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Resumo

Neste artigo usamos um conjunto de carac-
teŕısticas sintático-semânticas da ĺıngua portuguesa
para classificar em peŕıodos literários dois conjuntos
de obras. Em que medida tais caracteŕısticas são ca-
pazes de refletir distinções relevantes no âmbito dos
estudos literários é uma das questões que pretendemos
investigar.

O primeiro grupo de obras corresponde à re-
plicação do trabalho relatado em 2009 por Barufaldi
et al., que usaram métodos de compressão de dados
sobre uma série de obras brasileiras classificadas em
quatro peŕıodos literários: barroco, arcadismo, ro-
mantismo e realismo, desde o Padre António Vieira
até Raul Pompéia, contabilizando 15 autores diferen-
tes e totalizando 37 obras.

O segundo grupo inclui muito mais obras (192),
tanto portuguesas como brasileiras, mas apenas in-
tegra romances ou novelas publicadas no peŕıodo de
1840 a 1919. As escolas literárias escolhidas foram o
realismo, o romantismo, o simbolismo, o naturalismo,
o decadentismo e o modernismo, mas, ao contrário
da classificação anterior, permitimos que uma mesma
obra pertença a várias escolas.

Usamos técnicas de classificação em R para a pri-

meira tarefa, e análise de correspondências para a se-

gunda. Também aplicamos técnicas de modelos de

tópicos à segunda coleção para ver se é posśıvel obter

tópicos representativos de escolas literárias diferen-

tes.

Palavras chave

leitura distante, lingúıstica com corpos, literatura

lusófona, escola literária, português, literatura bra-

sileira, literatura portuguesa

Abstract

In this paper we use a set of syntactic and seman-
tic features of Portuguese to automatically classify li-

terary works in literary periods and/or schools, and
address the issue of their appropriateness, for two dif-
ferent literary collections.

The first task attempts to replicate the work by
Barufaldi and colleagues, who applied compression
methods on 37 Brazilian works by 15 different authors
and classified the works in 4 different literary schools.

The second collection, of 192 novels published in
Portugal and Brazil in the period 1840 to 1919, fea-
tures many works who cannot be singly accomodated
in one literary school only, and which have been (not
mutually exclusively) classified as romantic, realist,
naturalist, symbolist, decadent and modernist.

We use classification techniques in R, such as dis-

criminant analysis and support vector models for the

first task, and correspondence analysis for the second

collection. We also apply topic modeling to (distinct

subsets of) the second collection in order to investi-

gate whether this technique can provide us with re-

current topics for different literary schools.

Keywords

distant reading, corpus linguistics, literary school,

Portuguese, Brazilian literature, Portuguese litera-

ture, lusophone literature

1 Introdução

O objetivo do presente artigo é avaliar se a in-
formação lingúıstica que temos vindo a associar,
em estudos lingúısticos da ĺıngua portuguesa, a
várias obras literárias pode também ser usada
para responder a questões do foro dos estudos
literários.

Para tal, compilámos uma lista de carac-
teŕısticas sintáticas e semânticas a que temos
acesso na Literateca (Santos, 2019b; Santos &
Simões, 2019) e usámo-las em dois problemas,
que passamos a descrever sucintamente:
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� atribuir 37 obras de 15 autores brasilei-
ros diferentes a quatro peŕıodos literários,
replicando um trabalho anterior feito com
métodos de compressão

� organizar 192 romances ou novelas de auto-
res portugueses e brasileiros publicadas entre
1840 e 1919, tentando apreciar semelhanças
entre autores e escolas literárias, seguindo a
proposta de Santos et al. (2018b) inspirada
por Moretti (2000)

A nossa posição é a de explorar a informação que
temos e não a de demonstrar que estes métodos
resolvem os problemas literários. Na medida em
que for posśıvel encontrar formas de identificar
semelhanças e grupos que concordem com a au-
toridade literária, ou que levem a perguntas per-
tinentes, estes métodos de leitura distante po-
derão contribuir para os estudos literários. Se,
pelo contrário, indicarem outros agrupamentos,
tal não deve ser considerado como uma teoria al-
ternativa, mas apenas como demonstrando que
as caracteŕısticas escolhidas não eram relevantes
para o problema em questão.

