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1 ANTECEDENTES

Se se quiser precisar no tempo o aparecimento, na Bahia, da
pesquisa institucionalizada voltada para os estudos de linguas e lite -
raturas - que compreendem o vasto campo das letras - poder -se-a to -
mar Como ponto de partida o ano de 1942, quando foi implantada a
Faculdade de Filosofia , antes , portanto, da formagAo da propria Uni -
versidade da Bahia , o que so veio a ocorrer em 1946.

Criadas a partir de 1949, segundo a concepcao integradora de
Filosofia como conjunto sistemico de conhecimentos, essas faculdades
destinavam-se, atrav6s do ensino e da pesquisa, a formar bachar6is e
licenciados para o magist6rio secundario e superior especializadol,_
suprindo, dessa maneira, uma das maiores lacunas do sistema de
ensino superior no Brasil, cujo modelo privilegiava o ensino profissio-
nal, ministrado em escolas isoladas, al6m de ja antecipar o ideal de
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universidade que inspirou a sua reforma, enfatizando a importancia da
pesquisa e preconizando o oferecimento de estudos basicos comuns a
toda uma clientele estudantil.

Foi dentro desse espirito que Isaias Alves plasmou, na Bahia,
a Faculdade de Filosofia, comprometida a percorrer em buses da
verdade, um longo caminho, que se no descobre hoje em uma ciencia,
mas em todas as clfincias ; em uma cfitedra , mas em vfirias cfitedras, em
diligente cooperac1o; por uma inteligencia , peregrina que fosse, da
amplitude e flexibilidade da de Aristbteles, mas por grupos de intell.
genclas esciarecidas e humildes, capazes de confessar as pr' Has
deficlenclas e de se ajudarem des luzes dos comungantes do ideal?.

Para auxilia- lo nessa tarefa de integracao, Isaias Alves convo-
cou os nomes mais significativos que pontificavam na vida intelectual
baiana da bpoca, na area das letras : Aurelio Laborda, Cristiano Muller,
Ernesto Carneiro Ribeiro Filho, Gabriela Si Pereira, Heitor Dias,
Heitor Froes, Hello Ribeiro, Hello Simaes, Herbert Parentes Fortes,
Hermano Sant'Ana, Jose Tavares de Macedo, Manuel Peixoto, Maria
Luigia Magnavita, Peter Baker, Raul Batista , Raymond Van der Hae-
gen, Xavier Marques - para so referir os fundadores do antigo
Departamento de Letras - que inauguraram o ensino das linguas e
literaturas em nivel superior, trazendo para a sua atividade docente os
questionamentos que se propunham desenvolver no tratamento de
temas linguisticos e/ou literarios.

Ao longo de quase tres d€cadas esses trabaihos, ainda que
possam ser considerados modestos em virtude de limltayges do melo,
sem embargo de serios nos seus prop6sitos3 constituem o ponto de
partida para a compreensao da ge"nese e do desenvolvimento de muitas
linhas de pesquisa da atual geraSao de docentes da area de Letras, por
mais antagonicos que possam parecer os caminhos que foram trilhados.

Nao deveri ser esquecida - por valiosa e oportuna no proces-
so de atualizacao de conhecimentos e introducao de novos procedimen-
tos metodologicos - a presenca, junto is antiaas cfitedras. de eminen-
tes professores visitantes: Rodrigues Lapa, Ernani Cidade, Vitorino
Nemesio, Alvaro Pimpao, Maurice Mollo, Joseph Piel, Joseph Satter-
white, Robert Jones, G. Connell e M. Sexton.

2 0 INSTITUTO DE LETRAS E 0 ENSINO POS-GRADUADO

A partir de 1968, em decorrencia da implantacao da reforma
que conferiu a universidade brasileira nova estruturacao organizacional
e diditica, surgiu o Instituto de Letras, cujos departamentos herdaram
as fungaes da antiga instituicao, cabendo-lhes, porem, atualizi-las e
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diversific&-las, dentro das perspectivas que ora se abrem pare o ensino
de 32 grau.

Com efeito, urge redimensionar o conceito de Letras, que nbo
abrange somente o estudo das Lnguas e des literaturas , mas Incorpora,
tambem , um novo e vasto territbrio, conquistado pelas cienclas da lin-
guagem e da comunicaFbo e no qual se enfatizam os estudos de nature-
za interdlsclplinar4 , tarefa imensa para cuja execugAo muito poderA
contribuir a criagAo recente do ensino p6s-graduado.

Implantada em 19765, ap6s um longo periodo de amadureci-
mento e preparagdo, em que se procurou ajustar a capacidade institu-
cional is necessidades do sistema a que serve diretamente, a P5s-Gra-
duagAo em Letras estA oferecendo, nests fase inicial, tres Areas de
concentragAo: Lingua Portuguesa, Linguistica e Teoria da Literatura.
Paralelamente, como possiveis e desejAveis campos de expansao, estAo
sendo oferecidas, em carAter optativo, como complementagao de estu-
dos da concentragi(o maior, as seguintes "Areas menores": Literatura de
Lingua VernAcula; Linguas e Literaturas Estrangeiras Modernas; Lin-
guas e Literaturas ClAssicas; Filologia Romanica; Paleografia e Ecdo-
tica.

3 A PESQUISA NA AREA DE LETRAS

P- dentro deste enfoque , ou seja, das interligaq es da atividade
de pesquisa com a de ensino e da sua condicAo de principal suporte da
P6s-GraduagAo, que passarA a ser recenseada, de forma sumAria e con-
segilentemente lacunosa , a situagAo da pesquisa na Area de Letras da
UFBA.. Fica, de imediato, explicito que, dentro dos objetivos desta
apresentaglo, a produq o individual dos docentes da Area de Tetras -
constante , numerosa e significative - ndo estarA sendo alvo de aprecia-
gAo. Fugiria , tamb6m , aos atuais prop6sitos , inventariar nomes e tra-
balhos , por mais expressivos que possam ser considerados . Visa-se, tAo
somente , a identificar a existencia de linhas de pesquisa e com isso
possibilitar uma visAo da Area quanto is suas condigoes atuais e
potencialidades.

