPa?

4. Assinala com .x a resposta correcta.

O texto que leste 6 um texto:

E a) Narrativo. E b) Didectico"cientifico.

E c) Argumentativo. E d) Expositivo-explicativo.

5. Diz que informaeeo, no texto acima, constituiu uma nova aprendizagem para ti.

6. Na tua opiniSo, o que pretende o autor do texto com a apresentaqio destas

info rmae6es ?

l. Completa as frases seguintes,juntando-lhes orag6es subordinadas tNroR\ AcAo, 2

Ir Prcgrana do l.'FesllvalNacional de Dallla Popular (Moaanbique)

comparativas ou consecutivas, conforme te 6 Pedido.
a) Os alunos flzeram o trabalho-(oraeeo subordinada comparativa)

b) Escreviam de tal maneira (oraeao subordinada consecutiva)

(oraeeo subordinada consecutiva)
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I

l- Discute com os teus colegas o tema A preseryocAo das fontes orois pora o conhecj_
menta dos roizes da nosso trodi(60, mesmo sabendo da exist6ncia de fontes escritas
que versam sobre a tradiceo moeambjcana.

Podem abordar os seguintes pontos:

At6 que ponto as fontes orais sio mais claras do que as escritas?
Seri que tudo o que aparece escrito corresponde a verdade?

2- Elabom um texto expositivo-explicativo em que expliques a importAncia do uso e da
valorizaqao das fontes orajs pal? a afirmaeeo da nossa tradiEeo como moeambicanos.

I. Texto diddctico e/ou cientifico: texto expositivo-explicotivo
Nestes textos, predomina o modo imperativo, podendo ocorrertamb6m o modo

infinitivo, mas com carga imperativa. Os textos didicticos aparecem geralmente
em livrosdeestudo ouem brochurasque pretendam ed ucar a sociedad e. Os textos
cientificos apresentam um vocabulirio especifico de determinada irea da ci6ncia,
mas devem ser relativamente ficeis de compreender pelo cidadeo comum. Os
textos cientiflcos surgem normalmente em revistas temeticas e cientificas.

Nota-se ainda, nesres tipos de texto, o predominio da modalidade de6ntica, que
consiste em levar o receptor a praticar uma aceao no futuro: pensar ou agir.

Werlich (1975) usa o termo <(instrutivo> para deflnir estes tipos de texto.
De acordo com este autor, o tipo de texto instrutivo esti ligado i reviseo de
comportamento(s) fururo(s). Salienta-se, por isso, a utilizatao de uma grande quan-
tidade de imperativos e verbos de acEeo no infinitivo, que constituem marcas
linguisticas de superficie.

Adam (1987) fala de sequ6ncia iniuntiva-instrucional, ou seja. sequ6ncias rextuais
que encontramos. por exemplo, em guias de montagem, catilogos. instrug6es, reEu-
lamentos,guias de itinenirio e boletim meteorol6gico.

De acordo corn Adam (Op..rt), a instrueeo organiza-se de forma equivalente
e sequancia descritiva, particularizando-se apenas pelo facto de (fazerveD ace6es (em
vez de objectos ou situaq5es). Demarca-se dessas semelhangas, no entanto, em fungao
da exist6ncia de um objectivo especiflco: o de (fazer agiD o desttnat6rio.

Escreve-se ou l6-se este tipo de textos para ensjnar e aprender a fazer coisas,
comunicar instruq6es e rever comportamentos,

Couto (2000), a prop6sito do mesmo assunto, exemplmca com receitas, regras, c6djgos,
ou seia, diferentes instmcoes, pois as instrue6es fazem parte do texto did6ctico-cientifico.
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Neste tipo de t€xto. o autor di indicag6es que o leitor ter6 de cumPrir para

realizar uma determinada tarefa. Em funeao das tarefas visadas' o 86nero de texto

apresentara caracteristicas diferentes:
. receita culineria;
. modo de fabrico:
. regras de iogo;
. protocolo de experi6ncias.

O texto didictico-cientifico pressup5e sempre a Presenqa de um destinatirio.

Crit6rios de identificog6o e produgao do texro diddciico-cientifico

L Apresentacao tipografica: titulo, subtitulo e revelador da redlizaceo

visada

l. Sucesseo de enunciados na ordem cronol6gica de realizaeao.

ll, Enunciaeao
l. O autor Suia o leitor realizador na execueio da tarefa unicamente atrav6s do

2. O texto nio tem um carecter muito Pessoal, uma vez que se centra no 6xito do

leitor.

I ll. Gramitica textual
I . Uso de frases simples, curtas, precisas, que comeeam geralmente por verbos de acEio.

2. Verbos no modo inflnitivo ou no modo imPerativo

3. EmpreSo de actos ilocut6rios directivos.

4. VocabuLirio especifi co.

5. Presenga de indicadores de cronolo8ia: conectores, como depo,t d seguir ou

Drimeito, segundo).

Aplicog6o

L Na tua comunidade, s6o virios os exemplos de situag6es veridicas de esque-

cimento das raizes socioculturais do nosso Povo.Comeea Porfazer um estudo

destas situae6es na tua comunidade.

2. Em microgrupos, organizados Previamente, Planifica uma aceao de sensibili-

zacao da comLrnidade sobre a importincia da Preservaeao dos valores

sociocLrlturais de um povo.

3, Regista as opini6es da tua comunidade acerca da mensagem que tu e os teus

coleSas veicularam.

4. Partilha as informa!6es coliSidas com os teus colegas de turma/escola, em

assembleia-geral, Esta sessSo seri organizada em coordenae;o com o teu

professor e/ou com a direcqeo da escola.
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Texros mu 14.,: |e!lo; didacri.os e/ou. erifnos

2, Coniung5es/locu95es (oro96es subordinotivos e orog5es
subordinodos comporoiivos e consecutivos

BorreSana (Op..,t, peg.2l5) designa por coniunc6es os vocabulos invariiveis que

relacionam duas orae6es ou dois termos semelhantes da mesma orae:o.

Para o mesmo autor, sao coniunq6es subordinativas as que liSam duas orag6es,

sendo que uma das quais completa ou determina o sentido da outaa.

As coniunc6es subordinativas ligam Lrma oraeao de nivel sint6ctico in{erior (oragio

subordinada) a uma de nivel sintictico superior (oraeao principal).

Exs.: Sabemos que cada homem deve cump.ir a sua misseo.

O homem ser6 feliz se realizar os seus ideais.

Coniun96es e locu96es subordinotivos

Classificado Contunr6es

Causak ( ntroduzem oraEocs
(= porque) Do.quanto

vrsto q!e, pos !ue,la que, por sso

Finais ( ntroduzem oraeoes para que a Im de qLre por que

Temporais ( ntrcduzem
apenas ma, como, que

antes que depos que,logo que

assirn que, desde q!e,a16 que,

prme rc qle sernpre que lodar a!

vezes qle tanto que ) medda que

Compantivas (estabeiecem

uma comparat:o entre du.s

oraloe,
assm como . ass m tambdm, bem

.omo ma s.. do que, scgundo

(consoanle .onforme). ass m r;o
(tanto)...omo ,:omo se que n-.,n

Condicionais (introduzem

oraEocs co.dic ona,
a n5o ser qle desde que no .aso

de (que contanto que,excepto 5e,

Ee n;o Gem que), dado que a

Consecutivas 1 ntroduzem

ora.6es .onse.utvasl
(de tal modo/1anto/6o)

Concessivas (nlroduzem

oraeoes concess va,
ainda qLre, pono que mesmo que,

bem que, re bem que por mais

que, por menos q!e, apesd de qLre,

lntegrantes ( niroduzem
oraenes.ompletivas inte



r

Aplico96o

l. Sublinha as conjung6es e locug6es subordinativas presentes nas frases

seguintes.

a) Embora todos a conhecessem. ningu6m a apoiou.

b) Os irmeos informaram que ela estava doente.

c) Choraram tanto que os vizinhos vieram ajud6-las.

d) Para que tudo corresse bem,foi preciso treinar muitas horas.

2. Diz a que subclasse pertence cada uma das coniunc6es e locug6es que subli-

nhaste no exercicio anterior.



Texiosmultiu5os textosdidod.o.e/ou.ienril.os

'ferrta transversal - Desastres naturais:
marermotos

Revo asunidades em que estudaste estatemAtica eregista no teucaderno algumas

ideias-chave sobre o assunto. Com base nessas ideias centrais, realiza os exercicios

propostos a seguir.

l. Organiza um debate na tua turma sobre o tema: Como /idor com os desostres

2. Conversem sobre este assunto em grupos de cinco elementos, resistando

algumas ideias e argumentos a apresentar no debate, De segu ida, sentem-se a uma

mesa,com a seguinte constituiseo:um moderador (ao centro) e cinco participantes

de cada lado (dois representantes de cada grupo). Durante o debate,todos devem

produzir enunciados envolvendo coniune6es e/ou locugoes coniuncionais subor-

dinativas. O professor coordenari esta actividade.

l. Produz um texto didectico-cientifico, que sera

escola, em que expliques como se deve lidor com

aflxado num iornal de parede na

os desdstres ndturdis.

: .-. ' J'j'.. .-,.1 )-li:i,::lrj
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Nofna desta unidade,dever6s ser

capaz del

L Sobre tlpoloSias textuais:

. interpretar o texto lirico;

. ldentificar as caracteristicas de um

. caracterizar o mundo lirico -
o mundo do eu do poeta face is
suas emoe6es;

. identiflcar a oralldade como sendo

a forma mais corrente da comuni-

cae;o e da transmissao da obra

literAria nas civilizag5es do passado.

2. Sobre o funclonamento da lingua:

. analisar os processos estilisticos

presentes nos textos liricosi
. produzir textos liricos.

3, So bre o tema transversal (Combate

i estigmatizagio devitimas de HIV/

srDA):

' elaborartextosliricossobreassuntos

relacionados com HIV/SlDA.



: -. . . '. .]

Napresente unidade didadica, vais ler textos que tem como objectivo pdmordial

a expressao de sentimentos por um sujeito po6tico e aprerder algumas fi8uras

de cstilo muito importantes em tcxtos desta atureza.

L6 atentamente o texto seguinte.

., Con96o

Minha tera tem palmeiras,

Onde canta:o'a,.rl;;
As aves, que aqui go4eiam,

Nao Sorjeiam como 16.

oo exllto

Minha teta tem ..r:, r !,r:.,

Que tais nAo enconto eu ce;

Em cismai - soz 1ho, a noitc -
Mais prazer eu encontro la;

Minha terra tem.palmeiras,

Onde canta o Sabie.

Nao permita Deus que eu morra,

Sem que eu volte para Id;

Sem que djsfirtc os pdmores

Que nao encontro por ca;

Sem qu'inda aviste as palmeilas,

Terbs lite.ar.:: texlo n.o

Lrc,br CdnlDr Autdntica Edit n

Bosques grande arvo redo; floresta

Cismar- pensar muito em alguma coisa; em preender

Primores perfeiceo;ex.elencia

Sabie nome de um pissaro

Virzeas campinas cukivadas em vale extensot planicie

L Escreve um sin6nimo do verbo cismor, no sentido que o poeta convoca para o

2. Amilde, o poeta socorre-se dos locativos cd e Id.

2.1 Que espaeos concretos referem estes adv6rbiosl

2.2 Que paisasens sao apresentadas em contraste neste poema?

3. Explica as ideias de saudade e de nacionalismo presentes no poema em
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4. Numa vis;o global do poema de Gongalves Dias, nota_se que ele sugere dois

momentos.ldentifica-os e exPlica como 6 que se materializam no texto,

5- As palavras convocadas por Gonqalves Dias para este Poerna sugerern uma

afinidade com o ambiente fisico brasileiro e uma relae;o de amor com a sua

Patfla.
5-l Transcreve as palavras que nos revelam esta relaqao afectiva.

6. Estabelece a relagio entre o poema e o Hino Nacional Brasileiro (ProcLrra este

hino na biblioteca da tua escola ou na lnternet).

7. Comenta a temitica do poema (Cangao de Exilio), tefldo em conta a sua

incluseo no Romantismo (s6culo XIX),6poca marcada Pelo li.ismo. Pela subiec-

tividade, pela emocio e pelo eu.

l Texto lirico: corqcterizogdo estruturol e temdiico
Num primeiro momento,importa que te recordes que os S6neros liter6rios Podem

ser deflnidos como um sistema que permite a classificafao de obras literirias de

aco rdo com crit6rios semanticos. sinticticos, f6nicos, discu rsivos, formais, contextuais.

situacionais e afins. Eles funcionam tamb6m como modelos de estruturaeao formal

e tematica da obra liier;ria que se oferecem ao autor enquanto esquema Pravio

i criacao da sua obra. Os S6neros literirios sao os diferentes grupos ou catesoias

em que podemos classificar as obras literirias atendendo ao seu conteido.

Embora seja um pouco dificil classiflcar u m texto quanto aoS6nero literirio, Porque

um texto pode agrupar v6rias caracteristicas de mais de um g6nero, ou entio um

86ne.o pode evoluir e transfo rmar-se, 6 seturo classiflci-los em conformidade com

Plat;o,personalidade c6lebre daAntiguidade Clissica,com verios estudos realizados

em diferentes ireas da ci€ncia,

Neste contexto, a partir do s6culo XVI, deu-se mais enfase ao estudo esPecifico

dos t6neros literrrios, conforme sio definidos na obra Rep{iblico, de Platio (428 a. C.

- 347 a.C.).

Foi com este fil6sofo grego e tamb6m com Arist6teles que surgiu a classificaq;o

clissica dos g6neros lite retios: 6pico, llrjco e drom1tico.

Para Plado, toda a manifestaceo artistica tem Por base falsas situaq6es, como se

fossem imitag6es transit6rias-

De Pbteo at6 hoje,j6 surgiram outras deflnie6es sobre o estudo dosg6neros literirios,

mas manteve-se a diviseo em tr6s grandes grupos: 6Pico, lirico e dramitico.
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No que se refere ao assunto centraldesta unidade didictica,o texto lirico.sublinhe-

-se que o 86nero lirico tem como caracte.istica identiflcadora a manifesta!;o do eu

do artista. No texto lirico. o Poeta demonstra de maneira exPressiva os seus Pensa-

mentos e emog6es ou, melhor, o seu mundo interiot Uma caracteristica marcante

do texto lirico 6 a mLrsicalidade das palavras,ou seja.a exPloraeao da sua sonoridade

E,al6m disso, um texto predominantemente subiectivo. Na sua oriSem. era veicu lado

ao piblico em recitais de Poesia.
Ad ic ionalmente. 6 importante que saibas que a Palavra (lirico) vem de lira, instru_

mento musical de cordas, o que imPlica que o texto lirico, al6m de Poder ser lido,

pode ainda ser cantado e declamado.

Por vezes, os textos liricos assumem formas ou naturezas flxas' em verso, como 6

o caso das formas setuintes:

- soneto: com posigao de I 4 ve rsos, em geral com Posta Por duas quadras e d ois

ode: poesia de exaltaCeoi

- elegia: poema, em geral, triste;

- madrigal:poesia Salante, galanteio diritido a damas;

setira: poema que ridiculariza caracteristicas do comPortamento;

- acalanto:canto destinado a embalar o sono;

acr6stico:poema cujas letras iniciais de cadaversoformam o nome de um lugar

ou de uma pessoa;

- idilio: poema sobre temas Pastoris.