Em relação às obras usadas como material
para a nossa pesquisa, a lista exata encontra-se
em apêndice. Além de material compilado pela
própria Linguateca, usamos textos gentilmente
cedidos pelos seguintes projetos irmãos Corpus
Hist�orico do Português Tycho Brahe (Galves &
Faria, 2010) e Colonia - Corpus of Historical Por-
tuguese (Zampieri & Becker, 2013). Exceto no
caso dos textos provenientes do corpo PANTERA
(Santos, 2019c), trabalhamos com textos comple-
tos.

2 Caracteŕısticas usadas

Na Literateca, além do acesso ao texto em for-
mato eletrônico, temos a vantagem de ter (e dis-
ponibilizar para consulta) todo o material ano-
tado gramatical e semanticamente. A anotação
morfossintática é feita pelo analisador PALA-
VRAS (Bick, 2000).

Para ambas as tarefas calculámos um conjunto
extenso de caracteŕısticas de cada texto (128) que
nos pareceram de interesse para uma posśıvel des-
crição do estilo, que passamos a elencar:

A partir da anotação morfossintática do PA-
LAVRAS, levamos especificamente em conta em
nossa análise a presença de adjetivos (́ındices
de qualificação) e nomes próprios (instâncias de
classes genéricas como pessoas/personagens e lo-
cais, entre outros); a presença e a distribuição
de construções como voz passiva ou a forma pro-
gressiva; orações relativas e completivas (́ındices

de complexidade estrutural); a presença de coor-
denações e conjunções coordenativas, bem como
de v́ırgulas e outros sinais de pontuação (́ındices
de ritmo). As indicações de tempo, modo e as-
peto verbal também foram consideradas potenci-
ais elementos caracterizadores (especificamente o
modo conjuntivo, o pretérito perfeito composto,
o pretérito imperfeito, o perfeito, o mais que per-
feito e os aspetualizadores), bem como a pre-
sença de verbos na primeira pessoa, e de palavras
no género morfológico feminino. Pontos de ex-
clamação, de interrogação e travessões, e elemen-
tos de negação também foram utilizados como
ı́ndices potencialmente caracterizadores de auto-
res, obras e/ou estilos.

De um ponto de vista estiĺıstico, o número de
palavras por frase é um elemento que costuma
ser utilizado na diferenciação de autores e obras
—veja-se, por exemplo, a matéria de Almeida &
Mariani (2019), que utiliza este traço para pro-
duzir gráficos relativos a obras da literatura bra-
sileira —, e por isso usamos o número de frases
por obra.

Além da anotação morfossintática, o material
da Literateca conta também com a anotação de
diversos campos semânticos1. Neste trabalho, le-
vamos em conta os campos dos verbos de fala,
da saúde/doença, cores, corpo humano, famı́lia,
roupas e emoções.

Com relação ao campo do dizer Freitas et al.
(2016), partimos de um léxico de verbos es-
pećıficos e de regras que indicam se os verbos
estão sendo utilizados para introduzir a fala de
alguém (relato direto ou indireto) ou se apenas
se trata da menção a algum evento comunica-
tivo (“. . . e não falou mais no assunto”). Como
caracteŕısticas, usamos três: verbos de relato di-
reto, verbos de relato indireto, e verbos de fala
somente.

O campo semântico das emoções conta com
variadas palavras, de diferentes classes gramati-
cais, distribúıdas em 24 grandes grupos, como
amor, coragem, desejo, desespero, felicidade,
fúria, admiração, inveja e medo, entre outros
(veja-se o Emocionário2 para sua documentação
cabal). O número de palavras em cada um destes
grupos é uma caracteŕıstica, assim como o total
de palavras de emoção.

No campo da saúde (Santos, 2019a), usamos
os seguintes indicadores: o número de palavras

1Por campo semântico denotamos uma �area de conhe-
cimento reetida na l��ngua, como a cor, ou a fam��lia. In-
felizmente este �e um uso completamente distinto daquele
que �e de�nido pelo Dicion�ario Terminol�ogico, conforme
nos chamou a aten�c~ao �Alvaro Iriarte Sanroman.

