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Abstract 

This study aims to examine some of the quantitative and qualitative data ofthe 

tale "Os canibais" of Alvaro do Carvalhal, using Noo), computer program le

xical analysis. We will prepare a lexical study of the tale, based on statistical 

analysis afwords theme, to define possible thematic fields, making possible the 

identijication of themes. The Noo) is a linguistic development environment that 

allows, on the one hand, construc/formal descriptions (dictionaries and gram

mars) for broad coverage of natural languages and on the other, these same 

descriptions apply to large texts with high efficiency. Because of its potential 

andji'ee access (is available online in w"~v.noo)4nlp.net), the Nooj presents 

itself as a work tool accessible to any user, since it is not necessary to have 

programming knowledge to produce efficient resources or develop proficient 

research. Lexicometry, from the automated processing of corpora, is pOl'ticu

larly useful to those interested in the study of textual production and opens new 

perspectives for research that go beyond the ordinary empiricism ojien subject 

to the arbitrariness of the subjective views of the observer. The Noo) can be 

seen as a proposal for a didactic approach, within the new methodologies that 

language teaching includes. Undoubtedly, the didactic potential of Noo) are 

practically limitless. Its level of proficiency depends on the teacher creativity 

and student curiosity, 

Keywords: Didactics; Statistical Analysis-lexical; Noo); Words theme; The

matic fields. 

Resuma 

Este trabalho pretende analisar alguns dos dados quantitativos e qualitativos 

do canto «Os Canibais», de Alvaro do Carvalhal, utilizando 0 Noo), programa 

computacional de analise lexical. Elaboraremos um eSludo lexical do canto, 

baseado na analise estatistica das palavras-tema, no sentido de delimitar pos

siveis campos tematicos, tomando exequivel a identijicar;iio de temas. 0 Noo) 
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if um ambiente de desenvolvimento lingu[stico que permite, por um lado, cons

truir descrir;oesformais (dicionarios e gramaticas) de ampla cobertura de lin
guagens naturalS e, par outro, apNear essas mesmas descri{:oes a (extos de 

grandes dimensoes com elevada eficacia. Devido as suas potencialidades e ao 
livre acesso (encontra-se disponivel on-line, em wmv.nooj4nlp.neti, 0 Noo) 
apresenta-se como lima ferramenta de trabalho acessive! a qualquer lItiliza
dor, uma vez que niio e necessaria possuir conhecimentos de programa{:iio, 

para produzir recursos efica:es ou desenvolver uma proficiente investigar;iio. 
A lexicometria, a partir do tralGmento automatizado de corpora textuais, e 
particularmente llti! a quem se interessa pelo eSlUdo da produr;iio textual e 
abre novas perspetivas de invesliga9iio que VQO para aUm do empirismo co

mum, muitas vezes, slljeilo as arbitrariedades dos pontos de vista subjetivos 

do observador. 0 Noo} podera ser encarodo como uma proposta de aborda
gem didatica, no ambito das novas metodologias que 0 ensino das linguas en
cerra. lndubitave!mente, as potencialidades didaticas do Noo} sao pratica
mente ilimitadas. 0 sell nivel de proficiencia depende da criatividade do 
professor e da curiosidade do aluno. 

Palavras-Chave: Didatica; Amilise estatistico-Iexical; Noo}; Palavros-tema; 
Campos tematjcos. 

Introdu~ao 

Este artigo possui como objetivo central 0 estudo lexical do conto Os Canibais'°, de Alvaro 

do Carvalha!. Elaboramos urn estudo do referido conto, baseado na analise estatistica das 

palavras-tema, no sentido de delimitar possiveis campos tematicos. 