Aplicog6o

l. Discute com o teu colega do lado a imPortancia da musicalidade dos

2. Figuros de estilo - os figuros de Pensomenlo
Afigura de estilo 6 uma forma de enunciar um siSnificado atrav6s de uma Palavra

ou expressio que n,o 6 o termo (pr6prio), que neo costuma ser usado Para esse

significado. As flguras de estilo dividem-se em tr6s grandes grupos: figuras de

linguagem, flturas de sintaxe e figuras de Pensamento

Nesta unidade didictica, vamos estudar particularmente asflSuras dePensamento.

As principais figuras de pensamento sAo:

. lnterrogafSo ret6rica: 6 uma pergunta que se faz, nao Para obter resPosta,

mas, Seralmente, Para deixar o recePtor a Pensar sobre o assunto ou para dar

seguimento; e,.posiCao da idera do emissor.

Ex.: Quem teria coragem de permanecer na sua Pitria num clima de

tensAo?1...



Exclamagaol expresseo espontanea de um vivo e stbito sentimento de dor,

de aleSria, de pesar, de admiraeio, de c6ler4 entre outros.

Ex.rQue saudades da minha Pitria amada!

Hip6rbole:exagero da verdade das coisas,quando se quer enfatizar umagrande

quantidade ou conferir muita intensidade.

Ex.:Que saudades da nossa Pitria! De c6u inundado de estrelas, de palmeiras

em cada trao de areia daTerra...

. Ap6strofe: interrupeeo brusca do assunto para o oradorou o escritor se d iritir
a uma pessoa ou coisa, presente ou ausente, real ou ficticia.

Ex.: 6 gl6ria de mandai 6 va cobiga

Desta vaidade a que chamamos fama!

Luis ve de Cmiies. Or Z6lada,

. Prosopopeia, personificafao ou animismo: introdueeo no discurso de

pessoas ausentes ou mortas, divindades, animais ou seres inanimados a quem se

atribui fala, acAao e sentimentos pr6prios das pessoas.

Ex.: Mal voltimos i PAtria amada, as palmeiras levantaram-se e Sritaram de

aletria.

. Perifrase: emprego de muitas palavras paratransmitir um significado que teral-
mente 6 dado por uma s6 paralavra ou por uma exPressao mais curta. Costuma

usar-se para evitar uma repeti9ao, ou para definir um conceito, ou ainda para

revelar/explicitar um dado.

Ex.: Na tristeza das horos sem /uz

Na tristeza dos noites

. Antitese ou contraste: oposi!5o de duas express6es, para significar alSo que

6 aparentemente contradit6rio,

Ex,: Uma doce tristeza!

NoemiadeSousa

. Gradagao: disposicao das palavras e ideias por ordem crescente ou decrescente

da sua significacro.

Ex.: Por umaomiss:o perde-se uma inspirageo; por uma inspiraeao perde-se um

auxilio;por um auxilio, uma contricAo; por uma contriCao, uma alma.
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l. Escreve um poema sobre uma temdtica i tua escolha. Comeqa por redigir uma

lista de palavras relacionadas com o tema que escolheste (por exemplo:barco, mar

praia, areal,vela, gaivota, distancia, prazei sonho, para a tem6tica da viaSem).

2. Em seguida, constr6i o poema usando as palavras da lista que criaste. Deves ter
em conta a musicalidade das palavras.o ritmo dado Pelos versos e a subjectividade

da tua composie;o. No flnal, melhora a expressiyidade do teu texto, introduzindo

uma hip6rbole. uma ap6strofe, uma gradaeeo e uma perifrase.

3. Rel6 o poema que escreveste e verifica se este expressa a sensibilidade do teu
(eu).Podes declama-lo diante de um espelho,de modo averes e ouvires esse (eu)

que 6s tu.

l. Organiza. com os teus colegas, um sarau de poesia na biblioteca da tua escola (ou

na tua comunidade). Podem fazer chd ou sumos. preparar umas bolachas ou

biscoitos e convidar colegas de outra salas, assirn corno familiares e amigos. Se

puderes, fotoSrafa alSuns momentos e, depois, exp6e as fotosrafias na escola.

O cornbate i estigmatizaqao de vitimas de HIV/SlllA foi uma mat€ria i:i discutida

anteriormenle- (hm basc nos conhecimentos que adquiristc ata agora, rtaliza as

actividades propostas a seguir.

i

L Sup6e que 6s um atente de mobilizafio comuni&iria.Programa com o teu professori

ou com a aireceao da tua escola, a formaeeo de um grupo de trabalho, comPosto

por ci e pelos teus coleSas de turma. com o prop6sito de intervir na comunidade

e de mobilizar a populaeeo para o dever de cada um no combate dL estigmatizaceo

das pessoas vitimas de HIV/SlDA.

l. Escreve um poema sobre Cambote d estigmotizog6o de pessoos vivendo com HlVl

S/DA. Usa as mesmas estrat6gias que te foram sugeridas na actividade de produgao
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L O inqu6rito
Na 6ptica de Rei (Op. cir, 2000, pig. 159), inqu6rito 6 Lrma forma de (descobrir

averdade> ou de fazer o ponto de situagao sobre determinada problemitica, pessoa

ou grupo de pessoas.No entenderdo mesmo autor,estetexto difere da reportagem.

uma vez que esta mostra, enquanto o inqu6rito demonstra.

O inqu6rito por questionirio distingue-se da entrevista, porque a aplica(ao do

inqu6rito exclui, em alguns casos, a relaeao de comunicaeao oral entre inquiridor

e inquirido (entrevistado), camcteristica da situae;o de entrevista- 6 o que se passa

nos questionrrios deadministraeao directa (ou auto-admin istrados), em que o p16prio

inquirido regista as suas respostas.

Al6m disso, o autor supracitado considera que a ideia-chave deste tipo de texto
6 a de confrontaeeo, presente nos passos a serem seSuidos, nomeadamente:

. reunir o estado dos conhecimentos (documentacao) sobre a questao;

. encontrar a boa per8unta:

. levantar hip6teses;

. verificar as hip6teses levantadas;

. apresentar a conclus;o.

Rei (Op. c,t-) defende a existancia de quatro objectivos principais de um

inqu6rito.
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. Estimar trandezas absolutas: por exemPlo, a quantidade ou nimero de

Pessoas que l6 iornais.
. Estimar grandezas relativas: Por exemPlo, a distribuig;o dos leitores de

jornais dierios por cada um deles.

. Descrever uma populaeao ou subpopulatao: consiste. neste exemPlo, em

determinar as caracteristicas dos leitores comPradores de determinada marca

. Verificar h ip6teses: sob a forma de relae6es entre duas ou mais variiveis' Por

exemplo, entre a frequencia de determinado hrbito e a idade, como no caso

concreto da frequAncia dos camPos de futebol.

Estilo do inqu6rito

Um inqu6rito deve apresentar um vocabulirio simPles, emboru, em alSuns casos,

nao seia ficil alcanear esta simplicidade. pelo facto de o redactor tender a ser muito

(culto) ou muito (populaD,

Quando da elaboraqeo de um inqu6rito,6 necessirio evitar o uso de termos

como: <muitos>, (bastantes) e (frequentemente), uma vez que cada inquirido lhes

ir6 atribuir um signiicado d;ferente, tendo em conta que cada um deles fard a sua

interpretacao. a qual podere ser verdadeira oLl falsa. J. Esteves Rei, Op. cit, advoga

que, para evitar que isto aconteea,6 Preciso aPresentar quantidades muito bem

definidas.

O autor defende ainda qLre, ao elaborar um questionArio. 6 preciso que seiamos

o mais claros possivel na abordagem da mat6ria, de modo a evitar o surgimento de

qualquer divida.

Como elqboror um inqu6rito?

Rei (Op. cit) considera ainda que para se Proceder i elaboraeao de um inqu6rito,

6 necessirio respeitar a construgSo do question6rio e a formulaeeo de quest6es,

pois esta 6 uma fase determinante no desenvolvimento deste tiPo detexto,qlle deve

ser concebido de forma a dispensar o pedido de qualquer informaqao.

Num inqu6rito,as quest6es s;o colocadasa cada uma das Pessoas de igualmaneira,

sem adaptac6es nem explicae6es suPlementares. Uma boa Pergunta 6 aquela que

apela a uma resposta que va ao encontro da Pertunta colocada

Um bom inqu6rito 6 aquele que apresenta uma sequencia l68ica de quest6es,isto

6, questoes que sio apresentadas em cadeia, Partindo das mais determinantes

e evitando repeti!6es e desprop6sitos.



Tipos de perguntos q ser colocqdqs num inqu6rito

Quanto ao conteido, distinSuimos duas grandes cateSorias de quest5es:

a) Aquelas que se debrucam sobre factos cuja resposta 6 objectiva everific6vel

de outra forma.

Ex.:A que novela assistiu onteml

b)Aquelas que se debrugam sobre opini6es, atitudes, preferencias, isto 6,

quest6es carregadas de uma certa subjectividade.

Ex.:Acha que a linguatem usada neste teste 6 objectivaf

Quanto i forma, as quest5es podem dividir-se em dois grupos:

a) Quest6es abertas quest5es em que a pessoa responde como quer,fazendo uso

do seu vocabu6rio pessoal e tecendo os comentarios que julgar pertinentes.

b) Quest6es fechadas neste caso, depois de colocada a questSo, o inquirido

deve escolheruma resposta de entre um coniunto de respostas que o inquir:dor

Quando a resposta 6 fechada,conv6m sempre prever a introdueeo de duas respostasi

(neo seD e (outra resposta).

Segundo o ponto de vista do autor supracitado,as quest6es fechadas sao as mais

c6modas.

Outro obordogem oo inqu6rito - foses de preporogdo e
reolizog6o de um inqu6rito por question6rio, segundo
J. F. Almeidq et olii

l. Planeamento do inqu6rito: nesta fase, procurara-se delimitar o ambito de

problemas aestudar e, consequentemente, o tipo de informaEio a obter. Definidos

tao claramente quanto possivelos objectivos do inqu6rito, imp6e-se aformulaeeo

de hip6teses te6ricas que irao comandar os momentos fundamentais da sua

preparaqeo e execulio. Procede-se entao d delimitareo rigorosa do universo ou

populagao do inqu6rito, bem como d construeao de uma sua amostra repre-

sentativa.

2. Preparacao do instrumento de recolha de dados: procede-se nesta fase

e redacaao do pro,ecto de question6rio, tentando compatibilizar os objectivos

de conhecimento que o inqu6rito se propoe com um tipo de linguagem acessivel

aos inquiridos; atrav6s de um pr6-teste ou iflqu6rito-piloto, sereo previamente

ensaiados o tipo. forma e ordem das perguntas que, a titulo provis6rio, se tenham

incluido num projecto de questionerio.

3. Trabalho noterreno: certos pormenores de execueao materialdo questionrrio

deverio ser ponderados (aspecto grifico, problemas relacionados com o envio

e a devoluqeo dos questionirios, etc).

lo0
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4.An6lise dos resultados: esta fase inclui a codiflca9ao das respostas, o apura-

mento e tratamento da informagao e a elaboragSo das conclus6es fundamentais

a que o inqu6rito tenha conduzido.

5, Apresentaqao dos resultados: concretiza-se normalmente na redaceeo de

um relat6rio de inqu6rito.>

Exemplo de um inqu6riio

t.

lnqu6rito

Doengos Sexuolmente Tronsmissiveis (DSTI

Este inqu6rito foi criado no ambito da disciplinade Portutuas de 12.'classe,

6 an6nimo e destina-se;L recolha de informae6es sobre o conhecimento das

DSIAS tuas respostas sinceras s5o fundamentais para o sucesso deste

estudo.

l. Sexo:
Feminino E

2,ldadel

Masculino [l

3. Classe?

7."4 8.'fl e.. n ro., E
4, Sabes o que sao as DST?

Sim. E Nio.fl

rr."[ t2."I

3.

Se respondeste NAq terminaste o inqu6rito.

5. D6 exemplos de tr6s DST.
2.

6. Conheces algu6m que sofre de uma DST?
Sim.I Neo.!
6.1 Qual 6 a relagao que tens com essa pessoa?

Namorado(a).8 Tio.n Pai.E Tia.E
Primo.n Av6.n Amigo.[ Av6.!

7. As DST sao contagiosas?
sim.! Nio.!

8.Achas que as DST tAm cura?
Sim. n Nio.[
Obrigado/a pela tua colaboragiol

Mie.E
outro.I

I



Aplico96o

l.Agora,tu e os teus colegas vio reflectir sobre o inqu6rito. considerando

as diferenqas entre este tipo de texto e outros textos de Pesquisa de dados

Usa como ponro de partida as se8uintes quest6es:

. Em que situaloes e com que objectivos se realiza um inqu6ritol

. Que semelhanea(s) existe(m) entre o inqu6rito e as fichas de leitura?

. Que diferenga(s) h6 entre o inqu6rito e a flcha de leitLrra?

. Quais s6o as desEntagens/vantaSens da aplicaeao do inqu6rito nLlm trabalho

de investigaeao?
. Quais seo as perguntas aconselhiveis num inqu6rito de pesquisa (abertas ou

fechadas)? Fundamenta a ttra oPinieo.

. Achas que o inqu6rito 6 relevante no quotidiano das Pessoas? Se sim. de

que modo? Se n;o, por que raz5es?

2. Orog5es relolivqs: uso dos Pronomes.uio e onde

Na unidade 5, fez-se refer6ncia a estes pronomes e oPtou-se Pela sua desiSnacao

como pronomes relativos.

De acordo com Pinto e Lopes (Gromatco do Portugues Moderno,2003, Pa$. 145),

o pronome relativo faz referencia ao individuo ou objecto desiSnado PelogruPo nominal

(GN) da primeira frase e representa-o na orageo imediatamente a seguir. Este GN 6

antecedente e a oracSo introduzida pelo pronome relativo chama-se oraeeo relativa.

Assim, o pronome relativo, AL semelhanga de outros conectores (coordenativos e

subordinativos),permite transformarduas frases simPles numa frase comPosta,Podendo

este desempenhar a funqio de sujeito ou de comPlemento directo.

O uso dos pronomes cuio e onde

O pronome relativo cujo e as suas flex6es (cu.i4 cuios, cujos) t6m, ao mesmo temPo, valor

relativo e possessivo e concordam em g6nero e nimero com o obiecto Possuido.

Exemplo:A escola,.ujos janelas esteo partidas, seri reabilitada brevemente.

Quanto ao pronome relativo onde, como se referiu na unidade 5, s6 6 emPregue

para seres inanimados e exprime uma circunstancia de lutar

Exemplo:A escola onde estudo est6 deSradada.

Aplicog6o

l. Prcduz frases complexas em qLre emPreSues os Pronomes relativos cqo e onde.

2- Faz um inqu6rito oral aos teus colegas sobre a simPatia dos alunos da turma

para com a disciplina de Portuguos. Usa, na formulaqio das tuas perSuntas,

os pronomes relativos cujo e onde.
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Ten:ra trarr:;ve*"saE - A bibliotece
Retomemos o tcxto .As Bibliotecas", estudado na Unidade 5, e leflictamos e

torno da sua importancia na vida dos cidadaos.

l. Elabora um inqu6.ito sobre a importancia das bibliotecas na vida dos cidadeos

e solicita aos alunos de uma turma que o preencham. Podes seguir o modelo apre-

sentado atres sobre as DSI (Usa, no teu inqu6rito, se possivel, os pronomes

relativos onde e curo.)