2https://www.linguateca.pt/Gramateca/
Emocionario.html
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desse campo, a presen�ca do lema dor, e a pre-
sen�ca de palavras dos subcampos progress~ao (da
doen�ca), causa (da doen�ca), palavras gen�ericas
sobre sa�ude ou doen�ca, rem�edios, acess�orios (re-
lacionados com sa�ude/doen�ca), medicina e sa�ude
psicol�ogica.

No campo da cor (Silva & Santos, 2012), usa-
mos o total de palavras de cor, o total de pa-
lavras de cor com sentido de cor, assim como o
n�umero de palavras pertencente a cada grupo de
cor (Laranja, Vermelho, Dourado, etc.) e o total
de palavras de cor com sentido n~ao cor, ou seja,
presentes em express~oes �xas comoburaco negro,
luz verde, lista negra.

Para o corpo humano (Freitas et al., 2015),
usamos o total de palavras de corpo, o total de
palavras de corpo com sentido literal, e o n�umero
de palavras pertencentes a cada parte do corpo
(Cabe�ca, Sexual, Pernas, etc).

Para a roupa (Santos et al., 2011), usamos o
total de palavras de roupa, e o n�umero de pala-
vras pertencentes a cada grupo de roupa (Cal�cas,
RoupaDormir, Cal�cado, etc.).

Finalmente, para o campo da fam��lia usamos o
n�umero de palavras relacionadas com a fam��lia,
assim como o campo mais espec���co de paren-
tesco. Veja-se Higuchi et al. (2019) para uma
motiva�c~ao deste campo.

A lista completa, por ordem alfab�etica,
encontra-se no s��tio da Linguateca3. Conv�em
esclarecer que a marca�c~ao destes campos
semânticos �e feita automaticamente atrav�es de
regras, e tem alguma margem de erro.

Uma primeira discuss~ao destes indicadores no
contexto da literatura est�a presente em Santos
(2019b). Mas desde esse trabalho, que data de
2017 embora apenas tenha sido publicado em
2019, adicion�amos v�arias caracter��sticas e v�arias
obras.

3 Primeira tarefa: repetir o trabalho de
Barufaldi et al.

Barufaldi et al. (2009, 2010) usaram m�etodos de
compress~ao de dados sobre uma s�erie de obras
brasileiras classi�cadas em quatro per��odos li-
ter�arios: barroco, arcadismo, romantismo e re-
alismo, desde o Padre Ant�onio Vieira at�e Raul
Pomp�eia, contabilizando 15 autores diferentes e
totalizando 37 obras.

Tentando obter exatamente o mesmo material
utilizado por Barufaldi et al. (2009, 2010), opta-
mos, sempre que poss��vel, por obras que est~ao

3https://www.linguateca.pt/Gramateca/
Literateca/lista_caracteristicas.txt

disponibilizadas em s��tios como o da Biblioteca
Digital de Literaturas de L��ngua Portuguesa 4 e
do Dom��nio P�ublico 5. Ainda assim, como �e res-
trita a informa�c~ao mencionada pelos autores no
que diz respeito �as edi�c~oes utilizadas, �e poss��vel
que haja mudan�cas, ainda que m��nimas em al-
guns casos, nos textos das obras escolhidas. Ade-
mais, a publica�c~ao inicial em folhetim e posterior
edi�c~ao em formato livro tamb�em pode ser outro
fator que acarrete varia�c~oes nas edi�c~oes escolhi-
das. Sobre altera�c~oes nas edi�c~oes das obras de
Machado de Assis, por exemplo, conferir Cam-
pos (2018).

De todo modo, parece-nos que a poss��vel dis-
tin�c~ao mais radical entre os arquivos das obras
utilizadas possa estar em14 de Julho na Ro�ca, de
Raul Pomp�eia. Como se trata de uma coletânea
de contos nomeada deContos na Biblioteca de
Literaturas de L��ngua Portuguesa e de 14 de Ju-
lho na Ro�ca no s��tio do Dom��nio P�ublico, restou
a d�uvida se os autores utilizaram apenas o conto
inicial, intitulado de 14 de Julho na Ro�ca, ou se a
obra completa. Como estamos tratando de tex-
tos escritos pelo mesmo autor e em um espa�co
de tempo muito pr�oximo, optamos por utilizar
a obra completa, admitindo que todos os contos
têm o mesmo estilo de �epoca.

