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o projeto de iniciar;:aocientifica "DoAnalogico ao Digital: Tecnicas de Analise do Som Estudadas

a partir da Criar;:aodo Acervo Historico do Laboratorio de Fonetica da USP" aborda dois vieses

lingtiisticos: a fonetica e historiografia lingtiistica.

Esse trabalho foi dividido em tres estudos: 0 estudo 1 - pesquisa historica sobre 0 Laboratorio

de Fonetica da USP - esse foi fundamentado em uma pesquisa bibliografica sobre as publicar;:6es

referido laboratorio. 0 estudo 2 - descrir;:ao funcional dos aparelhos antigos e montagem do

catalogo - foi embasado no estudo dos respectivos manuais de instrur;:ao dos aparelhos.



o estudo 3 - analise das tecnicas do registro sonoro - esta voltado para a transforma<;:aodo

anal6gico em digital, e tern por objetivo avaliar e compreender as modifica<;:6esprovocadas na

passagem do primeiro tipo de registro sonoro para 0 segundo, visando, especificamente a area

da Fonetica Experimental.

A partir desses tres estudos, pretendeu-se recompor uma pequena parte da hist6ria para

compreendermos melhor 0 presente. Assim, com a cria<;;aode urn acervo hist6rico dos aparelhos,

gerou-se urn panorama hist6rico e informativo para a visita<;;aodos demais interessados.
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AMAZONICA
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Este trabalho sobre 0 Nheengatu, a Lingua Geral Amaz6nica, procurou analisar aspectos

importantes sobre a gramatica e 0 processo de forma<;;aoda lingua considerando que ela e oriunda

do Tupinamba. Para isso, foi necessario realizar uma pesquisa sobre a trajet6ria social das

linguas indigenas brasileiras, partindo do trabalho de antrop610gos e lingD.istas. Cabe ressaltar

que a lingua e parte integrante da cultura do povo e, para analisa-la, foi preciso fazer uma

retrospectiva hist6rica. Alem disso, e extremamente importante compreender a organiza<;;aodas

linguas indigenas do Brasil, descrita pelos estudiosos, em troncos que saD : Tupi, Aruak, Je,

Karib. 0 Nheengatu pertence ao tronco Tupi e, por isso, foi analisado como as linguas desse

tronco organizam-se com uma aten<;;aomaior ao Tupinamba, por ser a lingua que deu origem

ao Nheengatu. Por fim, a pesquisa pousou urn olhar atento sobre a caracteriza<;;aodos pronomes

pessoais da lingua na obra de alguns autores, para ilustrar como a forma<;;aoe experiencia de

vida diversas influenciam no momenta de caracterizar uma lingua.
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o presente trabalho esta inserido no projeto "Para a hist6ria do portugues brasileiro: mudan<;;a

lingD.istica e memoria hist6rica", cujo objetivo fundamental e buscar compreender as rela<;;6es

existentes entre 0 sistema (a lingua) e 0 imaginario sobre 0 sistema, ou seja, a rela<;;aoentre a

mudan<;;ana lingua e uma mem6ria constitutiva para esta mudan<;;a.0 nosso prop6sito especifico

e analisar os sentidos da lingua nacional em gramaticas do final do seculo XIXe inicio do XX,

comparando-os com os que foram estabelecidos em artigos publicados nos peri6dicos que

circulavam na imprensa brasileira nesse mesmo periodo, levando em conta a gramatiza<;;aodo

portugues brasileiro, que, segundo S. Aurox (1992), consiste no processo de "descrever e a

instrumentar uma lingua na base de duas tecnologias, que sao ainda hoje, os pilares de nosso

saber metalinguistico: a gramatica e 0 dicionario". Para a presente apresenta<;;ao,serao analisa-

dos dois tipos de textos, nos quais buscamos verificar a concep<;;aodos sentidos sobre 0 que seja

a lingua nacional.
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Essa pesquisa investigou, com base em fontes hist6ricas do portugues, 0 processo de mudanr;a

lingiiistica pelo qual as particulas logo e que se combinaram para a formar;ao da perifrase