3.1 ESTUDOS LINGLJISTICOS

As atividades de pesquisa voltadas para os estudos lingiiisticos
ve"m-se realizando , sobretudo , em torn do ensino das disciplinas de
Lingua Portuguesa , Lingilistica e Filologia Romanica.

3.1.1 Lingua Portuguesa

No setor de Lingua Portuguesa podem ser identificadas as
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seguintes linhas de pesquisa:

3.1.1.1 Pesquisas dialetais em area rural, a que estAo relacio.
nados primordialmente , o ATLAS PREVIO DOS FALARES BA-
IANOS (APFL), publicado pelo Instituto Nacional do Livro em 1963 e o
ATLAS LINGUISTICO DE SERGIPE (ALS), concluido , na sua pri-
meira parte desde 1973, mas aguardando publicaci o , ambos de autoria
do Prof . Nelson Rossi e equipe de colaboradores . Nessa linha de pes-
quisa tambem se insere um grande numero de trabalhos resultantes do
aproveitamento de materiais coletados , como artigos publicados em pe-
ri6dicos7, comunicacbes apresentadas em Congressos , Simposios, Reu-
nibes, etc.8, bem como duas teses de concurso para Professor Assisten-
te9.

3.1.1.2 Pesquisas dialetais em area urbana, relacionadas,
principalmente, aos trabalhos que se referem ao tratamento do material
que vem sendo coletado para o Projeto NURC - Estudo conjunto e
Coordenado da Norma Lingiiistica Urbana Culta no Brasil - imple-
mentado, desde 1969, em caster conjunto e coordenado em cinco
Capitais brasileiras (Porto Alegre, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Salvador
e Recife)10. Embora ainda nio esteja concluida a fase de coleta de
dados, o material disponivel tem possibilitado, all m de relatorios e
comunicacbes sobre o andamento da pesquisa, a divulgac.o de alguns
resultados11,

3.1.1.3 Pesquisas sociolinguisticas , que se desenvolvem em
torn de problemas decorrentes no so do contacto de linguas (como
por exemplo portugues- Kamayura e portugues -ggalego) 12, bem como
das variacbes diastraticas do portugues do Brasi113.

3.1.1.4 Aspectos de filologia portuguesa: estudos de Lingiiis-
tica historica, nomeadamente sobre a historia da lingua portuguesa. A
publicagao do Livro das Aves14, assinala uma primeira fase nessa linha
de pesquisa, que 6 continuada, a partir de 1966, nos trabalhos realiza-
dos com vistas a fixacao de textos do sbculo XVI15 e em torno do
estudo lingiiistico de um corpus do portugues arcaicol6.

3.1.1.5 Estudos lingiiisticos. Nesse item, podem ser engloba-
dos os trabalhos que versam sobre aspectos variados da tematica lin-
giiistica em si mesma ou na sua aplicacao a lingua portuguesal7.

Essa intensa e continuada atividade de pesquisa vem
direcionando a organizac o de prograuras de disciplinas de Lingua
Portuguesa - nao so da Graduacaolo, como da P6s-graduacao19 - da
mesma forma que a experiencia que decorre da atividade docente
durante o processo ensino-aprendizagem vem fornecendo su'-sidios para
a investigac.o a nivel teorico.
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Vinculados a essas linhas de pesquisa estao em fase de
elaboraq&o oito trabalhos de dissertagao final de mestrandos da concen-
tragAo em Lingua Portuguesa, que ingressaram no curso em 1976. Os
outros dois trabalhos dessa primeira turma versam sobre temas que
permitem enfoque interdisciplinar - Lingua Portuguesa/Teoria da
Literatura e Lingua Portuguesa/Literatura Brasileira - abrindo para a
area perspectivas de ampliar seu campo de estudos e atuagao20.

Neste numero especial da Revista Universitas, a pes-
quisa da area de Lingua Portuguesa, por decisAo do respectivo Setor,
esta representada pelo trabalho intitulado 0 Mar: semasiologie: em Ser-
gipe, de autoria das professoras Suzana Cardoso e Vera Rollemberg,
elaborado a partir da interpretagio de material coletado para o ATLAS

LINGOISTICO DE SERGIPE.

3.1.2 Lingiiistica

No setor de Lingiiistica21, vem-se desenvolvendo atividades de
pesquisa que assinalam duas fases na evolugao do seu ensino na nossa
Universidade.

3.1.2.1 Primeira fase (1964-1975). Lingiiistica Aplicada ao
ensino de linguas.

Essa fase caracteriza -se pela aplicag.o de modelos
gerativos de analise ao portugues , frances e ingles, tendo em vista a
elaboragAo de material didatico que viesse acelerar a aprendizagem das
linguas . Esse enfoque, alem de ter direcionado a organizagao de pro-
gramas de ensino das disciplinas de Lingiiistica , concretizou-se em
piano de agAo no Programa de Lingiiistica Aplicada - atividade de
extensfto , atravas da qual foram treinados professores de linguas do
interior do Estado - e ensejou a publicagAo de inumeros trabalhos,
inclusive teses de concurso para provimento de cargos da carreira
docente na UFBA22.

Podem, tambam, ser consideradas vinculadas a essa
fase as dissertagoes de alunos do Mestrado em Educagao, nas quais se
discutiram problemas de ensino da lingua nativa ou se enfocaram
aspectos do ensino de uma lingua estrangeira. Dentro dessa segunda
abordagem, vale destacar o trabalho intitulado Anfilise contrastiva dos
sistemas lexicals das linguae francesa e portuguesa , elaborado por
Celina de Araujo Scheinowitz, sob orientagito da Professora Claiz
Passos, que assinala as preocupagaes de sua autora com problemas de
lexicologia contrastiva23.
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3.1.2.2 Segunda fase (a partir de 1976). Estudos dos
universais da linguagem

Essa preocupagAo com o estudo dos universais da
linguagem assinala o inicio de uma segunda fase , tendo condicionado a
estruturagAo das disciplinas obrigat6rias24 do curriculo do Mestrado,
concentragAo em Lingt istica , e direcionado as atividades desenvolvidas
em torno da disciplina Linguagem e EducagAo , do curriculo do Mes-
trado em Educag1o , com concentracAo em Ensino.

