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Este simposio objetiva discutir trajetorias, do ponto de vista historiogr6fico, das politicos
linguisticas que foram adotadas em poises lusofonos, especificamente, Brasil.Portugal. Mo-
<;ambique e TimorLeste,no que conceme 00 ensino de lingua portuguesa. Para tal. apresen-
taremos 0 panorama socio-econ6mico-politico-artitistico-cultural e ideologico abrangendo
a segundo metade do seculo xx e inicio do XXI.tendo como ponto de partida 0 momenta
do pos-guerra, quando essaspoliticos passam a ser pertinentes. 0 simposio tern como meta,
ainda, contribuir para a forma<;oo do profissional de Letras,mostrando-Ihe de que modo essas
politic as levaram 00 interculturalismo existente, hoje, nos poises em foco. Issoso ser6 possivel
por meio do exposi<;oo do clima de opinioo dessescinquenta e cinco anos que mudaram a
educa<;oo no palco do ensino de lingua portuguesa no Brasil.em Portugal. em Mo<;ambique
e em TimorLeste (a introdu<;oo do Lingua Portuguesa como Lingua oficial). Seroo utilizados os
procedimentos do Historiografia Lingufstica para a reconstru<;oo, interpreta<;oo e compreen-
soo do processo de continuidade de implanta<;oo do ensino do lingua portuguesa em escolas
secund6rias. Fontes prim6rias j6 resgatadas seroo examinadas, enfocando 0 ensino dessas
linguas. Urn terceiro objetivo visa 6 apresenta<;oo do legisla<;oo, resultado das Politicos
Linguisticasadotadas no ensino de Portugues nos referidos poises.

A LiNGUA PORTUGUESA EM MOCAMBIQUE: UM MAL NECESsARIO
Nancy Aparecida Arakaki (PUC-SP), Salvador Amosse (PUC-SP)

Este trabalho tern por objetivo apresentar, sob uma perspectiva historiografica, 0 porque de, no
periodo de 1962-1964, a FRELIMO( Frente de Liberta<;aode Mo<;ambique)optar pela Lingua
Portuguesa, lingua do inimigo, na luta armada de liberta<;ao nacional num cenario lingD,istico
diversificado por cerca de vinte e uma linguas bantu. Mo<;ambique,sob urn sistema de governo
colonial-fascista portugues e seus aliados internos e externos tern como estrategia politica a
oficializa<;aoda Lingua Portuguesa. Esta op<;ao trata-se de urn mal necessaria porque: a) a
natureza da luta (revolucionaria), envolvendo as mass as populares de proveniencias etno-lin-
guisticas diferentes e com indice de analfabetismo na ordem de 99,8%, a Lingua Portuguesa era
a unico meio de unidade nacional par urn objetivo comum: vencer a inimigo e conquistar a
Independencia Nacional e, b) 0 Portugues em Mo<;ambique,nesse momento, era a unica lingua
padronizada e de divulga<;aocientifica no meio de urn mosaico lingD,isticodiversificado de origem
bantu. Portanto, no contexto da luta armada, a Lingua Portuguesa seria lingua de comunica<;iio,
ensino e de unidade no plano interno e de contato e de identidade a nivel internacional: "nao e
a lingua que oprime ou explora, mas sim a Homem.".



GRAMATICOGRAFIA MARANHENSE DO SECULO XIX: QUESTOES HISTORIOGRAFICAS
Sonia Maria Nogueira (PUC-SP)

Este trabalho apresenta urn estudo historico-descritivo da Grammatica Portugueza. Accomodada
aos principios geraes da palavra seguidos de immediata applica<;:aopratica, de Francisco Sotero
dos Reis, e da Grammatica Elementar da Lingua Portugueza, de Felippe Benicio de Oliveira
Conduru, compendios produzidos no seculo XIXno Maranhao.
Na segunda metade do seculo XIX,surgem em territorio nacional gramMicas que impulsionam
o processo de gramatiza<;:ao, tendo em vista que seus autores, professores militantes nos
principais colegios da epoca, pretendiam contribuir para a cientificidade dos estudos gramaticais.
Assim sendo, com 0 objetivo de refletir sobre a Lingua Portuguesa e seu ensino no Brasil,
resgatando 0 passado, serao apresentados 0 clima de opiniao em que os autores se inserem,
alem de considera<;:oesacerca das gramMicas selecionadas. Para tanto, 0 modelo teorico que
fundamenta nossa pesquisa e 0 da Historiografia Lingliistica, uma vez que esta tern sido
entendida como uma disciplina que tern como principais objetivos: descrever e explicar como se
produziu e desenvolveu 0 conhecimento de qualquer natureza em urn determinado contexto
social e cultural. Alem disso, a atividade historiografica requer sele<;:ao,ordena<;:ao,reconstru<;:ao
e interpreta<;:aodos fatos relevantes para 0 quadro de reflexao que 0 historiografo constroi. Nessa
perspectiva, privilegiamos como suporte os postulados de Koerner (1996) ao ressaltar seus tres
principios: contextualiza<;:ao,imanencia e 0 principio de adequa<;:ao,a fim de desvelar 0 percurso
historiogn'tfico da Lingua Portuguesa no Maranhao, no periodo investigado.

