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RESUMO 

Desde que foi criado, em 1998, ate 2009, o Exame Nacional do Ensino Medio 

(ENEM) nao adquiriu a visibilidade e a importancia que teve a partir de 2010, quando se 

tornou a unica forma de ingresso em diversas universidades publicas e institutos federals. 

Ao assumir novozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status no contexto da educacao nacional, com destaque para as 

exigencias relacionadas ao eixo da producao de texto, esse exame passou a solicitar a 

producao de um genero dissertativo-argumentative com caracteristicas proprias do 

exame, tendo como como base cinco competencias, dentre elas, a competencia I I I -

selecionar, relacionar, organizar e interpretar informacoes, fatos, opinioes e argumentos 

em defesa de um ponto de vista - objeto de estudo deste trabalho de pesquisa. Nesse 

contexto, este trabalho monografico tern o objetivo geral analisar como alunos da 3
a serie 

do EM argumentam em dissertacoes argumentativas nos moldes do ENEM; e, como 

objetivos especificos, pretendemos a) identificar a(s) estrategia(s) argumentativa(s); b) 

descrever os tipos de argumentos utilizados na constituicao da argumentacao; e c) 

verificar a forca dos argumentos utilizados. O contexto de obtencao dos dados e o de 

redacoes de alunos
1 da 3° serie do Ensino Medio do Instituto Federal de Educacao, 

Ciencia e Tecnologia da Paraiba (IFPB), campus Campina Grande. Tais redacoes foram 

coletadas no mes de novembro de 2016, no contexto de producao de uma avaliacao da 

aprendizagem, no segundo bimestre do referido ano. Envolve um corpus de 12 (doze) 

producoes textuais do genero dissertativo-argumentativo, denominadas de Rl a R12, com 

o tema Racismo no Brasil: problemas e perspectivas. As categorias de analise para cada 

redacao foram: a) identificamos a tese bem como a estrategia argumentativa utilizada; b) 

recortamos a parte do desenvolvimento, que corresponde, normalmente, aos paragrafos 

mediais, na argumentacao e identificamos qual(is) o(s) argumento(s) que foi(ram) 

utilizado(s) nessa parte do texto, de acordo com a categorizacao resenhada no topico 2.1.3 

deste trabalho; e c) atribuimos a forca do(s) argumento(s) utilizado(s) a luz da escala 

argumentativa por nos criada, conforme modelo descrito no topico 2.1.4. O referencial 

teorico utilizado para analise dos dados advem da teoria da retorica argumentativa 

classica de base aristotelica e, alem do proprio (ARISTOTELES, 2005), alguns dos seus 

maiores divulgadores, como Fiorin (2016) e Garcia (1981). Tambem utilizamos as 

contribuicoes da teoria da argumentacao na lingua, proposta por Ducrot, aqui zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Os termos de consentimento constam nos anexos. 



representado por Cabral (2011). Quanto a concepcao de genero textual, recuperamos os 

postulados do grupo de estudos de Genebra, mais especificamente do Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD), com Bronckart (1999), Coutinho (2003) e Miranda (2010). Alem 

da nocao de competencia de Philipe Perrenoud (2000). Como resultados da pesquisa, 

verificamos que os argumentoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fato e ad consequentiam, utilizados pela relacao de 

concessao foram os mais utilizados pelas redacoes, afinal, esta-se tratando de um tema 

social de cunho historico, por isso, a presenca assidua do fato, principalmente historico, 

na constituicao da argumentacao. 

Palavras-chave: ENEM. Dissertacao argumentativa. Retorica. Tipos de Argumentos. 

Estrategias Argumentativas. Argumentacao. 



ABSTRACT 

Since its creation in 1998, until 2009, the National High School Examination (ENEM) 

did not acquire the visibility and importance it had from 2010, when it became the only 

way to join several public universities and federal institutes. When taking on new status 

in the context of national education, with emphasis on the requirements related to the axis 

of text production, this exam began to request the production of a argumentative essay-

like genre with characteristics of the exam, based on five competences, among They, 

competence II I - to select, relate, organize and interpret information, facts, opinions and 

arguments in defense of a point of view - object of study of this research work. In this 

context, this monographic work has the general objective to analyze how 3rd grade 

students of High School argue in argumentative dissertations along the lines of ENEM; 

And, as specific objectives, we intend a) to identify the argumentative strategies; B) 

describe the types of arguments used in the argumentation; And c) verify the strength of 

the arguments used. The context for obtaining the data is the writing of students from the 

3rd grade of the High School of the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Paraiba (IFPB) Campina GrandezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA campus. These essays were collected in 

the month of November 2016, in the context of producing a learning assessment, in the 

second two months of that year. It involves a corpus of twelve (12) textual productions 

of the essay-argumentative genre, denominated Rl to R12, with the theme Racism in 

Brazil: problems and perspectives. The categories of analysis for each essay were: a) we 

identified the thesis as well as the argumentative strategy used; B) we cut out the part of 

the development, which normally corresponds to the mediation paragraphs, in the 

argument and we identify which argument (s) were used in this part of the text, according 

to The categorization reviewed in topic 2.1.3 of this work; And c) we attribute the strength 

of the argument (s) used in light of the argumentative scale created by us, according to 

the model described in topic 2.1.4. The theoretical reference used to analyze the data 

comes from Aristotle's classical argumentative rhetoric theory and, in addition to him 

(ARISTOTELES, 2005), some of his greatest disseminators, such as Fiorin (2016) and 

Garcia (1981). We also use the contributions of the theory of argumentation in the 

language, proposed by Ducrot, here represented by Cabral (2011). Regarding the 

conception of textual genre, we retrieved the postulates of the Geneva study group, more 

specifically Sociodiscursive Interactionism (SDI), with Bronckart (1999), Coutinho 

(2003) and Miranda (2010). In addition to the notion of competence of Philipe Perrenoud 

(2000). As results of the research, we verified that the arguments fact and ad 

consequentiam, used by the concession relationship were the most used by the essays, 

after all, it is dealing with a social theme of historical nature, therefore, the assiduous 

presence of the fact, mainly Historical, in the constitution of the argument. 

Keywords: ENEM. Argumentative Dissertation. Rhetoric. Types of Arguments. 

Argumentative Strategies. Argumentation. 
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1 iNTRODUgAO 

Desde que foi criado, em 1998, ate 2009, o Exame Nacional do Ensino Medio 

(ENEM) nao adquiriu a visibilidade e a importancia que teve a partir de 2010, quando se 

tornou a unica forma de ingresso em diversas universidades publicas e institutos federais, 

assumindo novozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status no contexto da educacao nacional, com destaque para as 

exigencias relacionadas ao eixo da producao de texto. 

Nesse contexto, a orientacao para a producao de textos do ENEM, em seus 

enunciados, indica que o aluno produza um texto dissertativo - argumentative, com vistas 

a atender 5 (cinco) habilidades, dentre elas, a I I I : "Selecionar, relacionar, organizar e 

interpretar informacoes, fatos, opinioes e argumentos em defesa de um ponto de vista"
2. 

Trata-se de uma habilidade comumente solicitada nos exames vestibulares, presumida 

pelas universidades e que representa, juntamente com a conclusao - competencia V 

(SEVERO, 2014) - uma das dificuldades manifestadas pelos alunos nesse quadro de 

exigencia, o que tern gerado a necessidade de se refletir, no ambito da pratica docente, 

sobre as lacunas evidenciadas pelos alunos e sobre possiveis alternativas para o 

tratamento do problema em questao. 

A argumentacao e o momento em que o escritor ira defender/ sustentar a sua tese 

sobre o tema abordado, por meio de argumentos convincentes e que se relacionem a outras 

areas do conhecimento (Matriz de Referenda do ENEM - 2013, p. 14). Dessa 

incumbencia, surge a pergunta de pesquisa norteadora deste trabalho: Como alunos do 3° 

ano do EM argumentam em dissertacoes argumentativas nos moldes do ENEM?. 

Quanto aos objetivos deste trabalho, de modo geral, pretendemos analisar como 

alunos da 3
a serie do EM argumentam em dissertacoes argumentativas nos moldes do 

ENEM; e, como objetivos especificos, pretendemos a) identificar a(s) estrategia(s) 

argumentativa(s); b) descrever os tipos de argumentos utilizados na constituicao da 

argumentacao; e c) verificar a forca dos argumentos. 

Por fim, a relevancia deste estudo pode ser considerada: stricto sensu, na 

contribui9ao com a atua9ao profissional do professor de Reda9ao/ Produ9ao de Textos 

para auxilia-lo no trabalho com esse genero atualmente muito difundido no Brasil, uma 

vez que e a produ9ao solicitada pelo maior exame vestibular do pais; e, lato sensu, no 

auxilio da amplia9ao do uso da argumenta9ao, para que nao se restrinja minimamente ao 

ENEM, mas que seja usada, sobretudo, no exercicio dos direitos e deveres na democracia, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 Cf. A redacao no ENEM 2013: Guia do participante 



como oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA direitos civis (seguranca e locomocao); os direitos socials (trabalho, salario 

justo, saude, seguran9a e habita9ao); direitos politlcos (liberdade de expressao, de voto, 

de participa9ao politica e sindical) (GADOTTI, 2009), pois a lingua e um instrumento de 

poder por meio do qual nao so dizemos, mas tambem fazemos (BRITTO, 2007; 

CABRAL, 2011; GNERRE, 1998). Com isso, tendo condi96es de argumentar com 

excelencia e conscientemente, o cidadao-aluno pode ter mais sucesso em sua vida pessoal 

e nao somente no ingresso em uma universidade publica ou privada no pais. 

Como aporte teorico, este trabalho monografico conta com a teoria da retorica 

argumentativa classica de base aristotelica e, alem do proprio Aristoteles (2005), alguns 

dos seus divulgadores, como Fiorin (2016) e Garcia (1981). Ainda sobre argumenta9ao, 

tambem utilizamos as contribui9oes da teoria da argumenta9ao na lingua, proposta por 

Oswald Ducrot, aqui representado por Cabral (2011). Quanto a concep9ao de genero 

textual, recuperamos os postulados do grupo de estudos de Genebra, mais 

especificamente do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), com o proprio Bronckart 

(1999) , e, ainda mais, com duas grandes estudiosas portuguesas dessa vertente dos 

estudos de genero: Coutinho (2003) e Miranda (2010). Como tratamos de algo 

relacionado ao ENEM, esclarecemos que essa prova e baseada em competencias e 

habilidades, nesse sentido, adotamos a concep9ao de competencia de Philipe Perrenoud 

(2000) . 

Esta monografia esta organizada da seguinte maneira, alem desta Introdu9ao: no 

Capitulo 2, Aparato Teorico, apresentamos a discussao acerca das teorias da 

argumenta9ao - retorica classica, nova retorica e teoria da argumenta9ao na lingua - , 

seguida da defini9ao de texto e genero textual e, por fim, da discussao em torno da no9ao 

cognitiva de competencia e sua aplica9ao na Matriz de Referenda do ENEM; no Capitulo 

3, inicialmente descrevemos os Procedlmentos Metodologlcos e, na sequencia, 

procedemos a Analise das Redacoes a luz de teorias argumentativas, em que sao 

analisadas 12 (doze) reda9oes do genero dissertativo-argumentativo com vistas a 

descobrir como foi produzida a argumenta9ao dessas produ9oes. Nas Conslderacdes 

Finals, Capitulo 4, aferimos se os objetivos propostos foram atingidos, tra9amos um 

panorama das reda9oes, mostrando, de modo geral, a arquitetura argumentativa das 

reda9oes, bem como oferecemos algumas conclusoes a partir do trabalho realizado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 



2 APARATO TEORICO 

Neste capitulo, discorreremos, inicialmente, sobre a retorica classica de base 

aristotelica, difundida e resenhada por Fiorin (2016). Em seguida, abordamos a concepcao 

de genero adotada paraa analise do nossozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus, que sao redacoes do
 3genero 

dissertativo-argumentativo nos moldes do ENEM. 

Por fim, no ultimo topico, pelo fato de que a prova de redacao do ENEM e 

constituida de competencias e habilidades, discorreremos sobre esses conceitos, para 

estabelecermos uma relacao teoria x pratica dessas concepcoes e sua aplicabilidade no 

documento maior desse exame para a producao, que e a Matriz de Referenda para 

Redacao. 

2.1 Percurso teorico sobre as teorias da argumentasao 

2.1.1 Retorica Classica e Nova Retorica 

Inicialmente, cabe reunir alguns conceitos concernentes ao que seja argumentar e 

ao que seja retorica. Cabral (2011), embora seja divulgadora, em sua obra, das ideias de 

Ducrot de cuja teoria, rapidamente, trataremos mais a frente, afirma que, com a lingua e 

na lingua, nao so dizemos mas tambem fazemos, "por isso, nao podemos esquecer de que 

a comunicacao, ou a interacao, envolve mais que simplesmente informacao, envolve 

sobretudo uma forma de acao sobre o outro" (p. 10). 

Garcia (1981), na tentativa de distinguir dissertacao de argumentacao, constata 

que, na argumentacao, alem de "externar nossa opiniao sobre o que e ou parece ser" (p. 

370), procuramos formar a opiniao do leitor ou ouvinte, tentando convence-lo de que a 

razao esta conosco, de que nos e que estamos de posse da verdade. Nesse sentido, ao 

analisar o que e argumentacao, o autor conclui que bate boca, ironia, doesto e sarcasmo, 

por mais brilhantes que sejam, no sentido de chamar atencao, de tornar popular (ad 

populum), nao sao argumentos. "A legitima argumentacao nao se confunde com o "bate 

boca" esteril ou carregado de animosidade. Ela deve ser, ao contrario, "construtiva na sua 

fmalidade, cooperativa em espirito e socialmente w/zT" (p. 371. Grifos do autor. 

Adaptado). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 Consideramos a dissertac5o argumentativa solicitada pelo ENEM como genero, porque, como apresenta 

Coutinho (2003, p. 116), os generos sao formas comunicativas relativamente instaveis (ou relativamente 

estabilizadas, num determinado periodo historico, para uma sociedade ou grupo social), de que qualquer 

texto participa necessariamente. 

3 



Todas essas consideracoes anteriores sobre argumenta(r)(cao) tern base no pai do 

estudo dessa ciencia, o filosofo grego AristoteleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2005), que reflete sobre as varias 

defini9oes de retorica e externa as suas principais concep9oes: 

a) A definicao atribuida a Corax e Tisias, G6rgias e Platao: geradora de 

persuasao; 

b) A definicao de Aristoteles: a retorica parece ser capaz de descobrir os 

meios de persuasao relativos a um dado assunto; 

c) Uma das definicoes atribuidas a Hermagoras: a faculdade de falar bem 

no que concerne aos assuntos piiblicos; 

d) A definicao de Quintiliano: a ciencia de bem falar. (p. 22). 

Por fim, o filosofo conclui: 

Retorica e, pois, uma forma de comunicacao. Nao de toda a comunicac^o, 

obviamente, mas daquela que tern fins persuasivos. Nao e, pois, facil dar da 

retdrica uma so definicao. Quando dizemos que ela e a arte de falar bem e a 

arte de persuadir, a arte do discurso ornado e a arte do discurso eficaz, estamos 

simplesmente a tentar estabelecer a relacao entre duas maneiras de definir a 

ret6rica, de ligar o ornamento e a eficacia, o agradavel e o util, o fundo e a 

forma (ARISTOTELES, 2005, p. 24-25). 

A obra dele e dos demais classicos da argumenta9ao, como Cicero, Perelman e 

Tyteca, Roland Barthes, dentre outros estao analisadas na recente obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Argumentacao, de 

Jose Luiz Fiorin (2016), que e a base das demais discussoes que fazemos neste topico, 

bem como da analise do nosso corpus. 

Fiorin (2016) afirma que a teoria da argumenta9ao na lingua tomou emprestada a 

no9ao de topoi, de Aristoteles, que faz parte da inventio. O primeiro e uma especie de 

modelo com que muitos argumentos podem ser construidos. Para Anscombre (1995, apud 

Fiorin, 2016), os topoi sao principios gerais que servem de apoio aos raciocinios, mas nao 

sao raciocinios. Tomemos como exemplo o enunciado "Proteja-se: o sol esta muito forte". 

A partir dele, podemos chegar a algumas conclusoes do tipo: 

a) Use protetor solar; 

b) Use bone/chapeu; 

c) Use oculos escuros; 

d) Use camisa termica UV. 

Finalmente, podemos concluir que o topoi do enunciado "Proteja-se: o sol esta 

muito forte" e que o sol forte faz mal a saude. 