L Apresenta d tua turma os resultados da anilise das respostas dadas ao inqu6rito

sobre a importencia das bibliotecas na vidadas pessoas.Naote esqueEas de utilizar

os pronomes relativos cujo e onde durante a tua comunicaeao oral.
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No finaldesta unidade.deveras ser

capaz de:

l. Sobre tipologias textuais:

, interp retar os artiSos 57 a79 da.Lei

n-' l9l2002 de l0 de Outubro;
, .econhecer a importancia do voto

num estado democratico;
. indicar as caracteristicas b6sicas do

2. Sobre o funcionamento da !in8ua:

. reconhecer derivae6es irregulares;

. classificar as palavras derivadas,

3. Sobre o tema transversal (Declaraceo

dos Direitos Humanos e Democracia:

funq6o da policia num Estado de

direito e democreti€o):

. Descrever afunleo da policia, seSun-

do a Constituiceo da Repriblica.
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Conscientes dc quc toda a comunidade ou sociedadc olganizada que deseja

viver em harmonia precisa dc instNmentos normativos que a possarn aiudar

a lcvar a cabo o seu anseio de \river oicntada por leis, fol assim criada a Lei n,"

19/2002 de 10 cle Outubro. Apesar de i6 termos analisad() cste texto lcgal, cste

merece uma abordagem ciclica, desta fcita Do que se relerc aos artisos 57 a 79,

Al6m dcsta lei, nesta unidade didectica iremos cstudar tamb6m a formalao de

palavras (casosdc dcIivaeSes ilregulares) e desenvolvero tcma traDsvcrsal rclativo
ar DeclaracSo dos Direitos Humanos e Democracia, concretarnente a I'untao da

policia, segrndo a orientaqao da Constituitao da Rcpliblica.

j

O texto que se segue 6 um excerto da Lei n.o l912002 de l0 de Outubro e cont6m os

arUgos 57 a 79. L6-os com atencao.

CAPITUI.O V
Votot6o
sEccAo I

Direito de

Arrigo 57

(Pelsoolidode do voto)

1. O dlreito de srdr6gio 6 exercido directamente por cada cidadao eleitor
2- Em caso algllm o direito de sufr6gio 6 susceptivel de representalao.

Adigo 58

lPresenciolidode do votol

O direito de voto € exercido presencialmentc pelo cidadao eleitor no local de

Iuncionamento da assembleia de voto em que se encontra inscrito,

ArriEo 59

{Unic;dode do voto)

A cada elcitor s6 6 permitidovotar uma Linica vezpara a eleilao de cada 6rgao

representativo das autarquiat k)cais.

Arrigo 60

lDireito e dever de votor)

1. O acto de votar constitui um direito e um dever clvico do cidadao eleitor
2. As entidades piblicas e privadas, a5 empresas e outros ernpregadores devem

conceder aos respectivos fu cion6rios e trabalhadores, se for caso disso, dispensa

pclo tempo necessSrio para podcrem votar.
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Artigo 61

{conf idenciolidode do voto)

1. O voto 6 secreto-

2. Ningx€m pode, sob qualqucr pretexto, ser obrisado ou obdgar outrem a revelar

o sentido do voto.

3. Deotro da assembieia de voto eloradela, at€ a distancia de mil metros, ninSu6m

pode revelar em que candidalura votou ou vai votar

Anigo 62

(Requisiros de exerci.io do direito de voto)

Para a16m de admiss;o a vota(ao, o nome do elcitol deve constar do caderno

de recenseamento e a sua identidade ser reconhecida pela respectiva mesa.

sEcgao ll
Processo de volog6o

Artigo 63

(Aberturo do ossembleio de voto)

1. As asscmbleias de voto abrem es sete horas.

2. O presidente da rnesa da assembleia de voto declara aberta a assembieia de voto

e procede, corD os restantes mcmbros e delegados das candidatulas, a revista da

cabina de voto e dos documentos de trabalho da mesa.

3. O presjdenie da mesa exibe as urnas vazias perante os otltros membros da mesa,

delegados das candidaturas e eleitores presentes, ap6s o que procede e selagem

das mesrnas, elaborando se a respectiva acta.

Arligo 64

llmpossibilidode de oberturo do ossembleio de voro)

A abertum das assembleias de voto nao tem lugar nos casos de:

a) Impossibilidade de constituiqao da respectiva mesa;

b) ocorroncia, no local ounas suas proximidades, de calamldade ou deperturbaqao

da ordem piblica, na vespera ou no prdpdo dia marcado para o acto eleitoral.

Arrigo 65

lkres'rlqridode e seu suprimento)

1. VeriBcando-re quaisquer irregularidades que impecam o processo de votalao,

a mesa procede ao seu supdmento dentro das duas horas subsequentes a sua

verificaEao.

2. Torlando-se impossivel supdr as irregularidades dentro do prazo plevisto no

ntmero aoteriot o presideflte declara encetada a assembleia de voto e particlpa

imediatamente o facto a Comissao Nacional de EleiQoes atrav6s do Secretadado

T6cnico de Administraeao Eleitoral, distdtai ou de cidade para deciseo 6nal.
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Artigo 66
(Continuidode dos operogoes eleitorois)

A votaqao decore ininteruptamente, devendo os membros da mesa da

assembleia de voto fazer-se substituir quando necessArio.

Arrigo 67

(lnterrupg6o dos operogse' eleitoroi5)

1. As operae6es eleitorais seo intenompidas, sob pena de nulidade da votaEio, nos

seguintes casos:

a) Ocofleocia, na iirea da autarquia local, de calamidade ouperturbaeaoda ordem

ptblica que possa afectar a realizaqao do acto eleitoral;

b) Ocorencia, na assembleia de voto, de quaisquer perturbagoes ou tumultos.

2. As operaq6es eleitorais s6 sao retomadas depois de o presidente vedflcar a eliminalao

da(s) causa(s) que dcterminam(m) a sua interrupgao.

3. Nos casos referidos no nLimero 1 e sempre que se ponha em causa a intesridade

dasulnas, as opera!6es eleitorais voltam a repetir-se, considerando-se sem efeito

quaisquer actos que eventualmente terham sido praticados.

4. Na impossibiiidade de repetrqao das opera!6es eleitorais rcfeddas no nLimero 3,

realizam-se eleiE6es no segundo dominSo ap6s a realizaeao das elei!6es em

rcfer€ncia.

Artigo 68

{Presenso de n6o eleirores)

1. Nao 6 permitida a presenqa nas assemblejas de voto:

a) de cidadaos que llao scjam eleitores;

b) de cidadaos que ja tenham exercido o seu direito de voto.

2. f., contudo, permitida a presenla dos 6rgaos de camuicaeao social nas assembleias

devoto, desde que devidamente credenciados pela Comissao Nacional de E1eic6es,

devendo:

a) identificar-se perante o presidente da mesa da assembleia de voto, exibindo

a credencial referidai

b) abster-se de colher i]n agens ern lugares pr6ximos das cabinas e urnas de votalio
e de registar declarae6es de eleitores dentlo da erca de trezentos metros

circundantc do local de funcionanento da assemblcia de voto.

3. A Comissao Nacional de Eleit6es autodzari a presenla de obseFadores designados

por organizae6es nao partid6rias.

Artigo 69
(Ordem de votos5oJ

1. Os eleitores votam pela ordem de chegada As assembleias de voto, dispondo-se

em 6la para o efeito.

IO:



2. Neo havendo nenhuma irregularidade, votam em pdrneiro lugar os mernblos

das mesas de assembleia de voio, bem como os delegados das candidaturas que

se eocontem ilscdtos nos cadernos e]eitorais conespondentes a assembleia de

voto que flscalizam,

3. Os presidentes das mesas dao pdoddade aos seguintes cidadaos eleitores:

a) incumbidos do serviEo de protecqao e seguranqa das assembleias de voto;

b) docntes;

c) deficientes;

d) mulheres gr6vidas;

e) idosos;

f) pessoal m6dico e param€dico.

Arrigo 70
(Encerromenro do voroe60)

1. O presidente da mesa declara encerrada a votaEao logo que tenham votado todos

os inscdtos e presentes nas assembleias de voto at6 as dezoito horas do dia previsto

para as e1eie6es.

2. Em caso de impossibilidade de cumprimerto dos prazos eleitorais, cabe a Comissao

Nacional de [leie6es decidir sobre a eventual prorroSaleo da votaqao, por nais

um dia-

SECCAO t

Modo gerol de votog6o

Arrigo 7l

lModo de votog6o de codo eleitor)

1. Ao apresentar-ie perante a mesa da assembleia de voto, cada el€itor mostra as

suas maos aos membros da mcsa e entrega ao respectivo p residente o seu carteo
dc eleitor.

2.Identificado o eleitor e verificada a sua inscriqao, o presidente entreSalhe os

boietlis de voto.

3. Em seguida, o eleitor dirige-se A cabina de voto onde, sozioho, assinala comuma

cruz, ou com aaposigio da impressao digital no quadrado ou na Area rec'tangxlal

corespondente ao candidato em que vota, e dobla cada boletim de voto em

quatro pailcs.

4. Voltando para junto da mesa, o eleitor introduz os boletins de voto nas urnas

correspondentes e mergxlha o dedo indicador direito em tinta indel6vel, enquanto

os escrutinadores registam a votagao, rubricando os cademos de recenseamento

eleitoml na coluna correspondente ao nome do eleitor.

5 . Se o eleitor nao expressar a sua vontade em relaqao a um dos 6r8a os a eleger, oa o

recebendo ou nao enftegando o respectivo boletim de voto, esse facto conrta da

acta como abstenqao.
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6. Se, por inadvertencia, o elcitor inutilizar um boletirn de voto, deve pedir outro
ao presidente da mesa, devolvendo'lhe o primeiro, que 6 rubricado pelo presidente

7. Uma vez exercido o direib de vokr, o eieitor recebe o cartao e retira se do local
da votalao.

A.riso 72

(Voto dos portodores de deficiEndo)

1. ()5 eleitores cegos e os afectados por doenEa ou deficiencia fhica not6da, que

a mesa verifique nao poderem pmticar os actos descitos no antigo precedente,

votam acompanhados de outro eleitot por si livicmer-Ite escolhido, que deve

garantir a fidelidade de expressao do seu voto, licando obrigado a absolnto

sigilo.

2. Se amesa decidirquenAo sc vcrifica a notodedade da doenca or deficiencia fisica,

exise que lhe seja apresentado, no acto da votalao, documento passado pela

entidade competente, em comprovaeao da impossibilidade da piatica dos actos

Llescdtos no artigo anterior

Arrigo 73

lvoto dos.idod6os sue n6o soibom ler nem escreved

Os cidadaos que nao saibam lernem escrevele que nao possam colocar a cruz,

votam mediantc a aposiciodeum dos dedos noquadrado ou na area rectangular

correspondente a caDdidaturaque escolhem, depois de o terem mergulhado em

tinta apropdada para o efeito existente na cabina de voto.

Arrigo 74

[Voro de eleirorer com corr6es extrouodor)
Oeleitorcujo cartao se tenha extraviado, foradoperiodo
de reemissao flxado pelos 6rgaos eleitorais, s6 pode

votar sc con star do cademo cleitoral respectivo, conlirmado
pelos dele8ados de candidatura, devendo, para o efeito,

aprese[tar o bi]hete de identidade.

IO
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Gorontios de liberdode de voto

Arligo 75

{Dnvidos, re.lomog6es e Proresrosl

1. AI6m dos delegados de candidaturas, qualquer eleitor pefiencente a assembleia

de voto pode colocar ddvidas e apresenta! por escrito, reclamae6es e plotestos

relativamente as operaedes cleitorais da respectiva assembleia de voto, devendo

in\trui-loq com o\ meio\ de prova necessario\,

2. A mesa nao pode iecrsar a rccepeao das teclamaeoes e dos prctestos, devendo

rubdce-los e anex6los as actas-

3. As reclama9oes e protestos tem de ser objecto de deliberaEao da mesa da assembleia

de voto, que pode tomAla no flnal da votaEeo, se entender que isso nao afecta

o andamento noamal da votaqao.

4. Todas as deliberaE6es da mesa da assembleia de voto, sobre esta mat6lia, sao

tomadas por maioria de votos dos respectivos membrcs, teldo o presidente voto

de qualidade, podendo ser obiecto de recurso a comissao respectiva.

Artigo 76

(Monutenr6o do ordem e do disciplino)

1 . Compete ao presj dente da mesa da assembleia de voto, coadjuvado pelos rcstantes

membros, assegurar a liberdade dos eieitoies, mantel a ordem e a disciplina,

tomando pam o efeito as providelcias adequadas.

2. Nao sao admltidos na assembleia de voto os eleitores que se apresentem

maoifestamente emb agados ou drogados, os que sejamPortadores de qualquer

arma, os dementes e os que, por qualquer forma, perturbem a ordem priblica

e a disciplina.

AttiEo 77

{Proibieoo de propogondo)

1 . L proibida qualquer propaganda dentro das assembleias de voto e fora delas e na

erea circmdante at6 a uma distancia de fezentos metlos.

2. O di\poslo no ndmero anlerior dplicare €xalmenle d eribi\ao de qrmbolos.

sinais, distintivos ou autocolantes dos candidatos e de partidos politicos ou

coligae6es de partidos.

i rro
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Artigo 78

(proibi<6o do presen.o do Iorso ormodo)

1. Nos locais onde se reunirem as assembleias de voto e num raio de trezentos

metros, 6 proibida a presenEa de forqa armada, com excep(ao do disposto nos

ntmeros seguintes.

2. Quando for necessirio p6r termo a tumultos ou obstar a agressoes ou violencia,
quer no local da assembleia de voto, quer na sua proximidade, ou ainda em caso

de desobediancia As suas ordens, o presidenie da mesa da assembleia de voto
podc, ouvida esta, requisitar a presenla dalor(a de manuten(ao da ordem p[b]ica,

com menqao na acta das razoes da reqrJisi(ao e do peiodo de prercnea da forea

annada.

3. Semprc que o comandante da forla de manuteneao da ordem piiblica vefficar
a exist€ncia de indicios de que se exelce sobre os membros da asscmbleia de voto
coacEao fisi.a ou psicol5gica quc impeqa o re5pectivo presidente de fazer

a rcspcctiva rcquisigao, pode rnandara forta intefvir, devendo esta retirar-selogo
que o presidente assirn o determine ou quando a sua presenqa jA nio se

j u stiliqr.re.

4. Nos casot previstos nos nfmeros 2 e 3, suspendem-se imediatameote as opelae6es

eleitorais at6 que o presidente considere reunidas as condig6es para que elas

possam prossegrir; sob pena de nulidade da eleifao na rorpectiva assembleia de

Artigo 79

(Deveres especiois dos pro{issionois de <omunicoeao socioll
(ls proEssionais de comunicaEao social que, no exercicio clas suas fuoe6es, se

desiocam as assembleias de voto, nao devem agir de forma a coirpromctcr o

segredo de voto ou a perturbar o acto eleitoral, bem como difundir com
parcialidade-

VOTE



l. (O acto de votar constitui um direito e um dever civico do cidadao eleitoD,

artigo 60, ponto l.
Ll Por que razao o acto de votar 6. por um lado, um direito e, Por outro. um

dever do cidadiol
1.2 Achas que a sociedade moeambicana encar? este acto segundo estas duas

perspectivas? Se nao, refere com qual das duas PersPectivas a sociedade

mocambicana mais se identifica.lustiflca a tua resPosta.

1.3 Concordas com a citagio apresentada em I I Justifica a tua Posicao.

2. Atenta no artigo 72.

2.1 Quais sao os requisitos necessiios para que um individuo exerqa o seu direito

de votol
3. O artigo 64 versa sobre a impossibilidade de abe.tura da assembleia de voto.