A utiliza,ao do Noo} concede-nos a possibilidade de colocar em pratica uma pan6plia muito 

diversificada de opera,6es. No ambito deste artigo, optamos por apresentar os dados gerais 

do corpus e organizar uma Iistagem de palavras-tema, a partir da listagem dos tokens por 

ordem decrescente de frequencia. 
Ao longo da analise das palavras-tema, numa primeira fase , devido ao facto de 0 Noo} nos 
fomecer os tokens sem a correspondente classifica,ao gramatical, deparamo-nos com a difi

culdade de enquadrar em detenninado campo tematico algumas palavras-tema, dada a ambi

guidade inerente as respetivas fannas. 

so Carvalhal. A. (2004). Contos. Lisboa: Assirio e Alvim, pp. 215-266. 
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Efetivamente, no plano da lingua, a grande maioria das unidades lexicais possui uma ambi

guidade potencial. Por isso, para evitar a intui,aQ inerente ao ponto de vista do analista, pe

rante as sessenta palavras-tema recolhidas, questiomimo-nos se estariamos em presenc;a de 
fenomenos de ambiguidade possivel elou efetiva. Em busca de informa,ao, analisamos os 

contextos em que as mesmas ocorrem, fornecidos, automaticamente pelo Nooi, aquando da 

anatise dos tokens e consultamos as defini,iles patentes no dicionari051 relativas as palavras

tema em estudo. Terminando 0 estudo lexical do conto as Canibais com a apresenta,ao dos 

campos tematicos, delimitados a partir das respetivas palavras-tema. 

Apresenta,ao do NooJ 

o NooJ e um ambiente de desenvolvimento linguistico que permite, por urn lado, construir 

descri,iles fomlais (dicionarios e gram",icas) de ampla coberiura de linguagens naturais e, 

por outro, aplicar essas mesmas descri,iles a textos de grandes dinlensiles com elevada efica

Cia. 

Em 2002, aplicando as modemas tecnologias do seculo XXI, Max Silberztein criou 0 Nooi, 

um motor linguistico com capacidade de processamento multilingue em mais de 100 forma

tos diferentes de ficheiros, incluindo documentos XML. 0 motor iinguistico deste programa 

[ ... J e baseado numa estrutura de anota,ao. Uma anota,ao e 
um par (posi,ao, informa,ao) que detemlina que uma certa posi,ao no 
texto tem cerias propriedades. Quando 0 NooJ processa um texlo, pro
duz urn conjunto de anota,iles que sao guardadas na Estrutura de Ano
ta,ao do Texto (Text Annotation Structure, TAS) e estao sincrollizadas 
com 0 mesmo (Mota & Silberztein, 2007, p. 196). 

A utiliza,ao do Nooj concede-nos a possibilidade de colocar em pnitica uma panoplia muito 

diversificada de opera,iles, das quais salientamos: 

- a organiza,ao de listas de palavras-tema, a partir da listagem dos tokens por ordem decres

cente de frequencia; 

- a organiza\=ao de listas de Digrams; 

- a elabora,ao de listagens das formas linguisticas, partindo do lema, da classe ou subclasse 

da palavra, ou de outros tra,os morfol6gicos; 

- a construyao de concordancias a partir de qualquer dado linguistico. 

51 Dicionario da Lingu.a Portuguesa da Porto Editora® (versao on-line): hnp:/Iw,\'\v.infopedia.ptl. 
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Devido as suas potencialidades e ao livre acesso (encontra-se disponivel on-line, em 

www.nooj4nlp.net). a Noo} apresenta-se como uma ferramenta de trabalho acessivel a qual

quer utilizador, urna vez que nao e necessario possuir conhecimentos de programa9ao, para 
produzir recursos eficazes ou desenvolver uma proficiente investiga93o. 

Nooj: urn recurso didiitico 

o contexto contemporaneo de ensino-aprendizagem do Portugues imp5e 0 desenvolvimento 
e a disponibiliza~ao de recursos didaticos que sirvam de base as exigentes e rigorosas pn!ticas 

pedag6gicas da conjuntura educativa do seculo XXI. Deste modo, 0 Noo} podera ser encarado 
como uma proposta de abordagem didatica, no iimbito das novas metodologias que 0 ensino 

das linguas encerra. Indubitavelmente, as potencialidades didaticas do Noo} sao praticamente 

ilimitadas. 0 seu nivel de proficiencia depende da criatividade do professor e da curiosidade 

do aluno. As extra90es das sequencias ou dos contextos iinguisticos de obras recomendadas 
pelos Program as de Portugues dos diversos niveis de ensino pern1item ao professor uma abor· 
dagem didatica de determinados conceitos linguisticos e literarios, de forma objetiva, atraente 

e motivante. 