Dentro dessa linha, desenvolvem -se tres grupos de
projetos:

linguagem
Grupo 1 Estudos de aquisicAo e desenvolvimento da

Nesse grupo, acham-se reunidos os projetos que foram
ou ve"m sendo desenvolvidos sobretudo por mestrandos de EducacAo, ou
como atividade de pesquisa da disciplina Linguagem e Educag!Lo25.

Grope 2 Estudos fonolbgicos

Procurando um melhor conhecimento do componente
fonolbgico da gramitica , estlio em desenvolvimento projetos individuais
de professores26 e dissertag3es de mestrandos da area de lingilistica27.

Grupo 3 Estudos semanticos

Os trabalhos que veeem sendo desenvolvidos nesse gru-
po objetivam a constituigAo de um modelo de gramitica semantica para
ser aplicado em descrig3es priticas de linguas . Dando continuidade aos
trabalhos elaborados nas disciplinas LET 540 Aspectos da Grametica
Gerativa Transformacional e LET 541 T6picos em Semantica, estAo
sendo implementados tres projetos de dissertacAo aplicados a linguas
indigenas28.

0 artigo de autoria da Prof a Joselice Macedo - o re-
dobro - urn processo natural da Iinguagem? - constante deste nu-
mero especial da Revista Universitas, reflete as preocupagoes que tern
motivado a atividade de pesquisa no Setor, na medida em que focaliza
um fenomeno lingltistico, o redobro, interpretando-o como urn processo
universal da linguagem, a partir de constata;6es empiricas no desenvol-
vimento da linguagem da crianga.

3.1.3 Filologla Rom&nlca

Os trabalhos que se realizam no setor de Filologia Romani-
ca29, podem ser situados dentro das seguintes linhas de pesquisa:
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3.1.3.1 FormacAo das linguas romi nicas

0 vasto campo da formacAo das linguae romitnicas
vem sendo objeto de investigagi;o em um numero altamente expressivo
de trabalhos, que tern sido divulgados atravvs da publicagAo de li-
vro 30, comunicagoes em reunioes cientificas 1 e elaboragAo de arti-
gos-2. Nesses trabalhos vem-se incutindo novos rumos , com base na
evolugAo dos estudos lingiifsticos, A luz da Sociolingilfstica e/ou gramA-
tica gerativa. Dentro do enfoque da gramAtica gerativa aplicada is lin-
guas romiinicas, estA sendo elaborada a dissertagAo da Mestranda Vera
Lucia Britto Gomes A palatalizacAo na Ibero-rom&nla, orientada pelo
Professor Nilton Vasco da Gama.

3.1.3.2 Sociolingiiistica : estudos dialetol6gicos

Nessa linha sociolingilistica de estudos dialetol6gicos,
enseja-se a oportunidade de enfocar tanto a formacAo das linguas rome-
nicas quanto a variagAo do portugues utilizado na Bahia e sobretudo em
Maragogipe33.

No curriculo do Mestrado em Letras , as disciplinas de
Filologia Romiinica possibilitam a complementagAo de creditos nas
Areas de concentragAo maior34.

0 artigo intitulado Notas sobre dual correntes de
expansAo da lingua portuguesa na Bahia , de autoria do Prof. Nilton
Vasco da Gama, segue a linha de pesquisa da Sociolingiifstica, procu-
rando explicar fenomenos ligados A implantacAo do portugues no
Brasil , consequentemente relacionados com a formacAo dos dominos
lingiifsticos romiinicos.

3.1.3.3 Ecd6tica

Quanto A ecd6tica , esta vem sendo , hi longo tempo,
objeto de estudo35, em decorre"ncia da oferta da disciplina Paleografia e
Ecd6tica em cursos da GraduagAo36. Mais recentemente , a inclusAo, no
curriculo do curso de mestrado em Letras, ainda que em carAter optati-
vo, de disciplinas voltadas especificamente para a discussAo de proble-
mas decorrentes da fixagAo de textos37 , veio abrir novas perspectivas de
aplicagAo , de que € um bom exemplo o estabelecimento do texto critico
da obra de Arthur de Salles, projeto que se originou dentro da progra-
magAo da disciplina Paleografia e Ecd6tica XXI.

3.2 ESTUDOS LITERARIOS

As atividades de pesquisa que se ocupam com esses estudos
literArios, realizam -se, principalmente , nas Areas de Teoria da Literatu-
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ra e das diversas literaturas modernas. Nas literaturas clAssicas38,
provavelmente como consegtlencia da reforma do ensino de 12 e 22
graus, que suprimiu o latim e o grego de seus curriculos, registra-se um
decr6scimo na demanda de matricula na Graduacao, restrita, atual.
mente, quase que exclusivamente is disciplinas obrigat6rias do curri-
culo minimo. Na P6s-Graduagao, por6m, tem-se verificado um acentua-
do interesse, especialmente pelo estudo do grego.

3.2.1 Teoria da Literatura

As atividades de pesquisa que ve"m sendo desenvolvidas na
Area de Teoria da Literatura seguem a linha de orientacao da Profa.
Judith Grossmann3, conferindo prioridade a uma atividade tebrica
propriamente dita, antes que a uma atividade sinbptica de retomada de
teorias, jA constituidas, ainda que as utilize como panto de partida.

Podem ser distinguidas duas etapas nessa atividade de pesqui-
sa:

3.2.1.1 Primeira etapa (1966-1975)

Nesse perfodo foram analisados determinados conjun-
tos de obra - Cecilia Meireles, Manoel Bandeira , Jorge de Lima,
Carlos Drummond de Andrade, Junqueira Freire, Joao Guimarkes Rosa
- dentro de uma perspectiva critica fortemente teorizante.

3.2.1.2 Segunda etapa (a partir de 1976)

Essa fase inicia-se com a implantagao da Pbs-Gradua-
gao em Letras e volta-se para uma atividade tebrica menos comprome-
tida com o exame das particularidades.

Embora direcionados para resultados diferentes, nao
hA uma separacao rigorosa entre as duas etapas, conforme comprova a
vasta producao da Profa. Judith Grossmann40.