Outro conceito a ser abordado sobre topoi, como dito acima, e o de lugar-comum 

(loci communes; koinoi topoi), que, segundo Aristoteles (apud Fiorin, 2016), e uma das 

partes dos lugares (topoi), juntamente aos lugares proprios (lociproprii; idioi topoi). Para 
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o autor, duas sao as definicoes mais correntes de lugar-comum. A primeira e de esquema 

argumentative que pode ganhar os conteudos mais diversos, e uma matriz semantica, um 

molde discursivo. E essa a concepcao que Aristoteles tern do lugar-comum. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por exemplo, ele fala do lugar do mais e do menos. Nesse lugar, podem-se 

construir argumentos como: "Se os deuses nao sabem tudo, menos ainda os 

homens; aquela pessoa pode ter agredido seu vizinho, porque ja agrediu seu 

pai; em outras palavras, quern pode o mais pode o menoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (RetoricazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA II, XXIII, 

4, 1397b apud Fiorin, 2016, p. 95). 

A segunda concepcao, a qual nos nos filiamos, e a de argumento pronto (nos 

termos de Fiorin (op. cit), a leniencia da justiga induz ao aumento da violencia). Nesse 

segundo sentido, o termo foi recebendo matizes diversos conforme a epoca: argumento 

ja preparado; conteudos fixos manifestados com figuras recorrentes; estereotipos, isto e, 

representacoes coletivas estaticas que orientam nossa acao; cliche. "Nesse sentido, que 

nao e o aristotelico, o lugar-comum pode apresentar-se como uma sentenca, que, segundo 

o Estagirita, revela uma opiniao comum, que e evidente. nao precisa de provas" (FIORIN, 

2016, p. 96). E esse sentido de opiniao comum, de argumentos baseados no senso comum, 

de afirmacoes genericas e nao fundamentadas que iremos adotar o conceito de lugar-

comum para as analises das redacoes que constituem o corpus do trabalho monografico. 

Para Fiorin (2016), as teorias do discurso, quaisquer que elas sejam, nao se pode 

limitar a essa microanalise linguistica. Para esse autor, as teorias do discurso devem levar 

em conta dois aspectos: de um lado, a organizacao das unidades discursivas transfrasticas; 

de outro, o modo de funcionamento real do discurso, ou seja, seu carater dialogico. "Para 

isso, e necessario revisitar a tradicao classica" (p. 17). 

Aristoteles (apud Fiorin, op. cit.) divide os raciocinios em necessarios e 

preferiveis. O primeiro e aquele cuja conclusao decorre necessariamente das premissas 

colocadas, ou seja, sendo verdadeiras as premissas, a conclusao deve ser valida. As 

premissas sao as proposicoes, as ideias, de que se parte para chegar a uma conclusao. O 

tipo perfeito de raciocinio necessario, era, para o filosofo classico, o silogismo 

demonstrative, no exemplo de Fiorin (op. cit): 

Todas as cidades tern transito pesado. 

Ora, Sao Paulo e uma cidade. 
Logo, Sao Paulo tem transito pesado (p. 17). 

De acordo com o exposto sobre os raciocinios necessarios, se e verdade que toda 

cidade tem transito pesado, nao pode ser nao verdade que Sao Paulo, que e a maior capital 

da America latina, tem um transito pesado. Nesse caso, afirma o autor, a conclusao nao 

5 



depende de valores, de visao de mundo, de posicoes religiosas, de sentimentos, etc, 

porque e indiscutivel. 

Quanto aos preferiveis, sao aqueles cuja conclusao e possivel, provavel, plausivel, 

mas nao necessariamente verdadeira, porque as premissas sobre as quais ela se assenta 

nao sao logicamente verdadeiras. O silogismo dialetico ou retorico e um exemplo desse 

tipo de raciocinio. 

Todo professor e dedicado. 

Ora, Andre e professor. 

Logo, Andre e dedicado (p. 18). 

No caso acima, para Fiorin (2016), e possivel, e provavel, e plausivel que Andre 

seja dedicado, mas nao e logicamente verdadeiro, porque nem todos os professores sao 

dedicados. Nesse caso, a admissao dessa e de outras demais premissas depende de crencas 

e de valores. 

Os raciocinios necessarios pertencem ao dominio da logica (tambem chamado de 

juizo de verdade) e servem para demonstrar determinadas verdades. Os preferiveis 

(tambem chamados de juizo de valor) sao estudados pela retorica e destinam-se a 

persuadir alguem de que determinada tese deve ser aceita, porque ela e mais justa, mais 

adequada, mais benefica, mais conveniente e assim por diante. Seguindo essa linha de 

raciocinio, e sob essa premissa que a grande maioria dos candidatos ao Exame Nacional 

do Ensino Medio escreve: utiliza-se de argumentos provaveis/preferiveis, uma vez que 

nao ha como defender uma tese de um tema social e polemico, como, em geral, e o do 

ENEM, so com verdades, visto que a verdade esta baseada na logica, o que e muito dificil 

de se atingir quando falamos de questoes complexas. 

E a partir dessa necessidade de o candidato convencer o interlocutor de que a tese 

dele e valida e de que os seus argumentos sao preferiveis, porem validos, que nasce a 

argumentacao, que, para AristoteleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Fiorin, 2016), sao os raciocinios que se 

destinam a persuadir, isto e, a convencer ou a comover, ambos meios igualmente validos 

de levar a aceitar uma determinada tese. Nos termos do filosofo: 

"[argumentacao/argumentar e] a faculdade de considerar, para cada questao. aquilo que e 

proprio para persuadir (ARISTOTELES, 1991,1, 2, 1355b apud FIORIN, 2016, p. 19). 

Segundo Fiorin (op. cit.), A Retorica compreende tres livros. O primeiro tata do 

enunciador, de como ele concebe os argumentos, de como constroi seu ethos na 

enunciacao; o segundo analisa o enunciatario, como ele recebe os argumentos em funcao 

do pathos; o terceiro estuda a mensagem, o logos, como se expressam os argumentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para Aristoteles (2005), os meios artisticos de persuasao sao tres: uns residem no carater 

moral do orador; outros na disposicao do auditorio e outros, enfim, no proprio discurso, 

quando ele e demonstrativo ou parece ser (p. 37). 

Cabe, aqui, rapidamente, esclarecer o que sao esses nomes que substantivam as 

tres partes do famoso livro de Aristoteles. Para Barthes (1975,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud FIORIN, 2016) o 

ethos do enunciador e uma conotacao. O orador enuncia uma informacao e, ao mesmo 

tempo, afirma: "sou isso, sou aquilo". O ethos nao se explicita no enunciado, mas na 

enunciacao. Quando um professor diz: "eu sou muito competente", esta explicitando uma 

imagem sua no enunciado. Para Fiorin, isso nao serve de prova, nao leva a construcao do 

ethos. O carater de pessoa competente constroi-se na maneira como organiza as aulas, 

como discorre sobre os temas. "A medida que ele vai falando sobre a materia, vai dizendo 

sou competente" (p. 70. Grifo do autor). Esse mesmo ethos divide-se em tres especies, de 

acordo com O Estagirita: a) a phrdnesis, que significa o bom senso, a prudencia, a 

ponderacao, ou seja, que indica se o orador exprime opinioes competentes e razoaveis; b) 

a arete, que denota a virtude, mas virtude tomada no seu sentido primeiro de "qualidades 

distintivas do homem", portanto, a coragem, a justica, a sinceridade; nesse caso, o orador 

apresenta-se como alguem simples e sincero, franco ao expor seus pontos de vista;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q c) a 

eunoia, que significa a benevolencia e a solidariedade; nesse caso, o orador da uma 

imagem agradavel de si, porque mostra simpatia pelo auditorio. 

Com relacao ao pathos, Fiorin (op. cit) afirma que os argumentos sao validos a 

depender deste. Nesse sentido, uns argumentos sao validos para um auditorio mas para 

outro nao, portanto, para que se argumente com maestria e precisao, o enunciador precisa 

conhecer o seu auditorio e, mais que isso, precisa conhecer o pathos do seu auditorio, que 

e "a disposicao do sujeito para ser isto ou aquilo. Por conseguinte, bem argumentar 

implica conhecer o que move ou comove o auditorio a que o orador se destina'" 

(ARISTOTELES, I , I I , I I I 1356a apud FIORIN, 2016, p. 73), que nao e, segundo o autor, 

a disposicao real do auditorio, mas uma imagem que o enunciador tem dela. Por exemplo, 

falar para adultos e para criancas; para leigos e para especialistas; para pessoas com altos 

e baixos niveis de letramento. E importante considerar que, mesmo sendo uma imagem 

criada pelo enunciador, esta precisa estar correta e proxima do real para que o objetivo 

seja atingido. 

Nessa linha de raciocinio, o candidato que escreve uma redacao do genero 

dissertativo-argumentativo precisa conhecer o seu auditorio, o que a teoria da 

comunicacao chama de receptor, as teorias da interacao chamam de interlocutor e os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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publicitarios chamam dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA target, para que consiga convence-lo de que suas proposicoes 

sao validas. Quanto ao pathos do auditorio de uma producao como essa, deve-se concebe-

lo de forma generica, levando em consideracao carga de producoes para serem avaliadas 

pelo avaliador, para que se adotem as melhores estrategias de producao, uma vez que, 

para se conhecer, de fato, o pathos, sobre o qual Cicero escreveu em De oratore, "Para 

nos que nos ocupamos desse povo e do foro, basta conhecer os costumes das pessoas e 

dizer aquelas coisas que nao contrariam a opiniao delas" (I, 223 apud FIORIN, 2016) 

seria necessario conhecer, pessoal e profundamente, o avaliador de sua producao. 

Por fim, o logos, que e o discurso, e constituido e constitutivo da linguagem que 

e opaca, ou seja, a comunicacao, proposta pelos teoricos da teoria desse sistema, nao e 

tao simples como se prega, com aqueles 6 (seis) elementos propostos por Roman 

Jakobson (emissor, receptor, mensagem, codigo, canal e referente). Fiorin (2016) aponta 

que o processo comunicativo e mais complexo, pois ha uma diferenca nitida entre 

comunicacao recebida e comunicacao assumida. Comunicar, para ele, e agir sobre o outro 

e, por conseguinte, nao e so leva-lo a receber e compreender mensagens, mas e faze-lo 

aceitar o que e transmitido, crer naquilo que se diz, fazer aquilo a que se propoe (p. 76). 

Por crer que a argumentacao e constituida de linguagem, ou seja, e por meio desta 

que aquela ocorre, alguns conceitos sao abordados por Fiorin (op. cit) como Ambigiridade 

e vagueza da linguagem, em que se exploram os recursos de semantica, como polissemia, 

ambiguidade, imparcialidade, neutralidade e o politicamente correto, que diz respeito 

muito a imagem que o enunciador faz dele a partir de escolhas linguisticas corretas para 

cada momento. De acordo com o autor, Aristoteles, na Retorica, ja ensinava que quern 

fala ou escreve cria, ao produzir esses textos, uma imagem de si mesmo (I, I I , IV, 1356a). 

Assim, "sem duvida nenhuma, a presenca de certas palavras num detenninado texto faz 

que ele seja racista, machista, etc." (p. 88). 

Ainda na seara de discussoes do logos, cabe explicitar, mesmo que rapidamente, 

dois conceitos importantes que serao utilizados em nossas analises: o de acordo previo e 

o de lugar-comum. 

De acordo com Fiorin (2016), todo debate de ideias divergentes assenta-se num 

patamar minimo de acordo. Nao suscitaria polemica uma excomunhao pelo arcebispo de 

Recife dos medicos que fizeram abordo numa menina de 9 anos, estuprada pelo padrasto, 

se nao se considerasse dotada de alguma relevancia a atitude eclesiastica de excomungar 

alguem (p. 93). Seguindo essa linha de pensamento, o aluno que inicia uma redacao parte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de um acordo previo, que e o proprio tema. A partir de cada tema, estabelece-se um lugar 

comum de discussao do qual se tem que partir. 

Para ilustrar esse caso, tomemos como exemplo a mais recente proposta de 

redacao do ENEM, a de 2016. O tema erazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caminhos para combater a intolerdncia 

religiosa no Brasil. Todos os candidatos deveriam convir que se deve combater algo e 

porque esse algo nao presta. Afinal de contas, de acordo com o dicionario Dicio on line, 

combater e bater-se contra/ combater um inimigo. Portanto, o acordo previo dos 

candidatos do ENEM 2016 seria intolerdncia religiosa e um problema. 

Pelo fato de argumentacao andar parelhamente com semantica e que Fiorin (op. 

cit) destina um capitulo de sua obra a essa relacao, denominado Argumentacao e 

inferencia. Para o autor, a inferencia e a operacao pela qual se admite como correta uma 

proposicao em virtude de sua ligacao (por implicacao, por generalizacao ou mesmo, 

segundo alguns autores, por analogia) com outras proposicoes consideradas verdadeiras. 

O raciocinio inferencial pode estar ou nao expresso integralmente no texto. "O texto diz 

mais do que aquilo que esta enunciado; ele apresenta pressuposicoes, subentendidos, 

consequencias nao ditas, etc." (p. 31). Nesse sentido, as inferencias podem ser de ordem 

logica, de ordem semantica e de ordem pragmatica. As logicas sao aquelas determinadas 

por relacoes entre proposicoes; sao decorrencias necessarias de implicacoes entre 

proposicoes. Um silogismo, por exemplo, apresenta duas premissas (a maior e a menor) 

e uma conclusao que decorre necessariamente das proposicoes apresentadas. No exemplo 

do autor: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todas as cidades grandes sao perigosas 

Sao Paulo e uma cidade grande. 

Logo, Sao Paulo e perigosa. (p. 32) 

Segundo Fiorin, a inferencia semantica e aquela que decorre do significado de 

palavras ou expressoes, como no caso dos pressupostos. Quando se diz que Antonio parou 

de fiimar, pressupoe-se que Antonio fumava. E dessa inferencia que surgem os 

conhecidos pressuposto e subentendido. O conteudo explicito em qualquer enunciado e 

chamado de posto, enquanto o implicito sera denominado pressuposto. "Quando se diz 

Os fiscais da prefeitura continuam cobrando propina, o conteudo posto e o de que 

atualmente eles cobram propina e o pressuposto, (...), e o de que eles ja cobravam 

anteriormente" (p. 37 - Grifo do autor), Segundo Fiori (2016), enquanto o posto e 

questionavel, o pressuposto e verdadeiro ou tornado como tal, pois, se ele fosse falso, os 

conteudos explicitos nao fariam nenhum sentido. Nos termos do autor, a frase Hoje nao 
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se fiima mais nas salas de aulazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA so tem sentido se admitirmos como verdade que 

antigamente se fumava nas salas de aula. 

Quanto, ainda, ao pressuposto, Fiorin (op. cit) chama atencao para que este e um 

importante e muito utilizado recurso argumentativo, uma vez que conduz a aceitar certas 

ideias do enunciador. No entanto, ressalta, muitas vezes, os pressupostos sao 

generalizacoes infundadas ou preconceitos, a exemplo de Ele e politico, mas e honesto; 

Ele e ecologista mas tem bom senso, dentre outros. 

Ja os subentendidos, segunda forma de inferencia semantica, "e uma informacao 

cuja atualizacao depende da situacao de comunicacao" (FIORIN, 2016, p. 39). Para esse 

autor, a diferenca entre pressupostos e subentendidos e que aqueles sao de 

responsabilidade do enunciador, enquanto estes sao de responsabilidade do enunciatario. 

O subentendido, para Fiorin, e, tambem, uma maneira de dizer sem se comprometer, de 

dizer sem dizer, de sugerir, mas nao afirmar. 

2.1.2 A argumentacao em Ducrot e Anscombre 

Fiorin (op. cit) relaciona a teoria da argumentacao a ideia de que constitui lugar-

comum na linguistica atual a defesa de que a argumentacao e intrinseca a linguagem 

humana. Afirmacao que e feita por causa das contribuicoes dos estudiosos da 

argumentacao na lingua: Oswald Ducrot e Jean Claude Anscombre. No entanto, a 

argumentacao abordada por esses dois linguistas franceses "tem um sentido muito 

diferente daquele que eles tem na tradicao retorica que vem de Aristoteles" (p. 15). A 

teoria dos autores franceses e a ADL (em frances, Dans la Langue; em portugues 

brasileiro, Argumentacao na Lingua). Segundo Cabral (2011), se, para os estudiosos da 

retorica, a argumentacao encontra-se especialmente na organizacao dos discursos e na 

escolha dos argumentos, para a ADL, a argumentacao encontra-se marcada nas escolhas 

linguisticas; ela esta, para a autora, na lingua, "embora possa servir de instrumento para 

a argumentacao retorica" (p. 15). 