3.1 Em que momento tal impossibilidade se veriflcaf

3.2 Achas que as raz5es apresentadas para que tal aconteca seo Pertinentesl
4. Quando devem ser interrompidas as operaq6es eleitorais e quando devem ser

retomadas?

5. Qualtem sido a soluqao apresentada pelos 6rgeos eleitorais nos casos em que 6

impossivel repetir as operae6es eleitorais?

6. (Os presidentes das mesas deo prioridade a alSuns cidadios eleitores, Para em

primeiro luSar exercerem o seu direito de voto.)
6.1 Combasenoquefoi mencionado na citaeio anterio r, assinala com X aoPleo

n a) Homens. n
I b) Funcionerios do Estado. tr
E c) Deficientes. tr

d)

e)

0

Doentes.

ldosos.

56 pessoal m6dico.
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7. Em que circunsdncias se di por encerrada a votaeaol

7.1 Quem orienta o processo de encerramento?

8. Com base no artigo 71, indica. de forma resumida, os passos que devem ser

se8uidos pelo cidadio elei(o- duranre a votalio.
9. De que forma a assembleia de voto procede para recolher os votos dos indi-

viduos portadores de deficiancia e dos analfabetos?

10. Atenta no artigo 78: (Proibiqeo da presen(a da forga armada>.

l0.l Resume. em pelo menos sete linhas, o artigo em epigrafe.

I I. (O direito de sufragio 6 exercido directamente por cada cidadao eleitor.)

I l.l Substitui a palavra sublinhada pelo seu sin6nimo e forma uma nova frase.

l. Em cerca de vinte linhas,apresenta o resumo dos artiSos 57 a 79 da lei n.' l912002

de l0 de Outrbro.

L O artigo 6l versa sobre a confidencialidade do voto.

l.l Discute, ern coniunto com os teus colegas de turma,at6 que ponto a falta de

sigilo eleitoral pode coagir o outro a aderir i nossa posiqio eleitoral.

i2\
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l. A lei em Mocombique
O estado mogambicano, tal com os outros estados,fundamenta-se na leiparafazer

valer o seu espirito de bem servir os cidadeos em teral.56 com base na lei se pode
garantir a seguranga dos cidadeos e, ainda, fazer com que os mesmos se respeitem

A ampla participaeao dos cidadaos na elaboraeao da lei fundamental rraduz
o consenso resultante da consci6ncia e da crenla de que todos esteo empenhados
no bem-estar de um pais democritico como Mogambique.

Aplicogdo

l. O que entendes por legislaESol

2. Que nome se de ao individuo que se ocupa da elaboraeao de leis?

3. A que minist6rio cabe a flscalizaCeo do cumprimento ou nao cumprimento das

leis do paisl

2. Formoc6o de pqlorrros: derivog6es irregulores
Rel6 as peSinas I 4 e I 5, na Un idade I , para relembrar os con hecimentos sobre

formaeao de palavras.

Aplicog6o

L Retira do texto normativo que acabaste de lerpalavras quetenham sidoformadas
por meio de derivaeio irregular.

2. Identificadas as palavras, constr6i com as mesmas tr6s frases da tua autoria.
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A pdicia da Repliblica de Moeambique, em colaboraEao com outras instituiqoes

do Lstado que queiram o bem da sociedade, tem como funqao prjmordjal garantir

o cumprimento da lei, assegurar a manutenEao da ordern, salvaguardar a segxranea

das pessoas e bcfls, a tranquilidade pfblica,
o respeito pelo Estado de direito dcmoclitico e

a obseNancia estrita dos direitos e liberdades

fundamentais dos cidadaos.

A policia da Repfblica cte Moeambique
6 apartiddria, nao se devendo identificar com

nenhum partiLlo, nem mesmo com o paatido no
poder.

No exercicio das suas funE6es, a policia tem

!u'no ohrigd\ao obede( er d 'ei e 'en4r com i\enqdo

e impdrr idliddde o\ ciJddii,\ ( a\ in\lituico( \. \eiarn

clas priblicas ou privadas.

A policia moeambicana 6 dirigida por um
comandante-8eral.

L a lei que estabelece a orsanizaEao geral da

policin, fixa os respectivos ramos, determinaasua

IunEao, a sua estmtura e at normas que regem

o ingresso na mesma.

l. Produz um texto expositivo-artumentativo em

o dever de a policia moeambicana ser apartideria.

que aPresentes como tese

l. Discute com os teus colegas o papel que a

. Policia moqambicana tem desempenhado nestes

iltimos anos.tendo em conta o elevado indice de

homicidios de individuos pertencentes a esta

corporaceo e o elevado indice de criminalidade

que o pais tem enfrentado, numa altura em que a

pr6pria policiadiz estar a envidar todos os esforeos

para desmantelar quadrilhas perigosas.
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No finaldesta unidade,deveris se-

caPaz de:

L Sobre tipologias textuais:

. distingu ir artigo deopiniao de artigo

de fundo/editorial.

2. Sobre o funcionamenro da lingua:

. identificar a reg6ncia de oraq5es

integrantes.

3. Sobre o tema transversal (Saide

e Nutrieeo: plando de irvores
e saide piblica):

. participar no combate d erosao

e Ar desertificaqeo;
. contribuir para a manutenCao das

condie6es higi6nicas da escola e para

a conservaeeo do meio ambiente.



Ieros tomoli5ftos: o.rlso de opinido vE6usorrigo de fundo/editortol

Textos jornalisticos: artigo de opini6o versus
artigo de fundo/editorial

Esta unidade centra-se no estudo do artigo de opiniao e na comparagao deste

com o ardgo de fundo/editodal, que foi abordado na Unidade 3.

Quer numa, quer noutra unidade did6ctica, tens a opoltunidade de contactar
com o texto iomalistico e de ensaiar a produeao de cada um destes artigos.

Como ie vimos, os edltorlais sao textos de um iomal, de uma revista, da

imprensa em geral, em que o conteido expressa a opini;o da empresa, da direccao
ou da equipa de redacEao, sem a obdgacao de ter alglrma imparcialidade ou
objectividade. Gemlmente, os grandes jomais ou rcvistas lese am um espaeo

para os editodais logo nas pdmeiras paginas intemas. Os temas dos editodais sAo

normalmente demarcados com uma borda ou ou um tratamento gref,co diferente
para marcar claramente que aquele texto 6 opinativo e nao informativo. Os

editodais maiores e mais 

-
analiticos designam-se
por artigos de fando.

O aitlgo de opinieo
tem um cadcter individual

- he um individuo que

expressa uma opiniao,
queafundamentaede-
fende.. Este tipo de texto
6 semprc assinado.

Aplico96o

L Faz o levantamento das caracteristicas de um artigo de fundo.

2. Procede ao levantamento das caracteristicas do artito de opiniao.

3- Confronta as caracteristicas dos dois artigos e sistematiza as semelhangas

e as difereneas entre os dois textos jornalisticos,

Orog6es subordinodos integronies/coniuncionois
As orag6es subordinadas intetrantes/coniuncionais seo orae6es su bordinadas

introduzidas geralmente pela conjun9ao subordinativa integrante gue. Estas orae6es

desempenham a fungio de complemento directo do verbo da oraeao subordinante.

Para al6m do conector gue, tamb6m pode aparecer o conector se.

117
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A corio de condug6o em informdticq
Os candidatos a um posto de trabalho

vao pd\sar d poder compro!dr ar .uas

comperan.ids rd ulili/d, aode, ompulddore\.

Ba\td, pdrd lal. quP di'ponham da (arla de

conduqao inform6tica.
A Larla dc, ondu(ao inlormifi( a Sdrante

que o 'eu detentor po\\ui (onhe!imentu\
para uhlizdr as dplrcdL oe\ mformdli(d\ mar\
(orr( nlc\ dp umd lormd ell( ienlp e produhvd..

afirmaJos6 Cardoso de Matos.

A politica garante que cada cidadao moste
o seu potencial em mat6da de manuseamento

de equipamento informitjco. Este potencial

passa porprocessos de demonstraeao pr6tica

da\\ua\(OmpPrcnr ia5. em lPrle\conduzido\
por especialistas namat6ria, cujo objectivo
6 apurar o nivel de verdade da certificaeao

das compet€ncias obtidas durante a

aprendizagem.

Antes da emissao da carta de condueao,

que custara celca de 3000 MT, a entidade

controladora do sistema informetic(,
.onfronta os resultados inscritos no carta()

de registo com a sua base de dados,

2s Uma garantia da idoneidade, uma das preocupaq6es da entidade supervisora,

6 que os dados constantes do cartao confiram as capacidades do cidadao (...).

Isto pressup6e que devem existir normas que garantam que a aplicaEeo seja

efectiva e equiiibrada para todos os cidadaos.

Jodo Ramos, in Nascibenlo e Iinnr,A DinA icd da Escrita,

Pono Ediion (a&rrado)

ldentifica a reSancia verbal nas orag5es que constituem o texto.

Produz frases em que as ora!6es respeitem a regancia verbal.

Produz frases complexas em que a relageo seja de subordinagao, usando espe-

cifi camente oraE5es subordinadas integrantes.



Ieno5 iomolsicos: o,riso de oprnioo versusarriso de {undo/edirorrdl

Tema transversal - Saride prlblica e o plantio
de 6rvores

Dio Mundiol do Floresto e do Arvore
A comemoralao of,cial do Dia da ,{rvore teve lugar pela primelra vez no estado

norte-amedcano do Nebraska, nos [UA, em 1872.John Stirling Morton conseguiu
induzir toda a populaqao a consagrarum dia no ano e planta(ao ordenada de diversas

elvores para resolver o problema da escassez de lenha.

A Festa da ANore rapidamente se expandiu a quase todos os paises do mundo.
Em 1971, e nasequenciade umaproposta da Confederaqao Europeia de Agrlcultores,
que mereceu o melhor acolhimento da lAO (Organizaqao das Naq6es Unidas pala
a AlimentaqAo e Agricultura), foi estabelecido o Dia Mundial da Floresta com o
objectivode sen sibilizar as populae6es para a importancia da flolesta na manutengao
da vida na Tera. No dia 21 deMarqode1972 inicio da Prjmavera no Hemisf6 o
Norte - foi comemorado o prjmeiro Dia Mundial da Floresta.

l. Escreve, em torno da tematica Soide piblica e o

plontio de 6rvotes:
, um artigo de fundo/editoriali
. um artiSo de opiniao.

Procura incorporar no texto orae6es integrantes,



No inaldesta Lrnldrdo.dcverrs ser

L Sobre aipologlas texruais:

. identificar o g6nero dramiiicoi
! ana sartextos drarnit cos e oca izi-

- os no ternPo e no esPaco;

. d stinguir rltuais de rextos dra-

. d ferenciar as caracteristicas linguis-

ticas dos textos dramitlcos mo-

eambicanos de oLrtros nio mo-

.ldentilcar personagens e acqoes

nos textos estudados;

' ldentilcar os diferenres estidios da

ingua representados nos dlferentes

2. Sobre o fun.ionamento da lingua:

. reconhecer as flsuras de sinlaxe.

3. Sobre o te ma rran sversal (Com bate

i estigmatizatAo devftinras de HIV/

SIDA)

. produz r textos dramitlcos e orga-

n ?aresboeos de Pequ.nas encefaEocs

sobre o combate i estigmatizaqeo

de vi.imas de HIV/SlDAi
. drama.izar textos.
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Nesta u dadedididica, vais aprender outro 86nero textualio g6nelo dram6tico.

Analisaras textos dram iti cos, iocalizarldo a s acEoes no tempo enoespaQo. Deverds

ser capaz de distinguir um ritual de um te(o dramatico.

Tal como as outras tipologias textuais, esta apreseilta tambEfl um tipo de

linguagem que a identilica, ainda que varie de acordo com o estilo do autor de

cada urn dos textos. Como 6 6bvio, embora escrevam texios do mesnlo 86nerc,
cada autor tem urn tilD de linguagem que o distinguc, marcando, de certa forma,

rrma diferenea relativamente a outro texto que tenha sido prodruiLlo por outra

pessoa. Assim, iras destdnqar os texlos clramiiticos mo(ambicanos de oulros nao

mo(ambicano!, no quc diz respeito As caracteristicas linguisticas.

I

L6 com atengeo o texto segulnte.

CENA I - Mqdqleno, Jorge e Romeiro

JorSe 5ui\ PortuSue\?

Romeiao Lomu os n', llrure(, espero en Deu\

Jorge - E vindes?

Romciro - Do Santo Sepulcro de.Jeslts aldsto.

. JorSe t vi\ild(le\ ,"du\ o\ \d rlo\ l .r!Jr"'.'
Romeir:o Nao os visitci; morei li vinte anos cumpridos.

Madalena - santJ \ rod ,e\dile5. lr,n "r'rL I o.

Romeiro Oxaliil lradcci iruita fome, e nao a softi corn paciencia;

deram-me muitos tratos, e nem scmpre os levei com os olhos naquele que

10 ali tinha padecido por min1. Queria rezar e mcditar nos mist6lios da SaSrada

Paixao que ali se obrou... c as paix6es mundanas, c at lembranqas dos que

se chamavair meus segundo a ca rt tr;rvavarn-me do colatao e do espirito,

que os nao d{:ixavam estar com Deus, nem naquela terra que 6 toda Sua.

Oh! Eu nao rnerecia cstar o de estive; bem r'edes quc nao soube mor'aelle.

.r JorSe-lor'l"n n.u'q.r .1J,,, -\J\ r larrioe\u\n'\pr'':equanJo
lbr sua vontade iieis morrer sossegado no\ braeos de vossos fllhos,

Romeiro [u ]rAo tenho frlhos, padre.

Jorge \o seio da vossa familia...

Romeiro A minha familia... Jd nao tenho farnilia

'o vadalena \errl,rF h- l'dr"'1.. Jrr18, \...

Romciro - Irarentesl,,, Os mais chcgados, os que er.l me importava achar..

contaraln coln a minha morte, flzeram a sua felicidade co ela; heo-de

,Jr r' !.r1. r'r- r'JU ' ullnet em

Madale a Havcra tao nl6 gente... e iao vil, que tal fa!a?



Romeiro - Necessidade pode muito. Deus lho perdoar6 se puderl

Madalena Nao faeais ju2os temer6rios, bom rcmeiro-

Rorrlelio - Nao faqo. De parentes/ ja sei mais do que queia. AmiSos ieoho um;

Jorge Ja nao sois tao i feliz.

30 Madalena - [ o que eu pudcr fazer-vos, todo o ampalo e agasa]ho qale prdel
dar-vos, contai comigo, bom velho, e.orn rneu n1arido, que ha-de folgar de vos

proteger...

Romeir:o - Eu j6 vos pedi alguma coisa, senhora?

Madalena - Pois perdoai, se vos ofcrrdi, arnigo.

Romeiro Nao hf ofensa \.erdadeira senao as que se fazem a Deus. Pedi-lhe \,6s

perdao a Ele, que vos n:rc laltarA de que.

Madalcna -Nao, irmao, nio d€cclto. E Ele ter, compaixao de mim.
Romeiro'itri...
Jotge (.Cottdndo n convefia.ao) - Bom velho, disscltcs trazer um lecado a esta

clama: dai-lho ie, que haveis mistcr dc ir descansar...

Romeiro (Sor/i,rAr ../m.r:prl.,rtr) Quercis lcnrbrar-me que estou abusando da

paciencia com que me tern ouvido? Iizestes bem, padrc: eu ia-me esquecendo...

talvez mc esquecesse de todo a mensagcm a que vim... llstou tao velho e mudado

do que tuii
Madalena Deixai, dcixai, nao importa, eu f()lgo Lle vos ouvir; Llir-me-eis vosso

recado quan.lo qt.r'erJ<'... 1.,!. d,r dnl^r...

