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Ementa 
 

A disciplina de Língua Portuguesa II entende a linguagem verbal como elemento 
de expressão e de formação do indivíduo, como tal abrangerá a compreensão e 
utilização dos diversos gêneros orais e escritos, aperfeiçoará a competência do 
uso do idioma materno nas interações sociais. 
 

 
Objetivos Gerais 

 

Ao final do curso, espera-se que o estudante potencialize: 
 
A leitura e compreensão de variados tipos de gêneros textuais, em diferentes 
situações de uso; 
Seus conhecimentos sobre aspectos relevantes da estrutura de textos dentro da 
norma culta da Língua Portuguesa; 
A leitura compreensiva de diversos discursos narrativos e argumentativos. 

 
Módulo 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidade de Aprendizagem 01 
TEORIA DA COMUNICAÇÃO: ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO 
 
Objetivos:  
 

 Reconhecer os elementos que compõem um evento comunicativo; 

 Identificar e selecionar elementos adequados para as situações 
comunicativas vivenciadas no cotidiano; 

 Perceber os ruídos que prejudicam a efetividade de um evento comunicativo. 
 

Unidade de Aprendizagem 02 
TEORIA DA COMUNICAÇÃO: FUNÇÕES DA LINGUAGEM 
 
Objetivos:  
 

 Escolher o elemento da comunicação a ser enfatizado em seu texto; 

 Distinguir as funções da linguagem; 

 Estabelecer a função preponderante em um texto, associando-a à intenção 
do emissor. 

 
Unidade de Aprendizagem 01 
O TEXTO COMO ATIVIDADE DE LINGUAGEM/INTERAÇÃO. 
 
Objetivos: 
 

 Identificar os sujeitos sócio históricos envolvidos em uma produção textual; 

 Explorar dados implícitos e explícitos de um texto, no intuito de realizar leituras 
mais profundas; 

 Selecionar elementos com maior precisão e adequação, em virtude dos 
objetivos propostos em uma produção textual. 

 
 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 05 
 
 

 
Unidade de Aprendizagem 02 
DOMÍNIOS E GÊNEROS DISCURSIVOS: DEFINIÇÃO E FUNCIONALIDADES 
 
Objetivos: 

 

 Identificar os gêneros textuais como atividades de linguagem; 
 

 Situar os gêneros textuais em domínios discursivos, procurando identificar 
suas funcionalidades; 

 

 Utilizar com maior habilidade os gêneros textuais adequados a cada evento 
comunicativo. 
 

 
Unidade de Aprendizagem 01 
GÊNEROS DISCURSIVOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS. 
 
Objetivos: 
 

 Reconhecer alguns dos gêneros acadêmico-científicos mais utilizados no 
Ensino Superior; 

 Identificar e aplicar as informações básicas de cada gênero textual; 

 Escolher o gênero textual adequado a determinado objetivo acadêmico-
científico. 
. 

Unidade de Aprendizagem 02 
OS MODOS DE ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO: TIPOS TEXTUAIS 
 
Objetivos: 
 

 Reconhecer uma sequência discursiva de acordo com sua tipologia e função 
dentro de um texto; 

 Usar as tipologias textuais de maneira adequada e consciente em seus 
textos; 

 Diferenciar tipo de gênero textual. 
 
Unidade de Aprendizagem 01 
LEITURA, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 
 
Objetivos: 
 

 Analisar aspectos importantes para análise, leitura e compreensão de textos. 

 Construir pequenos textos de acordo com as normas gramaticais. 

 Reconhecer erros comuns na escrita científica. 
 

Unidade de Aprendizagem 02 
TIPOS TEXTUAIS – A DESCRIÇÃO: ELEMENTOS, ESTRUTURA E GÊNEROS 
 
Objetivos: 
 

 Reconhecer e construir sequências descritivas na construção de gêneros 
variados; 

 Identificar a estrutura esperada de um texto preponderantemente descritivo; 

 Relacionar os elementos e as estratégias na construção e leitura de textos 
descritivos. 