Essa teoria considera que argumentar consiste em apresentar um enunciado, que 

e uma frase em uso, dentro de um contexto enunciativo, ou um conjunto deles, como 

destinado a fazer admitir um outro. Para os teoricos da ADL, segundo Cabral (2011), ha, 

na lingua, imposicoes que regem a apresentacao de alguns enunciados e as conclusoes a 

que eles conduzem. Portanto, a argumentacao nao esta somente nos argumentos que a 
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acompanham, mas tambem na forma como essa argumentacao e enunciada ao seu 

destinatario, o que Aristoteles chamava de auditorio (FIORIN, 2016). 

Para ilustrar a teoria acima, brevemente, apresentada, Cabral (2011) utiliza o exemplo de 

enunciado "Este restaurante e muito bom!" (p. 16). Por meio dele, podemos chegar a 

algumas conclusoes do tipo: a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Devemos ir jantar Id; ou b) Ele deve ir com seu cliente 

especial; ou c) O restaurante deve ser caro; ou, ate d) O restaurante tem um preco 

acessivel.4 

Para finalizar, Cabral (op. cit) considera que a ideia que temos aqui e a de que faz 

parte do sentido de um enunciado pretender indicar a direcao da continuacao do dialogo, 

ou seja, conforme dito anteriormente, um enunciado e produzido com a intencao de 

validar outros. 

2.1.3 A categorizacao dos argumentos 

Nesta secao, os principais argumentos que serao utilizados na analise dos dados 

serao categorizados e explicados no decorrer do texto. Esses argumentos foram citados 

por Fiorin (2016), que, por sua vez, retirou-os de Aristoteles (2005), conforme se 

apresentam no Quadro 1: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 1 - Tipos de Argumentos 

TIPOS DE ARGUMENTOS 

Argumentum a pari/ a simili (por semelhanca) 

Argumentum a contrario (pela oposicao) 

Argumentos fundados no principio da nao contradicao 

Causalidade 

Sucessao 

Fatos 

Argumentum ad consequentiam 

Argumentum ad hominem 

Argumentum tu quoque 

Argumentum ad verecundiam 

Argumentum ad ignorantiam 

4 Exemplo nosso. O predicativo do sujeito "bom", representado pela classe adjetiva, nao designa necessaria 

e obrigatoriamente a caracteristica de ser caro, mas tambem pode ser bom porque tem preco acessivel, ou, 

no popular, "barato". 
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Argumentum a fortiori zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Argumentos fundamentados na estrutura do real 

Argumentum a simili (por analogia) 

Secundum quid 

Peticao de principio 

Ignoratio elenchi 

Argumento do espantalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Producao nossa. 

Dentre as varias categorizacoes que se fazem durante a obra, Fiorin (2016) cita o 

Argumentum a pari ou a simili (argumento por semelhanca), tambem chamado de regra 

de justica, em que casos semelhantes tem de ter julgamentos semelhantes, "e aquele que 

recusa a logica do "dois pesos e duas medidas". Para exemplificar, o autor cita o poema 

"Dois Vigarios", de Drummond, em que se abordam dois comportamentos totalmente 

diferentes desses dois lideres religiosos e, ao morrerem atingidos por um raio, tiveram o 

mesmo destino: foram enterrados lado a lado, sem nenhum tipo de merito a mais ao que 

se comportava conforme mandavam os bons comportamentos. 

O inverso do argumento anterior e o Argumentum a contrario (argumento pela 

oposicao), o que significa que ele apela para o fato de que, se uma situacao e vista de 

determinada maneira, a situacao oposta deve ser considerada de maneira diversa. O 

exemplo ilustrado pelo autor e um artigo escrito pelo jornalista Francisco Bosco, em 

resposta a outro escrito por Luiz Filipe Ponde. O artigo de Bosco ira utilizar a estrategia 

do argumentum a contrario para afirmar que, quando Ponde considera que a midia nao 

recai sobre os casos de preconceito, por meio de piadas, contra cristaos, mas somente 

contra negros e demais minorias sociais, ele esta praticando uma incoerencia, uma vez 

que cristaos sao maioria. Entao, as piadas que sao direcionadas a esses grupos de maioria 

sao feitas com a intencao de ridiculariza-los e desestabiliza-los, diferentemente do que 

acontece com os de minoria, que sao feitas com a intencao de oprimi-los e menospreza-

los. Assim, nas palavras de Bosco, "dois pesos e duas medidas que Ponde denuncia, sao, 

ao contrario, jutos: uma vez que o mundo tem pesos e medidas diferentes, fazer justica 

esta em adequar-se a essas diferencas, para repara-las" (FRANCISCO BOSCO, O Globo, 

05/03/2014 apud FIORIN, 2016, p. 138). 
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Outro tipo de argumento que deve ser destacado aqui sao oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Argumentos fundados 

no principio da nao contradiqdo, segundo os quais uma coisa nao pode ser dita e nao dita 

ao mesmo tempo. Por exemplo, no sistema biologico, nao ha a possibilidade de uma 

mulher, sendo virgem, conceber um filho, mas, no sistema mitico-religioso, Maria, mae 

de Jesus, concebeu-o pertencendo a condicao de virgem. 

Ainda no ambito da categorizacao dos argumentos, Fiorin (2016) propoe uma 

serie de argumentos, que foram elencados por Perelman e Tyteca (2005), denominados 

argumentos fundamentados na estrutura da realidade e argumentos fundamentados na 

estrutura do real. 

Quanto ao primeiro grupo de argumentos, segundo Perelman e Tyteca (op. cit 

apud Fiorin, op. cit), "sao aqueles baseados em relacoes que nosso sistema de significacao 

considera existentes no mundo objetivo: causalidade, sucessao, coexistencia e 

hierarquizacao" (p. 149). Um dos tipos importantes para nossa analise e o argumento de 

causalidade, em geral, muito utilizado pelos produtores do genero dissertativo-

argumentativo. Esse tipo de argumento expoe a causa dos fenomenos, no nosso contexto, 

do problema abordado na tese. No entanto, considera Fiorin (2016), o conceito de 

causalidade foi um dos mais discutidos no ambito da filosofia, pois supoe um 

encadeamento dos fatos, em que um acontecimento antecedente produz um dado efeito. 

Por exemplo, ao afirmar que a seca do Sudeste e causada por uma massa de ar 

seco que impede a entrada das frentes frias, esta-se determinando uma das causas (a 

natural) da seca nessa regiao. Porem, podem-se citar outros fatores, como o aquecimento 

global, o desperdicio de agua, dentre outros. Nesse sentido, a argumentacao se constroi a 

partir do julgamento da pertinencia dessas causas, baseado na tese a ser defendida; dai a 

importancia de uma escala argumentativa a fim de que se mensure, para ocasioes 

especificas, a forca de cada argumento utilizado. 

E pelo fato de se julgarem as causas que existem as necessarios e as suficientes. 

Para o autor, uma condicao suficiente para ser X garante que tudo o que satisfaz essa 

condicao e X, mas nao assegura que tudo o que e X satisfaz essa condicao. O exemplo 

dado por Fiorin e o proverbio Nao ha rosas sem espinhos, ou seja, nao ha alegria sem dor. 

Esse proverbio e uma premissa condicional: se ha rosas, entao ha espinhos. A negativa 

da afirmacao anterior tambem deve produzir efeito semelhante: nao ha espinhos, portanto 

nao ha rosas. Porem, chama a atencao o autor para a confusao entre as condicoes 

necessarias e suficientes causam argumentos invalidos, do tipo: se ha rosas, entao ha 
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espinhos. Nao ha espinhos, portanto nao ha rosas. Essa relacao nao e valida, pois nao 

somente as rosas apresentam espinhos. 

Quanto ao segundo tipo de argumento fundamentado na estrutura da realidade,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

sucessao, Fiorin (2016) considera que e o argumento que sustenta o pensamento magico 

e as crendices populares. Sua base e o principio latino post hoc, ergo propter hoc (depois 

disso; portanto, por causa disso), ou seja, se um fenomeno aconteceu apos o outro, foi por 

causa do seu antecedente. Por exemplo, uma pessoa passa debaixo de uma escada e, logo 

apos, um jarro cai em sua cabeca. Quem utilizar da sucessao vai crer que o acidente foi 

motivado pela passagem por baixo da escada. 

Outro tipo de argumento muito utilizado na producao do genero-corpus da 

monografia sao os fatos. Fiorin (2016) relembra um famoso proverbio de nossa lingua 

que diz que contra fatos nao ha argumentos, contrapondo a objetividade e a certeza 

daqueles em oposicao a subjetividade e a incerteza destes. Porem, isso nao e tao valido 

quanto se pensa, uma vez que, se assim fosse, as ciencias juridicas nao sobreviveriam 

diante de tantos fatos comprovaveis e verdadeiros versus a argumentacao da defesa, que, 

por varias vezes, sai vitoriosa. Em contrapartida, ha de se concordar com que ha fatos 

irrefutaveis, como mostra Fiorin (op. cit) na afirmacao ontem, choveu granizo. De fato, 

nao ha como contestar um fato como o dito, uma vez que esta-se lidando com um 

fenomeno natural. Os numeros (dados, datas, contabilidades) sao classicos exemplos dos 

fatos, porque dao uma impressao objetiva destes, facilitando, assim, o percurso 

argumentative 

Ainda nesse rol de argumentos da realidade, temos o argumentum ad 

consequentiam ou argumentos pragmaticos, em que se defende uma dada acao, levando 

em conta os efeitos que ela produz (p. 159). Nele, os fins justificam os meios e suas 

proposicoes tem natureza diversa, por exemplo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) as descritivas, que apresentam um fato ou aquilo que se considera como 

tal; 

b) as avaliativas, que faze uma apreciacao sobre um dado elemento, como 

o racismo e intolerdvel (p. 165); 

c) as incitativas, que convocam a realizar uma acao ou a evitar algo que se 

produza, como e necessario evitar a violencia na relacdes pessoais. Estas 

podem ser a favor ou contrarias, como um argumento muito utilizado nas 

redacoes do corpus desta pesquisa que foi a lei de cotas. "Os que contrarios a 

implantacao dizem que a adocSo criara uma racializacao (consequencia 

negativa); os favoraveis afirmam que ela corrigira distorcoes historicas" 

(FIORIN, 2016, p. 165). 

Para finalizar a ilustracao parcial do conjunto dos argumentos fundamentados na 

estrutura da realidade, explicaremos alguns dos argumentos da coexistencia, que sao 
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aqueles que relacionam um atributo com a essentia de um ato ou com a pessoa. Sao eles: 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA argumentum ad hominem, o argumentum tu quoque, o argumento de autoridade ou 

argumentum ad verecundiam, o argumentum ad ignorantiam e os argumentos a fortiori. 

Abaixo, explicaremos, com mais detalhes, a constituicao de cada argumento desse. 

Quanto ao primeiro, nao se discutem os meritos intrinsecos do ponto de vista ou 

da duvida do oponente, mas se desqualifica o adversario como interlocutor serio, 

apresentando-o como alguem incompetente, por isso o nome argumentum ad hominem, 

ou seja, direcionado ao homem/ a pessoa e nao propriamente a discussao (p. 172). Para 

Fiorin (2016), a dialetica considera esse argumento uma falacia, porque os atributos do 

argumentador nao fazem suas proprias proposicoes falsas ou incorretas, "no entanto, ele 

e eficaz na discussao, quando nao se tem provas consistentes para sustentar um argumento 

ou elas sao muito fracas" (idem, p. 172). Nos exemplos do autor, quando se diz a um 

homem que apresenta uma objecao a descriminalizacao do aborto que so as mulheres tem 

direito a discutir a questao, pois o homem apresentaria, pela propria condicao masculina, 

uma parcialidade inevitavel, pode-se inverter o argumento, dizendo que as mulheres, por 

ter um interesse pessoal no tema, nao seriam as pessoas que poderiam debater com 

racionalidade. 

Quanto ao segundo, que, em portugues, significa "voce tambem", consiste em 

rebater uma critica com ataque ao oponente, em que se assinala uma inconsistencia entre 

suas diferentes afirmacoes feitas em epocas diversas ou entre suas ideias e suas acoes no 

passado ou no presente (p. 174). Julga Fiorin (2016) que, em outros termos, tu quoque e 

a desqualificacao do argumento do outro, por considera-lo hipocrita. "A frase do 

portugues que expressa com perfeicao esse modo de rechac^r uma critica e "Olhe so quern 

esta falando!". E sem duvida nenhuma uma variacao do argumento ad hominem" (idem). 

No que tange ao terceiro tipo, e o de "argumento em que se apela para a modestia, 

para o respeito, para a reverencia (FIORIN, 2016, p. 176)". Segundo o autor, foi John 

Locke quern deu esse nome a estrategia de valer-se sempre da citacao de um terceiro que 

tem nome respeitado ou uma autoridade muito grande para um determinado auditorio, em 

apoio a um ponto de vista de um debatedor. Seguindo esse raciocinio, pode-se fazer uma 

relacao com o tema da redacao do nosso corpus (A problemdtica do racismo no Brasil): 

por exemplo, ha a possibilidade de figurar, em alguma(s) redacao(oes). o argumento de 

que, segundo Florestan Fernandes, em seu livro A integragao do negro na sociedade de 

classes (1965), ao negro foi dada a liberdade, mas nao as condicoes de usa-la. Ora, 

sabendo que Florestan foi um grande sociologo brasileiro, deputado federal de Sao Paulo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que destinou sua vida a estudar a sociedade brasileira, sobretudo a relacao desta com os 

negros, o argumento utilizado foi de autoridade, pois se apoiou no retrospecto, na 

modestia e no respeito que Fernandes tern para embasar seus argumentos. 

Quanto ao penultimo tipo, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA argumentum ad ignorantiam, aquele que apela para 

a ignorancia. Citando como exemplo o coletado por Fiorin (2016), Aecio Neves, falando 

a imprensa sobre a construcao, na cidade de Claudio, em terras de um tio-avo, de um 

aeroporto, disse: "Ja dei todos os esclarecimentos que julgava necessario" (FOLHA DE 

SAO PAULO, 27/07/2014 apud FIORIN, 2016, p. 178). Para o autor, ha tres taticas para 

encerrar essa discussao por meio do argumentum ad ignorantiam: 

a) considerar absoluto o exito, a completude, a veracidade de uma 

explicacao, da defesa de um determinado ponto de vista. Toma-se a alegacao 

do enunciador como prova da verdade do que foi dito; 

b) levar em conta que o fracasso da defesa de uma tese e absoluto, o que 

significa julgar que a nao comprovacao de um ponto de vista implica que seu 

contrario seja verdadeiro, isto e, "que a negacao de um argumento positivo 

supoe a afirmacao da ideia oposta" (p. 178); e 

c) exigir que o adversario aceite uma tese por falta de uma alternativa 

viavel: "como nao existe alternativa viavel para a producao de grandes 

quaritidades de energia nao poluente, os ecologistas devem aceitar a construcao 

de hidreletricas com grandes reservatorios e" a melhor solucao para o Brasil" 

(FIORIN, 2016, p. 179). 

Quanto ao ultimo tipo, os argumentos a fortiori (=por causa de uma razao mais 

forte) dividem-se em argumentum a minore ad maius (=do menor para o maior) e 

argumento a maiore ad minus (=do maior para o menor). No primeiro caso, segundo 

Fiorin (2016), colocam-se em paralelo, duas ordens de grandeza, dizendo que, se se 

admite a menor, com muito mais razao, admite-se a maior: "se um primata e capaz de 

reconhecer formas geometricas, com muito mais razao, os homens apresentam essa 

capacidade" (p. 181). Seguindo essa linha de raciocinio e fazendo analogia com a redacao 

estilo ENEM, e comum vermos argumentos do tipo: "Apos as revolucoes industrials e o 

amplo acesso ao conhecimento, e inadmissivel que, em pleno seculo X X I , ainda haja 

discriminacao racial". Esse tipo de argumento leva o auditorio a crer que, com o passar 

do tempo, a tecnologia aumentou, bem como o acesso ao conhecimento; as teorias que 

consideravam os negros uma sub-raca ja nao vigoram mais; inumeras vidas foram 

ceifadas por causa de preconceito racial completamente infundado, por isso, em pleno 

seculo X X I , apos tudo isso ter acontecido, e inadmissivel que ainda haja discriminacao 

racial. 
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Em relacao aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA argumentos que fundamentam a estrutura do real, que sao aqueles 

que nao sao vistos como conformes a maneira como se estrutura a realidade, mas que sao 

considerados modos de organizacao da realidade. "Sao argumentos indutivos ou 

analogicos, ou seja, aqueles em que se generaliza a partir de um caso particular ou aqueles 

em que se transpoe para outro dominio o que e aceito num campo particular" (FIORIN, 

2016, p. 185). 