Simultaneamente, este recurso permite ainda ao professor obter as competencias necessarias 

para fomentar junto dos alunos uma atitude critica e reflexiva sabre a lingua, tendo em vista 

a desenvolvimento da capacidade de observa~ao e analise da lingua num processo de desco

berta do seu sistema de funcionamento. 

E essencial que nao se percam de vista as Melas Curriculares de PorlugW!S" do Ensino Ba

sica, consignadas no Despacho n.· 5306/2012, de 18 de abril de 2012. 

Apresentando como texto de referenda 0 Programa de Portugw!s do Ensino Basico53 , ho
mologado em mar~o de 2009, e concentrando-se no que desse Programa e considerado fun

damental que as alunos aprendam, ao abrigo do consagrado no Despacho n.· 17169/20 II , de 

23 de dezembro de 2011, as Melas Curriculares de Portugues apontam como caminho pri

vilegiado «a observa,ao das ocorrencias de natureza linguistica e literaria, a sua problemati

za,ao (sempre adequada ao nivel de ens ina), a clarifica,iio da infonna~iio e a exercita,ao par 

parte do aluno, contribuindo para uma maior eficacia do ensino do Portugues» (Buescu et 

0/., 2015, p. 3). 

SlDisponfvel em 
http://v.'Ww.portugal.gov.ptlmedial695217120 120803 %20metas%20eb%20pt%20atual iza 
do.pdf (consultado em 02 de fevereiro de 2016, pagina 6). 

5:; Programa revogado pelo Oespacho n.O 210912015, do Ministerio da Educa~ao e Ciencia, entrando 0 novo 

Programa e Melas Curriculares de Portugues (Buescu el al. 20 15) em vigor no ana letivo de 2015120 16. 
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De facto, a aprendizagem principal nao deve ser feita s6 de soluc;5es, uma vez que estas sao 

cada vez mais depress a ultrapassadas, mas de uma problematiza~ao e de uma metodologia 

abertas ao trabalho e it participa~iio de todos, alunos e professores. Nesse sentido, 0 Noo}, em 

contexto educativo, configura uma nova arquitetura de ensino-aprendizagem que a aula de 

Lingua Portuguesa devera operacionalizar, apresentando-se como um recurso didatico perti

nente. Na realidade, a Noo} podera ajudar as professores a eguacionar uma outra forma de 

manusear este instrumento precioso e poderoso que e a Lingua, no sentido de, na analise e 

pela analise da Lingua, fazer a aprendizagem acontecer. 

Campos lexicais: contributos para 0 eusino das Iiuguas 

Quando pensamos numa palavra, automaticamente, a nossa memoria remete-nos para outras 

palavras que se relacionam com ela. Tal como afmna Biderman (1981), 

a memoria registra, de maneira ordenada, 0 sistema lexical. A 
experiencia cotidiana comprova a existencia de processos mnem6nicos, 
estruturalmente ordenados, de tal forma que quando queremos lembrar 
de um vocabulario, desencadeia-se um processo que nos fomece, nor
malmente em serie, varias palavras que integram um mesmo suhslstema 
lexico Oli entao, urn detenninado campo semantico (Bidennan, 1981 , p. 
144). 

Nesse sentido, a teoria dos campos lexicais pode constituir urn instrumento util na sala de 

aula ao servi~o da realizal'iio de atividades pedagogicas, promotoras da aprendizagem do 

lexica de uma lingua, em gualquer nivel de ensino. 

Stubbs (1986, p. 3) refere que, apesar da vertente inerentemente idiossincratica da competen

cia lexical, ha form as sistematicas de estudar 0 vocahulario, designando esse conjunto de 

abordagens que permitem a estudo sistematico de vocabulario por relational lexical seman

tics (semantica lexical relacional). 0 referido conjunto engloba a teoria dos campos lexicais, 

a semantica estrutural e a analise componencia!. Partindo estas abordagens do principia de 

que 0 significado e uma propriedade relacional, ou seja, as fonnas lexicais nao possuem urn 

significado absoluto, uma vez que se defmem em relac;ao a outras palavras. 

