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A partir do modus operandi de pesquisadores brasileirosassociados a tres grandes paradig-
mas da pesquisa linguistica brasileira no seculo XX:filologia, teoria gramatical, e tratamento
eletr6nico das lingua naturais, os participantes discutem certas fragmenta<;:6es da disciplina
Iingufstica.

A ESTRANHISSIMA HISTORIA DA MAQUINA QUE QUERIA FALAR

Ronaldo Teixeira Martins (MACKENZIE)

Auroux (1998) distingue, na hist6ria da linguagem, tres principais revolU<;:6estecnoling6isticas:

"a inven~ao da escrita", "a gramatiza~ao das diferentes linguas do mundo" e 0 "tratamento

eletr6nico da informa~ao apresentada em linguagem natural". 0 ultimo e mais recente destes

movimentos - tambem referido, genericamente, como "mecaniza~ao da linguagem" -, esta

geneticamente imbricado a longa hist6ria do desenvolvimento da maquina analitica e diferencial,

para a qual faz convergir 0 produto da grafematiza~ao e da gramatiza~ao das linguas naturais,



de forma a estabelecer, mais do que uma instancia de prova e valida<;ao,uma oportunidade de
recria<;:aoe reinterpreta<;:aodo conhecimento metalingiiistico produzido ate entao. No entanto,
ao exigir um deslocamento paradigmatico que requalificasse 0 antropocentrismo das repre-
senta<;:6essobre a linguagem construidas ao longo da Hist6ria, as iniciativas de mecaniza<;:aoda
linguagem terminaram por escapar ao escopo da Lingiiistica e insta:larem-se como dominio-ponte
entre 0 nada eo coisa-nenhuma, de que e prova a desterritorializa<;:aodas praticas de investiga<;:ao
da area, subsumidas, no Brasil e fora dele, por um vasto conjunto de disciplinas candidatas
(Lingiiistica Computacional, Lingiiistica Matematica, Lingiiistica Informatica, Engenharia de
Linguagem, Processamento de Linguagem Natural, etc.), cuja dispersao onomasiol6gica sera
sintoma, nao apenas da desorganiza<;:aoprogramatica do campo, mas da disparidade de metodos
e objetivos, 0 que tem frustrado a constitui<;:aode uma unidade disciplinar. Organizadas em tome
da automatiza<;:aode um mesmo conjunto de habilidades lingiiisticas supostamente aut6nomas
(traduzir, ler em voz alta, transcrever, resumir, revisar textos, etc.), cuja emula<;:aopoderia ser
utilizada para acelerar, ampliar ou mesmo substituir 0 desempenho humano, essas varias
disciplinas - muitas das quais nao se reconhecem como subdominio da Lingiiistica e estarao
mais pr6ximas talvez da Inteligencia Artificial - permitem que se problematizem as fronteiras do
trabalho do linguista, particularmente num contexto, como 0 brasileiro, caracterizado ainda pela
hist6rica encapsula<;:aoda investiga<;:aosobre a linguagem.

A TEORIA PADRAo NA LINGUiSTICA BRASILEIRA: ASPECTOS VISTOS PELA

HISTORIOGRAFIA LINGuiSTICA

Ronaldo de Oliveira Batista (MACKENZIE)

Durante a decada de 1970, alguns centros brasileiros de ensino e pesquisa aderiram as propostas
da GRAMATICAGERATIVA(GG) de Noam Chomsky (n. 1928) - entao representada pelas
publica<;:6esem tome dos pontos te6rico-metodo16gicos apresentados em Aspects of the Theory

of Syntax (Chomsky, 1965, Cambridge, Mass: MITPress).
A hist6ria da GG situa nas decadas de 1960 e 1970 0 estabelecimento e desenvolvimento da
Teoria Padrao, caracterizada pela abordagem de estruturas sintagmaticas, transforma<;:6es
sintaticas e sistemas de regras pertinentes a componentes especificos da gramatica. Reconhecida
como a "era cognitiva" da GG, a Teoria Padrao, e seu diaIogo com as ciencias biol6gicas,
apresentou propostas fundamentais nesse momento: 0 modelo de gramatica que opera com a
integra<;:aode componentes sintaticos, semanticos e fonol6gicos; e a proposi<;:aode que 0 objeto
da pesquisa lingiiistica deveria ser a COMPETENCIAdo falante.
Pelo olhar da Historiografia Lingiiistica, este trabalho procura resgatar esse periodo da hist6ria
das ciencias da linguagem no Brasil. Para tanto, destacarei 0 contexto social e academico
pertinente, as analises lingiiisticas realizadas a partir de aspectos do portugues brasileiro que
foram privilegiados em estudos e publica<;:6es.
Tomando por base um estudo de caso - em torno da "regra de deslocamento de afixo" -, esta
comunica<;:aoprocura mostrar 0 tipo de argumenta<;:aoe de analise da Teoria Padrao brasileira,
tendo por objetivo contribuir para a compreensao do desenvolvimento dos estudos lingiiisticos
brasileiros e suas contribui<;:6ese impasses.