Nos argumentos indutivos, nos temos os argumentos pelo exemplo e pela 

ilustraqao. No primeiro, formulamos um principio geral a partir de casos particulares ou 

da probabilidade de repeticao de casos identicos. O caso particular, segundo Fiorin 

(2016), serve para comprovar uma tese. Genericamente, afirma o autor, "Temos esse tipo 

de argumentacao, quando, por exemplo, depois de narrar que um fiscal de arrecadacao 

foi preso em flagrante recebendo propina, concluimos que os fiscais sao corruptos" (idem, 

ibidem). Em dissertacoes argumentativas, e comum o escritor tentar conduzir o leitor, 

argumentando por exemplificacao, para que este se convenca de que o(s) exemplo(s) 

particular(es) que aquele esta dando corresponde, em certo sentido, ao geral. A titulo 

disso, disserta-se, argumentativamente, sobre temas polemicos como porte de armas, 

legalizacao da maconha no Brasil, Projeto Escola Sem Partido, dentre outros. E comum, 

em temas como esses, citarem-se fatos que induzam a conclusao a que o proprio 

enunciador quer chegar. 

O segundo tipo de argumento indutivo serve para reforcar uma tese tida como 

aceita. "Ele figurativiza-a para dar-lhe concretude, para torna-la sensivel, para abona-la. 

Por isso, nao se destina a comprovacao, mas a comocao; volta-se mais para o sentimento" 

(idem, p. 188). Fiorin (2016) toma como base uma tese muito difundida em dissertacoes 

argumentativas estilo ENEM: a de que os brasileiros gostam de levar vantagem em tudo. 

Assim, utiliza uma citacao que se aproveita dessa tese e ilustra-a: 

Colar na prova, falsificar carteirinha de estudante, apresentar atestado medico 

adulterado, comprar produtos falsificados, guardar lugar na fila, bater ponto 

para o colega de trabalho, roubar TV a cabo, tentar subornar o guarda para 

evitar multas... E infinita a lista. Morei nos Estados Unidos em 1986, e sempre 

havia um brasileiro para ensinar como fazer ligacoes para o Brasil sem pagar 

ou como burlar a catraca do metro. [...] So importa ser esperto e levar vantagem 

em tudo. (Junia Mendes Breta, veja, 09/04/2014:34 apud FIORIN, 2016, p. 

188) 

Para o autor, a argumentacao pela ilustracao e pelo exemplo constitui um defeito 

argumentative, porque "nao se pode, por exemplo, dizer que, a partir de um unico caso 

de corrupcao no servico publico, todos os funcionarios sao corruptos" (p. 188). Nesse 
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sentido, como veremos no topico posterior, esse tipo de argumento se enquadra como 

nivel 2, ou seja, argumento generico sem a devida comprovacao objetiva. 

A luz de Fiorin (op. cit), na ilustracao, os casos particulares podem ser 

apresentados como modelos a seguir ou antimodelos a evitar. O modelo, segundo o autor, 

e uma personagem ou um grupo humano com quern se procura criar identificacao, que 

merece ser imitado. Expandindo o conceito, podemos, tambem, considerar como modelos 

ou antimodelos acoes, projetos, leis e qualquer outro fenomeno social que tenha servido 

de exemplo positivo ou negativo para determinada(s) tese(s). Fiorin lembra que, no 

discurso religioso catolico, com muita frequencia, a Virgem Maria e os santos sao 

apresentados como modelos de virtude que todos os cristaos devem praticar em sua vida. 

No tema abordado no nossozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus de analise, modelos como Bob Marley, Martin Luther 

King, Muhammed Al i , Abraham Lincoln e antimodelos como Hitler, o processo de 

escravidao brasileiro, o preconceito de famosos, podem figurar como forma de 

especificacao da ilustracao. 

Por fim, para ilustrar mais um dos variados tipos de argumentos de que dispomos 

no grande rol das possibilidades, temos o argumentum a simili ou argumento por analogia. 

A priori, parece com o argumento por comparacao, mas nao o e, porque aquele nao e 

fundado no principio da identidade como a comparacao, mas esta baseado na experiencia. 

Para evidenciar essa diferenca, lembremos do argumento pela semelhanca: neste, ha a 

relacao se a esta para bee tambem esta para b, entao a esta para c. Temos como exemplo 

uma antiga maxima das amizades por tabela: se e amigo do meu amigo, e meu amigo 

tambem. Na semelhanca, temos a esta para bee esta para d, mas o dominio significativo 

de uma relacao passa para a outra. O exemplo citado por Fiorin (2016) foi uma 

semelhanca de uma situacao real com uma anedota: 

Seis dos onze ministros do (do STF) posicionaram-se a favor das doacoes de 

empresas a candidatos. Como na anedota do marido que pega a mulher traindo-

o no sofa da sala e decide jogar fora a mobilia, o supremo achou por bem 

derrubar a casa toda, em vez de confrontar o problema (Veja, 09/04/2014:68, 

apud FIORIN, 2016, p. 192). 

Nessa obra de Fiorin ainda ha um capitulo, denominado Outras tecnicas 

argumentativas, destinado a tratar de argumentos falaciosos ou argumentos de ma-fe, que 

nao sao apreciados nem descritos por Perelman e Tyteca, por julgarem, assim como 

Garcia (1981), a argumentacao restrita apenas ao dominio do racional. No entanto, afirma 

Fiorin (2016), desde a Antiguidade, os argumentos falaciosos foram objeto de minuciosos 
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estudos, "como fez Aristoteles naszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Refutagoes Sofisticas (2005d)" (p. 199). Nos estudos 

modernos, continua o autor, esse assunto desapareceu, mas ainda e tratado apos a 

recuperacao da logica e da retorica antiga, por autores como Eemeren e Grootedorst, 2002 

(idem). 

Dentre os argumentos elencados cabe, neste trabalho, explicar, com 

possibilidade de figurar nas redacoes do corpus desta pesquisa, as estrategias secundum 

quid, petigao de principio, ignoratio elenchi e a distorqdo do ponto de vista do adversdrio 

ou argumento do espantalho. 

A estrategia secundum quid e uma generalizacao universal e indevida. Para 

Fiorin, perpetra-se esse "erro", quando, de uma proposicao singular, aquela que se refere 

a um unico ser, conclui-se uma verdade universal, ou seja, aplicavel a todos os seres de 

um dado conjunto. Assim, "afirmar que todos os professores de Portugues sao chatos, 

porque um determinado professor de portugues e chato, e fazer uma generalizacao 

indevida. As generalizacoes estao na nossa escala argumentativa e configuram-se como 

argumento de nivel 2, juntamente as posicoes de lugares-comuns, uma vez que toda 

generalizacao e pecaminosa no sentido de incluir inumeros casos que nao se incluem em 

determinadas afirmacoes. Um exemplo basico e muito recorrente em dissertacoes 

argumentativas estilo ENEM com o tema abordado no nosso corpus e a afirmacao O 

preconceito racial no Brasil persiste por causa da heranga do periodo da escravidao. 

Em certo sentido, essa afirmacao e verdadeira, porque a principal causa da triste heranca 

do racismo contra negros no Brasil e, de fato, os mais de tres seculos em que utilizamos 

da mao de obra escrava aqui. Porem, a persistencia desse racismo nao e, necessariamente, 

por causa da heranca, uma vez que, passados 128 anos do fim da escravidao, boa parte 

da populacao brasileira sabe que a pratica do racismo e crime, o negro nao e sub-raca, nos 

somos miscigenados e a cor da pele nao condiciona o comportamento socio-cognitivo de 

um ser. Assim, a generalizacao acima feita inclui em seu escopo casos de racismo por 

puro preconceito e intolerancia oriundos da personalidade de um cidadao ou, ate mesmo, 

das orientacoes familiares e sociais que ele recebeu e nao somente por heranga da 

escravidao. 

Dando seguimento ao percurso, temos a estrategia de petigao de principio. Essa 

estrategia reside em o enunciatario considerar como prova de sua defesa aquilo que 

deveria ser provado. O exemplo veiculado por Fiorin (2016) e uma declaracao de Jose 

Dirceu, em 2005, que diz Nao sou corrupto. Tenho as maos limpas. Os dois segmentos, 

segundo o autor, mantem uma relacao de causa e consequencia: eu nao sou corrupto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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porque tenho as mdos limpas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ou seja, a causa de o ex-ministro nao ser corrupto e, pura e 

simplesmente, ter as maos limpas. Linguisticamente, essa afirmacao poderia ser 

substituida por Nao sou corrupto, porque nao sou corrupto. Decerto, o efeito nao seria o 

mesmo do alcancado pela primeira afirmacao. 

Outro exemplo do ambito politico trazido por Fiorin foi mais uma declaracao 

de Dirceu, quando defendia o governo de cujas pastas ministeriais participava: Este e um 

governo que nao rouba, nao deixa roubar e combate a corrupqdo. Para o autor, seu 

argumento e universal. Nao se trata do fato de o governo, em sua totalidade, roubar, deixar 

de roubar ou combater a corrupcao. Trata-se de demonstrar que, no caso particular, nao 

houve violacao dos principios de moralidade. Nesse sentido, o ex-ministro utilizou 

justamente a parte que deveria ser provada (a corrupcao) como sua principal prova. 

Por fim, mais um exemplo de peticao de principio e quando se tenta comprovar 

uma proposicao com varios atributos e a premissa incide apenas sobre um deles: por 

exemplo, Este governo e eficiente e honesto, porque nunca se fez tanto pelos pobres. A 

premissa de que o governo e eficiente e honesto porque trabalha pelos pobres nao e 

suficiente para provar, em partes, sua eficiencia e, no todo, sua honestidade. 

Na penultima estrategia, a ignoratio elenchi, utiliza-se de uma estrategia sofista, 

ou seja, de um argumento ilegitimo, da ignorancia a determinadas teses, em oposicao ao 

percurso do debate racional e centrado na proposicao inicial, como propoe os estudos de 

argumentacao. Exemplifica Fiorin (2016) que um caso a se discutir sao os dossies sobre 

gastos com cartoes corporativos que envolveram alguns governos. Para a defesa desse 

suposto desmando de gastos do dinheiro publico, um dos discursos proferidos foi o 

seguinte: Mas no governo de seu partido tambem se faziam, com cartoes corporativos e 

instrumentos assemelhados, pagamentos contrdrios as normas legais. Nessa construcao, 

ignorou-se a tese de que estava havendo uma pratica indevida no governo e, num ato de 

ataque (Cf. argumento tu quoque), mudou-se o curso natural da argumentacao, deixando 

de refutar a critica que fora feita para ignora-la (dai o nome ignoratio elenchi) e mudar a 

proposicao inicial, o que, para os principios da argumentacao, constitui um sofisma, ou 

seja, um erro. 

Por fim, a ultima estrategia elencada e a distorqdo do ponto de vista ou 

argumento do espantalho5. Essa estrategia e macicamente utilizada em debates politicos, 

em que prevalece o ataque para defender e distorcao do que foi dito para atacar. O 

5 A referenda ao espantalho ocorre, porque, segundo a tradicao, esses bonecos sao fixados em plantac5es 

para desviar a atencao e afugentar determinadas aves que devoram os plantios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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exemplo citado por Fiorin foi de uma frase proferida por Eduardo Gomes, candidato a 

presidencia em 1945, que dizia que nao queria os votoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da malta de desocupados que 

frequentava os comicios de Getulio Vargas. Nessa frase, a palavra "malta" estava com 

sentido de "bando". Hugo Borghi, relembra o autor, espalhou que o sentido de "malta" 

atribuido pelo entao candidato era de "grupos de operarios que percorrem as linhas ferreas 

levando suas marmitas". Essa atitude culminou na disseminacao de que Eduardo era 

preconceituoso e, nos termos de Fiorin, "Nao e preciso dizer que ele perdeu as eleicoes" 

(p. 217). 

As duas formas de se praticar o argumento do espantalho sao: a) atribuir um 

ponto de vista ficticio para a proposicao feita; e b) distorcer o ponto de vista. Segundo a 

recomendacao de Fiorin, as distorcoes entre a opiniao original e a distorcida devem ser 

sutis, para que a manobra seja eficaz. E preciso que a distorclo permita refutar a 

perspectiva do outro mais facilmente e um modo efetivo disso e tirar a afirmacao do 

contexto em que ela esta, atribuindo-lhe um ponto de vista ficticio. O exemplo citado pelo 

autor foi uma noticia veiculada na Folha, cujo titulo era Viagem do astronauta brasileiro 

e 'marketing', diz diretor do CTA. As aspas utilizadas em 'marketing' eram indicadoras 

de que foi uma citacao identicamente retirada da fala do comandante que a proferiu, no 

entanto muitas pessoas encararam-na como uma satira do proprio jornal, que quisesse 

dizer que a viagem so serviu de propaganda e nao trouxe nenhum 

beneficio/conhecimento. 

Para o exemplo b), recomenda o autor, a distorcao pode ocorrer como ocorreu 

com Alckmin, quando, na campanha presidencial, em 2006, afirmou que iria vender o 

aviao da presidencia. Lula, seu adversario, em um debate, disse: "A historia deles e 

predadora, eles so sabem vender. Nao e invencao minha. Parecem fabrica de demolicao: 

nao podem ver uma coisa funcionando que querem vender. Ate o aviao vao privatizar". 

Nesse caso, vender foi utilizado no lugar de privatizar. 

2.1.4 Escala de forca argumentativa 

De acordo com nosso segundo objetivo especifico de pesquisa, que e verificar a 

forga dos argumentos utilizados, precisaremos mensurar a forca dos argumentos que 

forem utilizados nas redacoes analisadas. Para tanto, utilizamos um unico criterio geral, 

com base em Fiorin (2016), quando, analisando Aristoteles (2005), deixa entender que a 

argumentacao, quanto menos pessoal e subjetiva for, mais forte e, portanto, mais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4. ANALISE DAS REDACOES A LUZ DE TEORIAS 

ARGUMENTATIYAS 

A analise esta orientada pelas contribuicoes dos estudos da argumentacao classica 

de base aristotelica, estudadas por Fiorin (2016), cujas concepcoes nao se coadunam com 

as de Ducrot e Anscombre, que estudam a argumentacao baseada na semantica da lingua 

que "nada tern a ver com a discursivizacao, como entendia a milenar tradicao retorica, 

que a considerava uma estrategia discursiva com a fmalidade de persuadir o auditorio (o 

enunciatario, diriamos hoje)"(p. 16). Cabe salientar que a denominacao da secao/ parte 

da argumentacao, na dissertacao argumentativa, e apenas inferida, uma vez que a 

configuracao macroestrutural da dissertacao argumentativa e a de um texto corrido, e cada 

uma das partes/ secoes sao inferidas tanto pelo produtor quanto pelo leitor, embora, na 

maioria dos casos, precise estar presente nos paragrafos mediais, visto que demanda um 

espaco fisico consideravel para que se desenvolvam os argumentos selecionados. 

10Antes de iniciar a analise dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus, e importante que se analise, rapidamente, 

a
 1 'proposta de redacao. Tal proposta tern como frase-tema Racismo no Brasil: problemas 

e perspectivas, que aponta para a proposicao inicial da qual temos de partir, que e o que 

Fiorin (2016) chama de acordo previo, assim, o acordo previo dessa proposta de redacao 

e o racismo e um problema. Conforme esse autor, o acordo previo, em sua maioria, e 

implicitamente estabelecido, assim como foi na proposta, e, alem disso, nao ha 

discussao/argumentacao se os pontos de partida sao diferentes. Portanto, o aluno que, por 

ventura, nao considerasse, em sua tese, que racismo e um problema, estaria descumprindo 

o acordo previo implicitamente estabelecido e, consequentemente, estaria fugindo do 

tema, o que, no ENEM, e motivo para nota zero. 

A seguir, procedemos a analise de cada redacao constituinte do corpus. 

1 0 E importante considerar que, na analise, nao sera abordado nenhum aspecto normativo da lingua 

(ortografia, pontuacao, concordancias, etc), uma vez que nao 6 nosso objetivo. As transcricoes estao da 

forma como o texto foi escrito. 

1 1 Ver anexo 13. 
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4.1 Redacao 01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Rl) 

FICHA DE REDAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nessa redacao, a tese esta presente onde, comumente, recomenda-se: no primeiro 

paragrafo: Com isso, o racismo no Brasil se tornou um problema educacional e cultural 

(l. 04-05). Nesse sentido, verificamos que o(a) aluno(a) partiu do acordo previo esperado, 

ampliando suas predicacoes para educacao e cultura. 