Segundo Crow & Quigley (1985), no ambito do ensino do vocabulario passivo, a abordagem 

baseada em campos lexicais esti em sintonia com 0 que se sabe sobre 0 modo de operar da 

mente humana, isto e, revela-se superior a retenc;ao a longo prazo de infonnac;ao que foi 

apresentada em categorias cognitivas, relativamente it de informa~5es concedidas aleatoria

mente. A abordagem experimental ministrada por Crowe Quigley constou na aplica~ao da 

metodologia de palavras-chave (keyword method) e os resultados obtidos corroboram a uti

lizal'iio da abordagem de campos lexicais. 
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A Teoria dos Campos Lexicos e equacionada de diversas fonnas, nao s6 em rela,ao a termi

nologia, como tambem as perspetivas de abordagem. 

De facto , em diferentes gran,,!!icas, poderemos verificar divergentes defmi,oes de campo 

semilntico e de campo lexical, nao significando isso que alguma dessas defini,oes seja inva

lida. Essa situa<;ao e uma consequencia, principalmente, das distintas abordagens que se rea
lizam, a partir de conceptualiza,oes diferentes. 

Embora no campo de a,ao da investiga,ao linguistica, a discrepilncia de opinioes seja enri

quecedora, essa realidade naD e conveniente ao ensino do conhecimento explicito da lingua 
portuguesa. Por conseguinte, no contexto pedag6gico-didatico, e importante considerar as 
defmic;oes observaveis no Dicionario TenninoI6gico54, que procura colmatar a referida di

vergeneia de opinioes. Podemos observar as respetivas defini,oes de campo semantieo 

e de campo lexical em B.5.2: 

- campo lexical: «Conjunto de palavras associadas, pelo seu significado, a um detenninado 

dominio conceptual. 0 conjunto de palavras jogador, arbitro, bola, baliza, equipa, estadio faz 

parte do campo lexical de futebol.» ; 

- campo semantico: «Conjunto dos significados que uma palavra pode ter nosdiferentes con

textos em que se encontra. Campo semantico de pe,a: "pe,a de autom6vel", "pe,a de tealro", 

"pe<;a de bronze", "es uma boa pe<;a", "uma pec;a de came", etc. }}. 

Atraves de uma analise efetuada aos Program as e melas curriculares de Portugues do Ensino 
Basico, que 0 Ministro da Educa,iio e Ciencia homologou em 03 dejulho de 2015, no que 

conceme a teoria dos campos Iexicais, verificamos diversos descritores de desempenho e 
conteudos relacionados com a me sma, ao longo de todos os cielos (Buescu el al. , 2015 , pp. 
8-83). 

A importancia do estudo da estrutura lexical tam bern e evidenciada pelo Quadra Europeu 
Comum de Referencia para 0 Ensina das Linguas (200 1, pp. 208-209), em que se recomenda 

o estudo dos campos semanticos, para alem de outras atividades facilitadoras do desenvolvi

mento do vocabulario do aluno de lingua estrangeira. 

Campo tematico e palavra-tema 

No iimbito do estudo lexical do conto as Canibais de Alvaro do Carvalhal, e importante 

eselarecer 0 que entendemos por campo tematico e por palavra-tema, uma vez que 0 objetivo 

S4 DisponiveJ on-line em http://dt .dge.mec .pt/ 
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da Bossa analise consiste em identificar campos tematicos, a partir da delimitayao das pala
vras-tema. 

No Dicionario de Termos Linguisticos, AIT, Galisson e Coste apresentain-nos a seguinte 
defmi,iio de campo tematico: 

os campos tematicos constituem conjuntos de terrnos funcio
nalmente possiveis no interior de uma detetminada situayao tematica e 
cuja organizac;ao interna depende de urn certo numero de parametros 
emprestados a atividade psicossociaL Ex: 0 campo tematico da "casa" 
compreenderia 0 que diz respeito ao "edificio" (hall, escada, elevador, 
degrau, elc.), a "constru,iio" (materiais, etc.), ao "Iugar de habita,ao" 
(fun,ao, decora,iio, etc.), [ ... J e a organiza,ao destes termos dependeria 
das atividades do individuo que se encontrasse nessa situac;ao tematica 
(Galisson & Coste, 1983, p. 104). 

