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EMENTA
Estudo dos principais  autores  brasileiros  e  suas  respectivas obras  referentes  ao  Romantismo (poesia  e  
prosa), Realismo e Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo. Este período é considerado um período em 
que a literatura brasileira se emancipa/se nacionaliza no que se refere aos influxos externos (influências  
europeias). Por essa razão, serão discutidas questões de natureza histórico-estéticas sobre o processo de 
formação do sistema literário brasileiro, a partir dos românticos, bem como sobre a vida cultural brasileiro  
do séc. XIX, momento em que se forma uma intelectualidade letrada e universidades em solo pátrio.

COMPETÊNCIA(S) HABILIDADES
▪ ∙ Compreender a produção literária brasileira do 

século  XIX.  ∙ Conhecer  a  produção  literária 
brasileira  correspondente  ao  séc.  XIX  e  seus 
maiores  expoentes,  em  destaque:  Romantismo 
(1836) - os manifestos, as gerações da poesia, os 
tipos  de  romances  e  o  teatro  romântico; 
Realismo/Naturalismo  (1881)  –  um  gênio 
chamado Machado de Assis,  seus contos  e  seus 
romances; Aluísio de Azevedo, Raul Pompeia, Júlio 
Ribeiro, Inglês e Souza, Domingos Olímpio, Adolfo 
Caminha; Parnasianismo (1882) – a tríade (Olavo 
Bilac,  Raimundo  Correia,  Alberto  de  Oliveira);  e 
Simbolismo (1893): a poesia de Cruz e Souza e a 
poesia  de  Alphonsus  Guimaraens.  ∙ Analisar  e 
interpretar  a  produção  literária  brasileira 
correspondente ao período destacado ∙ Conhecer 
os  principais  autores  e  respectivas  obras  do 
período em questão

▪ ∙ Refletir  sobre  as  principais  características  da 
literatura  do  século  XIX  e  suas  relações  com  o 
contexto histórico a que pertencem; ∙ Associar os 
textos literários estudados a outras manifestações 
literárias, em especial o teatro; ∙ Ler as principais 
expressões literárias desse período e interpretar à 
luz  das  questões  políticas  brasileiras  (relação 
literatura  e  política)  ∙ Relacionar  a  literatura 
desse  período  à  produção  cinematográfica 
brasileira  e  estrangeira.  ∙ Dominar  os  recursos 
estilísticos utilizados pelos principais expoentes da 
literatura brasileira do período destacado

CONTEÚDOS
▪ UNIDADE  I  1.  O  Contexto  Romântico  1.1 

Tentativas de definição 1.2 Literatura e sociedade: 
discussões  sobre  o  contexto  histórico  e  suas 
relações  com  o  texto  literário  1.3  Literatura  e 
subdesenvolvimento:  o  caso  brasileiro  1.4  O 
nacionalismo  romântico  e  seus  impactos  na 
formação da identidade nacional 1.5 Preâmbulos: 
as ideias românticas chegam ao Brasil (Gonçalves 
de  Magalhães  e  Gonçalves  Dias)  2.  A  poesia 

UNIDADE II 1. A prosa realista 1.1 Machado de Assis: 
um caso à parte 1.2 Raul Pompeia: um tom 
impressionista 2. A prosa Naturalista 2.1 Aluísio de 
Azevedo: urbanidade e marginalização 2.2 Outros 
autores 3. A poesia do Parnasianismo 3.1 A obsessão 
pela forma 3.2 A Tríade: Olavo Bilac, Raimundo 
Correia, Alberto de Oliveira 4. A poesia do 
Simbolismo 4.1 Uma poesia crepuscular 4.2 Cruz e 
Souza: o cisne negro 5. A literatura e seus diálogos 
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romântica:  as  gerações  2.1  Gonçalves  Dias: 
reflexões  sobre  a  1ª  Geração  (Nacionalismo  e 
Indianismo)  2.2  Álvares  de  Azevedo:  reflexões 
sobre a 2ª Geração (Byronismo e Melancolia) 2.3 
Casimiro de Abreu: reflexões sobre a 2ª Geração 
(Byronismo  e  Melancolia)  2.4  Castro  Alves: 
reflexões sobre a 3ª Geração (ideais liberais) 3. A 
prosa  romântica:  os  tipos  de  romances  3.1 
Joaquim  Manuel  de  Macedo:  os  romances 
urbanos  3.2  José  de  Alencar:  o  romance 
indianismo / o romance histórico 3.3 Visconde de 
Taunay e Franklin Távora : o romance regionalista 
3.4 Manuel Antônio de Almeida: um romance de 
transição  4.  O  teatro  romântico  4.1  Dramas  e 
melodramas 4.2 A comédia de costumes: Martins 
Pena 

com o cinema e com a teledramaturgia Filmes:  “O ⎫
Guarani” (1996),  “Senhora” (1976),  “O ⎫ ⎫
Alienista” (1993),  “O Cortiço” (1978)⎫

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS
Metodologia e Avaliação:  
  
Metodologia: 
Aulas expositivas, com uso de ferramentas e equipamentos que facilitem o processo de aprendizagem; 
Exercícios aplicados em sala e/ou extraclasse para compreensão dos conceitos; 
Sugestão de leituras e de filmes (extraclasse); 
Realização de trabalhos individuais e em grupo; 
Prática dialógica, com provocação em forma de debate/discussão.; 
Exibição de filmes/documentários. 
 

PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS
Avaliação: 
Participação  nas  atividades  de  sala  de  aula  e  extraclasse  de  aula  referentes  às  questões  teóricas  da  
disciplina; 
Elaboração de textos: resenhas indicativas, informativas e críticas; textos expositivos. 
Realização de seminários; 
Provas individuais; 
Apresentação oral de atividades  
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