No primeiro paragrafo do desenvolvimento, iniciado na linha 06, o(a) aluno(a) 

utiliza o recurso argumentative do fato (FIORIN, 2016, p. 159), quando cita No Brasil, 

as grades curriculares das escolas de ensino fundamental e medio, nao contemplam 

nenhuma materia ou disciplina que fale das questoes socials e etnicas (1. 06-08) (sic). A 

esse fato se sucede um argumento de causalidade, que expoe a causa dos fenomenos 

abordados, no caso acima, o fato de as grades curriculares das escolas nao contemplarem 

nenhuma disciplina que fale das questoes sociais e etnicas gera um efeito: Com isso, 

criancas e jovens, principalmente de escolas particulares, onde os estudantes sao em sua 

maioria brancos, crescem e se formam sem nenhum contato com raqas e etnias diferentes 

(09-12) (sic). Nesse sentido, observando a relacao de causalidade realizada, a nao 

contemplacao de disciplinas, nas grades curriculares em escolas brasileiras, que falem das 

questoes sociais e etnicas gera a ignorancia ao alheio, o que, para o(a) aluno(a), e algo 

potencializador do racismo no Brasil. 

39 



No segundo paragrafo, iniciado na linha 13, ha uma constatacao vaga (sem 

comprovacao) que revela uma apreciacao do(a) autor(a):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As cotas ou agoes afirmativas, 

fizeram com que o numero de pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indigenas, 

aumentasse consider avelmente. Isso mostra que, a propria populagdo negra ou indigena, 

ainda rejeita sua cultura, salvo em beneficio proprio (1. 13-17) (sic). Nesse sentido, os 

subentendidos sao uma informacao cuja atualizacao depende da situacao de comunicacao. 

Nesse contexto, a situacao de comunicacao estabelecida nessa proposta de redacao e a de 

que o racismo e um problema, deve ser combatido e o aluno precisa discorrer sobre isso, 

levando em consideracao inumeros percalcos que esse tipo de preconceito traz, inclusive 

a vergonha das pessoas pretas e pardas de assumirem sua propria tonalidade de pele. 

Assim, em Rl, temos que a afirmacao de que as cotas fizeram com que a quantidade de 

pretos e pardos assumidos aumentasse se constitui como algo benefico/positivo para o(a) 

aluno(a), embora nao estejaposto, mas pressuposto semanticamente. 

Por fim, utilizando-se de nossa escala argumentativa, verificamos que o 

argumento e a estrategia utilizados no primeiro e no segundo paragrafos enquadram-se 

no nivel 2 da escala, uma vez que sao fatos e afirmacoes que carecem de maior 

embasamento e comprovacao por meio de fontes. Nao sao exemplos vagos nem proprios 

e muito restritos, mas tambem nao sao fatos e/ou dados devidamente comprovados, o que 

mais aproximaria da objetividade: criterio maximo da escala. 
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4 . 2 R e d a c a o 0 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (R2) 

•v FICHA DE REDACAO 
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Quanto a essa redacao, incialmente, conforme os procedimentos de analise, 

identificamos a tese: O racismo tern proporcionado grandes episodios no meio 

futebolistico, ate que ponto a falta de educaqao pode chegar (1. 05-07) (sic). Pela tese, 

chegamos a constatacao de que o acordo previo foi parcialmente cumprido, pois o ponto 

de partida do(a) autor(a) do texto e o de que o racismo causa problemas no futebol. Essa 

especificacao nao "estava combinada" previamente para que a discussao se iniciasse, 

alem do que grandes episodios foi interpretado por nos como sendo tristes episodios, 

lamentdveis episodios ou algo correspondente. 

No primeiro paragrafo do desenvolvimento, iniciado na linha 08, ha uma 

afirmacao generica, quando e dito que O racismo no futebol se torna um problema, 

quando comeqa aparti do proprio clube (...) (1. 08-09) (sic). Essa afirmacao generica tern 

natureza ampla e sera afunilada para um argumento por exemplificacao pontual, definido 

como sendo sintese de argumentacao paradigmatica, e referenda a exemplos historicos, 

ou simplesmente criados, mas mal referenciada: (...), onde isso se torna de propocao 

maior e comeqa a ser praticado pela torcida, que o goleiro do Santos, foi chamado de 

"macaco ", durante uma partida de futebol (...) (1. 09-11). Esse recurso da exemplificacao 

foi aplicado, porem com lacunas: o caso que se tentou discutir foi o fatidico episodio 
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envolvendo o entao goleiro do Santos Futebol Clube, Aranha, que foi xingado de macaco, 

pela torcedora do Gremio Patricia Moreira, em 28 de agosto de 2014, em uma partida 

valida pela Copa do Brasil. Apos essa tentativa, o(a) aluno(a) tenta introduzir uma relacao 

historica com o racismo, ao afirmar quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...), quandopercebemos que e nopassado onde 

podemos levantar vdrias conclusoes sobre como o brasileiro lida com a questao racial 

(1. 12-13). Inferimos que tentou-se dizer que o problema racial no Brasil nao e recente, 

olhando-se para o passado, ha como se explicar o porque de tantas ocorrencias desse 

crime, no entanto nao foi isso que aconteceu. 

No segundo paragrafo, iniciado na linha 14, o(a) aluno(a) faz uma relacao de 

causalidade entre racismo e educacao: O problema do racismo vem primeiro da falta de 

educaqao de quern comete os atos, o que impede desse problema ser resolvido muitas das 

vezes e a falta de informaqdo de quern pratica (1. 14-17). Como visto, para quern escreveu 

R2, o racismo e causado pela falta de educacao, causa que foi, redundantemente, repetida 

mais abaixo, ao afirmar que o que causa o problema e a falta de informacao. O que foi 

inferido dessa afirmacao e que o embaraco da resolucao da causa racista no Brasil se da 

pela falta de informacao (=conhecimento cientifico) por parte das pessoas que praticam 

esse ato para que elas entendam que nao ha supremacia de cor de pele e, 

consequentemente, nao haja a pratica do racismo. 

Quanto a forca argumentativa, consideramos que as estrategias e os argumentos 

de ambos os paragrafos se enquadraram no nivel 01 da escala, porque o unico exemplo 

dado foi incompleto e vago e as demais consideracoes feitas foram vagas, sem maiores 

contribuicoes para a tese por ele(a) defendida inicialmente. No inicio da analise de R2, 

foi dito que essa redacao era problematica, e isso acontece, porque, primeiramente, como 

visto, o acordo previo nao foi fielmente cumprido e, segundamente, pelo proprio 

descumprimento do acordo previo, era provavel que o desenvolvimento da redacao nao 

fosse de acordo com o proprio tema. A argumentacao de R2 defendeu, majoritariamente, 

o problema do racismo no futebol, o que nao foi contemplado no tema da proposta e, 

consequentemente, no acordo previo, portanto, houve o que o ENEM chama de 

tangenciamento de tema. 

42 



4 . 3 R e d a c a o 0 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (R3) 
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Nessa redacao, a tese foi inserida por meio de uma oposicao marcada pela 

conjuncao porem: As politicas de inqersao da populagdo negra na sociedade atualmente 

sao muitas, porem a desigualdade no pais afeta principalmente os negros sendo 

consequencia do racismo que ainda se encontra no pais (sic) (1. 03-05). Em sua tese, o(a) 

autor(a) de R3 utiliza o que Fiorin (2016) chama de argumento ad consequentiam, que e 

aquele em que se defende uma dada acao, levando em conta os efeitos que ela produz (p. 

165). Portanto, para o(a) aluno(a) que produziu essa redacao, a desigualdade (nao se sabe 

de que natureza) do pais e consequencia do ainda presente racismo. 

O primeiro paragrafo da argumentacao, que comeca na linha 06, principia-se com 

uma afirmacao generica que mais parece ter um carater particular que foi expandido para 

o todo; e o que Fiorin (2016) denomina de secundum quid: A populagdo brasileira se diz 

viver em uma "democracia racial", mas a mesma so e vista pela elite branca do pais 

(sic) (1. 06-07). Quando o(a) autor(a) fala que a populacao brasileira se diz em uma 

"democracia racial", e com pouca propriedade que se fala; nao se utilizam referencias, ou 

seja, essa afirmacao pode ser um ponto de vista idiossincratico que esta sendo expandido 

para o todo, por meio da expressao generalizadora a populagdo brasileira, em que o(a) 
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proprio(a) autor(a) se inclui e ainda inclui o resto da populacao do nosso pais. Nos termos 

de Fiorin (op. cit): "Perpetra-se esse "erro", quando de uma proposicao singular, aquela 

que se refere a um unico ser, conclui-se uma verdade universal, ou seja, aplicavel a todos 

os seres de um dado conjunto" (p. 213). 

Ainda nesse paragrafo, ha a utilizacao do argumento fato, embora nao 

referenciado, o que, tambem, nao e uma exigencia petrea desse genero:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Com a aboligdo 

da escravidao no seculo XIX, os negros foram libertos das cenzalas, mas fora de la nao 

tiveram nenhum tipo de apoio do governo, nem condiqoes de se inserirem na sociedade 

(sic) (1. 07-10). Os fatos (historicos) expostos foram o fim da escravidao no seculo XIX 

e a falta de condicoes do negro na sociedade apos este. Passado esse fato, e feita uma 

relacao de causa e efeito entre os fatos anteriormente citados e os posteriores: (...), com 

isso muitos deles optaram por continuar trabalhando para os senhores dos engenhos em 

troca de moradia e alimentaqdo. Isso fez com que a sociedade enchergasse a populaqdo 

negra como sendo inferiores a eles (sic) (1. 10-13). De acordo com o trecho acima, os 

fatos aboliqao da escravidao no seculo XIXe falta de apoio do governo aos negros recem-

libertos foram argumentos utilizados como causa para as consequencias optar por 

trabalhar para os senhores de engenho e a sociedade enxergar os negros como inferiores, 

gerando, dessa maneira, o racismo. 

No segundo paragrafo, iniciado na linha 14, chama a atencao a relacao feita nessa 

mesma linha: A aboliqao da escravidao ainda e recente em nosso pais e mesmo assim 

boa parte dos brasileiros nao se consider am racistas (sic) (1. 14-15). Nessa afirmacao, 

ha o que Fiorin (2016) chama de autofagia (devorar-se), que e quando um argumento e 

utilizado de forma erronea e termina contradizendo o que ja estava dito, o que, pelas leis 

da argumentacao, e estritamente proibido. Ao afirmar que a aboliqao da escravidao e 

recente em nosso pais e, apos afirmar isso, citar que boa parte dos brasileiros nao se 

considera racista, a relacao esperada nao seria a de concessao, como acontece, porque o 

fato de o fim da escravidao ser recente reforca a possibilidade de as pessoas serem racistas 

e nao do contrario, uma vez que so apos o fim desse regime foi que o racismo surgiu, 

levando em consideracao que, durante a vigencia da mao de obra escrava no pais, nao 

havia racismo por um fato muito obvio: o negro era "oficial e cientificamente" uma sub-

raca, portanto, nao havia problema em ter preconceito com eles.. O periodo escravista no 

Brasil, ate ser abolido pela Lei Aurea, era socialmente oficial: o negro deveria ser escravo 

e ter um papel subalterno na sociedade. Apos a escravidao ser abolida, pelo fato de ter 

perdurado por seculos no nosso pais, o sentimento preconceituoso para com o negro 
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permaneceu forte na sociedade (e ainda hoje e), uma vez que o que era normal passou a 

ser proibido. Dessa forma, quanto mais recente era o fenomeno da escravidao "mais 

normal" seria ser racista. Hoje em dia, 129 anos apos a abolicao oficial, e, de fato, absurdo 

ser racista, uma vez que essa visao preconceituosa, ha mais de um seculo, deixou de ser 

socialmente aceita, prova e tanta que temos o crime de racismo como sendo hediondo, 

imprescritivel e inafiancavel em nossa Constituicao. 

Ainda no segundo paragrafo, chamamos atencao para outra estrategia utilizada. E 

a peticao de principio, quando o enunciatario considera como prova de sua defesa aquilo 

que deveria ser provado, e o que acontece com o seguinte trecho:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A desigualdade afeta 

os negros porque nao se tern tantas oportunidades para que eles nao sejam atingidos por 

essa problemdtica (sic) (1. 18-20), ou seja, a desigualdade atinge os negros porque eles 

nao conseguem se defender da desigualdade. A justificativa para o argumento utilizado e 

justamente o que deveria ser provado: por que a desigualdade atinge os negros? Essa 

resposta extremamente obvia nao leva a construcao de uma boa imagem por parte do 

pathos do auditorio, em sendo redacoes do ENEM, os corretores, uma vez que, segundo 

as normas do debate racional, como pedem os classicos da retorica, juntamente com os 

contemporaneos, nao se pode dizer que algo e de tal forma porque e. 

Por fim, quanto a forca argumentativa, podemos avaliar cada argumento como 

pertencente ao nivel 1 da escala argumentativa, uma vez que, majoritariamente, a 

argumentacao foi baseada em afirmacoes genericas que chegaram a um alto grau de 

generalizacao a ponto de serem consideradas secundum quid. Alem disso, tivemos a 

peticao de principio, que contradiz os preceitos da argumentacao; e o unico fato, que foi 

historico, veiculado nao estava devidamente comprovado ou minimamente 

fundamentado. 
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A tese de R4 encontra-se a partir da linha 03: Problema que vem des da decada 

da colonizagdo onde as pessoas com pele escuram [eram] denominados escravos (sic). 

A contextualizacao do tema, que antecede a tese, ocorre por concessao, uma das 

estrategias mais utilizadas pelas redacoes deste corpus: O racismo no Brasil ainda efoco 

de muitas polemicas, pois apesar desse ato jd ser considerado crime, ainda existe um 

grande numero de pessoas que o pratica (sic) (l. 01-03) 

No primeiro paragrafo do desenvolvimento, que e iniciado na linha 06, ha um 

relato historico que age como fato (FIORIN, 2016): Na escravidao era bastdnte comum 

encontrar proprietdrios de terras que possuiam seus propios escravos, que muitas vezes 

cuidava de suas terras e ajudavam nas tarefas domesticas, as mulheres escravas eram 

cuase sempre abusada por seus senhores. Logo apos veio a epoca da alforria, onde todo 

escravo que possia sua casta era considerado livre, em seguida foi aprovada a lei aurea 

que apartir dela se deu a liberdade de todos os escravos (sic) (1. 06-14). Esse fato foi 

veiculado na redacao com a possivel intencao de desenvolver o topico da introducao em 

que se afirma que a escravidao vem desde a colonizacao. 

No segundo paragrafo, iniciado na linha 15, ha a continuidade do relato e a 

aplicacao, mais uma vez, da relacao de concessao: Apos a liberdade dos escravos muitos 
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desses ainda encontravam e encontram varias dificuldades, apesar da liberdade a sua 

grande maioria ainda estdo em busca a igualdade social, levando em conta a quantidade 

de negros em altos cargos no mercado de trabalho, que sao poucos, nao chega nem a 

30% dos cargoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (sic) (1. 15-21). A concessao esta na oposicao entre escravos libertos x 

encontrar dificuldade e buscar igualdade social. Esse recurso tambem deixa claro um 

subentendido, que e o de que uma vez livre, nao deveria haver dificuldades nem 

desigualdades sociais. Ainda baseado na concessao, o(a) aluno(a) utiliza o recurso da 

exemplificacao para ilustrar a oposicao evidenciada: 30% dos cargos dos altos cargos 

estao de posse dos negros. Esse numero, de acordo com o adverbio apenas empregado, e 

pouco, porque, implicitamente, verifica-se que os as demais 70% das vagas estao de posse 

dos nao negros. 

Quanto a forca argumentativa, pode-se avaliar como nivel 2, porque os fatos 

descritos sao veridicos e objetivos, embora nao tenham sido referenciados, motivo pelo 

qual nao se chega ao nivel 3. Nao se enquadra no nivel 1, porque o texto tern muito pouco 

de subjetividade, inclusive menos do que se recomenda, sem presenca de relatos pessoais, 

experiencias proprias ou de restrito conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 5 R e d a c a o 0 5 (R5) 

v FICHA DE REDACAO 
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Em i?5, a tese e introduzida por meio da relacao de concessao, no primeiro 

paragrafo, nas linhas 04 e 05, como ve-se: A questdo racial no Brasil e algo que participa 

da sociedade desde suas origem, onde os brancos ordenavam e caberia aos negros 
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obedecerem, sendo tambem negociados como mercadoria. Atualmente, mesmo com leis 

jd sancionadas, o torn dapele ainda causa discriminagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (sic) (1. 01-05). A utilizacao da 

conjuncao mesmo faz uma concessao entre as informacoes leis jd foram sancionadas 

[considerando crime o preconceito racial] e ainda hd discriminagao com o torn da pele. 