A abrangencia do campo tematico possibilita que 0 mesmo campo tematico abrace, simul
taneamente, varios campos lexicais. 

No ambito do estudo do lexto literiirio, segundo Shaw (1982, p. 448), os campos tematicos 
constituem a melhor fonna de identificac;ao do tema da obra de arte, a principal ideia veicu
lada. 

A no,ao de campo tematico remete-nos para 0 conceito de palavra-chave e de palavra-tema. 

No Dicionario de Termos Lingufsticos, AIT, podemos verificar as seguintes definic;oes, de 
Galisson & Coste (1983): 

A palavra-chave e uma palavra plena (nao gramatical), de 
grande frequencia numa obra (ou em toda a obra) de urn autor; esta fre
quencia apresenta a caracteristica - em relac;ao it palavra-tema - de es
tar muito longe da frequencia da mesma palavra num corpus de obras 
do mesmo genero. Por outras palavras, a palavra-chave possui a parti
cularidade de ser anormalmente frequente numa obra ou num autor (Ga
lisson & Coste 1983, pp. 114-1 15). 

Para sistematizar os esclarecimentos relativamente aos conceitos de palavra-chave e de pa
favra-lema, reveste-se de extrema pertinencia aduzir as defmic;oes propostas por Genouvrier 
& Peytard (1974): 

Palavra-tema e uma palavra caracterizada por uma frequencia 
muito elevada e que, numa ordena,ao por frequencia decrescente do 
vocabuhirio de urn autor, pertence, par exemplo, aos primeiros 50 luga
res; palavra-chave e uma palavra cuja frequencia apresenta uma dife
ren,a maxima (num texto dado) em rela,ao a frequencia normal (em 
outros enunciados) (Genouvrier & Peytard, 1974, p. 313). 
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Segundo os mesmos autores, 

as amilises par pa/avras-tema e pa/avras-chave pennitem ca
racterizar 0 estilo do autor como desvio a partir de uma norma [ . .. ]. 
Tanto as palavras-chave como os "hapaxes legomena", isto e os termos 
exclusivos", sao analisados no sentido de caracterizar areas tematico 
semantieas tipieas (Genouvrier & Peytard 1974, pp. 317-318). 

Seguidamente, apresentaremos a estudo lexical do canto as Canibais. 

Estudo lexical do conto Os Callibais de Alvaro do Carvalhal 

Iniciada a amilise linguistica, 0 Noo} apresenta-nos as dados gerais caracterizadores do texto, 
patentes na seguinte tabela: 

Tabcla 1. Dados Gerais do Corpus - Os Canibais 

Dad os Ger:tis do Corpus - Os Callibais 

Unidades de tuto (par:i.gra fos) 449 

N.o de caracieres 80194 (63468 letras; 13516 espa'Yos em branco: 3206 oulros delimitadores) 

Tokens 16458 

Word forms 13248 

Delimiters 3206 

Anota~oes 418;2 

Digrams 877 

Unknowlls 69 entradas 

Am biguidade 2656 tipos diferentes de amhiguidade 

UlJambiguous Words 1663 

o programa Noo} analisou as tokens e as respetivas frequencias. Os tokens podem ser apre

sentados alfabetieamente ou por ordem deereseente da sua frequeneia . Atraves da analise dos 

itens mais frequentes, verificamos que, como acontece na maioria dos corpora, as fonnas 
mais frequentes dizem respeito a palavras funcionais au gramatlcais, par exemplo, as dez 
tokens mais frequentes sao os seguintes: "que'" "de", "a", "0", '"e", "se", "do", "em", "nao", 
"da", apresentando urna frequeneia de 509, 464, 385, 360, 275, 226, 180, 152, 143 e 140, 

respetivarnente. Na analise dos tokens rna is frequentes, e importante salientar que a Noo}, tal 

como se verifica na maioria das aplica~oes de cariz Iexicometrico, procede a distin~ao entre 
maiusculas e minusculas, considerando, isoladamente, cada forma diferente do mesmo lema. 
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Selecionados os 60 tokens mais frequentes, filtnimos, exportamos os dados e copiamo-los 

para 0 Microsoft Word, elaborando urna listagem de palavras-tema e das respetivas frequen-

cias, abaixo transcrita. Opuimos por apresentar a listagem de tokens, tendo como criterios os 

nomes comuns, as adjetivos e os verbos. 

