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A modinha é de importância ímpar para a história da música nacional. Descendente 

da moda portuguesa, sua dominação na sociedade tanto brasileira, quanto 

portuguesa, se deu na segunda metade do século XVIII. 

A Biblioteca Nacional de Portugal vem disponibilizando eletronicamente uma série 

de compilações de modinhas, mas muito pouco se sabe sobre a maioria delas e de 

seus autores. 

Assim, verificou-se a necessidade de se recuperar e analisar modinhas deste Jornal 

contribuindo assim, não apenas para o resgate dessas publicações, mas também, 

para se ter uma melhor compreensão desta forma de canção. 

 

O primeiro passo foi digitalizar as canções através do software de 

edição musical Sibelius. 

Em seguida, fez-se a análise do poema através da escansão dos 

versos, esquema de rimas e análise semântica.  

A análise musical contemplou os aspectos melódicos, harmônicos e 

rítmicos da macro estrutura e características importantes da linha 

vocal e acompanhamento . 
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