No unico paragrafo argumentative, o(a) autor(a) se detem a fazer uma afirmacao 

generica de base historica: No Brasil, aparticipagdo dos negros em cargos mais elevados 

era impossivel de acontecer. Hoje, depois de muito tempo da Aboligdo da escravidao, e 

possivel que uma pessoa negra ingresse na universidade por meio de cotas, ou que se 

tenha uma proflssao com maior saldrio, porem a discriminagao por meio de ofensas ou 

preconceito permanece ate os dias atuais (sic) (1. 06-12). Ha a citacao do periodo 

escravista brasileiro, assim como foi feito com a maioria das redacoes ate aqui analisadas, 

mas a conclusao tomada e fundamentada na nocao de lugar-comum que tomamos neste 

trabalho, o qual pode apresentar-se como uma sentenca, que, segundo o Estagirita, revela 

uma opiniao comum, que e evidente, nao precisa de provas (FIORIN, 2016, p. 96). 

No fim desse paragrafo, ha uma curiosa ocorrencia de uma "frase feita": Enquanto 

a cor da pele influenciar na visao e no conceito da personalidade de alguem, a 

discriminagao permanecerd. A priori, essa frase parece ser de autoria do(a) aluno(a), mas 

ela tern grande influencia de uma conhecida frase, tambem muito difundida pelo cantor e 

compositor jamaicano Bob Marley, do ex-regente e imperador da Etiopia Haile Selassie, 

que diz Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos haverd guerra. 

Em linhas gerais, a redacao teve argumentacao tambem nivel 2, de acordo com a 

escala argumentativa, uma vez que o argumento utilizado nao foi fundamentado nem 

muito bem analisado, mas teve cunho historico e verdadeiro, utilizando-se do recurso de 

lugar-comum aqui adotado. 
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4 . 6 R e d a c a o 0 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (R6) 
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Em 7?(5, diferentemente das demais redacoes, ate agora, a tese nao foi apresentada 

no primeiro paragrafo. Ela esta entre as linhas 06-10: Com este dado, podemosperceber 

que o racismo nao e apenas uma questao de preconceito. Mas tambem os problemas que 

esse preconceito pode causar. Como por exemplo, nao apenas a exclusao, mas tambem 

a morte desses jovens negros (sic). Nessa tese, percebe-se que, embora de forma pouco 

coesa, o(a) autor(a) afirma que o racismo, por si so, nao e somente preconceito racial, mas 

tambem todas as suas consequencias se configuram como problema. 

No primeiro paragrafo argumentative, iniciado na linha 11, utiliza-se um fato nao 

comprovado, mas viavel e provavel, porem, conforme dito, por causa da falta de 

organizacao coesiva, tornou-se uma argumentacao inviavel. Outro fato, mas esse nao foi 

no Brasil. No discurso de Donald Trump, candidato a presidencia dos Estados Unidos, 

observou-se que no local so havia um negro e percebeu que ele fazia parte da equipe de 

limpeza do local (sic) (1. 11-15). Vejamos que o fato foi apenas "noticiado", nao houve 

nenhum tipo de analise acerca deste. 

No paragrafo seguinte, o(a) autor(a) faz um lembrete de um fato social recorrente 

em boa parte das redacoes deste corpus: as cotas raciais. Nao podemos esquecer das 

cotas. Meio criado pelo governo, para tentar se retratar, por todos os anos que os negros 
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sofreram com a escravidao. Apesar de milhares de pessoas, acharem que as cotas foram 

implantadas como forma de que nao so os negros, como os indigenas, nao tern 

capacidade de entrar numa universidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (sic) (1. 16-22). Tomando como base a 

semantica argumentativa de base ducrotiana (CABRAL, 2011), a analise a ser feita nesse 

paragrafo reside, principalmente, na locucao Apesar de, que introduz uma concessao. 

Antes dessa locucao, foi afirmado que nao se pode esquecer das cotas, que foram criadas 

pelo governo, para se retratar do tempo de sofrimento passado pelos negros na escravidao, 

o que, segundo estudos, contribuiu fortemente para o indice de racismo presente na 

sociedade. No entanto, quando se diz que, apesar disso, ainda ha milhares de pessoas 

contra essa acao, defende-se que a acao das cotas e positiva e, por isso, nao deveria haver 

pessoas que fossem contra. Novamente, a concessao como um dos principals recursos 

argumentativos utilizados. 

Quanto ao nivel na escala argumentativa, pela qualidade da argumentacao e nao 

somente dos argumentos, R6 se encaixa no nivel 1. Essa redacao se constitui como um 

"deposito de argumentos" com pouca defesa efetiva de uma tese, que e, como defende 

Aristoteles e demais seguidores, o objetivo principal da argumentacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 7 R e d a c a o 0 7 (R7) 

F I C H A D E R E D A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R7, a tese e introduzida por meio do recurso argumentativo da definicao, que, 

segundo Aristoteles apud Fiorin (2016), consiste em declarar a essentia de alguma coisa. 

Nesse sentido: Chamamos de racismo todo e qualquer tipo de manifestagdo 

preconceituosa contra um individuo que possui a raga ou cor negra (sic) (1. 01-02). Como 

visto, a tese e antecipada pela definicao de racismo por parte do(a) autor(a) do texto. Em 

seguida, vem a tese: O racismo e um grande problema que a sociedade brasileira 

enfrenta, e mesmo apos tantas conquistas da populagdo negra com relagao a obtengdo 

de direitos, os mesmos ainda sofrem esse tipo de violencia (verbal ou nao verbal) de 

diferentes formas. Na tese, foi, novamente, utilizado o recurso da concessao em mesmo 

apos tantas conquistas. 0 acordo previo tambem foi obedecido: o racismo foi 

considerado um problema. 

O unico paragrafo argumentativo, iniciado na linha 07, cita um fato historico 

muito recorrente nas producoes para se tirar um argumento ad consequentiam e um 

subententido. Podemos dizer que esse historico de racismo esta presente em nosso meio 

ha anos atrds, quando africanos foram trazidos para cd, no intuito de servirem os 

europeus (brancos), passando a serem escravos e dando inicio a conhecida escravidao. 

Passaram-se anos desde o ocorrido, a escravidao jd foi abolida, mas muitas pessoas 

parecem manter a mesma mentalidade que se tinha tempos atrds com relagao aos negros 

(sic) (1. 07-13). O fato historico retomado e a escravidao e a consequencia atribuida a 

escravidao foi o fato de "muitas pessoas parecem manter a mesma mentalidade 

[preconceituosa]"'. Esse fato, por meio da locucao verbal parecem manter, ganha uma 

conotacao negativa, o que so e permitido atraves da analise do que e posto, gerando um 

subentendido. Apos essa parte, o(a) autor(a) faz uma exemplificacao generica, ao afirmar 

que Sao inumeros os casos de exclusdo social que eles sofrem, a comegar da infdncia, 

em brincadeiras e ate mesmo em solas de aula, referindo-se ao que o negro passa com as 

demonstracoes de racismo por parte da sociedade. 

Quanto a escala argumentativa, por fazer alusao historica a um fato provavel e 

relaciona-lo de alguma forma, no caso, pela relacao de consequencia e deixando um 

subentendido, a argumentacao de R7 enquadra-se no nivel 02. 
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4 . 8 R e d a c a o 0 8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (R8) 

FICHA DE REDACAO 
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Quanto a podemos destacar sua tese, que se encontra nas linhas 04-08, que 

diz: Neste contexto, o racismo presente no Brasil e uma resultante da falta de politicas 

sociais aos escravos apos 13 de maio de 1888 e da marginalizagao dos negros na 

sociedade, com isso deve haver intensificaqao dos programas de inclusdo e igualdade 

social (sic). 

0 primeiro paragrafo da argumentacao, iniciado na linha 09, e o desenvolvimento 

da primeira causa para o racismo atribuida na tese. Nesse paragrafo, o(a) autor(a) utiliza-

se do argumento tipo fato, no caso, o historico, para ilustrar sua ideia: Apos mais de 300 

anos de escravidao negra, a Lei Aurea libertou das correntes milhares de escravos, (...). 

Nesse sentido, apos o uso do argumento fato historico relativo a libertacao dos escravos, 

por meio da Lei Aurea, o(a) autor(a) faz uma oposicao para incluir outro argumento: o ad 

consequentiam: (...) no entanto, nao houve qualquer tentativa de inclusdo destes na 

sociedade, persistindo a imagem de que nao eram cidadaos. Muitos deles, ao deixar as 
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grandes fazendas, foram obrigados a se abrigar em cortiqos ou morros, formando as 

primeiras favelas, algo que justifica o porque da maioria dos habitantes das periferias 

serem afro-descendenteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (sic). Como visto, segundo R8, o fato historico Lei Aurea, uma 

vez mal aplicada, gerou consequencias negativas para a sociedade como a discriminacao 

para com o negro e a favelizacao. 

No segundo paragrafo argumentativo dessa redacao, iniciado na linha 15, ha mais 

desdobramentos, ou seja, mais argumentos ad consequentiam, do fato anteriormente 

citado, quando se diz: Essa situaqdo se perpetuou ao longo das geraqoes, pois sem 

perspectivas, muitos negros ingressaram em empregos de baixa remuneraqao ou em 

ramos da criminalidade, gerando um ciclo vicioso de preconceito e um determinismo de 

que sempre serdo pobres ou bandidos. 

Por fim, ha, mais uma vez, uma das estrategias argumentativas mais utilizadas 

pelo(a)s aluno(a)s que produziram essas redacoes: o subententido de valorizacao da 

politica de cotas raciais. Vejamos: Esta visao comeqou a mudar a partir de politicas 

compensatorias, como as cotas, porem o racismo revela que o negro ainda nao alcanqou 

seu lugar de direito na populaqao brasileira (sic). Se admitirmos que toda a situacao 

anterior a expressao Esta visao comeqou a mudar a partir de politicas compensatorias, 

como as cotas, e negativa e e um problema, com a mudanca da sua situacao, conclui-se 

que o que propiciou essa mudanca e bom. Nesse sentido, subentendidamente, as contas 

sao boas. 

Quanto ao nivel de R8 na escala argumentativa, pela configuracao de sua 

argumentacao, com um fato historico, que foi a Lei Aurea, inclusive datada corretamente 

(1888), e a adocao da estrategia ad consequentiam, que reforca a importante relacao 

causa-efeito, a qual, para um(a) aluno(a) de EM, e principalmente bem realizada como 

foi nessa redacao, e algo muito proveitoso, configura-se como nivel 3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 . 9 R e d a c a o 0 9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (R9) 

FICHA DE REDACAO 

<y i _ _ ^ p j . n r y ^ Q p . ^ i i c ^ r W w s P / r r r r i r ^ f v Y V - , e C i f l W i n Aa diPm p B \ ^ f ^ { * > r r l * > d o E m V r _ -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

x, Ci__a ]Qtt_ab--_ak--a i * >rtf />rr-ft 7»«yte -̂Vm Tff^^ Qf a? ,̂ \p__> «Ĉr>-«S> y»rvTnO. «_o CÔ  -
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Em 7?P, a tese apresenta-se nas linhas 03-06, no entanto, ha de se considerar todo 

o primeiro paragrafo para o total entendimento daquela: A relagao de poder entrada no 

antigo regime escravista brasileiro baseia-se principalmente na dominagao tradicional 

de Karl Marx, ou seja, aquela fundamentada na cultura de um povo. Expondo dessa 

maneira o cardter cultural contido no preconceito racial exercido por grande parte da 

populagdo, que necessita ser transformada atraves da educagao e da sensibilizagdo, com 

o intuito de erradicar o racismo no pais. 

No primeiro paragrafo do desenvolvimento, o(a) autor(a) utiliza um argumento 

ate agora nao utilizado e que, segundo Fiorin (2016) e o "argumento em que se apela para 

a modestia, para o respeito, para a reverencia (p. 176), a saber, argumento de autoridade 

ou ad verecudiam. Vejamos: Segundo o fundador da psicandlise Sigmund Freud, e no 

periodo da primeira infdncia que sao absorvidas as caracteristicas morals quando 

incentivdaas. Foi utilizado o "pai da psicanalise" para se iniciar a argumentacao nesse zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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paragrafo, baseado em suas obras, em seu respeito na comunidade cientifica e na sua 

historia como estudioso do subconsciente humano. Apos isso, inicia-se uma 

exemplificacao baseada ainda no mesmo argumento:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA De modo que ao observarmos 

dizeres corriqueiros percebemos o teor racista neles contidos do mesmo modo em certas 

agoes, bater como forma de castigo ou dizer que uma tarefa mat executada e servigo de 

negro explicita bem esse fato. A associacao feita entre o argumento de autoridade e a 

exemplificacao fica muito clara quando o(a) autor(a) transparece que as exemplificacoes 

sao dadas justamente na primeira infancia, de que fala Freud, e que sao absorvidas dado 

o periodo de pouca maturidade, colaborando para a alimentacao do racismo. 

O segundo paragrafo e iniciado com um dos recursos argumentativos mais 

utilizados: a concessao. Apesar disso existem ainda aqueles que nao reconhecem as 

mazelas deixadas pela escravidao como por exemplo a exclusdo do negro do meio 

educacional e ainda condenam as medidas de reinsergdo chamadas de cotas (sic) (1. 15-

17). Nesse trecho, alem da concessao ja dita, ha uma exemplificacao, citando a exclusao 

do negro do meio educacional, e o subentendido de apoio as cotas, quando se afirma que 

ainda ha quern nao reconheca, ou seja, as cotas sao beneficas. 

Quanto ao nivel argumentativo, R9 se assemelha com R8, no sentido de que 

utilizaram de argumentos fortes, no caso daquela redacao, o de autoridade e, no caso 

desta, o fato historico. Alem disso, a relacao entre o argumento e seus desdobramentos, o 

que o ENEM chama de autoria, foi, tambem, bem executado, nao havendo divagacoes, 

tangenciamento, afirmacoes genericas, pessoais e restritas. Portanto, nivel 3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 . 1 0 R e d a c a o 1 0 ( 7 * 7 0 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F I C H A D E R E D A C A O 
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Em #70, temos outra redacao cujo nivel se assemelha as R9 e R8. A redacao acima 

tern por tese as linhas 04-06, que dizem: Apesar disso [de o Brasil ser miscigenado], o 

racismo enraizado historicamente em nossa cultura, ainda e um grande problema no 

nosso cotidiano, causando, assim, o escanteamento social dos brasileiros pertencentes a 

raqas distintas aos brancos. Novamente, o recurso da concessao sendo utilizado para 

introduzir a tese a ser defendida por meio das estrategias retoricas. 

No primeiro paragrafo argumentativo, iniciado na linha 07, o(a) autor(a) lanca 

mao do argumento do fato, que tambem e historico, para fazer, novamente, o ad 

consequentiam, ou seja, a relacao de causa e efeito: Em retomada ao topico anterior, 

temos que os problemas de questao racial, no Brasil, surgiram e se fixaram devido a 

questoes historicas, tendo em vista que, por exemplo, a escravidao africana perdurou 

durante 300 anos em nosso pais e, apos o seu termino os negros eram tratados com 

desprezo e acabaram por serem marginalizados a sociedade, determinando-se, entdo, 

uma exclusao social causada por discriminagao racial originando as favelas (locals 
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perifericos sem nenhuma estrutura, onde seus moradores, em sua maioria, sao 

associados a bandidospor serem negros e pobreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (sic) (1. 07-15). A relacao feita em RIO 

foi a mesma feita em R8: atribuir a situacao de discriminacao racial do Brasil ao processo 

historico da escravidao, passando pela nao insercao do negro na sociedade ate o processo 

de favelizacao. Mais uma vez, a relacao causa e efeito, por meio do argumento ad 

consequentiam, quando se mostra uma provavel causa para a tese defendida cujo 

argumento que a sustenta e de base historica. 

No segundo paragrafo, iniciado na linha 16, o(a) autor(a) utiliza do recurso 

exemplificacao para expandir o topico ja discutido no paragrafo anterior: Outra questdo 

sao as piadas. Pequenas com ou trocadilhos com o intuito de serem comicos, sendo, no 

entanto, essiais para demonstrar os problemas de uma sociedade, jd que abordam termos 

prejorativos ao se referirem a certas coisas ou pessoas, tendo em si as piadas de racismo 

como algo muito frequente entre os brasileiros (sic) (1. 16-21). O exemplo de propagacao 

do racismo dado por RIO foi com o que se chama de "piada" ou "anedota"; da mesma 

forma, foi feito em R9 so que com as expressoes de cunho pejorativo para as criancas na 

primeira infancia, como "servico de negro", etc. 

Quanto ao nivel argumentativo, RIO desenvolve-se com argumentos fortes, de 

cunho historico, com fatos, relates de causa e efeito com argumento ad consequentiam. 