Tabcla 2. Listagem de Pa lavras-tema - Os Callibais 

Fregueneia Token Frcgu(ncia Token Frfguencia Token Fregucncia Token 
67 t )6 Diz )) eorpo 9 conto 

~ (~iz 
51 Era IS Foi II mancebo 9 lugar 

era fo i 
28 ser 14 Pode I) rosto 9 aizer 

(~ode 
25 olbos 16 Sou II Esta 9 T,m 

~ esta Itm 
21 amor IS parte II Mal 8 fim 

(mal) 
20 Sei 14 tempo 10 pai 8 rogao 

(sci 
omem 14 \'ez 10 fosse 8 funao 

19 Labios 13 velbo 10 bist6ria 8 luz 
ibios 

19 lO .... 13 ver 10 coisa 8 meio 
tinha 

18 Estava 13 voz 10 verdade 8 muIbercs 
(eslava) 

18 H" 12 senhora 9 mao 8 Doite 
h8 

17 alma 12 Sa be 9 leitor 8 paiavra 
sa be 

I - DS Ylda it 
17 mul.ber 11 cabe a 9 Lado 8 sanaue 
I C""'~ 1I lignmas pcr-guut:J. 8 sol 
~ 

Tabela 3. Campos tematicos de as Callioais 

p~ \"]tAS-TL.\ :iA CAMPOS TEl\tA TICOS 
".. !IIiIIa ~ "oz..~ corpo, rosto, mao, Campo Temalico de Corpo Humano! Corpore idade --
-ano;ID.. Campo Tematico de Sentimento 
PI&\-.a. 1ii5IOna..1et1O£. conto, palavra Campo Tematico de Criayao/Rece(j:ao Literaria 

\-abo. P3l. mancebo CampQ T cmatico de Masculinidade 
I Alrm Campo T ematico de Metafisica 

I Vida Campo Tematico de Existencia 

Considera~iies finais 
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A amilise estatistico-lexical, aJem de nos teT pennitido aceder a urn inventario rigoroso e 
minucioso do vocabuhirio do conto as Canibais, de Alvaro do Carvalhal, forneceu-nos tam

bern, atraves da utiliza,ao do Noo), resultados sistematizados e objetivos, assegurando-nos 0 

distanciamento imprescindivel entre 0 corpus e 0 investigador, contribuindo, desse modo, 

para uma exposi,ao objetiva e neutra dos dados quantificados. 

A explora,iio dos modernos recursos tecnolagicos possibilita uma renova,50 nas metodolo

gias de trabalho e a constru,ao de abordagens metodolagicas novas. 

Embora este metodo, do ponto de vista tearico, configure urn trabalho intenninavel,. atraves 

dele, analisamos apenas alguns dos dados quantitativos e qualitativos do conto as Canibais, 

de Alvaro do Carvalhal, apl icando 0 Noo). 

Assim, elaboramos urn estudo do referido conto de Alvaro do Carvalhal, baseado na analise 

estatistica das palavras-tema, no sentido de delimitar possiveis campos tematicos. 

Tendo pOl' base a referida metodologia, como podemos constatar na tabela 3, no conto as 
Canibais, de Alvaro do Carvalhal , foi possivel delimitar seis campos tematicos de diferentes 

dominios: 0 campo tematico do dominio de corpo humano/corporeidade foi delimitado atra

yeS das palavras-tema othos, tabios, cora~ao, voz, cabe~a, corpo, rosto, mao, sangue, peito; 
ocampo tematico de sentimento foi delimitado atraves das palavras-tema arnor, cora~ao, la
grimas; campo tematico do dominio de cria~ao/rece~ao literaria, a partir das palavras-tema 
palavras, hist6ria, leitor, conto, palavra; campo tematico de masculinidade, relacionado com 
as palavras-tema homem , velho, pai, mancebo; ocampo tematico do dominio da metafisica 
foi construido a partir da palavra-tema alma; 0 campo tematico de existencia foi delimitado 

atraves da palavra-tema vida. 
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