Atualmente, ligadas is atividades de ensino das disci-
plinas obrigat6rias41 da concentracao em Teoria da Literatura do
Curso de P6s-Graduagao em Letras, estAo em andamento os projetos
individuais de docentes42 bem como estao sendo elaboradas as disser-
tagoes finais dos mestrandos que integram a primeira turma do cur-
s043.

Os trabalhos do Setor de Teoria da Literatura, que
constam deste niimero especial da revista Universitas representam dois
diferentes approaches . 0 estudo intitulado Tres tipos de po6tica, da
Profa. Judith Grossmann, revela a preocupagao marcadamente teori-
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zante da sua autora, enquanto que o estudo da Profa. Heliana Castro
Simoes - Historicidade do discurso iiterfirio - 6 uma reflexio sobre a
natureza da obra de arte literfiria, atraves da qual procura demonstrar
a sua autonomia quanto ao seu aspecto historico.

3.2.2 Literaturas Modernas

Os trabalhos que vem sendo elaborados em funglo do ensino
de literatruras modernas - sejam as de lingua vernficula, sejam as de
idiomas estrangeiros - assinalam as diferentes tendencias de anklise do
texto literfirio, mostrando uma enorme diversidade de preocupaq es e
de tecnicas de interpretacao.

Neste numero especial da revista Universitas, alinham-se traba-
Ihos de Literatura Brasileira, Francesa, Inglesa e Norte-Americana.

3.2.2.1 Literaturas de lingua vernficula

Ao lado das preocupag6es com o estudo da obra de
CamOes44, centro de interesse maior no ensino da Literatura Portugue-
sa, vem assumindo especial importancia, nos ultimos anos , as investi-
gaSSes sobre a novela de cavalaria, considerada tanto como campo de
estudo especifico, quanto nas suas relacoes com a literatura de cor-
de145.

No que diz respeito fi Literatura Brasileira , parecem
consubstanciar-se duas linhas de pesquisa: uma voltada para o estudo
da ficcAo, espy --ialmente de autores baianos46 e a outra dirigida para a
apreciagao da atividade critica, exercida tambem por baianos47.

0 artigo intitulado 0 Ateneu, o Ser e a Imagem do
Ser, de autoria do Prof. Antonio de Barros, representa a continuidade
de reflexoes desenvolvidas, inicialmente, no ensino de Literatura Brasi-
leira na P6s-Graduacao48, propondo uma releitura do romance de Raul
Pompeia, dentro de um enfoque psicanalitico.

3.2.2.2 Literaturas estrangeiras modernas

0 ensino da literatura de idiomas estrangeiros -
alemAo , espanhol , frances , ingles e italiano - tem ensejado o apareci-
mento de trabalhos que no primeiro momento assumiram carfiter
pragmfitico - sem que isso desmerecesse a qualidade dos mesmos -
para posteriormente serem retomados e aprofundados. Alinham-se
nessa categoria as teses para obtengdo de grau academico - Mestrado,
Doutorado e Livre Docencia - ou apresentadas em concurso da carrei-
ra docentes49.
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Dentre a multiplicidade de enfoques que Om sendo
utilizados , delineiam-se, pela maior fregiie"ncia e importancia os seguin-
tes:

a. Literature comparada: estudos de lingua , literatura
e civilizagfto estrangeira relacionados com a realidade luso-brasileira.

0 artigo Sobrevivencia de um escritor, Caetano Mou-
rn, elaborado pelo Prof. Claudio Veiga, vincula-se a essa linha de
pesquisa, a que o autor, docente de lingua e literature francesa, se
dedica hi varios anos. Com efeito, dentro dessa mesma perspectiva,
tem sido constante e valiosa a sua contribuigi;o5O.

A essa trilha comparatista estho ligados outros traba-
lhos do prof. Claudio Veiga em que slio tratados problemas da tradu-
giro, tendo-se o francs como lingua de partida e o portugues como
lingua de chegada51.

Conv6m ainda ressaltar que essa preocupagAo com os
problemas da tradugAo vem sendo objeto de interesse dos professores
dos departamentos de linguas estrangeiras , refletindo-se nAo s6 na ativi-
dade de ensino em navel de GraduagAo e P6s -Graduag02 , bem como
na pr6pria atividade de pesquisa53 , al6m de ser amplamente exercida
tanto em textos t6cnicos ou cientificos como tamb6m em textos litera-
rios.

b. Analise e interpretagao de caracteristicas estilisticas
do texto em diferentes niveis do discurso liter6rio.

Com esse enfoque identificam-se, dentre outros, os
estudos pascalianos realizados pelo Prof. Claudio Veiga , e os estudos
sobre a evolugAo da t6cnica narrativa no conto americano , feitos pelo
Prof. Luiz Ang6lico da Costa.

Essa linha esta representada na contribuigAo do Prof.
Joao Antenor de Carvalho Silva Recursos ret6ricos em Ashwednesday,
de T.S . Elliot.

c. Analise tematico-estrutural de obras com vistas ao
estudo critico do texto literario e de sua significagao no contexto
cultural que as produziu.

0 artigo do prof. Luiz Ang6lico da Costa - 0 Grande
Gatsby e o sonho americano - exemplifica essa tende"ncia, que se reve-
la tamb6m em outros trabalhos do autor54.

Finalmente, ainda no que diz respeito ao ensino das
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literaturas estrangeiras , notadamente naquelas que nAo sAo estudadas
oficialmente nos graus que antecedem o ingresso do aluno na Universi-
dade , observa-se a tendeencia de promover a sua divulgacAo, atravbs da
realizagAo de conferencias e cursos especiais - na modalidade da
extensAo universitltria55 - ou pela publicacAo de tradugbes de obras
representativas56 , com o que se pretende atingir um publico maior do
que aquele decorrente da clientela estudantil regularmente matriculada.

4 CONCLUSAO

A apresentacAo que acaba de ser feita procurou apontar os
direcionamentos que vem sendo dados A atividade de pesquisa , na Area
de Letras da Universidade Federal da Bahia.