Quanto ao processo computacional, aplic�amos
duas t�ecnicas (Baayen, 2008) usando o ambiente
R (R Development Core Team, 2008), empre-
gando as caracter��sticas descritas acima para o
mesmo �m:

� an�alise de discriminantes com base em com-
ponentes principais (ver �guras 1 2 3)

� m�aquinas de vetores de apoio (support vec-
tor machines) (ver tabela 1)

arcad. barr. real. romant.

arcadismo 3 2 0 0
barroco 0 7 0 0
realismo 0 0 10 3
romantismo 0 1 0 11

Tabela 1: Resultado da classi�ca�c~ao com
m�aquinas de vetores de apoio

Ainda n~ao nos est�a su�cientemente claro os
motivos por detr�as da nossa classi�ca�c~ao equivo-
cada das obrasO Uraguai, de Bas��lio da Gama,
e Coletânea de obras, de Alvarenga Peixoto.
Em Barufaldi et al. (2009, 2010), a Coletânea

4https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/
5http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/

PesquisaObraForm.jsp

https://www.linguateca.pt/Gramateca/Literateca/lista_caracteristicas.txt
https://www.linguateca.pt/Gramateca/Literateca/lista_caracteristicas.txt
https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp


Figura 1: An�alise de discriminantes, global

de obras l��ricas, de Greg�orio de Matos, tamb�em
foi classi�cada erroneamente. As causas po-
dem estar relacionadas ao conjunto de carac-
ter��sticas marcadas nas obras e utilizadas como
parâmetro nas an�alises como, tamb�em, �a falta
de marca�c~oes que estejam mais relacionadas com
elementos que sinalizem de maneira mais efetiva
o estilo na poesia, como os processos de aco-
moda�c~ao sil�abica. Mittmann et al. (2016) uti-
lizam uma ferramenta de escans~ao autom�atica,
o Aoidos (https://aoidos.ufsc.br/ ), que, em
estudos futuros, poder�a ajudar nos casos de con-
fus~ao.

Sobre Ubirajara , de Jos�e de Alencar, ter sido
classi�cado como pertencente ao Barroco, mesmo

sendo em prosa, a hip�otese inicial com a qual tra-
balhamos diz respeito ao tamanho m�edio das fra-
ses do romance de Alencar, que, por serem muito
curtas, se diferenciam em muito do estilo empre-
gado nos demais romances do per��odo romântico
que foram inclu��dos na an�alise.

Seja como for, os resultados indicam que es-
tas caracter��sticas parecem ser apropriadas para
distinguir entre os quatro per��odos ou escolas li-
ter�arias selecionados pelos nossos antecessores,
embora com uma leve tendência a privilegiar o
barroco. Mas pensamos que a tarefa pode ter
sido demasiado simples, dado que os diferentes
per��odos tamb�em implicam diferen�cas t~ao abis-
sais como poesia vs. prosa e correspondem a



Figura 2: An�alise de discriminantes, mostrando
o primeiro e o segundo

Figura 3: An�alise de discriminantes, mostrando
o segundo e o terceiro

�epocas razoavelmente distintas.

4 Segunda tarefa: romances e nove-
las portugueses e brasileiros do per��odo
1840-1919

O segundo conjunto de obras pode ser mais com-
plexo de classi�car, visto que se refere a um
per��odo de apenas 80 anos, e a duas formas
muito semelhantes: o romance e a novela, am-
bas correspondentes �anovel inglesa, da�� a raz~ao

da am�algama6. Cont�em autores que, devido �a
sua longevidade e/ou g�enio, produziram obras
que s~ao tradicionalmente consideradas de escolas
diferentes, e possui elementos que muitos estudi-
osos consideram inquali�c�aveis, por �unicos.