SOUSA DA SILVEIRA E 0 PORTUGUES BRASILEIRO: BREVE COMENTARIO

Mauricio Pedro da Silva

Dono de uma capacidade de discemimento lingiiistico indescritivel e dotado de rara clareza de
exposi<;:aodidatica, Sousa da Silveira (1883-1967) pode ser considerado um dos principais



estudiosos da Lingua Portuguesa, adquirindo urn reconhecimento que extrapolou os limites
territoriais de seu pais de origem e the proporcionou merecido destaque em Portugal. Entusiasta
do chamado portugues brasileiro, Sousa da Silveira foiurn dos precursores dos estudos dialetais
no Brasil, como demonstra uma conferencia, realizada nos primeiros anos da decada de 1920,
em que 0 eminente fi16logobrasileiro expoe suas ideias a respeito da constitui9ao do que
considera urn verdadeiro dialeto do portugues, 0 dialeto brasileiro. Apresentando algumas
considera90es a respeito das diferen9as - sobretudo fonol6gicas - entre 0 portugues brasileiro e
o europeu, Sousa da Silveira integra uma corrente do pensamento lingliistico nacional que, nas
primeiras decadas do seculo passado, defendia a autonomia da variante brasileira da Lingua
Portuguesa, lan9ando mao de urn discurso linguistico marcadamente nacionalista.
Este trabalho ap6ia-se metodologicamente nos principios te6ricos da Historiografia Lingliistica
(ALTMAN,1998), buscando inserir 0 pensamento de Sousa da Silveira no percurso reflexivo
trilhado pela Lingliistica no Brasil durante 0 seculo xx.

TRES MOMENTOS, TRES HISTORIAS E TRES LINGUiSTCIAS NA LINGUiSTICA BRASILElRA

DO SECULOXX

Maria Cristina Fernandes Salles Altman (US?)

Ninguem duvida que a historiografia lingliistica, ao almejar ser algo mais do que a compila9ao
sistematica de nomes e datas, sofra a inevitavel pressao do ponto de vista da epoca e da
subjetividade do histori6grafo na ordena9ao e hierarquiza9ao dos dados que seleciona. 0 contexto
brasileiro da pesquisa lingliistica no seculo XXnao constituiu exce9ao. Se no inicio do seculo a
orienta9ao hist6rica dominava sob os r6tulos de Filologia e Dialetologia, as decadas subsequen-
tes, principalmente as de 1950 a 1970 seriam fortemente marcadas pela necessidade de absorver
uma realidade em ni.pida e intensa transforma9ao social, econ6mica e politica que impulsionava
nossos pesquisadores para os modelos de futuro que nos apresentavam os chamados centros
produtores de pesquisa de ponta. Isso talvez explique por que ate os anos 1980 identificamos
apenas urn manual de hist6ria da lingliistica suficientemente abrangente, escrito por urn
lingliista brasileiro: 0 de Mattoso Camara, 1975. Se deixarmos momentaneamente em suspenso
as decadas que se seguiram a institucionaliza9ao da disciplina e examinarmos as principais
tendencias da produ9ao lingliistica brasileira do final do seculo XX, observaremos nitidos
movimentos de sintese entre as pni.ticas de pesquisa com que rompemos e as pni.ticas que
criamos, atraves da volta (renovada) do estudo hist6rico e hist6rico-comparativo daIs) lingua(s)
do Brasil e, por extensao, do estudo critico das origens e das formas da pr6pria produ9ao
lingliistica brasileira. Se uma das questoes mais constantes na historiografia lingliistica con-
temporanea tern sido a procura da explica9ao de como 0 conhecimento lingliistico se (re)produziu
ao longo do tempo, se por movimentos de continuidade ou descontinuidade, a produ9ao
lingliistica brasileira, neste intervalo, oferece urn problema pertinente a esta reflexao.