Romeiro Hoje hii-de ser. Hii tros dias quc nao durmo nem descanso, nem pousei

esta cabeqa, nern pararam estes p6s dia nem de n()iic, para chegar aqui hoie, para

vos dar meu recado,,, e morrcl dcpois, ainda que morresse depois: Porque iurei...
faz hoje um ano - quando me libertararn, dei juramento sobre a pedra santa do

Sepulcro de Cristo...

Madalena Pois 6reis cativo cmJerusale ?

Rornciro - Lra: nao disse que vivi 1i-1vinie anos?

Madalena Sirn, mas...

Romeiro NIas o jurarncntu que dei foi que, atlte\ dc um arlo curnl)rido, estaria

diantc dc !6s e \.os diria da parle cle qucDl me mandou,,.

Madalerra (Aterddr) - E quem vos mandou, tlomenl?

Romeiro - Um homem lbi, c um honraalo homem a quem unicarncntc dcvi

a liberciade... a Dirlgu6m mais. Jurei fazer-lhc a vontade, e vim.
Madalena Cbnlo sc chama?

Rolneiro O seu nome ncm o de sua gente nunca o cli\sc a ninguam no

cativeiro-

Madalena NIas enllm, dizci v6s...

Rorrrciro - As slras pala\'ras, trago-as cscritas no coraqAo com as idgrimas de
i

I
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6s sangue que lhe vi chorar, que muitas vezes me cairam nestas maos, que me correram
por estas faces. Nin$16m o consolava senao eu... e Deus! Veja se me esqueceriam
a\ (ud\ Prld\ ra).

Jorge Homem, acabail

Romeiro - Agora acabo: solrei, que elc tamb6m sofueu muito. Aqui estAo as suas
70 pala\''ras: <lde a D. Madalena de Vilhcna e dizei-lhc que um homem que mrito bem

the quis aqui esti vivo por scr rnal e daqui nio pode sa nem mandar lhe novas
suas de ha vinte anos qur o ho(xeram cativo',

Madalena (Nd mdiordrri(r/i/.j - Dcus teflha lniscrica)rdia de mim! [ esse homem...
esse homem.., Jesus! Esse ho em era... esse lDmern tiolla sido... levaram_no ai de

7s on.le?... De ,{frica?

Romelro Levaraln.
Madalena - Cati\!?...
Romeir:o - Sim .

Madalena Portugua\?-.. cati\.o da batalha de...
30 Romeiro - De Alcicer QLlibir.

][,.a.ilalerna lEsfawrirltt) - Meu Deus, ntcu l)eusl eue sc nao abre a terra debaiio
dos meus p€s?... QLre nao caiam estas paredes, que I nao sepultern jii aqui?...

Jor.ge Calaiv()s, D. N,ladalcnar a miseric6rdia de Deus 6 infinita; esperai.
Eu duvido, eu naLo creio..- estas nao sao coisas para se crerem de anirn() leve (Reflecte

85 ebf,o,.ot opar d itleit que the nclulilt de rep?rt , Ohl htspiragao div i].la... lchqanllo
do /orreiro-) Clonheceis bem esse horncm romeiro nio 6 assirn?

Romeiro - Como a mim mcsmo.

Jorge - Sc o vireis... ainda que fora noutros trajos... con menos anos _ pintaoo,
digamos, conhe.Clo-cis?

9o Romeiro - Como se me \'issc a mirn mesmo num espelho.

Jorge - Pro.urai nesses retratos, e dizci-me se algurn deles pode ser
Romciro (Scri p/or urdr, a dpotlLondo k\a |ut. o rettdto da D. lodo) L agueje.
Madalena l{:otn u t !!'ita egdrttr.ro) Minha ,l1ha, mirrha hlha, mirlha lilhal

lEm tom cara ? protundo.) Estou... est6s, pcr.iidas, desoruadas... infan es! \Cofi] ouLK)
es yitl tlo ornlAa.) O11l Minha Blha, nlirha iilhal (Fo,qe ?\fayoidu e nesta.l1iLar.)

Alnrcida(iare(.1/?i Lrir dr Srrrd .exreriol



l. A revelageo da identidade do Romeiro 6 realizada por etapas.

l.l ldentifica a sua nacionalidade e local de residencia nos timos (vinte anos

cumpridos).

1.2 Caracteriza a vida do Romeiro nos Santos Lutares, avaliada por ele mesmo

(linhas 8- l4).

1.3 Atenta na fala do Romeiro,linhas 2l-23, e interpreta-a (ap6s o peregrino ter
revelado que je neo tinha familia).

1.3.1 Nesta perspectiva, retira conclus6es sobre a pergunta de D Madalena:

<Haverii tio mi gente... e tio vil, que tal faeal) (linha 24)

1.4 Perante a solidariedade que D l'tadalena apresenta em seu nome e no de seu

marido, como reage o peregrinol

1.5 Por que reage ele assiml

1.6 O Romeiro acusa D. lYada,ena de ter ofendido a Deus. Perante a acusaeio,

como reage a nobre damal

1.6.1 Explicitao significado subiacente ao uso dofuturodoverbotei (Teri...),

atentando igualmente i pontuagao (linha 38).

1.7 lnterpreta a didascelica da linha 40.

1.7- I Relaciona-a com a express;o (Estou teo velho e mudado do que fui!>
(linhas 43-44).

1.8 O Romeiro aflrma que tem de cumprir um juramento que fizera (sobre a

pedra santa do Sepulcro de Cristo) (linhas 50-51)).

1.8.1 Resume as informag6es mais importantes das falas do Romeiro (linhas

55-56, 5A-59, 6 t -62, 64-67, 69-72\.

1.9 O recado trazido pelo peretrino implica sofrimento. Quem sofreu/sofre/

/sofreri com a missiva tmnsmitidal
1.9.1 Esclarece o sentido das express6es (muito bem lhe quis>, <aqui est6 vivo

por seu mab) e (de hA vinte anos que o trouxeram cativo) (linhas

70-72).

2. A que momento da traS6dia clissica corresponde o instante em que o Romeiro

aponta para o retratol lustifica.

i
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l. Texio drqmdtico
O texto dramdtico 6 constituido por um texto principal (isto 6, pelas falas a Pro-

ferir pelos actores no palco) e por um texto secundirio (as indicaq6es c6nicas ou

didascilias).

No texto dramitico,como no texto narrativo, existe a narra(eo de eventos e sao

indispens6veis o espalo e o tempo. No entanto, no texto dramitico,6 da maior

importancia a concentraqio do conflito, ao qual se subordinam os outros asPectos.

A representaqSo c6nica no palco constitui a realizageo do texto dramAtico, vivido

num momento Presente, o que nio acontece no texto narrativo, nem no texto

lirico.

O texto dramitico 6 criado pelo dramaturgo e tem como finalidade ser represen-

tado num palco, passando en6o a ser considerado como

&

ral.

Eslruiuro do texlo drom6tico

O texto dramitico caracteriza-se por ser estruturalmente constituido Por um

texto principal e por outro secundirio,sendo que o primeiro aPresenta actos lintuis-

ticos realizados pelas personagens que comunicam entre si atrav6s de di6lo8os.

No texto dramitico podem ainda ocorrer mon6logos (nao existem r6Plicas nem

interlocutores, embora nele se possam manifestar elementos dial6Sicos e se Possam

identiflcar interlocutores implicitos ou latentes).O texto secundirio 6 formado pelas

didascilicas ou indicaq6es c6nicas. Estes dois textos funcionam interligados e sio

O texto drametico apresenta uma sequancia de eventos provocados ou sofridos

por agentes,que se desenvolvem num determinado tempo e espago, real ou fingido.

drom6iico
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Segundo o Programa lnterm6dio do Primeiro Ciclo, Oitava Classe, 2006/7 (2005,

p6g. 47), a estrutura interna deste tipo de texto organiza as ace6es em: apresen-
tacio, conflito e desfecho, enquanto a estrutura externa o divide em cenas e

actos. O texto dramitico vive centrado nas relae6es entre personagens principais

e secundirias, das quais 6 feito um retrato fisico (por caracterizaeao directa) e um

retrato psicol6Sico (por caracterizaeeo directa e indirecta).

Aguiar e Silva (Ieorio do literoturo,6." Edieeo, Coimbra,Almedina, pe8. I l4) afirma

que (o texto dramitico realiza-se como texto teatral atrav6s de um complexo

processo (...) o texto"principal" do texto dramitico deixa de ser comunicado como

um texto escrito submetido is retras, is convene6es e ao condicionalismo da comu-

nicaqao literiria para se transformar num texto oralmente realizado por instancias

de enunciagao, ficticiamente encadeada por actores e comunicada a espectadores

por canal vocal-auditivo>.

A realizaeio oral do texto dram6tico levadaacabo num espaeo c6nico, implicando

a presenga de actores e de espectadores, envolve normas e convenq6es de c6digos

actuantes na comunicaeao linSuistica can6nica, mas que no texto teatral adquirem

maior relevancia e explicitude:
. C6digo prox6mico - regula as relat6es

personagens drameticas, entre o corpo de

estes e os obiectos do espaco c6nico.

espaciais entre as

. C6dito cin6sico - regula os movimentos corporais

dos actores, os seus gestos, as atitudes, em particular

a sua mimica facial.
. C6dico paralinguistico- regula os frctores vocais conven-

cionados e sistematiziveis que acompanham a emisseo dos

signos verbais, mas que nao Azem parte do sistema linguistico.

Como o texto teatral 6 uma transformaeeo do texto (principab do

texto dramitico,apresenta uma estrutura constituida pela presenga fisica

dos actores, a accio e os actos linguisticos das personagens, os elementos paratin-

Suisticos prox6micos e cin6sicos,os jogos de luz,os elementos musicais e os efeitos

do som, que se correlacionam com as personaSens drameticas. com a sua acaao

e com os seus actos linguisticos.Todosesses sitnos se revelam em sjstemas de siSnifi-

caceo e de c6diSos muito heterog6neos.

Coroclerisiicos do lexto dromdtico

Sistematizando, o texto dramrtico 6 constituido por:
. texto principal - composto pelas falas dos actores;
. texto secunda.io/didasc6lia - destina-se ao leitor, ao encenador da pega

e a6s aatores.

actoTes, entre
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Este texto secunderio 6 composto:
. pela listagem inicial das personagens;
. pela indicaeeo dos nomes das personagens no inicio de cada fala;
. pelas informae6es sobre a estrutura externa da peqa (divis6o em actos, cenas

ou quadros);
. pelas indicae6es sobre o cenerio e guarda-roupa das personagens;
. pelas indica!6es sobre a movimentaceo das personatens em palco, as atitudes

que devem tomai os gestos que devem fazer ou a entoaeao de voz com que

devem proferir as palavras,

A acaio e marcada pela acruacio das personagens. que nos apresenram a viv6ncia

(simulada, reproduzida) de acontecimentos.

O texto dramitico caracteriza-se por possuir um autor oculto (o dramaturgo),
fingido ou dissim ulado, quer em relae6o is personaSens, quer em relagao aos recep-

tores,cabendo is personaSens, os agentes da hist6ria representada que comunicam

entre si e com os receptores do texto, a assuneio da responsabilidade imediata

e explicita das aca6es e das interace6es, sem mediadores intratextuais dos actos de

enunciacio.

Este g6nero apresenta ainda outras caracteristicas.
. O autor do texto dramitico estA geralmente omisso no

texto, embora possa marcar a sua presenea explicitamente

no pr6logo (inicio de uma peqa teatral) e no epilogo (frnal

da peEa) e em certos textos drameticos, manifestando-se

nas formas pronominais e verbars de primeira pessoa.
. Ausancia de narrador.
. Pode realizar-se no espago real (palco ou estridio),ou,enteo,

no esPaco fingido.
. Presenea de personagens principais (protagonistas)

e secundirias.
. Divide-se em ace6es organizadas: apresentagao. conflito

e desfecho.
. Geralmente. estd dividido em cenas e/ou actos.

'E constituido por um texto <principab e pelo texto
secunderio.

. Caracteriza-se pelo diilogo (conversagao estabelecida

envolvendo dois ou maisactores)e pelo mon6logo (produeeo

de enunciados de e para um inico actor, isto 6,de e para si

mesmo).



Aguiar e Silva (Op. atL, l9U, pig. I I l) apontam como caracteristicas do texto

dram6tico: <indice elevado de actos ilocutivos e de actos Perlocutivos nas r6Plicas

do texto dramatico, originando relevantes projece6es extratextuais> e ainda que,

(quando o texto dramitico 6 concretizado como texto teatral, comporta Parametros
perlocutivos muito acentuados, desde sempre explorados e reconhecidos Pelateoria
e pela pritica do drama na cultura ocidentab. Acrescenta ainda o facto de <o texto

drametico estar saturado de elementos deicticos (contextualizadores esPecio-

-temPorais)>.

Este autor defende,al6m do mais,que neste tipo de texto se nota o uso de um Eu

em forma de discurso directo, que dialoga com um Tu, agindo num espaeo que

perspectiva e se organiza concePtualmente em fungeo de si mesmo, e o temPo

linguistico presente, ao qual se subordinam os tempos linguisticos do Passado e do

futuro.

Aguiar e Silva (Op.6t, I 984, p6g. 6 I 2) afirma que <as Personatens d ramiticas muitas

vezes sao responsiveis ou marcadas Psicol6Sica e moralmente Poreventos Pret6ritos,
cujas consequAncias desempenham umafunCao nuclearno desenvolvimento da acgeo

- e dai a frequ6ncia e a impoftancia dos tempos verbais no passado em textos

dramAticos.O presente 6 o tempo necesserio do texto drametico.

Esp6cies de g6nero drqmdtico

Borregana (Op. ciL, pig. 316) advoSa a exist6ncia de tr6s principais esp6cies de

g6nero dram6tico, trat6dia, com6dia e drama
Virios autores da obra Curso de Portugu6s (Edi96es ASA, Rio Tinto, I 983, Pr8. 2 I 8)

seo de opiniao de que o texto dram6tico se constitui dos mesmos S6neros referidos

anteriormente por Borregana,indo mais longe,ao detalhr-los, isto 6,definindo cada

um dos t6neros segundo a sequ6ncia que se segue.

xuinar de teatro Brego.
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Corocteristicos do trog6dio

Segundo Borregana (Op- c,r, 2000, prig. 3 16), a traS6dia caracteriza-se por uma
estrutura constituida por um pr6logo (apresentaeio do contexto da hist6ria);um
perodo (canto de entrada entoado pelo coro)i tres epis6dios (perip6cias), alter-
nados com tras eslisimos ou odes corais (cantados pelo coro) e por um 6xodo
(termo da pega, com a saida dos actores e do coro).

A traS6dia 6 constituida pelos seguintes elementos:
. Personegens (menos de tres): sio divinas ou nobres, demonstrando sempre

atitudes e linguagens dignas e aristocrAticas.
. Coroi 6 o conjunto de cantores, espectadores privilegiados, que comentam,

emocionalmente, a acA;o drametica e langam, por vezes, pressigios.
. Unidade de acteo, de espa9o e de tempoi a pega tem de constar de uma

Linica acAio importante passada num rinico espaqo e num periodo de
24 horas.

. Desti n o ou fatalidade: 6 a forga essencial da trag6d ia, fazendo recair o castigo
sobre o protagonista, aparentemente inocente, embora haja da parte deste
a hybris, entendida como uma esp6cie de insol6ncia para com os Deuses, por
iSnorancia ou erro de maldade, que desencadeia a acaeo fatal.