Figura 4: Segundo conjunto de obras por data de
publica�c~ao

N~ao cabendo fazer aqui a discuss~ao porme-
norizada do assunto, limitamo-nos a sinalizar
dois exemplos de complexidade e singularidade,
remetendo o leitor para a lista de referências
consultadas7. O primeiro �e O Ateneu, do brasi-
leiro Raul Pompeia, que tem uma longa recep�c~ao
cr��tica em que uns o consideram naturalista
ou realista, outros o tacham de impressionista,
outros indicam o predom��nio do simbolismo
e h�a ainda quem assinale o expressionismo
ou o cruzamento de duas ou mais escolas no
seu interior, conforme se pode constatar nos
estudos de Ara�ujo (2011) e de Quintale Neto
(2007). O segundo �e Os Maias, do português
E�ca de Queir�os, em cuja classi�ca�c~ao Carlos
Reis (Reis, s/d), reconhecidamente um dos
maiores especialistas neste autor, oscila entre
realismo, naturalismo e p�os-naturalismo. Na
Literateca, e n~ao querendo escolher entre as
v�arias escolas, O Ateneu est�a marcado como
impressionismo-naturalismo-realismo-

6Convir�a a este prop�osito mencionar que o interesse
especial por este per��odo vem da a�c~ao COST Distant
Reading for European Literary History , https://www.
distant-reading.net/ , em cujo âmbito estamos a produ-
zir duas cole�c~oes de obras em português, uma cole�c~ao por-
tuguesa Ore et al. (2020) e uma cole�c~ao lus�ofona, tamb�em
com obras brasileiras do mesmo per��odo.

7Acess��vel de https://www.linguateca.pt/OBRAS/
siglas_Literateca.pdf



-simbolismo , e Os Maias como
realismo-naturalismo-p�os-naturalismo 8.

Portanto, isso fez com que a tarefa de atribuir
um r�otulo a cada obra n~ao fosse algo linear, indo
de casos cuja taxinomia foi efetivamente un��voca
(por exemplo, ningu�em duvida de queEurico, o
presb��tero, de Alexandre Herculano, �e um marco
do romantismo português) a casos mais compli-
cados como os que acabamos de referir.

Devido �a facilidade em adicionar a informa�c~ao
de que nos encontr�avamos em presen�ca de um
romance hist�orico, essa classi�ca�c~ao foi tamb�em
adicionada aquando da classi�ca�c~ao (e cobriu
apenas obras classi�cadas como romantismo).

Vale ainda mencionar que algumas obras n~ao
possuem uma classi�ca�c~ao dada, e muitas vezes
nem s~ao citadas, em nenhuma obra de referência
sobre a hist�oria da literatura de Portugal ou do
Brasil. Isso ocorre porque as mesmas n~ao s~ao
obras canônicas. Nesses casos, foi preciso desen-
volver um m�etodo que nos permitisse classi�car
essas obras de forma coerente com o conjunto que
possu��mos.

Primeiramente, realizamos um mapeamento
de caracter��sticas que nos permitissem identi�car
a escola �a qual uma obra pertence, tais como:
tempo, narrador, espa�co, personagens, temas, �-
nais felizes ou infelizes, etc. Ap�os esse mapea-
mento, partimos para a leitura de trechos ou da
obra completa para ent~ao discutir e determinar
em que escola poder��amos enquadr�a-la.

O resultado deste trabalho encontra-se na ta-
bela 2.

Dito isso, a cole�c~ao que us�amos �e a seguinte:
todos os romances e novelas em português em for-
mato eletr�onico a que t��nhamos acesso �a data de
25 de outubro de 2019 |est~ao em curso diver-
sas iniciativas para aumentar este acervo, mas
estes s~ao os que pudemos coligir nessa altura e
que foram publicados no per��odo j�a mencionado
(1840-1919).