 
 
Unidade de Aprendizagem 01 
TIPOS TEXTUAIS – A NARRAÇÃO: ELEMENTOS, ESTRUTURA E GÊNEROS 
 
Objetivos: 
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Módulo 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 08 
 

 Reconhecer e construir sequências narrativas em gêneros variados; 

 Identificar a estrutura esperada de um texto preponderantemente narrativo; 

 Relacionar os elementos e as estratégias na construção e leitura de textos 
narrativos. 
 

Unidade de Aprendizagem 02 
TIPOS TEXTUAIS: A ESTRUTURA DAS DISSERTAÇÕES EXPOSITIVAS E 
ARGUMENTATIVAS 
 
Objetivos: 
 

 Reconhecer e elaborar sequências dissertativas na construção de gêneros 
variados; 

 Identificar a estrutura esperada de um texto preponderantemente dissertativo; 

 Desenvolver estruturas textuais dissertativas (expositivas e argumentativas). 
 
Unidade de Aprendizagem 01 
ARGUMENTAÇÃO BASEADA EM PROVAS E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Objetivos: 
 

 Diferenciar a argumentação da retórica; 

 Construir raciocínios baseados em provas e demonstração; 

 Identificar os tipos de argumentos comprobatórios. 
 
Unidade de Aprendizagem 02 
ARGUMENTAÇÃO BASEADA EM PROVAS E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Objetivos: 
 

 Diferenciar a argumentação da retórica; 

 Construir raciocínios baseados em provas e demonstração; 

 Identificar os tipos de argumentos comprobatórios. 
 
Unidade de Aprendizagem 01 
ESTRATÉGIAS DE LEITURA – LEITURA TEXTUAL OU LITERAL 
 
Objetivos: 
 

 Diferenciar as perspectivas de leitura moderna e tradicional; 

 Desenvolver leituras verticais e horizontais, adequadas aos objetivos do 
leitor; 

 Incrementar as estratégias de leitura literal de um texto. 
 
 
Unidade de Aprendizagem 02 
ESTRATÉGIAS DE LEITURA – TEXTO E CONTEXTO 
 
Objetivos: 
 

 Desenvolver leituras verticais adequadas aos objetivos do leitor; 

 Aprimorar as estratégias de leitura contextual de um texto; 

 Produzir e ler textos com foco nos elementos contextuais relevantes a cada 
produção. 
 

Unidade de Aprendizagem 01 
ESTRATÉGIAS DE LEITURA – TEXTO E INTERTEXTUALIDADE 
 
Objetivos: 
 

 Desenvolver leituras verticais adequadas aos objetivos do leitor; 

 Aprimorar as estratégias de leitura intertextual de um texto; 
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 Elaborar e ler textos com foco nos elementos culturais relevantes a cada 
produção. 
 

Unidade de Aprendizagem 02 
A COESÃO TEXTUAL: MECANISMOS DE REFERENCIAÇÃO 
 
Objetivos: 
 

 Reconhecer os problemas de coesão apresentados em um texto; 

 Construir a coesão referencial de um texto, evitando a repetição e 
promovendo uma leitura mais leve e agradável; 

 Estabelecer a coesão sequencial de um texto, buscando escolher os 
articuladores adequados para a construção do sentido pretendido. 
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Avaliação da 

Aprendizagem 
 

1º bimestre:  

Atividades Online – (Módulos I ao IV) = 4 pontos 

2º bimestre:  

Prova Presencial = 6 pontos (Conteúdo dos módulos V ao VIII) 

Nota Semestral (Final) = Soma da nota MP1 + MP2 

O informe das notas bimestrais será realizado em duas etapas, compreendendo 
a primeira na realização das atividades on-line realizadas no AVA Sumaré, 
perfazendo 40% do processo avaliativo. No segundo bimestre, o aluno ainda tem 
disponível unidades de aprendizagem contendo exercícios de fixação, bem como 
todo o conteúdo produzido de acordo com a ementa deste plano de ensino e 
haverá uma prova presencial perfazendo 60% da nota semestral. 

Ao final a nota semestral será composta pela soma da nota obtida junto à 

realização das atividades on-line (MP1) com a nota obtida na prova presencial 

(MP2), ressaltado o maior peso para a avaliação presencial (60%) em relação as 

atividades on-line (40%). 

Com Prova Substitutiva e Recuperação 

 