No entanto, diferentemente das duas redacoes anteriores, nao articula bem, 

principalmente o segundo paragrafo. Todavia, tal forma de articulacao nao e responsavel 

por tirar RIO do nivel 3 da escala argumentativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 . 1 1 R e d a c a o 11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Rll) 

FICHA DE REDACAO 
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Em Rll, temos uma situacao praticamente oposta ao que estava sendo analisado 

anteriormente. Sua tese, que se localiza no paragrafo 1 inteiramente, ocorre por meio de 

uma concessao: O preconceito racial aqui no Brasil Mesmo tendo diminuido ao passar 

do tempo ele ainda e Muito presente em nossa sociedade onde todo dia podemos ver esse 

tipo de preconceito principalmente nas redes sociais. 0(a) autor(a) afirma, sem nenhum 

fundamento, que o preconceito racial diminuiu com o passar do tempo, mas ainda se faz 

presente "todo dia". 

No primeiro paragrafo da argumentacao, iniciado na linha 08, o(a) autor(a) de Rll 

vai lancar mao de uma exemplificacao propria e a coloca em um lugar comum: O racismo 

ainda e um problema em nossa sociedade pois o negro ainda e mal visto por algumas 

pessoas. Um exemplo tern alguem andando na rua com seu celular na mao ai ver uma 

pessoa do outro lado da rua se essa pessoa for branca a outra pessoa ira continuar com 
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seu celular na Mao, mas se a pessoa for negra na maioria das vezes a outra pessoa ira 

guarda o seu celularzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (sic) (1. 08-17). Nessa argumentacao, verificamos que tenta-se 

estabelecer um raciocinio dedutivo baseado no silogismo aristotelico se X, entao Y, mas, 

se Z entao W. Nesse caso, se uma pessoa cruzar, com o celular na mao, com outra na rua 

e esta for branca, a pessoa nao guarda o telefone e age normalmente. Entretanto, se a 

pessoa com quern se cruza for negra, o dono do celular ira guarda-lo. As escolhas 

linguisticas em Rll permitem-nos afirmar que o(a) autor(a) dessa redacao tornou uma 

causa provavel em uma causa necessaria, ou seja, sempre que houver essa situacao, o que 

ira acontecer sera isso. 

No mesmo paragrafo, uma vez que e unico da argumentacao, o(a) autor(a) justiflca 

a analogia dedutiva feita anteriormente, afirmando: isso porque o negro ainda e visto por 

algumas pessoas como ladrdo, (sic) (1. 17-18). Em seguida, faz, novamente, o mesmo 

processo de raciocinio dedutivo com uma situacao hipotetica e provavel: esse preconceito 

ocorre tambem se voce esta andando na rua a noite se voce for negro se passar um 

policial na maioria das vezes voce sera revistado se voce for branco a chances diminuem 

de voce ser revistado (idem) (1. 19-23). A diferenca do paragrafo anterior para o primeiro 

e que, linguisticamente, o(a) autor(a) nao se compromete tanto, utilizando expressoes 

como "na maioria das vezes" e "as chances diminuem". o que nao ocorre no primeiro, 

dando um carater de maior certeza sobre o que se fala. 

Quanto ao nivel argumentativo dessa redacao, baseado nos criterios da escala 

argumentativa, verificamos que a argumentacao se baseou em uma exemplificacao banal 

e propria cujas objetividade e veracidade foram elevadas ao patamar de reais, pela relacao 

logica feita entre o fato de uma pessoa branca ou negra cruzar com outra que esta com o 

celular na mao e esta guardar ou nao o celular. O mesmo acontece com o argumento do 

segundo paragrafo, que, ainda que modalizadamente, segue a mesma linha argumentativa. 

Pelos escrito supracitados, nivel 1. 
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4 . 1 2 R e d a c a ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12 (R12) 

FICHA DE REDACAO 
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Deixamos R12 como sendo a ultima redacao do corpus a ser analisada por fatores 

bem peculiares. Ela e uma redacao produzida por um(a) aluno(a) surdo(a), que ja tentou, 

em sua fase mais inicial da vida, ser oralizado(a), mas, apos a familia aceitar a situacao, 

fez com que aprendesse a Lingua Brasileira de Sinais (Libras). Devido ao fato de que os 

surdos nunca escutaram, elas nao desenvolvem a habilidade da escrita semelhantemente 

a de um ouvinte, embora haja surdos que escrevam assim como os ouvintes, no entanto, 

essa capacidade so e desenvolvida caso o surdo entre em contato com Libras desde sua 

idade mais tenra, para, futuramente, atingir um maior grau de maturidade e passar a lidar 

com a escrita e a leitura dos ouvintes. 

Como observado em R12, essa nao e a sua realidade. Entretanto, essa redacao nao 

chega ao grau de ininteligibilidade, ou seja, nao e uma redacao que nao se pode entender, 

pelo contrario, estao bem delimitadas todas as partes (introducao, 

desenvolvimento/argumentacao e conclusao, a qual nao consta na imagem acima) que 

constituem o genero dissertativo-argumentativo do ENEM. 

Nesse sentido, vamos a tese de R12: Histdria Brasil tinha escravidao os negros 

trabalham muito e sem comidas, eles passavam fome por isso viviam 10 anos e morriam, 

desde sociedade antiga que acontece desigualdade as pessoas negras sofrem por isso 
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preconceito forte, o mesmo falta de consciencia mente fechada e o conceito dos brancos 

ver os negros inferior.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Como percebemos, o(a) autor(a) tambem estabelece a relacao entre 

a escravidao e a perpetuacao do racismo no nosso pais, atribuindo outras causas ao 

problema, como "mente fechada" e o conceito de brancos serem superior aos negros. 

No unico paragrafo argumentativo de R12, ha a presenca de dois fatos que, ate 

agora, nao surgiram em nenhuma outra redacao do corpus analisada neste trabalho. 

Quanto ao primeiro: Atualmente ainda acontece varios preconceito de pessoas negras, 

exemplo: o facebook um pessoa postou um o video que a mulher chamou homem de 

negro, ela pegou ele jogou dentro maquina tipo lavar da roupa, depois aparece mudar o 

homem branco (...) (sic) (1. 06-09). 0(a) autor(a) se referiu a uma famosa ^video-

propaganda de um detergente chines, que, inclusive, foi considerada a propaganda mais 

racista da historia, tanto que a diretoria do detergente teve de pedir desculpas 

publicamente por meio de nota, devido a grande e ma repercussao que isso causou. 

Quanto ao segundo fato: (...) outro fato, a mulher trabalha da jornal apresentando 

o clima, homem chamou que macaca ela, crimo o homem preconceito forte, faltou 

respeito, mas ela esforqa verdade continuar trabalha dela tern sonho para veneer 

acredita possivel ideologia negra, entao aqui jd tern lei no Brasil, mas ainda assim 

continua a sociedade a nao respeito direitos humanos. O segundo fato, mais conhecido 

aqui no Brasil, foi com relacao as injurias proferidas contra a apresentadora das 

caracteristicas climaticas do Jornal Nacional, Maria Julia Coutinho, conhecida por Maju 

Coutinho, que sofreu racismo por meio de redes sociais. Para finalizar o paragrafo, o(a) 

autor(a) se utiliza, novamente, da concessao, ao afirmar que, no Brasil, ha leis, mas ainda 

assim continua a falta de respeito para com os negros. 

No que diz respeito ao nivel argumentativo, analisando R12 dentro de sua 

peculiaridade de ser produzida por um(a) surdo(a), pela forca dos argumentos utilizados 

(ambos fatos reais), embora nao referenciados e bem concatenados, podemos atribuir 

nivel 3. A redacao nao constou de argumentacao vaga ou falsa; seguiu uma sequencia 

logica de exposicao e de defesa, permitindo, com poucas dificuldades, o entendimento do 

texto e, principalmente, da defesa de sua tese. 

Neste topico, analisamos as redacoes do corpus desta pesquisa, que, em geral, se 

utilizaram de estrategias argumentativas e argumentos semelhantes, com algumas 

excecoes. Sobre a recorrencia dessas estrategias e desses argumentos e que o proximo 

2 Disponivel em: <https://www.youtube.com/watch?v=Y7m3yrCqZqI&feature=youtu.be> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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topico ira tratar, ilustrando, com graficos, quais os argumentos e recursos argumentativos 

propostos por Aristoteles (2005) e resenhados por Fiorin (2016) foram mais utilizados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 1 3 G r a f i c o s d e r e c o r r e n c i a d e e s t r a t e g i a s a r g u m e n t a t i v a s / t i p o s d e 

a r g u m e n t o s e n i v e i s a r g u m e n t a t i v o s 

Estes graficos irao sintetizar numericamente as principals ocorrencias das 

estrategias argumentativas e dos tipos de argumentos (FIORIN, 2016) mais utilizados 

pelas 12 redacoes dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus de analise desta monografia, bem como os niveis 

argumentativos a luz da escala argumentativa por nos construida. 

Para facilitar a interpretacao dos graficos, e importante considerar que cada 

ocorrencia dos argumentos/ estrategias argumentativas, mesmo que utilizada mais de uma 

vez em uma redacao, so sera contabilizada uma unica vez. 

4 . 1 3 . 1 G r a f i c o d e r e c o r r e n c i a d e e s t r a t e g i a s a r g u m e n t a t i v a s / t i p o s d e 

a r g u m e n t o s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recorrencia de estrategias argumentativas/ tipos 

de argumentos 

Recorrencia 

• Fato "Causalidade • Subentendido 

• Adconsequentiam • Secundum quid "Autofagia 

• Concessao • Lugar Comum • Autoridade 

Exemplificacao 

i Peticao de Principio 

i Deducao 

Grd/ico 1 — Recorrencia de estrategias argumentativas/ tipos de argumentos 

Sinteticamente, o Grafico 1 ilustra o que foi analisado no inicio deste topico: a 

dissertacao argumentativa estilo ENEM e um genero analitico-opinativo cujo tema, 

especialmente nesse certamente, e de cunho social. Nesse sentido, quanto mais real for a 
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argumentacao do candidato, mais ele ira se aproximar da perspectiva da prova e, alem 

disso, os argumentos do real (FIORIN, 2016) sao aqueles com maior probabilidade de 

serem provados dada sua objetividade, que e, por sua vez, o criterio de enquadramento 

das argumentacoes na escala de forca argumentativa. 

Portanto, se os argumentos mais reais sao os mais viaveis para esse tipo de 

proposta, o grafico acima demonstra que, das 12 (doze) redacoes dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus, 9 (nove) 

utilizaram-se do fato (historico ou social) como principal tipo de argumento do seu 

desenvolvimento. E importante considerar que a argumentacao historica e cara ao tema 

do racismo, uma vez que o fato motivador de todas as questoes raciais no Brasil foi a 

escravidao, um fato historico. 

O que foi feito com esse(s) fato(s) esta traduzido nos dois proximos numeros: ad 

consequentiam, com 5 (cinco) ocorrencias, e causalidade, com 3 (tres), foram duas das 

tres estrategias mais utilizadas, uma vez que, como ja dito, os argumentos, por si sos, nada 

dizem: o que se faz com o argumento e o que o torna util. Nesse sentido, a utilizacao de 

um fato, relacionando-o de forma a observar suas causas e consequencias, alem de tentar 

explicar, por meio desse fato, relacoes posteriores foi a estrategia mais utilizada dentre as 

redacoes (8 de 9). 

As ocorrencias menores, como autofagia, secundum quid, peticao de principio e 

lugar-comum, todas com 1 (uma) ocorrencia, foram excecoes nas redacoes, mas ainda 

demonstram certa fragilidade argumentativa do(a) aluno(a) que as utilizou, uma vez que 

esses recursos sao "antiargumentativos", ou seja, caminham na contramao do processo 

natural da argumentacao, que e a defesa da uma tese com argumentos que a fortalecam e 

nao que a refutem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 . 1 3 . 2 G r a f i c o d e n i v e i s a r g u m e n t a t i v o s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Niveis argumentativos por redacao analisada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 

3 

2 

0 

Recorrencia 

• Nivel 1 • Nivel 2 • Nivel 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 2 - Niveis argumentativos por redacao analisada. 

Quanto ao Grafico 2, verificamos uma situacao parelha: o numero de redacoes que 

recebeu cada nivel foi o mesmo, 4 (quatro) redacoes para cada nivel. Esses numeros nos 

mostram que, relativamente as redacoes analisadas, ha um equilibrio no nivel 

argumentativo dos alunos, o que, para uma escola publica, mostra-se satisfatorio. 
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5 CONSIDERAgOES FINAIS 

Levando em consideracao a pergunta de pesquisa e os seus objetivos, a saber: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como alunos do 3° ano do EM argumentam em dissertagoes argumentativas nos moldes 

do ENEM? E como objetivo geral, a pesquisa pretendeu analisar como alunos da 3
a serie 

do EM argumentam em dissertacoes argumentativas nos moldes do ENEM; e, como 

objetivos especificos, pretendeu a) identificar a(s) estrategia(s) argumentativa(s); b) 

descrever os tipos de argumentos utilizados na constituicao da argumentacao; e c) 

verificar a forca dos argumentos, cabe-nos fazer algumas consideracoes finais sobre este 

trabalho monografico. 

Incialmente, para o objetivo (a), de acordo com o primeiro grafico (topico 3.6.1), 

as estrategias argumentativas mais utilizadas foram ad consequentiam e causalidade. Esse 

foi outro ponto para a producao desses alunos, uma vez que o argumento nao basta ser 

nivel 3, ou com grande correspondencia com a realidade, ser um fato historico de 

conhecimento internacional: e preciso relaciona-lo, de alguma forma, com a tese a ser 

defendida, ate porque a argumentacao nada mais e que a defesa, por meio de argumentos 

provaveis ou reais/logicos, de uma tese. Nesse sentido, os autores das redacoes deste 

corpus atribuiram como consequencia do periodo escravista o preconceito ainda vigente; 

atribuiram a "culpa" do racismo existir, tambem, na falta de conhecimento da populacao 

de que nao ha raca superior; e relacionaram os grandes aglomerados de casebres em 

morros espalhados pelo Brasil inteiro ao processo de favelizacao iniciado pelos negros, 

ao sairem das senzalas, no pos Lei Aurea, sem nenhum tipo de apoio. 

Para o objetivo (b), cabe salientar o que o primeiro grafico (ver topico 4.13.1) 

sintetizou o que toda a analise demonstrou que o argumento mais utilizado pelos alunos 

foi o fato: argumento que relata um acontecimento do mundo real. O uso macico desse 

argumento aponta para a consciencia que os alunos tiveram de que a dissertacao 

argumentativa nos moldes do ENEM, sendo um genero analitico, cujos temas possuem 

um cunho social, demanda uma argumentacao real e exemplificada, conforme aconteceu 

na maioria das redacoes. Portanto, partindo do posto de que o tema era Racismo no Brasil: 

problemas e perspectivas, os alunos utilizaram varios fatos historicos, dentre eles, o 

periodo escravista no Brasil, a Lei Aurea, a politica de cotas raciais, os altos indices de 

negros a margem da sociedade, envolvidos com drogas, violencia, desemprego, nao 

acesso a universidade, dentre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quanto ao objetivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c), possibilitado pela escala argumentativa, verificamos que a 

forca dos argumentos se distribuem em 3 (tres) niveis aos quais 4 (quatro) redacoes foram 

atribuidas. A esse parelhamento atribui-se a distribuicao das dificuldades dos alunos, uma 

vez que houve um mesmo numero de redacoes para cada nivel de dificuldade, revelando 

que estes estao em um nivel mediano de dominio desse genero, particularmente para a 

exigencia do maior exame vestibular do Brasil, que e o ENEM. 

Por fim, cabe salientar que a relevancia deste trabalho se da, principalmente, pelas 

contribuicoes para o ensino de producao de textos voltado para o ENEM no Brasil. Nesse 

sentido, o trabalho com a perspectiva das teorias da argumentacao, sobretudo com a 

Retorica Classica e com a ADL, dado o contexto da dificuldade manifestada de o 

candidato argumentar consistente e coerentemente, possibilita ao professor ter uma solida 

base teorica sobre o recem-chegado objeto de estudo dissertacao argumentativa do ENEM 

e, consequentemente, discutir com seus alunos as verdadeiras possibilidades de 

argumentacao linear e coerente, como pregam as teorias da argumentacao. Mais que isso, 

esse trabalho incentiva o professor de lingua a conhecer mais profundamente a escrita do 

maior motivo da maioria das pesquisas aplicadas em linguistica: o aluno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7 ANEXOS 1 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.1 D i g i t a l i z a c a o d a s r e d a c o e s c o l e t a d a s 

FICHA DE REDACAO 

15 

2 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

25 

ci. en. cm. civ. cv. 

1 3 Nesta secao, as redacoes est3o na ordem em que foram analisadas, ou seja, da primeira,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R l , a ultima 

R12. 
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FICHA DE REDAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<u*$o, ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ac j f ^e^y^ y*k- Ckiyfty. . 