Deixou de ser mencionada aqui - albm de outras que devem
ter escapado neste primeiro levantamento empreendido - toda aquela
laboriosa atividade que decorre da organizagAo e/ou composicAo de
textos , elaboragAo de exercicios , preparacAo de material didAtico, de
um modo geral , com a qual se ocupam muitos dos seus professores para
o melhor desempenho das suas fung6es docentes.

Tambem deixou de ser referida toda producAo resultante de
atividade de criacAo artistica, da qual seriam exemplos as obras de
ficcAo e/ou poesia de Judith Grossmann, JoAo Carlos Teixeira Gomes,
David Salles, Maria ConceigAo Paranhos, IldAsio Tavares, Cid Seixas
Filho - para sb lembrar as que jA foram publicadas, - que, corn
engenho e arte , tragam rotas novas nos mares da luslada fala.

Essas referencias fugiriam, de fato, ao objetivo deste
trabalho, que foi elaborado57 com vistas a servir de introducAo ao
numero especial58 da Revista Universitas - veiculo oficial de divulga-
gAo das atividades culturais e cientificas desta Universidade - dedicado
especialmente A Area de Letras.

1 Coutinho , Afranio . Letras para o desenvolvimento . In: -. Universida-
de, instituicao critica . Rio de Janeiro , CivivlizacAo Brasileira , 1977. p. 109-43.

2 MissAo nacional e humana da Faculdade de Filosofia . Apud Azevedo,
Thales de. Discurso no 302 aniversirio da Faculdade de Filosofia . Universitas.
Salvador , ( 12-13): 253-4 , maio-dez. 1972.

3 Azevedo , Thales de. Aula inaugural do Curso de Mestrado em Letras da
UFBA , pronunciada no Instituto de tetras , 08.04. 1976. Salvador, 1976.
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4 Parro^, Zilma G.P. dv. A area de letras e artes na Universidade Federal
da Bahia. Problemas e perspectivas. In: Seminario sobre o Ensino Superior.
Brasilia, 1977. Anais do... Brasilia, Camara dos Deputados, Comissao de Edu-
cagao e Cultura, 1977. v.2; P: 507-15.

5 Universidade Federal da Bahia. Conselho de Coordenagao. Camara de
P6s-graduagao e Pesquisa. Resolugao n ° 03/76, de 16.02.1976. Salvador
1976.

6 Participaram no APFB, sobretudo: Carlota Ferreira, Dinah Maria Isen-
see, Judith Freitas. Josefina Barletta. Ana Maria Garcia, Cyva Leite. Edelweiss
Nunes, Tania Pedrosa; quanto ao ALS. a equipe esteve constituida dos seguin-
tes docentes: Carlota Ferreira, Jacyra Mota, Judith Freitas, Nadja Andrade,
Suzana Cardoso e Vera Rollemberg. Em ambos houve a participagao de estu-
dantes de graduaFao.

7 Dentre muitos, podem ser citados: Rossi, N. Quadras ponulares no ser-
tAo baiano. Arquivos da Universidade da Bahia, Faculdade de Filologia
Salvador, 6: 85-134, 1961. - Id. Sobre africadas no Brasil . In: El simposio
de Mexico; actas informes y comunicaciones. M6xico, Universidad Nacional
Autonoma, s.d. p.207-17. - Id. A iotizagao de /-lh/ em algumas localidades
baianas. In: Simp6sio de Filologia Romanica. 1. Rio de Janeiro. Anais do...
Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1970. p. 161-82. - Id. As africadas ba-
ianas; um probeema de lingiiistica descritiva. In: Congresso Brasileiro de
Lingua e Literatura, 2. Rio de Janeiro. II Congresso Brasileiro... Rio de Janei-
ro, Gernasa, 1971. p. 41-8. - Id. Sobre designagoes para trabalhador de enxada
na Bahia e em Sergipe. Universitas. Salvador, (1515=16): 153-61, maio-dez.
1973. - Id. Un arcaismo fon6tico em Sergipe, Brasil . In: Congreso de la Aso-
ciaci6n de Lingistica y Filologia de la America Latina, 3. Puerto Rico. Actas
del... Puerto Rico, Universidad, 1976. p. 227-33.

Cardoso, S. & Rollemebrg. V. A vitalidade de 'sarolha ' nos falares
baianos. Universitas. Salvador, (12-13): 241-9, maio-dez. 1972.

Mota, J. & Andrade, N. Neutralizagao /n/: /nh/ em Sergipe.
Universitas. Salvador, (12-13): 307-15, maio-dez. 1972.

Ferreira. C. &Freitas, J. Junho y julho en Sergipe, Brasil. In: Congres-
so de la Asociaci6n de Linguistica y Filologia de la America Latina, 3. Puerto
Rico. Actas del... Puerto Rico, Universidad, 1976.

8 Citem-se, como exemplos , as seguintes comunicag3es: - ao I Congresso
Brasileiro de Dialectologia e Etnografia - Cantigas de roja'o, de N. Rossi;
- ao IV Col6quio Internacional de Estudos Luso-brasileiros, Salvador, 1959 -
Aspectos do lexico regional da Bahia, de N. Rossi;
- ao II Congresso da ALFAL, Sao Paulo, 1969 - Signifcante e significado
nos inqu6ritos dialetais , um procedimento heterodoxo, de N. Rossi ; Remanes-
centes de um falar crioulo brasileiro , Helvtcia-Bahia, de Carlota Ferreira;
- ao III Congresso da ALFAL, Porto Rico, 1971 - Sobre latitud sem6ntica en
un dialecto brasilen, de Jacyra Mota e Nadia Andrade
- ao IV Congresso de ALFAL, Peru, 1975 - Neutralization del rasgo continui-
dad en area brasilero, de Carlota Ferreira e Vera Rollemberg;
- ao II Seminario de Estudos sobre o Nordeste, Lingua e Cultura, Salvador,
1975 - Realizagoes palatals de /k/ e /g/ em area sergipana, de Vera
Rollemberg;
- a X ReuniAo Brasileira de Antropologia, Salvador, 1976 - Um mal disfar-
gado traFo de continuidade lingiifstico- cultural , de N. Rossi; Um caso de
etno-lingulstica e a histdria do portugues do Brasil, de Suzana Cardoso; Dife-
rengas no lexico rural da Bahia e Sergipe, tentativas de interpretagao, de C.
Ferreira, J. Mota e V. Rollemberg.