Isso corresponde a 192 obras (listadas no
anexo), das quais 123 portuguesas e 69 brasilei-
ras. O autor com mais obras �e Camilo com 37,
seguido de Machado de Assis com 13, Alu��sio de
Azevedo com 11, E�ca de Queir�os com 11, Jos�e
de Alencar com 9, J�ulio Dinis com 8, e Alexan-
dre Herculano com 6. Os restantes autores têm
entre uma a quatro obras nesta cole�c~ao. (Cinco
obras s~ao traduzidas, duas por Machado de Assis,

8De notar que a escolha das classes foi feita com base
nos especialistas que sobre os autores e obras se pronun-
ciaram, o que resultou em que por exemplo apenas um
autor, E�ca de Queir�os, tem (em algumas obras) a classi-
�ca�c~ao p�os-naturalismo , e uma autora, Ana de Castro
Os�orio, p�os-romantismo .

Escola liter�aria Quantos

decadentismo 1
expressionismo 1
expressionismo-simbolismo 1
�ccaocient 1
hist�orico 3
historico-romantismo 2
impress.-natural.-realismo-simbol. 1
indianismo-romantismo 2
modernismo 2
naturalismo 12
naturalismo-realismo 2
naturalismo-realismo-romantismo 1
naturalismo-regionalismo 1
picaresco-realismo 1
realismo 20
realismo-naturalismo 8
realismo-pos-naturalismo 1
realismo-posnaturalismo 5
realismo-regionalismo-romantismo 3
realismo-romantismo 1
regionalismo 2
romantismo 78
romantismo-decadentismo 1
romantismo-hist�orico 16
romantismo-indianismo 1
romantismo-indianismo-hist�orico 1
romantismo-realismo 15
romantismo-realismo-naturalismo 5
romantismo-regionalismo 3
simbolismo 1

Tabela 2: Escolas liter�arias atribu��das

uma por E�ca de Queir�os, outra por Camilo Cas-
telo Branco, e uma adaptada por Pedro Supico
de Morais. Estas obras s~ao �uteis para servirem
de teste.)

Na �gura 4 pode ver-se a distribui�c~ao da data
de publica�c~ao destas obras por per��odos de cinco
anos.

Uma an�alise de correspondências mostra-nos
como as caracter��sticas que selecion�amos colocam
os diferentes autores, e as diferentes escolas, no
plano de�nido por estas.

Na �gura 5 vê-se cada obra com uma cor di-
ferente por autor, al�em de apresentar as carac-
ter��sticas mais discriminadoras neste conjunto de
obras a vermelho, nomeadamente o n�umero de
completivas, de interrogativas, a men�c~ao de hu-
mildade e a referência a medicina ou progress~ao
de uma doen�ca.

Vemos que h�a autores, como Alu��sio de Aze-
vedo e J�ulio Dinis, que s~ao bem ��eis a si pr�oprios,
de�nindo portanto �areas bem claras no plano, en-



Figura 5: An�alise de correspondências

quanto que outros, como Machado de Assis ou
E�ca de Queir�os, têm obras espalhadas por v�arios
quadrantes.

Olhando apenas para as obras destes qua-
tro autores, �e interessante reparar que, enquanto
as obras mais extremas de Machado s~ao as
tradu�c~oes (uma em cada extremo da �gura 6),
no caso de E�ca de Queir�os (�gura 7) a tradu�c~ao
n~ao se demarca de forma alguma das suas ou-
tras obras. N~ao cabe aqui a an�alise do per�l des-
tes autores como tradutores9, mas notamos que
esse ser�a um tema interessante para os estudos

9Embora seja necess�ario mencionar que uma das
tradu�c~oes de Machado de Assis foi continuada por outro
autor

de tradu�c~ao, assim como �e um argumento para
analisar a obra de escritores incluindo tamb�em
as tradu�c~oes que escreveram.

Nas �guras 8 e 9, relativas a Alu��sio de Aze-
vedo e a J�ulio Dinis, as obras encontram-se mais
perto no plano.

Repare-se que o canto superior esquerdo, na �-
gura 5 �e quase s�o Camilo, que tamb�em tem obras
no canto inferior esquerdo. Lembramos que o
nosso conjunto n~ao �e balanceado entre autores,
nem entre escolas liter�arias, como o demonstra a
�gura 10.

Conv�em explicar que para esta �gura \tradu-
zimos" a tabela 2 para uma classi�ca�c~ao muito
mais simples, que mostramos na tabela 3. Basi-
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