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EMENTA 

Formação e diversidade cultural do povo africano. A África colonizada pelos portugueses. 
Estudo da ficção e da poesia produzidas por escritores africanos de Língua Portuguesa. Análise 

de textos ficcionais e poéticos. Abordagem comparativa da produção literária africana de 
Língua Portuguesa com a produção literária brasileira. 

COMPETÊNCIA(S) HABILIDADES 
. Compreender a diversidade da cultura do 

povo africano.  
. Compreender a periodização da literatura 
africana de língua portuguesa.  
. Compreender a poesia e a prosa da 

literatura africana de língua portuguesa. 

. Ler e interpretar textos literários em prosa e 

poesia da literatura africana de língua portuguesa.  
. Analisar prosa e poesia da literatura africana de 
língua portuguesa. 

CONTEÚDOS 
Componentes culturais da África 

Portuguesa  
Periodização da Literatura africana de 

Língua Portuguesa.  
Estudo da poesia moçambicana  
Estudo do conto moçambicano: Mia Couto  
Estudo do romance de Mia Couto. 
A poesia de Craverinha  
A poesia de Agostinho Santos e Davi 

Mestre  
O romance de Paulina Chiziane A poesia e 
a ficção angolanas  
A prosa Ficção de Pepetela  
A prosa de ficção de José Luandino Vieira  
O conto de Ondjaki.  
A produção poética caboverdiana. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

Aula Expositiva. 

Leitura e discussão de textos teóricos. 

Apresentação de vídeos e áudios temáticos (se necessário). 



Seminários executados por discentes (se necessário). 

da sociedade que trabalhem arte, culturas, saberes, em dimensões possíveis da 

disciplina). 

 

Obs.: Não será permitida a gravação de aulas; evitaremos o uso de celulares e 

adotaremos o manuseio de material físico. 

PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS 

Ocorrerá em duas etapas principais, a saber, PI e PII. (E eventuais, ao longo do 

período). 
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