9 Cardoso, Suzana A.M. 0 verbo e sua estrutura em Garanu , Sergipe.
Salvador, 1973.

Mota, Jacyra. Sofi e o traco palatalidade em Ribeir6polis. Salvador,
1973.
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10 Participaram do projeto, alem do Prof. Nelson Rossi, os seguintes docen-
tes: C. Ferreira , J. Mota, J. Freitas, M. Barbosa da Silva; N. Andrade, R,V.
Mattos e Silva; S. Cardoso, V. Rollemberg.

11 Rossi, N. Norma urbana, participaci6n de generaciones y dialecto profe-
sional . Salvador, 1975. (Comunicacao ao IV Congresso da ALFAL. Lima,
Peru, jan. 1975).

12 Inserem-se nessa linha os estudos que vem sendo realizados, inicial-
mente , pela Profa. Rosa V.M. e Silva e, mais recentemente tambem ern colabo-
raSao corn as Professoras Myrian Barbosa da Silva e Maria del Rosario. Suarez
Alban.

13 Citem-se, como exemplos dentre outros, os trabalhos da Protessora
Nadja Andrade - "Onde" na modalidade escrita do dialeto de estudantes
baianos, 1975 e Comunicagao inter-dialetal medico/paciente na anamnese, corn
a colaboracao de estudantes, 1975 - e de Myrian Barbosa da Silva - Rela-
tivas; desempenho de estudantes na modalidade escrita do portugues da Bahia,
1975.

14 Livro das ayes . Fragmento de uma traducao portuguesa do sec. XIV do
'De bestiis et alii rebus' do pseudo Hugo de Sao Victor. Introdugao, texto
critico, notas e glossario de Nelson Rossi, corn a colaborasao de Rosa Virginia
Mattos. Vera Sampaio e Jacyra Mota. Rio de Janeiro, INL, 1965.

15 Trata-se dos trabalhos iniciados pela Profa. Nadja Andrade, referentes
as seguintes obras : Gramktica de Fernando de Oliveira, Histdria de Portueal
de Fernando de Oliveira e Livros das Antigiiidades (inedito).

16 Este estudo, que Integra o projeto individual de pesquisa da Profa. Rosa
Virginia Mattos e Silva, ja ensejou a publicacao de artigos em peri5dicos - cf.
Boletim de Filologia, Lisboa, 1971 - 1973 e revista Universitas, Salvador, 1971;
duas apresentag(3es em reunioes cientificas - IV Congresso da ALFAL, Li-
ma-Peru , 1974 e XV Congresso Internacional de Lingilistica e Filologia Roma-
nica, Rio, 1977. Propiciou tambem a elaboracao de sua Tese de Doutoramento
em Letras, USP, 1971, A mais antiga versdo portuguesa dos Quatro Livros dos
Di6logos de Sao Greg6rio, 4 v.

17 Podem ser mencionados aqui, dentre outros, a preparagao de verbetes
para a Enciclopadia Mirador international . Sao Paulo, Encielopedia Britanica
do Brasil , 1975. 20v., da qual participararn N. Rossi, autor e leitor critico, N.
Andrade, S. Cardoso, C. Ferreira, J. Freitas, J. Mota, V. Rollemberg e R.V.
Mattos e Silva.

18 Cf. especialmente as ementas e programas das seguintes disciplinas:
LET 104 Lingua Portuguesa VI - A Lingua Portuguesa no Brasil; LET 101
Lingua Portuguesa VIII - Dialetologia de Lingua Portuguesa; LET 240 Lingua
Portuguesa IX - Semantica e Lexiologia do Portugue"s; LET 258 Lingua
Portuguesa X - A Semantica na Dialectologia de Lingua Portuguesa.

19 Sao disciplinas obrigatbrias do curriculo do curso de Mestrado na con-
centracao ern Lingua Portuguesa as seguintes : LET 503 Lingua Portuguesa XX
- Metodologia e pratica da investigacao dialetal; LET 507 Lingua Portuguesa
XXI - Morfossintaxe do portugues antigo; LET 508 Lingua Portuguesa XXII
- Estudo da diversidade da Unidade Lingua Portuguesa tendo como ponto de
partida a dicotomia rural urbana; LET 510 Lingua Portuguesa XXIII - Sin-
taxe do Portugues contemporaneo.

20 Cf. os seguintes projetos de dissertacao em andamento: a) sob a orienta-
Sao do Prof. X. Rossi: Estudo lexico-sem4ntico da fala rural de Sergipe e/ou
Bahia , de Carlota Ferreira; Anblise de aspectos do portugues do Brasil em
variantes rurais sergipanas , de Jacyra Mota; A concorddncia no dialeto rural de
Sergipe de Judith Freitas; Aspectos dda fonologia de dialetos rurais sergipanos,
d Vera Rollemberg; Fatos de morfo-sintaxe nos falares rurais de Sergipe a/ou
Bahia, de Suzana Cardoso; b) sob a orientasao da Profa. Yonne Freitas Leite:
Processos de descrican registrados no dialeto rural baiano, de Nadja Andrade;
c) sob a orientar,^,o s., Profa. Rosa V.M. e Silva: Relacdes de interdependencia
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entre as formas de expressao e de contetdo em texto dito pobtico, de Cid Fraga
Filho; Sujeito e objeto co-referentes, de Maria C61ia C.A. Nobre; d) sob a orien-
tagAo da Profa. Myriam B. Silva: Duas linguas em contacto: portugues e
galego, de Maria del Rosario S. Albin; e) sob a orientadeo do Prof. Antonio de
Barros: 0 emprego de disfemicos como recurso expressivo em Graciliano
Ramos, de Norma L.R. Souza.

21 A equipe de professores de Linguistica 6 integrada atualmente dos
seguintes docentes: Joselice Macedo de Barreiro (Titular), Claiz Passos (Assis-
tente), Maria Emiliana Passos (Assistente), Sumaia Sahade Araujo (Assistente),
Suzana Longo Sampaio (Assistente), Jean-Pierre Angenot (Professor Visitante),
Jacques-Lucien Vincke (Professor Visitante).