. Pressiigio: seo indicios que prognosticam acontecimentos funestos.

. Reconhecimento ou anagn6rise:6 a passagem da itnorancia ao conhecimento.
O reconhecimento d6 geralmente origem ao climax.

. Climax: e o ponro mris aho da emodo dramdcrca. E o ponro anrecedence

i cadstrofe, constituindo esta a desgraea e o castigo.

Trog6dio

A traS6dia 6 um g6nero teatral originirio da Gr6cia Antiga e tem como foco
o desenvolvimento de uma acqeo d ramatica, apresentando um desfecho funesto,isto
e, que termina com a morre: e o seu objecrivo e provoclr o rerror

E uma composiq6o que gira em torno de um conflito de grandes interesses
e paix6es e que tem porfim excitar a piedade ou o terron Recebe o nome de 6pera
quando 6 acompanhada de canto.

SegundoArist6teles,({trag6dia 6 a imitaqao de acC6es de caricter elevado,completa
em si mesma, de cefta extensio, em linguagem ornamentada e com \r;rias esp6cies
de ornamentos distribuidos pelas diversas partes do drama,imitae5es que se efectuam
nao por narrativa, mas mediante actores, e que suscitam o terror e a piedade,tendo
por efeito a puriflcac;o desses sencimenbs.
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Com6diq

A com6dia 6 a peea de teatro que termina com a harmonizaeao dos contririos
em conflito.Pode apresentar situae5es ou personagens, c6m icas, cuia flnalidade 6,ao

mesmo tempo, satirica e de divers6o, mas esta neo constilui uma condieio essen-

cial.

E umacomposig6o sobre um assuntovulgar, normalmentecom o intuito de divertir

e de moralizar. Toma o nome de 6pera c6mica ou 6pera bufa quando 6 acom-

panhada de canro, e de farsa quando provoca o riso.

Carrilho e l'londlane (PortuguCs Oitovo Oasse, Diname, lYaputo, 1990, p6g. 159)

definem farsa como sendo uma peca c6mica de caricter burlesco.

Ainda acerca da com6dia,Carrilho e lYondlane (Op. c,t, 1990, pit.159) consideram-

-na como um dos tipos de texto dram6tico, deflnindo-a como uma pega em que se

p5e em accao, de um modo iocoso, costumes, caracteres ou factos da vida social.

No entanto, a definieeo de com6dia neo se restringe apenas is ideias dos autores

acima mencionados, pois Mois6s (Di.iondrio de Temos Uterbrios, l.' EdiC6o, Editora

Cultrix, Sao Paulo, 1974, pig.9l) coloca em questeo o seu entender sobre a com6dia

e define-a como (imitacao de homens inferiores,nao todavia quantoatoda aesp6cie

de vicio, mas s6 quanto iquela parte do torpe que 6 ridiculo>.

Dromo

Em termos litenirios. o drama assume-se muitas vezes como sin6nimo de texto
drametico, embora tamb6m possa ser utilizado no seu sentido vulgar de um acon-

tecimento desagradavel. Pa.a al6m destes diferentes sitnificados (o primeiro, de

natureza cientifica e o segundo, num contexto vulgar), no s6culo Xvlll. em que se

debatem conflitos triSico-c6micos da classe m6dia e em que a trag6dia se mistura

com a comedia. medianLe a alEernancia de cenas tritlcas e c6micas, o termo surte

como um g6nero misto (hibrido) que coniuSa caracteristicas triSicas com formas

e aca5es menos sublimes.
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Carrilho e Mondlane (0p..i,t, 1990. prg. 159) deflnem (drama)) como sendo (uma
comPosieao teatral sobre assuntos s6rios, meio-termo entre a tl?g6dia e a com6dia;aborda

Seralmente temas da vida comum, desdobrando-se entre o pat6tico e o comovento).
Na concepeSo de Mois6s (Op. cir, 1974, p:ig. t6 t), drama 6 a (arte de representaeio

em que um actor retrata o comportamento de uma personagem,a qual,por sua vez,

revela a vida profunda da personagem).

Este autor classiflcou como drama toda a pega teatral caracterizada por seriedade
ou solenidade, em oposieao d com6dia propriamente dita.

Entre os vdrios g6neros do texto drametico, destacam-se ainda;
. Auto - composigao dramatica com conteido moral ou pedag6gico.
. Com6dia pega teatral em que se drumatizam de forma c6mica, as flguras, os

costumes ou factos da vida socirl
. Drama - peea teatral que teralmente trata de assuntos s6rios.
. Farsa peqa de caricter popular e burlesco.
. Trat6dia - peea teatral cuia aceeo dramdtica tem um desfecho funesto.
. Tragicom6dia trag6dia entremeada de acidentes c6micos e cuio desenlace

nao 6 tr6tico.

As personogens do texto drom6tico

As personatens podem ser classificadas quanto ao relevo:
. Protagonistas ou personagens principais: as que t6m um papel centr seo

os her6is da obra
. Personagens secund6rias:s5o aquelas cuio papeltem menor relevo na economia

As personagens podem tamb6m ser classificadas quanto i sua composicao:
. Modeladas ou redondas: sao dotadas de densidade psjcologica e capazes de

alterar os seus comportamentos i medida que os acontecimentos avaneam.
Revestem-se de complexidade suflciente paraconstituir uma personalidade bem
vincada. Trata-se. neste caso, de uma entidade que quase beneficia do relevo
que a sua pecularidade iusLillca: e uma personagem que e. ao mesmo tempo,
submetida a uma caracterizaqeo relativamente elaborada e nao definitiva.

. Planas:sAo as personagens que nio apresentam densidade psicologica,assumindo
sempre aca6es e reacA6es previsiveis ao longo do decurso da hist6ria,sem sofrer
alte.ae6es.

. Tipo:sao as que representam um determinado espaeo social, sendo-lhe, portanto,
atribuidas caracterisricas desse grupo social.

. Colectivas: seo constituidas por um conjunto de individuos que actuam em

8ruPo.
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Corocterizo96o dos personogens

Entende-se por cara,cl,erizageo todo o processo de pendor descritivo, tendo
como obiectivo aatribuieao de caracteristicas descritivas aos eJementos que integram
uma hist6ria,designadamente os seus elementos hLlmanos ou entidades de propensio
antropom 6r'fica; nesse sentido,pode dizer-se que 6 a caracterizaeeo das personagens
que faz delas entidades identiflceveis no universo dieg6tico em que se movimentam
e relacioniveis entre si e com outros componentes dieg6ticos.

No que diz respeito as modalidades de caracterizaeeo, pode falar-se em carac-
terizaceo directa e caracterizacao indirecta.

. Caracterizacao directa: consiste na descriCeo eminentemente estitica dos
atributos da personagem consumada num fragmento discursivo expressamente
consasrado a tal finalidade;a sua execugio pode caber i pr6pria personagem
(autocaracterizagao) ou a outra entidade, normalmente outra personagem,
no caso do texto dramrtico (heterocaracteriza$ao).

Da autocaracterizagao decorrem irrecuseveis consequ6ncias de tipo apreciativo,
com 6bvias repercuss6es no retrato finalmente configurado: quem a si mesmo
descreve tende a perfilhar uma atitude posiriva ou desculpabilizadora, ao passo que
a heterocaracterizaqao, revela,em principio,outm capacidade de anAlise,favorecendo
uma atitude critica mais intensa,

Caracteriza9ao indirecta: constitui um processo marcadamente dinamico.
E. de uma forma mais dispersa, a partir dos discursos da personagem, dos seus actos
e reacA5es perante os outros que o receptor vai inferindo um conjunto de caracteris-
ticas significativas do ponto de vista psicol6gico, ideol6gico, cultural, social, etc.

O espogo e o tempo no le*o drqmdlico

O texto dmmetico, tal como o texto narrativo. engloba as categorias espicio-
-temporais.SSo elas que organizam os microcosmos da acaeo e esteo presentes nos
cene.ios e nas didascalicas.

EspaCo: o espaeo c6nico 6 caracterizado nas didascilias onde surtem indicae6es
sobre pormenores do cenerio, efeitos de luz e som.

Coexistem normalmente dois tipos de espago.

Espafo representado: constituido pelos cenirios onde se desenrola a acgao
e que equivalem ao espalo fisico que se pretende recriaa em palco.

Espaco aludido:corresponde is refer6ncias a outros espaeos neo representados

Tal como no texto narrafivo! as personatens e o seu discurso remetem para
o desenrolar de uma aceao. Mas, ao contrerio do que acontece no texto narrativo,
nao ha, ao mesmo nivel do texto das personagens, nenhuma voz que organize essa

acAeo. ou seja, no texto dramatico,sem embargo de uma ou outra excepg6o, n6o hi
narradoi razio pela qual neste tipo de texto o diilogo 6 predominante.
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Textos lirer6r oi: o rexro drdmar.o

O tempo 6 mais ou menos concentrado e os espalos nao conhecem a variedade
que, na maioria das vezes, o aomance apresent2.

A eslruturo do texto dromdiico

Estrutura exteana:o teatro tradicional e clissico pressup6e a divisao em actos,
que correspondem i mutaeSo de cendrios, e em cenas e quadros, que equivalem
, entrada ou saida de personagens em cena.

Estruluro interno
. Exposigao: apresenta9So das personagens e dos antecedentes da aceao.
. Conflito: conjunto de perip6cias que fazem a acqio progredir
. Desenlace: desfecho da ac96o dramitica.

Aplicoc6o

l. Depois de leres a ficha informativa sobre o texto dramitico, cabe-te agora
o papel de dramaturgo. Reine um trupo de quatro alunos e registem no vosso
caderno as decis6es que forem tomando para a elaborag6o de um texto
dramitico da vossa autoria.

l.l Escrevam o nome de cinco personagens:um rapaz de 20 anos,uma rapariga
de 17, um homem de 50, uma mulher de 45 e uma crianea de I 2.

1.2 Descrevam cada uma dessas personagens (retrato fisico e psicol6gico).
I.3 Descrevam um espaeo (um ceniirio).
1.4 Seleccionem uma data (presente, passada ou futura).
1.5 Imaginem relac6es entre essas personagens (amizade,6dio, amor, neg6cios

ou outra).
2- A partir daqui, devem criar um texto dram,tjco com os elementos que regis-

taram anteriormente.

2. I Criem um diiloto inicial harmonioso (em que tudo esti bem) e em que as

PersonaSens se revelem ao Piblico.
2.2 lnventem uma perip6cia (acceo que vem criar um conflito entre as perso-

nagens).

2.3 Resolvam esse conflito, criando um desenlace (em harmonia ou de forma
trigica).

2.4 Redijam todo o texto, corritindo-o e zelando para que nao faltem as didas-
cAlias.
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2. Esiilisiico
Estilistica 6 o estudo das diferentes formas e esp6cies de estilo e das figuras

e ornatos de linSu€em. Este estudo visa dar a conhecer a maneira como cada escritor

p6e em jogo os recursos da sua linSua com fins expressivos e est6ticos e. por isso, deve

permitjr determinaras leisgerais que rcsem a escolha da expresseo e a relaeio existente

entre esta expressao e o pensamento (Curco de Portugu€s, 1983, pi6 268).

Fituras de estilo s,o formas de expressSo que brnam os pensamentos mais

expressivos e deo mais beleza,graca e encanto is frases-

Figuros de sintoxe

. Elipserconsiste na supressao de palavras f6cei5 de se subentenderem.

Ex.:<A cada um o que 6 seu) (= deve daFse a cada um...)

. Zeugma:omissao de palavra ou palavras ja expressas noutra oragao do mesmo

Ex.:(O lobo ataca com os dentes, o touro com as hastes) (= ...o touro ataca..)

. Pleonasmo: empreto de palavras que parecem desnecessirias por repetirem

ideras. mas que servem para dar mais forca expressiva,

Ex.: (Vi claramente visto o lume vivo.) ([uis de Csm6es)

. Aniifora: repetigeo da mesma palavra ou expressio no inicio de um verso, de

uma frase ou de um segmento frisico, para dar realce ao que se repete, pela

insist6ncia.

Ex.: <Tinha um bereo pequenino

E uma criada velha com seu tereo.-.

Cresci de mais, como destino!

Cresci de mais para o meu berco) Uos6 R6gio)

. Anestrofe: inverseo da ordem normal das palavras na frase para evidenciar um

conceito que 6 colocado numa posiqio de destaque.

Ex.: (Qual vermelha as armas faz de bruncas.) (Lris de Comdes)

. Hip6rbato: interposiceo violenra de um termo ou expressio entre outros que

estao relacionados entre si;6 uma variaCio menos violenta da anestrofe.

Ex.: (Casos queAdamastor contou futuros.) (Luis de Com6es)

. Anacoluto: emprego de um termo solto (ou expressio) a que se faz na frxe
alguma referAnciayerifica-se uma mudanga de constru!:o ji comecada poroutra
de estrutura diferente.

Ex,: (Quem te neo ro8a, neo lhe vis i boda.) (Populor)
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Tei,o3 lirerarios: o teio d,omnii.o

. Assindeto: eliminag;o das coniunc6es coordenativas copulativas numa enume-
raceo.

Ex.: (Brancos, negros, amarelos, mestieos, todos t6m igual direito d cultul?, aos

beneficios da civilizaeeo.>

. Silepse: concordancia de uma palavra com a ideia que se tem no pensamento

e neo segundo as regras tramaticais.
(Os dois passe6mos muito.)

Aplicog6o

l. Rel6 o texto de abertura e indica as flguras estilisticas que ai encontrares.

3. Corocteristicqs do texto dromdlico mogombicono

Antes de caracterizar o teatro moeambicano, importa referia que este ainda esd
em desenvolvimento. O seu in icio reporta A d6cada de I 960, quan do se revelava uma
tend6ncia generalizada para a formacao de uma identidade africana, e mais especifi-

camente moeambicana. Lindo Nhlongo foi um dos primeiros autores a inscrever-se

nesta d inam ica de teatro nacional. Em I 97 I , a s ua pefa A Confe ftncia Dromdtica sobre

o Lobolo Foi a primeira obra a abordar uma temetica exclusivamente africana.

Rog6rio Maniate defende que o teatro mocambicano resulta da (incorporafao

dos elementos culturais mogambicanos no teatro, a danea e a misica, fazendo-se

assim adapta!6es de textos moeambicanos, contos que tinham aver com a realidade
de Mogambique,ao inv6s de 6zer arte por arte,como se flzera antes, rep resentando

os clessicos europeus. Pois fez-se um teatro que se identifica com a cultura moeam-
bicana,"todo o artista tem de ir aonde o povo esti'5).

A partir deste pressupostq desenham-se as seguintes caracteristicas:

I . Ap6s a independ6ncia, em 25 de ju nho de I 975, l1oeambique passou a desenvolver

um teatro (revolucioni.io), informativo e propatandista, destacando os valores
de um pais independente.

2. O teatro moeambicano 6 tragic6mico, isto 6. algumas vezes retrata perip6cias

tragicas, outras c6micas.

3. O teatro moeambicano retrata uma das riquezas de l{olambique:a trande diver-

sidade cultu.al.

4. Exp6e aestratificaeio da sociedade moeambicana: a su I do rio Zam beze, apresenta-
-se uma sociedade patrilinear, e a norte, matrilinear, o que origina grandes

difereneas.

5. Sendo um pais com uma ampla dive rsidade lintuistica, o teatro mocam bicano revela

cerca de 2l linSuas nacionais, o que permite a teatralizacio do mesmo nimero
de culturas, com as suas inerentes semelhancas e dife.encas.