25 

30 

ci. en. cm. civ. cv. 

70 



FICHA DE REDACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 

U zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ X W ,.Cfiw^ t r t t - r d o g / Y ^ f t / u f ^ O 

2 0 

2 5 

30 

CI.' Cll. CHI. CIV. CV. 
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. D i m 
-w-y • \ _ — • " " ' I - — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AuocteyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r ^ t x x d n drv cycwtpia ttmri* v&>? 4 ? < l r t r t u s t o r n ijpi^A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 

1 5 

Jtpgp 

2 0 

2 5 

3 0 

CI. Cll. cm. civ. cv. 
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4 FICHA DE REDACAO 

Î BfiCfizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do d i - cil fli* Ld i f» Q fia£Qt dQQ ^Qflodi. OoJkfl flpaBa QY r(> /nQicft/rrN. i,— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I c i f t v f i r f ^ r . ptt3dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£ fltp Qj2 J l6  d o a aQfc£p&0 . < . A ^ Pan 'vpr>f/-> cQt,*ri.-

_ja o £4^DScaotbeS• -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABQcpH 2i A , . U O | < , rti por.-> trie—m&ffo 'fcrr^pb-

<y>ggoQ. LaoQLa^Bg• a m JJ-y^pente&i J ^ t k . pQajpot lo idu aafcio^fiLL foiuu> 

G f <t-3<ft i W «aa r> P p3B pe 6 flpcCi B A a Q' „ 

/ysfe <g ^ j , g^xjyJfcQJCLL-iJ - T Y " 1 j ^ / 3 * 3 ^ " ^ c C J Q ^ U ? / ^ crWcctLo 

2 5 

3 0 

ci. cii. cm. civ. . cv. 
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FICHA DE REDACAO 

5 

1 0 
• j f f l ^ ) T Y f - > ^ P ^ Y , i c x r m f v i T f c s f W a ^ n — ( ^ p n ^ m ^ o — . . r r r p f y . a - i i i , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pgAsrmgtti fog^S/"^ Asv=? ^.fAva .—l^jtxfczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—XAir.Ac) 

. F ^ rr^-ryfTazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j n ^ g n r y r ^ vgfrnv . c $jztr}\r\ixi A n n . ^p <a ; n c n 

3 0 

CI. Cll. CHI. CIV. CV. 
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FICHA DE REDACAO 

1 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20 -tea son c&rln * < . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

; 

2 5 

o r o ^ i ^ o .fiiy\cSor*rt<?rw$f ^nrrrh rrc m^^nup rm\-L(^, n-Jprw/A: rk> 

tm:hfY>rnC-k?rde (L^. (MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL nm^a -

3 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ci. en. cm. civ. cv. 
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FICHA DE REDACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r v > ~  | -r ^  p i i 1 i r ^ . ' . i u t v m r y w i i . r w 4 ^ f? r i B r Vi t k .f YYVf «rnto m i .w p f ar t im zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi.Anl4,u—t \ n r n  t'?| -y»«rW* r> i r= "  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q f - oyyvvo j OTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV . , r v . . i ' v A -. r^ r>  ^taa<a»»Si i>>  d ^m ^ HcvruA^ - Ji .TVi^ C- —An, ^rSJh, riki 

tjaA^oCcfiS TV .̂̂ y->̂ -> * W» . i-.rx-.'.e^U.^l^ | JL.r-»«~^ Al.r2l. U^r^f C—^p^tL ' tV l lo i .^wCrCjo O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A n ^ p " - ^ r y ~ V ^ v - M L , . > V I - . > I I r-^A^—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo « —j. c yu fA-W L'—TUaOo^ • 

jPifri.ryYhf/.ry.Y "̂ |o^St.<flor-i> | rv^ryl (jju,—|punA* ^ . * C C M O pm.r îiil—do—nv>rt.j itt > ex. tAoiraa 

5 J L - ^ T - J Q - " ^ " ^ - T ^ - - ya»^.|3>^i.f>u^ .O^̂ vyy! A r ^ i ry,n«r /?raa | pa.i.rrvi ra<.rwv pf,n.ra: 

p» ~̂t.:i-T2-»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t̂ -o t r w y •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,  kr ± r ?d vy»^. a L r w ^ r v - r a T>->.rvi.rrYv j . w iCfnyprvrg^iraj— r i t - V>>»'<rfrv TV*/ 

Otafta^oi XY**G ciQoavr^Sjw Caen. .^^r^^rT.—sii, A^rVv»"\b—Irt?-—po|?ij I§/rr£ti?x—V?nnj-ai>Qt CrYil-

(Toe rli< ryirar^M—ii iir-trrnQr»r~i? finoraa pt.irt*i |-r.n f̂*v»~»  ̂( plrtnrw r^uii Or*? mocyinfaa pfyory -̂ywt-

1r.n^ TYv»*'ra-> |-«r.. Jli rvyvryvA, n C ^ . - ^ . ^ X. Oi-j»/-w-^.-^ .>. ^ ^p . ^ . i..r^L«-\~-L-.>-=J> , qyafiftrn. 

ota»—rJ-cV'fcrlrAjnirV' , îJr^ fYYVi- ir> cLu Cr > ry-inp«-in-ilvw^? pi tVi fbtrCk ta.n toya^ JL • ?-r 

î ra"̂ *t rL-fc t -Ai -rai—piorycv —rx",yv^mi .Vt i ',.Oh^on •—r>yw—C rr.ict^r.rk.ra;—^k-—^3ir>Pgrrr>irai  r-»r>Wy , ooa 

cL.nfri."tonaj—rlii ~Vor\r.<-»̂  Ora? V\ĵ rvŶ .rv>,rio->, 
30 

ci. en. cm. civ. cv. 
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F I C H A D E R E D A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 

1 5 

ft . f i n , S-^r^^.OxO./^^rgCjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .CfVry\ ^.imAcu.'te .0 rOv.ci lCrVA t^aictTifc. W ? »U» * 

^X e £ ^r w - V / > t^y^rW^rlax . H n ^puCQflafifcfle ^ouAyfeY\*> jpoxl/ari^ tVi p>ri' 

fcffifcg&i cLgg/i <̂m>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sitaa +qp?)(\ fr^O-osfofu-^da e'lxnjwQQ dbywefyfr Jiifp&'tfk. iWm 

^a>^a . Ven.ocz^ oaaAufl clpvrwto cxXe^^cmx^a^c n> cpj n/) cnicvrtp* apWKcOhnjde-

•>rf?AWS JiWii^^-uCL^-goo e x O a a n o ^ • Tift^r>ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;V<Q
l-y>o A€&/Ywv\^gof J & n rarr^ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tbf4lmffjWi 

. A p t v y o / . cLifrSo Lfty<y^W> a * » y t ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oc^ueh^  C^LU r r i c^wa^\ \ CLCi >r r , ao r r r i nf / 6n JC&Jj codt v?^peM.  

vQ/y^aAA'dac rftmfi pen. oxomf Jt e <a t put - Di ^n do YVC^A <dt i > r r di uj  . oci t t r ax^r vi ^Ji a' i m-

do,  C&r r i * r ) Onm c± r ,  ymocLl ckLn <d*  , KMr ^) * y^cuS ^ V w / ^ t &ki o.  Jti>^^Vac<^v4e 

•Yoe ca^wAaAvi c^o u r ^ M i i ^ ^ ĝ rvuQ j ^ g o t o ^a * ? ^ Jz^ / zuh t j pacUi t uo t  a Jkf &i hf i huof i t  

j?rus> Y u S atoAiC^, 

ci. CII. cm. civ. " cv. 

2 0 

2 5 
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F I C H A D E R E D A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5

 TJCMMOO rpCrLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^^^f.-^^.t^tTArtf-^ •/^waiVcry, >p iczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<~tcr îvrrB-rTlS MBjuoS dLcaJtSflCttoC"1 

jftQ&D tfftQ <Lfi6n<L C^Jg , fifl fekUCQ^a, ifl f̂lCAJC^CdciiSb Q^j COOP • ^ ^ bOA BU " 

20 

Editedv̂ 7 <\af>ftf>. f^rffismWAhfa > lEa (fBL6fcMfta£Dfifl *V MCOPDU fcafiQ^ifiuck , 

Cl._ Cll. CHI. CIV. CV. 
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FICHA DE REDACAO 

U^^r rv fV A\nrtij*iiV£&*? <Txfo j\f\£bfV{ &<JY 

^&V£Y«&~ r t ^ . ^ ' A ^ r x ^cr*-*^ TffvoT^ rtX&tffc 

ci. en. cm. civ. cv. 



FICHA DE REDACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a bfiftba^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IUXA ftbbaa p-x-itnu u /odia 1̂*1 cx ttauilLma cJaaaafta laflaaua Ao. 

Art piaaa sli ^ i><j O J A cUrv̂ ns attiiO^Mflft dx-- .acmpu^ Akpama . ^ u A u y 

10 

15 

x-^ita- Lflzatj ju^LAJ^^jyaa A âaijQzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'jcwAnAi ^aa^LuatAfla^aak^k^A^ 

•̂ ••>v\ eaaaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAôa onaa aauâ ia a,-.n\LUTb. pflaafraA f.4vjiar)>-r.. magna, .-V.V-TH-J — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•̂ •wVYt \u V I A ^ lau 'V, r ^ i . ^ xocaCouia & ^aaoidfltji a " A O S " Ei^uifo 

Siafii&S aa fkLuuai4fl«s aafft^ aai digtoi mala p.n/.̂ a-vi.f vvlas 

30 

CI. Cll. CHI. CIV. CV. 
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7.2 Proposta de redacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INSTITUTO F E D E R A L DE E D U C A C A 0 , ClENCIA E TECN0L0G1A DA PARAIBA. 

CAMPUS CAMPINA GRANDE. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SH" DISCIPLINA: L I N G U A P O R T U G U E S A E L I T E R A T U R A B R A S I L E I R A 

• • CURSO: T E C N I C O I N T E G R A D O E M M I N E R A C A O 

• • • PROFESSOR: D I E G O L E I T E S E V E R O 

ALUNO: TURMA: 

DATA: / / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 a AVALIACAO - 2 ° B I M E S T R E - PROPOSTA DE REDACAO 

PROPOSTA DE REDACAO - 4° SIMULADO - 3° B I M E S T R E 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos 

conhecimentos construidos ao longo de sua formacao, redija texto dissertativo-

argumentativo em modalidade escrita formal da lingua portuguesa sobre o tema 

apresentando proposta de intervencao "Racismo no Brasil: problemas e perspectivas" 

que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 

coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

T E X T O 1 

Grafico 1 • Participacao dos negros nas 500 maiores empresas -
Brasil. 2003 (cm %] 

Disponivel em: <http://travessia.blogs.sapo.pt/2006/01/14/> Acesso em 12/09/2016 

T E X T O 2  

No Brasil, a historia de seus conflitos e problemas envolveu bem mais do que a 

formacao de classes sociais distintas por sua condicao material. Nas origens da sociedade 

colonial, o nosso pais ficou marcado pela questao do racismo e, especificamente, pela 

exclusao dos negros. Mais que uma simples heranca de nosso passado, essa problematica 

racial toca o nosso dia a dia de diferentes formas. 

Em nossa cultura poderiamos enumerar o vasto numero de piadas e termos que 

mostram como a distincao racial e algo corrente em nosso cotidiano. Quando alguem 
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autodefine que sua pele e negra, muitos se sentem deslocados. Parece ter sido dito algum 

tipo de termo extremista. Talvez chegamos a pensar que alguem so e negro quando tern 

pele "muito escura". Com certeza, esse tipo de estranhamento e pensamento nao e 

misteriosamente inexplicavel. O desconforto, na verdade, denuncia nossa indefinicao 

mediante a ideia da diversidade racial. 

E bem verdade que o conceito de raca em si e inconsistente, ja que do ponto de 

vista cientifico nenhum individuo da mesma especie possui caracteristicas biologicas (ou 

psicologicas) singulares. Porem, o saber racional nem sempre controla nossos valores e 

praticas culturais. A fenotipia do individuo acaba formando uma serie de distincoes que 

surgem no movimento de experiencias historicas que se configuraram ao longo dos anos. 

Seja no Brasil ou em qualquer sociedade, os valores da nossa cultura nao reproduzem 

integralmente as ideias da nossa ciencia. 

Dessa maneira, e no passado onde podemos levantar as questoes sobre como o 

brasileiro lida com a questao racial. A escravidao africana instituida em solo brasileiro, 

mesmo sendo justificada por preceitos de ordem religiosa, perpetuou uma ideia corrente 

onde as tarefas bracais e subalternas sao de responsabilidade dos negros. O branco, 

europeu e civilizado, tinha como papel, no ambiente colonial, liderar e conduzir as acoes 

a serem desenvolvidas. Em outras palavras, uns (brancos) nasceram para o mando, e 

outros (negros) para a obediencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( . . . ) 

Disponivel em: <http://brasilescola.uol.com.br/historia/democracia-racial.htm> Acesso 

em 12/09/2016 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T E X T O 3 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, faco saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Serao punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminacao 

ou preconceito de raca, cor, etnia, religiao ou procedencia nacional. (Redacao dada 

pela Lei n° 9.459, de 15/05/97) 

Art. 2° (Vetado). 

Art. 3° Impedir ou obstar o acesso de alguem, devidamente habilitado, a qualquer 

cargo da Administracao Direta ou Indireta, bem como das concessionarias de servicos 

publicos. 

Paragrafo unico. Incorre na mesma pena quern, por motivo de discriminacao de 

raca, cor, etnia, religiao ou procedencia nacional, obstar a promocao 

funcional. (Incluido pela Lei n° 12.288, de 2010) (Vigencia) 

Pena: reclusao de dois a cinco anos. 

Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm> Acesso em 

12/09/16. 

INSTRU^OES: 

• O rascunho da redacao deve ser feito no espaco apropriado. 

• O texto defmitivo deve ser escrito a tinta, na folha propria, em ate 30 linhas. 

• A redacao que apresentar copia dos textos da Proposta de Redacao ou do Caderno 

de Questoes tera o numero de linhas copiadas desconsiderado para efeito de 

correcao. 

Recebera nota zero, em qualquer das situacdes expressas a seguir, a redacao que: 

• tiver ate (sete) linhas escritas, sendo considerada "insuficiente". 

• fugir ao tema ou que nao atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 

• apresentar proposta de intervencao que desrespeite os direitos humanos. 
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• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. 

• apresentar proposta de intervencao que desrespeite os direitos humanos. 

• apresente parte deliberadamente desconectada do tema proposto. 
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7.3 Termo de anuencia dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I F P BzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA campus Campina Grande 

R E P U B L I C A F E D E R A T I V A DO B R A S I L 

M I N I S T E R I O DA E D U C A C A O 

S E C R E T A R I A D E E D U C A C A O PROFESSIONAL E T E C N O L O G I C A 

I N S T I T U T O F E D E R A L D E E D U C A C A O , C I E N C 1 A E T E C N O L O G I A DA PARAJBA 

CAMPUS C A M P I N A G R A N D E 

JCNPJ 10.783.898/0003-57l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Instituto Federal de Educacao, 
Ciencia e Tecnotogia da Paraiba 

Campus Campina Grande 
T E R M O D E A N U E N C I A R. Tranquilino Coelho Lemos, 671 

Dinam6rica-CEP 58432-300 . 
I Campina Grande-PB _ J 

Declaramos. para os devidos fins, que estamos de acordo com a execucao, nesta 

instituic3o dc ensino. da pesquisa intitulada "Analise da argumentacao em disseriacoes 

urgumenlalivas eslilo ENEM a luz da retorica cldssica". desenvolvida pelo pesquisador D I E G O 

LF.ITE S E V E R O . sob oricntacao da professora I.aura l.oula R£gis. do Programa de Pos-Graduacao 

em Linguagem e Ensino. da Univcrsidade Federal de Campina Grande, c cujo objetivo c analisar 

como alunos do 3° ano do Ensino Medio argumentam em disseriacoes argumentativas nos moldes 

do E N E M . 

A aceitacilo esta condicionada ao cumprimento do pesquisador aos requisitos da 

Resolucao CNS 196/19%, atualizada pela Resolucao 466/2012. e demais normas pertinentes, e k 

utilizacao dos dados e materials coletados exclusivamcntc para os fins da pesquisa. 

Campina Grande. 17 de marco de 2017. 

WA1VDF.NBF 
Diretor Gcral substituto do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B<?4 
CK C O L A C O LIMA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mpus Campina Grande 

¥(owl«nhe- BUmortk Colajo Jo Umo 
0lr«tor-6erol$ubrlit«lo 

M«rt.SIAPt-15563S0 
IFPB - Compus Compino Gran«c 


