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I. EMENTA: 
Conceito de Literatura; Literatura escrita e Literatura oral; Produção e 
perpetuação da Literatura oral; Relevância da Literatura oral no Brasil; 
Relevância da Literatura oral no contexto amazônico; Metodologia de 
coleta, compilação e análise de Literatura oral; Prática de coleta, 
compilação e análise de Literatura oral amazônica. 
 

 
II. OBJETIVOS:  
 
GERAL: Proporcionar aos alunos conhecimentos teóricos e práticos 
sobre a Literatura oral e uma percepção mais profunda de sua relevância 
nacional e no contexto amazônico. 
 
ESPECÍFICOS: 

1. Apresentar o conceito de Literatura focando em sua modalidade 
oral. 

2. Proporcionar aos alunos uma profunda experiência teórica em 
relação à relevância da Literatura oral no Brasil e no contexto 
amazônico.  

3. Proporcionar aos alunos uma profunda experiência prática de 
coleta, compilação e análise de Literatura oral amazônica. 

4. Produzir com os alunos um livro de Literatura oral amazônica.  
 

 
III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 
Unidade 1: 
1.1 Conceito de Literatura: conteúdo e forma na Literatura  



 
 

1.2 Literatura escrita e Literatura oral: coincidências e peculiaridades  
1.3 Produção e perpetuação da Literatura oral: a construção da cultura 

nos ambientes sociais  
1.4 Relevância da Literatura oral no Brasil: dos primórdios aos dias 

atuais  
1.5 Relevância da Literatura oral no contexto amazônico: um “Brasil” 

peculiar.  
 

Unidade 2: 
2.1 Metodologia de coleta, compilação e análise de Literatura oral: 
métodos e técnicas da pesquisa em oralidade. 
2.2 Prática de coleta, compilação e análise de Literatura oral amazônica 
 

 
IV. METODOLOGIA:      
 

 Aulas expositivas dialogadas. 

 Leituras básicas e complementares. 

 Prática de coleta de dados orais. 

 Prática de produção e editoração de um livro de Literatura oral amazônica. 

 

 
IV. RECURSOS DIDÁTICOS: 
 

 Textos básicos e complementares 

 Slides 

 Formulários e outros materiais técnicos para coleta de dados orais. 
 
 

 
V. ATIVIDADES DISCENTES EXTRACLASSES: 
 

 Tipos de atividades exigidas: pesquisa de campo para coleta de Literatura oral 

amazônica.  

 Carga horária referente: 20 horas 

 Data de apresentação: 60 dias após o final da disciplina. 

 

 

 

 
VI. AVALIAÇÃO:  
 

 Produção de um capítulo com teoria e histórias da Literatura oral 
amazônica para o livro proposto para ser construído pela classe.  
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