6. Aliada i diversidade linguistica,por interm6dio do teatro,associa-se a multiplicidade

de ritos, de dancas e de ritmos musicais mocambicanos.

7. E um teatro de improvisaqSo, de actor, muitas vezes partindo de um mote, e os

actores comeeam a improvisar, construindo a peea, tal como na escrita de um

conto ou romance. E por esta razao que existem muitas criae6es colectivas.

8. O texto dram6ticoainda neo foi exau stivamente explorado pelos autores mocam-

bicanos,oque siSnifica que nao existem autores deteatro em lYoeambique. Devido

i aus6ncia de dramaturgos, tem sido necessirio proceder i adaptagao de

9. E um teatro de interveneao social, mas com um cariz fortemente artistico-

4. Dromo versus Riluol

Para uma primeira apreciaceo destes conceitos, apresentam-se as definie5es de

drama e ritual, sendo que, posteriormente, seri apresentada a diferenea entre

ambos.

Na esteira de Mois6s (Op. cit. , 1974, p6a. l6l), drama 6 a (arte de representaeio

em que um actor retrata o comportamento de uma personatem, o qual, por sua

vez, revela a vida profunda da personagem) Contudo, Areal et olii (Op. cit., 1983,

pig. 218) afirmam que este tipo de texto dramitico se (inspira na realidade da vida

presente, baseando-se Seralmente no contraste de duas vontades que procuram

vencer-se uma d outaa.)>

Numa outra perspectiva, aborda-se o ritual como um cerimonial que se deve

observar na prestagao de um culto, consitnada num determinado livro, carregando

com ele um valor religioso. cultural, simb6lico, etc.

De acordo com este ponto de yista, percebe-se que o ritualse distingue do drama

pelo facto de este iltimo consistir na encarnaeao de personatens, ao passo que

o primeiro (ritual) tem a ver com a devogeo a alguma coisa ou a algu6m.

Al6m disso, no drama um actor encarna em si o ser das personagens que surgem

numa pe9a teatral, ou seja, procura imitar as personagens com as quais se identifica

at6 ao mais infimo pormenoi tanto no que concerne i maneira de falar e de vestir,

como a outras caracteristicas que identifiquem a personagem. Portanto, o actor

mostra os diferentes (eus) de quem retrata.

No que toca ao ritual, neo se trata de encarnar uma personaSem como tal, mas

sim de invocar uma divindade ou venerar algu6m ou alguma coisa.
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Ien.r t.,i,o. . ie::c dr.nrdij.o

Mais umavez, voltamos aabordarum tema m[ito importante na viLla das pessoas:

o combate i cstigmatizaqao de vitimas corn HIV/SIDA. Esta insjstencia deve-sc
A situacio cm que o nosso pais se encontra, em que a maio a das pessoas, se nao
est, jnlectada, estd, pclo menos, alectada pelas irnplicaq6es desta docnEa. Todavia,
indicadores de cstudos realizados sobre esta nat6ria encoraiau-Ios a defendcl de
forma crescente, que 6 rrecessirio incluir as pessoas infectadas e/ou afectadas pela
pandemia do s6culo nas nossas vidas, urna vez qu€, realmente, 6 um mal que atinge
todos, sem distinEio de sexo, rai;a, cor p(ritica ou estatuto socioecon6mico. Por
i\\o ,r l,r, \' n!;o e d mell or re,,,mrnJ.r!,ro

I

l. J6 promoveste virias sess6es de debate acerca da (nio) estitmatizaqeo. Numa
das unidades anteriores, produziste um artigo de opiniAo e desenvolveste uma
campanha de sensibiliza(eojunto da comunidade. Actualizaa tua informaCao sobre
esta mat6ria e discute com os colegas da escola sobre a importancia da nao estig-
matizaeeo de pessoas infectadas com o HIV/SlDA.

2. Esta actividade pode ser feita com recurso i formaeao de microgrupos de debate
ou mesmo em mesa"redonda.

3. Discute com os teLrs colegas a importancia da dramatiza(io das acC6es como
forma de educar a sociedade. Esta discussao deve ser efectuada, inicialmente, aos
pares e. depois, pode ser estendida a grupos maiores, de cinco elementos, por
exemplo. Finalmente,deve ser uma discussio em assembleia-geral,isto 6,em plenirio.
na tuTma.

I

l. Produz um texto dramitico sobre o tema:

Combote d estigmotizogAo de vitimas de HlVl
S/DA, em que as acE6es se desenrolem no

meio rurale o principalobjectivo do teu texto
seja rransmrt,r rne'lsagens de n;o descrimtn:eio
de pessoas afectadas ou infectadas pelo HIV/
/srDA.

2. Organiza, com os teus colegas e com
o teu professor, uma representaqao para a
tua escola e/ou a tua comunidade.
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No finaldesta unidade,deverAs ser

l. Sobre tipologias textuais:
. lereidentiflcarosprincipaisassuntos

. elaborar uma ficha de leitura analirica

e de comentirio;
t organizar refer6ncias bibliogre-

flcas;
t resumir o assunto de uma obra;
! escrever devidamente as cita(6es

(usar as aspas);
t tecerum comenlirio sobre o assu nto

2. Sobre o funcionamento da {ingua:

. usaras orae6es relativas integrantes
no comentirio de uma obra.

3. Sobre o tematransversal (Abibtio"
teca):

'usar as t6cnicas de produgao de

Lrma flcha de leitura. numa actividade
pritica. desenvolvida na biblioteca

da escola (oLl de um outro acervo
bibJioSrefi co pr6ximo).

)



Texlo,.l. i,es!r-..ie do;.s ;.ho ae e lu,.

I

LA o texto

Na presente unidadc didActica, vamos retomar a abordagem das llchas de

leituia.
Como tal, conv6nl que nos recordernos do que sio fichas de leiflua.
Como referem Quivy c Campenhoudt (O1. .if., pa8. 51), uma.ficha de leitura

6umrDomerlto de um movimento mais alargado, constituido pelaleitura sucessiva

de conjuntos de textos, en] que cada conjuDto ajuda a apcrfeiqoar os nossos

objectivos e estes deierminarn o novo conjunto a ler,.
Entao, nesta unidade, nao definiremos dc novo estes textos, visto que, acima

de tudo, nos interessa aplicar as diferentes teorias jii apreoLlidas em trabalho
pratico. Vamos, portanto/ produzir diferentes tipos de flcha5.

que se segue.

A import6ncio do biblioteco poro o promog6o de h6bitos de leituro

"Ler olr nao lero €, uma vez mais, a questAo.

Nas sociedades contemporaneas, a leitura (em contexto escoiar, profissional

ou de lazer) alsume um papel importantissimo na promoqao do desenvolvjmento

cr tural, cientifico, politico e, consequ-entelnente, econ6mico dos povos

s e dosindividuos, Porisso, tanto setem reflectido sobre aformade incentivar

e motivar as pessoas para a leitura, em especial as crianEas e os jovens, que

ainda nao criaram e enraizaram esse habito tao enfiquecedor.

Interiocutor privilegiado, pelo tempo que partiiha com os mais novos, a

escola pode ajudar a c ar e a scdimentar hebitos de leitura, quer promovendo

ro e explorando o livro, com t€miticas adequadas e atractivas para as

corespondentesfaixas eidrias, querdinamizando

activrdades inovadolas e interessantes com

livros na biblioteca escolar, quer propondo a

navegaeao em sites diversiflcados que p6em o

15 aluno em contacto aom a leitura de diferentes

suportes, muitas vezes inteEctivos,
T.resa Gonqalles. nr drkzc, E /,rccs.

Rarntu.la E&olu S,petiar ae LaL.afaa.l. Castela Branca

(Moinhos de ltnro. Moinhos de tensaoe.to,. A no lX, N.' 1,1.

JLdro de 2003 (ldaptado)
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l. Atenta nas frases.

As bibliotecas seo locais onde se pode aprender muito.

As criangas, cujos pais as incentivam a lei sabem muitas hist6rias.

As palavms destacadas nas {rases anteriores pertencem d classe dos pronomes

relativos e iniciam orac6es relativas. A primei.a (onde) relaciona-se com a

localizaeeo, o espago; a seSunda (cujos) estabelece uma relagao de posse.

l.l Redige quatro frases com orac5es relativas em que uses os pronomes onde

e cujo (cuia/cujos/cuias).

l. Forma grupos de quatro alunos e, com a ajuda do teu pro{essor, elabora um

inqu6rito sobre os hibitos de leitura e de frequencia de bibliotecas-

2. Distribuiesse inqu6rito na tua escola e/ou na tua comunidade.

3. Analisa as respostas dadas aos inqu6ritos e elabora uma sintese dos resuitados.

4- Redige um relat6rio final (crilico) do desenvolvimento dessa actividade.

5. L6 uma obra narrativa (um romance) da autora mo9ambicana Paulina Chiziane.

5.1 Escolhe, de entre as suas obras, o romance que te parela mais interessante

(propomos-te O 56timoJuromento ou Niketche).

5.2 Para veriflcares se 6s um bom leitor, capaz de compreender o sentido global

de uma obra, depois de a teres lido, procede ao resumo do seu conteido,
sem te esqueceres de antecipar altumas questoes por capitu lo. Posteriorm ente.

deves responder a essas quest6es.

5.3 Preenche uma ficha de leitu.a sobre essa obra. Com a ajuda do professor:
. identifica o assunto-chave de cada capitulo;
. sistematiza o assunto-chave da obra:
. regista as refer6ncias bibliognificas da obra;
. elaborar uma ficha de leitura analitica e de comentiiio da obrat
. submeter a tua llcha de leitura A verificaeao do teu professon

l. Visita a biblioteca da tua escola demorada e calmamente. Escolhe um livro
e elabora sobre ele uma ficha de leitura in d ividual. Apresenta essa ficha ao teu
professor, para correceao e melhoramento.

l.l Por fim, a tua turma deve reunir todas as fichas de leitura elaboradas pelos

alunos e fazer um arquivo bibliogrifico que entregarA e biblioteca e ficani ao

dispoa da escola para leitores futuros, Estares assim a contribuir para cativar

novos leito.es e a aiudar a desenvolver a cultura moqambicana.
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t. De entre as opq5es que se te apresentam entre

Preenche o espaeo em branco em cada alinea,

a) O significado dos termos utilizados numa Lei

encost4 encostdm) do glossirio da mesma.

paranteses, escolhe a correcta e

b) O recenseamento eleitoral 6 oficioso, obrigat6rio e inico para
(todos os, todas) ele;(6es por sufritio universal.

c) E dever de todos os cidadaos moeambicanos, residentes no pais ou
estrangeiro, com dezoito anos de idade completos ou a completar i data
realizaeao de eleiq6es (p romovetem, D rcm ov er) a

(constq constom,

da

inscriCeo no recenseamento eleitoral.
d) A inscrieSo de um cidadeo no cade.no de recenseamento eleitoral

(presunss6o, Presuncao, prczungAo, prezunssAo) de

implica a

que tem
capacidade eleitoral.

As britadas de recenseamento eleitoralsao constituidas por
(cidodAos,cjdoddes) maiores de dezoito anos de idade.

O local de funcionamento da assembleia de voro
coincide), sempre que possivel, com o posto de recenseamento

g) Toda a pessoa tem (apacidade pa ra go?a r os drreiro( e iberdades

festobe/ec,dos. estobe/ecrdot na Declaraeio LJniversal dos Direiros Humanos.
h) Toda a pessoa tem direito _ ft4 a) vida, (hdld) liberdade e

(fi d/iiJ seguranea pessoal.

2. Nas frases seguintes, substitui as palavras/express6es sublinhadas por outras
equivalentes.

a) A inscrieeo de um cidadio no caderno de recenseamento ele;roral
implica a presunceo de que tem capacidade eleitoral.

b) Os fiscais dos partidos politicos ou coligag6es de partidos
devem abster-se de apresentar reclamae6es ou recursos de me f6.

e)

0

c)

d)

Os bairros de tio longinquo lYandlakazi,tao

esverdeados pelas aca<tas, relrescidos pelas aguas

do Sulu6, ficam is moscas no periodo eleitoral.
O povo mostra o seu poder de decisao.

Com euforia. os meninos da minha aldei,
levantam bem alto e com heroicidade a bandeira
nacional, simbolo vivo do seu compromisso com

a p6tria.
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3. No quadro abaixo, preenche os espaeos em branco.

4. Atenta nas frases que se seguem e, de entre as coniune6es e locue6es conjun-

cionaisque se te apreseatam, escolhe as mais adequadas para preencheros espagos

em branco.

a) A lei eleitol?l deve ser conhecida, respeitada (nio
s6... m os tombem I e I nem I que L. - qu er).

b) _ o partido no poder _ os partidos politicos da oposicio
defendem o desenvolvimento do pais fnao s6... comoltonto...como)-

c) O povo reage (confornelnAo obstontelporquonto) o seu nivel de

insatisfaeeo social.

d) ....................._ (hova _fa$ sol.iremosa escola lquer.-. gue guer---sejolsejo,.

e) A aula esteve centrada no aluno

isto 6) houve aprendizagem.
h Ao obsto nte I por conseguinte I

f) Ainda hoje se 16 a obra Os lusiodos (po r isso I ernbo rc I no entonto)

o seu autor descanse no Reino de Deus.

g) O melhor soldado 6 aquele que n5o desanima, , vai sempre

d gue.ra (ou melho Dottontoltodovio).
h) Chegava cedo iescola (nemlpoftmlporc que) teye maus resultados

_ (visto quelmasl portonto) neo assistia a todas as aulas.

i) Hoje em dia nAo se fala tanto de GutemberS como antigamente

(@ntudolpor issolumo vez que) ele nio deixou de sero paida imprensa

(entetontolsolvo selporgue) a H ist6ria ap resentar novos resultados de pesquisas

feitas relativamente a esta mat6ria.
j) Fagamos o melhor agora _ (porquelparo gue) amanha nao nos

k) Facamos o melhor agora (porquelpora que) amznha sere tarde.
l) A preSuiea gasta a vida _ (porguelcomolisto 6) a ferrugem consome o

m) Dominguas alinhou pelaseleceao,_ (no entantoloindo quelsempre que)

estivesse lesionado.
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(b medido quetserr,pte guercindo que) o tempo passa. a velhice
toma conta dos homens.

o) Fico deslumbrado _ (todoviolsempre que) mergulho na poesia.

5. Assinala a(s) opCeo(ope6es) em que hi um erro de conjugagao verbal em relaqao
ao padreo europeu e corrige-a(s).

a) Alguns de v6s iremos ao estidiol
b) Se ver d nossa ap resentaceo, ter6 boa nota.
c) Sei que mais que a maioria dos assentos estavam ocupados at6 es l2 horas.
d) Se vires os faltosos, convida-os para a aula de hoie.
e) Os meus amigos interviram na conversa.
f) Logo que revisitar de novo o supermercado recomprarei aqueles brin-

quedos.

6. Completa as frases seguintes com as

n)

c)

d)

e)

0

8)

b)

a) Quando n6s

tequisitot)
b) Aqueles que nao se

dos alimentos de

formas verbais que melhor se ajustam ao

os livros, nunca mais os devolveremos-

malfoi decretado o aumento dos preqos
primeira necessidade vieram para a rua manifestar-se.

a melhor mtsica deste concurso, tan hari uma viagem a

(conter)

Quem
Londres com os Rockfe llers. \compor)

desta partida. (tronspor)

Ontem, o polcia
(dete4

Nao sereieu quem

o campeonato. (erguer)

todos os obsticulos, declarar-me-5o vencedor

os responsdveis pelo assalto ao banco.

o trof6u, se amanhe a minha equipa ganhar

-me canLo a sua exposre 5o. (ogrodor)

7. De entre as alternativas que se te apresentam, escolhe a mais apropriada para
preencher o espago em branco.

a) A turma _ (gostou/gostaram) da aula de ontem.
(HavirHaviam) muitos jovens no (Debate da NagSo> sobre

as manifestaq5es de I de Setembro.

c) A gente _ (estava/estavamos) sentada, quando os veiculos emba-

d) A maioria das vitimas da Segunda Guerra I'fundial
continuam) a ter problemas fisicos ou psicol6gicos.