PERSPECTIVAS HISTORIOGRAFICAS SOBRE QUESTOES LUSOFONAS: PORTUGAL

Neusa Maria Barbosa Bastos (MACKENZIE)

Objetiva-se discutir trajetorias, do ponto de vista historiografico, das politicas lingliisticas que
foram adotadas em paises lusofonos, especificamente Portugal, 0 pais colonizador que impos
sua lingua aos colonizados no seculo XVI,no que concerne ao ensino de lingua portuguesa. Para
tal, apresentaremos 0 panorama socio-economico-politico-artitistico-culturaI e ideologico
abrangendo a segunda metade do seculo XX e inicio do XXI, tendo como ponto de partida 0

momenta do pos-guerra, em que essas politicas passam a ser pertinentes. Tem-se como meta,
ainda, contribuir para a forma<;:aodo profissional de Letras, mostrando-lhe de que modo essas
politicas levaram ao interculturalismo existente, hoje, no pais em foco. Isso s6 sera possive! por
meio da exposi<;:aodo clima de opiniao desses cinquenta e cinco anos que mudaram a educa<;:ao
no palco do ensino de lingua portuguesa, especificamente, em Portugal. Serao utilizados os
procedimentos da Historiografia Lingliistica que fixa sua base epistemol6gica e seus procedi-
mentos metodol6gicos no desvendamento das formas de implanta<;:aoe normatiza<;:aodo ensino
de Lingua Portuguesa sob prismas hist6ricos sucessivos e descontinuos, para a reconstru<;:ao,
interpreta<;:aoe compreensao do processo de continuidade de implanta<;:aodo ensino da lingua
portuguesa em escolas secundarias. Fontes primarias ja resgatadas serao examinadas, enfocan-
do 0 ensino dessa lingua. Urn terceiro objetivo visa a apresenta<;:aoda legisla<;:ao,resultado das
Politicas Lingliisticas adotad as no ensino de Portugues no referido pais.

TAMBOR DE CRIOULA NO MARANHAo: ESTUDO HISTORIOGRAFICO

Liliam de Oliveira Mendes (PUC-SP)

o presente trabalho tern como objetivo apresentar, numa visao historiografica, uma analise dos
versos, tambem conhecidos como improvisos, contidos nas letras das musicas do Tambor de
Crioula, que se caracteriza pelo canto e acompanhamento de instrumentos de percussao,



seguindo 0 padnlo das formas mel6dicas utilizadas pelos africanos. Essa manifesta<;aofolcl6rica
popular Maranhense, com raizes africanas, surgiu nas senzalas e tern como uma das caracte-
risticas principais 0 culto a Sao Benedito, 0 santo preto. Em vista disso, esse trabalho sera
embasado nos estudos de Ferreti (1995) e Santos Neto (2004) no que se refere ao estudo do negro
no Maranhao, no secul0 XIX,e sua rela<;aocom 0 Tambor de Crioula, alem de Koener (1996), no
tocante aos estudos historiograficos. Com efeito, e relevante ressaltar os tres principios nortea-
dores da pesquisa tra<;adospor Koener, 0 principio de contextualiza<;aoque procura definir quais
sao os fatores sociais, politicos e culturais vigentes na epoca em que 0 texto e estudado e visa
perceber 0 pensamento linguistico e a sociedade em gera!. 0 principio de imanencia preve
fidelidade por parte do pesquisador no que tange ao texto produzido no secul0 enfocado. Alem
desses, 0 principio de adequa<;:aoque estabelece aproxima<;:6esdo texto analisado com 0
vocabulario tecnico moderno e as suas afinidades de significado que subjazem ambas defini<;:6es
e permite a aprecia<;:aode urn determinado trabalho. Deste modo, a Historiografia Lingliistica
transcende 0 aspecto cientifico da Lingliistica ao abarcar tambem a dimensao social, em virtude
de detectar, analisar e explicar as mudan<;:asocorridas durante 0 recorte investigado. Em vista
disso, esse trabalho procura contribuir para a divulga<;:aode estudos historiogriificos relaciona-

dos a essa manifesta<;:aoda cultura popular do negro no Maranhao.