22 Macedo. J. Um modelo gerativo transformacional de andlise e lingulsti-
ca aplicada, 1970.

Passos, M.E. 0 problema da frase nominal sujeito a partir de uma
andlise de sentenea da lingua inglesa, 1971.

Passos, C. Uma interpretacao da slnelise pronominal do portugues da
Bahia, 1973.

Fonseca, L.R. Gramdtica dos casos e a transitividade, 1973.
23 Ligada ao mesmo tema a Profa . Celina Scheinowitz elabora a sua tese de

doutoramento, ja tendo publicado os seguintes'trabalhos : Analyse constrative

des systbmes lexicaux des langues frangaise et portugaise . Pr dagogie d'au-
jourd'hui d demain . Rio de Janeiro , (2): 42-6, 1974. - Problbmes de lexico-
logie contrastive . In: Congresso Internacional de Lingilistica e Filologia Roml
nica , 4. Rio de janeiro , 1977. Resumo das comunicaeo"es apresentadas. Rio de
aneiro , 1977 (Resumo).

24 As disciplinas obrigatbrias do Curriculo do Curso de Mestrado em
Letras, com concentrageo em Lingilistica, seo as seguintes : LET 539 Lingllistica
XX: Teoria linguistics; LET 540 Linguistics XXI: Aspectos de uma gramatica
gerativa transformational; LET 540 Linguistica XXII: Tbpicos em sementica;
LET 541 Lingiiistica XXIII: Fonologia gerativa.

25 Cf. ementa da disciplina Linguagem e Educageo: atrav6s do estudo do
funcionamento da linguagem, de problemas de sua aquisigAo e desenvolvimento
e de sua integragio em diversos contextos s6cio-econ6micos , analisa -se a relagilo
linguagem/ensino /aprendizagem nao s6 no que se refere aos conteudos e pro-
cessos educacionais como a possibilidade de adequacAo dos instrumentos edu-
cacionais as caracteristicas do desenvolvimento dos processos de comunicagfo.

26 Destacam-se nessa linha, dentre outros, o projeto da tese de doutora-
mento que vem sendo elaborado pela Profa. Claiz Passos, As marcas sintdticas
em navel fonol6gico; implicacoes teGricas, bem como os trabalhos que veeem
sendo claborados, nestes dois dltimos anos, pelo Prof. Jean-Pierre Angenot, que
resultaram em comunicagoes a reunii es cientificas, como por exemplo: Identifi-
cagao fonoldgica dos emprbstimos bdntus no portugues do Brasil (Encontro da
Associageo Brasileira de Antropologia, Salvador, 1976); Modelo matemdtico do
emprestimo linguistico (SBPC, Brasilia, 1976); Classes fonol6gieas naturals -
pancronia e principio degenerativo (em colaborageo corn Joselice Macedo), IV
Congresso de Filologia e Lingtiistica Romanicas, Rio de Janeiro, 1977; Sub-es-
pecificacao e fonologia gerativa natural-exemplos africados (II Encontro Nacio-
nal de Lingtiistica, Rio de Janeiro, 1977). Tamb6m do Prof. J. P. Angenot 6 a
Bibliografia sobre fonologia gerativa. 2. ed. Salvador, 1978, mimeogr.

27 Alinham-se nesse grupo os seguintes projetos: Acentuaca"o do dialeto
alemao de Munique, de Denise Chaves de Menezes Scheyerl, Umlaut nas
linguas germanicas, de Maria Vit6ria Alves de Oliveira, orientados, respecti-
vamente, por Claiz Passos e Jean-Pierre Angenot, albm de quatro estudos sobre
a fonologia das linguas indigenas Nambiquara, Munduruku, Mamaind6 e
Mura-PirahA, realizados respectivamente, por Maria Theresa Borges Silva,
Maria Cardozo Pires da Silva, Maria Antonieta Ferreira Gomes e Suzana
Helena Longo Sampaio, sob a orientadoo de Jean-Pierre Angenot.
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28 Os tres projetos tern a orientacAo da Profa . Joselice Macedo e prop6em
uma interpretacAo Segundo a semantica gerativa de aspectos das lfnguas Ma-
mainde, Munduruku e Nambiquara. EstAo sendo desenvolvidos , respectivamen-
te, pelas seguintes mestrandas : Tania Pedrosa Barretto , Sonia Moura Costa e
Costa e Maria Lucia Ferreira Rodriguez.

29 Alem do Prof. Nilton Vasco da Gama que a Coordenador, integram o
setor as seguintes docentes: Teresa Leal Gongalves Pereira, Celia Marques
Telles e Vera Lucia Britto Gomes.

30 Gama, N. Vasco da. A polissemia e a polifuncionalidade do fr. -Si; ten-
tativa de explicaga"o inter-romdnica . 1974. 201p. il. mimeogr.

Id. et alii. Pequena bibliografia de filologia romdnica. Salvador,
Universidade Federal da Bahia, Nucleo de Recursos Didaticos, 1972. 158p.
(Publ. 46). Reimpr. 1977.

Id. Gloss&rio de termos relaticos A grametica transformacional. In:
Nivette, J. Princfpios de gramdtica gerativa . Trad ., adap ., glossfirio e biblio-
grafia adicional de Nilton Vasco da Gama. Sao Paulo , Pioneira , 1975. p.
153-70.

31 Cf., dentre outras: - ao II Congresso da AssociacAo de Lingilistica e
Filologia da America Latina, 1969 - 'Si (SIC) e "ni" (NEC) na prosa do
antigo provengal, vidas e razos; Alguns aspectos do vocabul6rio relativo d vida
anfmica, sentimentos e sensago"es, no Leal Conselheiro de Dom Duarte;

- ao 3rd. World Congress of Phoneticians, 1976 - Romance issue of
the proto-romance accent PR. DOMNU on-n;

- ao XV Congresso Internacional de Linguistica e Filologia Romanica,
1977 - A formaga`o das linguas romdnicas , tentativa de explicaga'o sociolinguls-
tica; Consideragoes sobre "tempo " e "aspecto " na inguagem t9cnica de mari-
nharia, sec. XVI.