(continua-/

e) Ap6s o Conselho de Ministros de 7 de Setembro passadqgrande nimero de
mogambicanos _ (cantou/cantaram) vit6ria.
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Os EUA (Us5o) um pais rico
Os lusiodos (imortalizrimortalizam) LuisVaz Cam5es.

Algum de entre v6s

qualidade de ensino?

(6 culpado/sois culpados) pela preocupante

Perto de quinhentas crianqas (participou/participaram) nas

manifestaeoes de I de Secembro.

AmisicaeadanEa (diverte/divertem) qualquer pessoa.

O poeta EduardoWhite ou a romancista Paulina Chiziane (seri
eleiro/serao eleitos) para o Premio Literirio Jose Craveirinha.

Eu e os meus colegas,ap6s o t6rmino das aulas (permanece-

remos/permanecerdo) na sala para reunirmos com o director da escola.

8. Assinala com X a frase sintacticamente bem construida. Presta especial atengio
aos cliticos.

E a) A.loana nunca o viu-o.

D b) Ontem neo lhe vi na escola.

E c) Os vigilantes roubaram pao e come.am-no.

E d) Os Moios nos revelam uma realidade ocidental.

I e) Em Ni.ket he se apresenta uma realidade sociocultural mocambicana.

tr 0 Mia Couto 6 um romancista que nos apresenta uma nova visao de (re)

construgao da lingua portuguesa.

E g) Me chamou pard ouvir aquela conversa.

tr h) Te peeo perd;o, minha filha.

E i) Feita a anilise, concluiu-se que nenhum empreiteiro em elegivel.

E j) Durante o debate se colocaram-se virios pontos de vistx.

9. De entre as fi8uras de estilo que te seo sugeridas entre paranteses, escolhe a que

corresponde a cada construCio, c;rcundando-a e fundamenta a tua opcao.

a) Nao me parecia verdade que elas fossem teo cftr6is assim.Afinal, seo leoas.

(c o mp o r o ga o I si n 6 d o qu e / m etAfo t o )
b) Era, sim, um srbio. Pois 6, transformou-se num homem sibio como S6crates.

( m eto n i m i o I co mp o r o gA o I eli p se)

c) Bravo! Aquele sacrificio era mesmo para um Hammer. (sinddoque/aotocrese/

metonimio)

d) A vida ji me ofereceu quase tudo. Tudo que at6 6 inesgotevel... contudo, a

mim, ainda me resta uma coisinha: a esperanea. (polissindetolzeugnolhip,r-

bole)

e) Subi. subie subi... nao cheguei. Grirei.grrrcr. que8rrrei... nintuam mesocorreu.

A ronio I r epetigao I anocoluto)

f) Foi, sim: o povo pediu a redueao dos preCos. (ironiolsilepselonomotopeio)

0
8)
h)

D

k)



Era tipico de uma tarde tio quente.Quando eles entraram em cena,o est6dio
aplaudilJ. (o n o m atop e i a I c ros e I p e r s o nifi coCA o)

Neo te lembras daquela triste e doce madrugada dos dias que li vio? Da
inf en cia... ( e ufe m ism o I i ro n i o I o ntite s e)

Quando as massas se saturam de tanta riqueza ilicita,fazem justiga. (hip6rbo,e/
p ro sop op ei o I e u fe n is m o )
O santissimo! Santissimo li dos c6us... Deus impaciente... Porque nos criastei
( o P 6str ofe I p o ro d o x o I m et 6fo rc)

AntiSamente, homens fortes. bravos, puiantes,., hoje, miseros escravos, sem
sol, sem ai sem razao... (noniolgrudogAolh:Dekoto)

Nio contentamo-nos hole, embora acompanhemos a contemporaneidade,

com a mais antiga proflsseo. Gufemhmol ontonomAsiolpetiftose)

Coisas de amor! Li se foi metendo, metendo, metendo... que mergulhou a

cabeea, senSo todo o corpo, nas mulheres. (sinestesiolioniolhip'rbote)

10. Hiverios autores, muitos de vozes discordantes relativamente a funcionalidade de
cada elemento de comunicaeeo e as fune6es de linguagem apliciveis. preenche o
quadro seguinte-

r)

8)

h)

k)

Funcao de comunicacio

Tem por oblectlvo n.ar prolongar o!
en.errar o contacto eftre
receptor Predom na tamb6

ge.s em que se testa o ca.a. Porexempo
uma conversa le el6n .a.

Referenca o! denotat va

L,tilza o.dd go.omo arsunto oLr exp

calao do pr6prio cddgo Por exempo, um

Pro.ura inlu r no .ornpoiramento do
receptor por meo de uma ordem, Lm

apeo, um pedldo oLr uma snplica. Por

exemp o a propaganda em gera.

Emotva oLr expressva

m)
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I l. Usa as tabelas abaixo para fazeres uma reflexeo sobre os processos de derivaceo

e de formagao de palavras.

a) Prefixacio e sufixageo

Sentido Exemplos de palavras

agem

ant -

catiilogo

12. Atenta no quadro que se setue e assinala com X o lugar correspondente ao

processo de formagao de cada palavra.
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13. A palavra (minhD 6:

n a) Um adv6rbio.

n b) Uma prepositio.

I4. Sabii 6:

E a) Um mamifero.

E b) Uma ave.

15. O Yocibulo (neo) 6:

tr a) Um verbo.

! b) Um adv6rbio.

16. (Gorjear> signiflcai

! a) Antustiar tr b)

tr a) lnfinitivo.

18. (Ct) e (lt) sao:

E a) Substantivos.

19. (Que> 6i

n a) Uma preposigao.

i b) Uma coniunqao.

E c) Um pronome possessivo.

E d) lJm pronome demonstrativo.

E c) Um animal quadnipede.

! d) Nenhuma das ope6es esti correcta.

! c) Um substantivo.

E d) Um adv6rbio de negaqio.

17. (Cismar) 6 um verbo que se encontra no:

E b) lmperativo.

lYalograr.

E c) Um pronome relativo.

E d) As ope6es b) e c) estio correctas.

tr c) Irinar.

n c) Futuro.

n d) Nascer.

E d) Presente-

tr b) Adverbios. n c) Locuc5es adverbiais. tr d) Preposie5es.

20, (CantD 6 uma forma verbal do verbo contor no:

i a) Presente do indicativo.

E b) Pret6rito pedeito do conjuntivo.
n c) Futuro do indicativo.

E d) Pret6rito pedeito do indicativo.

21. (Exilio) significa:

tr a) Solidao. ! d) Vaidade.

22. Gonealves Dias 6 de nacionalidade:

E a) PorLuguesa. tr b) Angolana. I d) Cabo-verdiana.

23. Ungulani Ba Ka Kossa, Calane da Silva, Sulemane Cassamo,Antero de Quental e Rui de

Noronha sao autores:

E a) l"loeambicanos. - b) Luso-brasileiros. I c) Angolanos. E d) Nenhuma das op!6es.

24. Assinala com (V) as aflrmac6es verdadeiras e com (F) as aflrmaf6es falsas.

n a) lnquirir significa colher informac6es sobre um determinado assunto.

E b) D6-se o nome de inquiridor i pessoa que responde as perSuntas de um inqu6rico.

tr b) Riqueza. I c) Avareza.

E c) Brasileira.
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E c) O inqu6rito difere da reportagem pelo facto de se centrar na demonstraceo

dos factos, ao passo que a reportagem se limita a divulti-los ao piblico em

geral, sem os demonstrar

E d) Os principais obiectivos do inqu6rito sio:
. Formular boas perguntas.
. Estimar grandezas absolutas e relativas.
. Fazer perguntas fechadas.
. Usar uma linguagem clara e objectiva.

E e) As variantes do prono'ne relarivo (cujo) $o:
. Cuja, donde, cujos, desta.
. Cuia, cujos. cujas.
. Aonde, donde, desta.
. Cuia, aonde. como.

25. Completa as frases setuintes usando os pronomes <cujo> e <onde>.

fiz o meu estigio de Priticas Pedag6gicas

disseram-me que gostavam muito da poesia de Luis de Cam6es.

b) O aluno _ pai o impedim de praticar desporto diz gostar mais de

futebol do que de andebol.

nacionalidade 6 zimbabweana t6m muito bons

a) Os alunos da escola

c) Todos os alunos

d) A carteira

e) As meninas

resultados na disciplina de lnelas.

o Zulficar se encontrava sentado ontem partiu-

notas sio murto boas na disciplina de Porrugues

nao farao o exame.

efectivo de professores de PortuSu6s 6 constituido

por professores com formacao psicopedag6gica t6m melhores resultados.

26. Tendo como base o excerto da (Lei n." l9l2002 de l0 de Outubro). assinala as

afirmac6es verdadeiras com a letra (V) e as falsas com a letra (F).

E a) O recenseamento eleitoral nao constitui um imperativo para os cidadaos,

ou seja, um individuo pode olr neo recensear-se que neo sofreri nenhuma

represilia.

E b) Sao considerados eleitores todos os cidadaos, independentemente da sua

nacionalidade, desde que tenham dezoito anos de idade ou mais.

E c) Sao impedidos de vorar os individuos que estejam sob prisao preventiva,

por decisao judicial.

tr d) Um individuo que seja funcionirio da justiea ou magistrado iudicial pode

ser eleito; apenas os que desempenham funq6es de chefia na irea das

Finaneas 6 que nao podem gozar de tal direito.

0 As escolas
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n e) A campanha eleitoral nio constitui motivo para que os individuos que se
candidatam a deteaminados cargos deixem de exercer temporariamente as
suas fune6es.

E f) Nenhum candidato deve ser preso, a neo ser por ter cometido um crime
punivel com pena de priseo maior.

E d Nao pzam de capacidade elejtoral passiva aqueles individuos que, judicial_
mente, tenham sido considerados de ficil correccio.

27. Das opq6es abaixo, escolhe apenas a que considerares correcta_ Unicidade de
voto significa:

E a) A permissao de cada eleitor votar duas vezes.

E b) Que o eleitor pode votar duas vezes desde que passem trinta minutos ap6s
a primeira votaeao.

D c) Que o eleitor pode votar duasvezes desde que nao o faqa na mesmaassem-
bleia de voto.

E d) Que ao eleitor s6 6 permitido votar uma inica vez.

28. O voto 6 presencial quando:

E a) O eleitor exerce o seu direito na assembleia em que se inscreveu.
n b) O eleitor se faz presente em qualquer assembleia de voto.
D c) O eleitor exerce o seu direito em qualquer assembleia.
E d) Nenhuma das op96es esri correcta.

29. Um cidadeo s6 pode votar:
E a) Se o seu nome constar do caderno de recenseamento e se for aeconhecido

pelos membros da mesa da assembleia de voto.
E b) Apenas se tiver 18 anos e mesmo qLre o seu nome nao conste da lista.
E c) Se for reconhecido por um dos membros da mesa da assembleia de voto.
E d) Todas as opc6es esdo correcras.

30. A assembleia de voto abre:

n a) Quando existir no local um nimero considemdo suficiente para iniciar os
trabalhos.

n b) As 6:3Oh da manha.

E c) Assim que estiverem,pelo menos,20 pessoas no local.
E d) Todas as opC6es esteo ermdas.

3l.A impossibilidade da abertura da assembleia de voro nio acontece nos casos
em que:

E a) Haja perturbaqeo da ordem piblica no locat.

E b) Os cidadaos estejam em nimero reduzido.
I c) Haia informaeeo de que houve escaramulas no dia anterior no local.
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32. A ordem de votag6o 6:

D a) Votam em primeiro luSar os mais idosos.

n b) Primeiro as mulheres gnividas.

n c) Votam primeiro aqueles que tiverem cheSado em primeiro lugar.

E d) Todas as ops5es esL;o correctas.

33. O artito de opiniao e o artigo de fundo enquadmm-se:

n a) Nos rcxtos de pesquisa de dados.

E b) Nos textos normativos.

E c) Nos textos dmmaticos.

E d) Nos textos didiclicos ou cientificos.

34. Diz-se que o artiSo de opinieo 6 um texto dissertativo porque:

E a) Apresenta apenas teses e n6o as argumenta.

E b) O escritor apresenta os seus pontos de vista e defende-os.

E c) Contem apenas exposicao de ideias.

! d) Nao se exp6e nenhuma ideia,apenas se cita.

35. A persuasio, caracteristica incontornavel do artigo de opiniao, consiste em:

! a) Convencer o desrinatdrio.

E b) Fazer com que o emissor convenqa o seu destinat rio.

E c) Fazer com que o emissor convenea o destinaterio a aderir d opini;o apre-

sentada.

E d) Nao tem nenhuma funEio no texto.

36. O que entendes por verbos de separaeeol

37. Forma quatro frases, empretando, loSicamente, em cada uma delas, um verbo de

seParatao.

38. Substitui os verbos pelos seus sin6nimos, de modo que o significado da fmse nio '

seia alterado.

39. A intencao comunicativa do autor de um texto multiusos 6:

I a) lnforma.

i b) Persuadir.

E c) Apelar.

n d) Convencer.
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40. No texto multlusos, o uso de conectores discursivos 6 inevitivel. Eles t6m a

fungao de:

i a) Aumentar a dimenseo do texto.
! b) Fornecer pormenores sobre o texto.
E c) Estabelecer a ligacao entre as ideias apresentadas no texro.

E d) Tornar o texto compreensivel.

41. Qual era o siSnificado de (mutxongoyo) para as familias que tiyessem um ente
querido a trabalhar na vizinha Africa do Sul?

42. Por que 6 que esta danCa era sempre praticada no mes deAgostol

43. (Dada a forca que exigia. o (mutxongoyo)) era danqado principalmente p9I

a) Reescreve afrase anterior substituindo a primeim palavra sublinhada por outra
de sentido equivalente.

b) Classifica morfologicamente a segunda palavra sublinhada.

44. <Os dangarinos vestiam-se com peles de animais com as quais faziam um cinto
ao qual amamvam outras tiras de pele, para depois abanarem durante a danga.>

a) Em que tempo verbal se encontram as formas verbais sublinhadas?

b) Passa-as para o pret6rito perfeito do modo indicativo.

45. Define texto d.amitico
a) Di exemplos de rexros dramidcos.

46. Refere a import6ncia que as didascelias t6m no texto dmmdtico.

47, Explica, por palavras tuas, o que entendes por acto e cena.

48. Disserta sob.e a constituieao do discurso dramitico.

49. Apresenta as caracteristicas do texto dramatico moeambicano.

50. Na tua opiniao, o que 6 que distintue o texto dramitico dos outros t6neros
textuaisf

51. O que entendes por ficha de leitura?

52. O que distin$e a ficha de leitLrra da ficha bibliogrifica?

53. Elabora uma ficha bibliogrifica de uma obra litereria i tua escolha.
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Pdtrio Amodo

No mem6rio de Africo e do mundo
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Mogombique o leu nome 6 liberdode
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Pedro o pedro construindo o novo dio

Milh5es de broqos, umo s6 forco
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