conjuncional logo que. 0 fenomeno enquadra-se no processo, iniciado no latim vulgar, de

combinar a particula que com palavras de diferentes categorias, sendo referido na literatura

linguistica como urn caso legitimo de Gramaticalizar;ao. Esta entendida nessa pesquisa como

urn tipo especial de mudanr;a lingiiistica, marcada pela migrar;ao de itens de urn dominio menos

gramatical para urn mais gramatical, acarretando principalmente alterar;oes sintaticas e seman-

ticas. Para investigar esse fenomeno, contemplamos objetivos especificos: descrevemos os

correlatos formais e funcionais dos empregos adverbial e conjuncional do item logo, em dados

do portugues contemporaneo, estabelecendo urn quadro ilustrativo dos diferentes usos desse

item; em seguida, buscamos uma confirmar;ao hist6rica para a descrir;ao sincronica dos usos de

logo, a fim de checar 0 principio da unidirecionalidade e tambem os contextos que teriam

propiciado as mudanr;as de categoria e sentido; por fim, levantamos as ocorrencias de logo que

nos corpora e as analisamos, dos pontos de vista formal e de sentido.

Assim, os dados permitiram a montagem de urn cline unidirecional de gramaticalizar;ao, que

revelou a multifuncionalidade do item: num extremo, acepr;oes mais concretas, as de logo

espacial (deiticoe f6rico),encontradas nos seculos XIIIeXIV,e no outro, acepr;oesmais abstratas,

dentre as quais as de tempo, as de marcador de quebra de expectativa, encontradas nos seculos

posteriores e as de juntor conclusivo, verificadas nos tiltimos seculos. Isso tambem nos permitiu

ratificar que, da perspectiva da gramaticalizar;ao, os itens migram de categorias menos grama-

ticais (adverbios) para categorias mais gramaticais (conjunr;oes),juntamente com uma mudanr;a

que vai do mais referencial para 0 mais pragmMico, estagio mais avanr;ado do processo que

traduz tambem as intenr;oes dos falantes.
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Em urn estudo realizado entre 1906 e 1909, Ferdinand de Saussure analisou urn corpus de

poemas classicos para tentar provar a existencia de urn mecanismo de composir;ao poetica

baseado na analise fonica das palavras; mecanismo este formado pelo anagrama e pelo

hipograma.

o hipograma (palavra-tema) e 0 nome de urn deus ou de urn her6i diluido foneticamente no

poema. 0 anagrama, por sua vez, e 0 processo que propicia a diluir;ao do hipograma nos versos.

Saussure oscilou em relar;ao a terminologia, porem, na maior parte de seu estudo, restringiu-se

aos conceitos "anagrama" e "hipograma".



Paralelamente a pesquisa sobre os anagramas, Saussure elaborou a teoria do valor que, mais

tarde, estaria presente no Curso de Lingliistica Geral. Segundo esta teoria, a lingua e urn sistema

formado por signos solidarios entre si e 0 valor de urn signa resulta da presen9a simultanea de

outros signos, atraves de uma rela9ao diferencial e negativa.

Em nos so projeto de inicia9ao cientifica - financiado pela FAPESP - que leva 0 mesmo titulo deste

trabalho, refletimos sobre se e como a teoria do valor estaria presente no estudo dos anagramas.

Para tanto, analisamos os postulados saussurianos sobre os anagramas e sobre a teoria do valor,

dando especial enfoque a delimita9ao de unidades nestes estudos. Como conclusoes finais,

afirmamos que haveria dois pIanos de funcionamento nos anagramas: 1) 0 plano do sistema

lingliistico, referente as rela90es de valor entre os signos no sistema de lingua; e, 2) 0 plano

anagramatico (submetido ao plano lingliistico), referente as rela90es de valor entre os fonemas

que compoem 0 hipograma. Alem disso, a divisao dicotomica da obra saussuriana, colocando-se

de urn lado os anagram as e, de outro, as demais teorias linguisticas, nao pode ser categ6rica,

pois "0 curso e uma obra que nao desmente os anagramas" (De Lemos; 1995).