SAo de autoria do Prof. Nilton Vasco da Gama, sendo que na segunda e
quinta com colaboragAo de membros de sua equipe, Teresa L.G. Pereira e Celia
Marques Telles, respectivamente.

32 Citem-se, a titulo de exemplo: Gama, N. Vasco da. "Si" (SIC) e "ni"
(NEC) na prosa do antigo provengal, vidas e. razos, 1969.

Id. Alguns aspectos do vocabulbrio relativo a vida anfmica , sentimen-
tos e sensagoes , no Leal Conselheiro de Dom Duarte. Em colaboragao com
Teresa L.G. Pereira e outros, 1969.

Id. Romance issue of the proto-romance accent PR.DOMNU on-n
1976.

Id. A formagdo das lfnguas romdnicas, tentativa de explicagdo socio-
lingufstica, 1977.

Id. Consideragoes sobre "tempo " e "aspecto " na linguagem tEcnica de
marinharia, sec. XVI. Em colaboragAo com Celia Marques Telles, 1977.

33 Dentro desse enfoque alinham-se inumeros trabalhos que foram apresen-
tados em reunifies cientificas , como por exemplo:

- ao XIV Congresso Internazionale de Linguistica e Filologia Roman-
za, 1974 - Algumas observagoes sobre as variantes socials dos dialetos baianos
com base no APFB, um estudo sociolingufstico;

- ao II Seminario de Estudos sobre o Nordeste, 1975 - A prop6sito
de dots dialetos socials urbanos em Maragogipe; Observagoes sobre a marca de
plural em falantes maragogipanos;

- A 21st. Annual Conference on Linguistics of the ILA, 1976 - Noun
phrase plural in Portuguese of Maragogipeans;

- ao Encontro Nacional de Linguistas, 1976 - Breves considerago"es
sobre o vocabuldrio de uma variante lingulstico professional em Maragogipe,
fabricantes de objeto de barro;

- A 22nd. Annual Conference on Linguistics of the ILA, 1977 - Some
observations on the vocabulary of a professional linguistic variety in Maragogi-
pe, manioc culture and industrialization.
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Sao todos de autoria do Prof. Nilton Vasco da Garna.
34 Cf. as disciplinas: Filologia Romanica XX - A poesia lirica trovadores-

ca como manitestacao literaria na Idade Media; Filologia Romanica XXIV -
Contato de linguas e mudancas lingiiisticas na Romania, numa visao sociolin-
giiistica.

35 Cf. a elaboracao dos seguintes trabalhos: Gama, N.V. da. Vida de
Riambaut de Vaqueiras, traduca'o e comentdrio, 1963. - Id. Antologia de

textos romdnicos, 1968. - Id. Antologia do Latim Vulgar, 1970 (em colab.

com Teresa L.G. Pereira). - Id. Album de paleografla, 1972 (em colab. com

Albertina Ribeiro da Gama). - Id. Uma contribuicdo ao estudo do Tratado de
cozinha portuguesa, Ms. I.E. 33 da B.N.N., 1975. - Id. Os grafemas e a
realidade fonetico fonoldgica do texto, leitura critica de 2 folios do Codex Alco-

bacensis 200, 1976.
36 0 ensino da disciplina na graduacao, iniciado pelo Prof. Nilton Vasco da

Gama, vem a ser ministrado a partir de 1975 pela Profa. Albertina Ribeiro da
Gama.

37 Cf. as disciplinas: LET 545 Paleografia e Ecdotica XX - A edicao
critica de textos antigos; LET 550 Paleografia e Ecdotica XXI - A edicao criti-
ca de textos modernos.

38 Cf . as duas teses da Profa . Nilda Castro, 0 canto undecimo da Odis-
seia, aspectos da escatologia homerica , UFBA , 1958 e A Electra de Euripedes,
estudo analitico, UFBA, 1962; a tese do Prof. Flavio Magnavita, A essencia do
drama em Esquilo, UFBA; 1961; bern como os estudos ciceroneanos da Profa.
Ivete Lemos Amaral, Cicero e a orat6ria. Salvador, Beneditina, 1953; Cicero,
um filbsofo. Revista Cultura, Salvador, :7-10, dez. 1950; Reminiscencia do La-
cio, a amizade estudada por Cicero. Revista Cultura, Salvador, :75-80, dez.
1954.

39 Alem da Profa. Judith Grossmann, integram o setor de Teoria da Litera-
tura as seguintes docentes : Antonia Torreao Herrera, Evelina Hoisel , Heliana
Castro Simoes, Ligia Guimaraes Telles, Vera Lucia Novis.

40 Cf., dentre outros, os seguintes trabalhos : Painel de Cecilia Meirelles.
Cadernos brasileiros, Rio de Janeiro, 37: 7-20, 1966; Carlos Drummond de
Andrade, um certo modo de ver. Ibid., 43: 43-54, 1967; Manuel Bandeira,
ponto nao ha que nao to mire. Ibid., 45: 61-70, 1968; Joao Guimaraes Kosa,
Tutam6ia, fecha-te sesamo da obra. Ibid., 56: 4-23, 1969; Anatonia da Inven-
Sao de Orfeu. Porto de Todos os Santos, Salvador, 1: 71-96, 1968; Atualidade
de Junqueira Freire, o olvidado Rimbaud do lugar. In: FREIRE, Junqueira.
Obra poetica . Salvador , Janaina , 1970, v.1 , p.197-212; Obra estruturada,
modelo e antimodelo na literatura contempordnea . Salvador, 1973. 131p. mi-
meogr; Tres tipos de poetica. Salvador, 1973, 35p. mimeogr.; Unidades
narrativas. Salvador, 1973, 52p. mimeogr.; Poeticas de producdo na literatura
do seculo XX, imanencia e permanencia da lirica: Cecilia Meireles. Salvador,
1974, 71p. mimeogr.; 0 lirico e o epico em Jorge de Lima. Salvador, 1975,
mimeogr.

41 Cf. LET 546 Teoria da Literatura XX - A semantica literaria; LET 547
Teoria da Literatura XXI - 0 fenomeno literario; LET 548 Teoria da Literatu-
ra XXII - A ideologia da obra literaria; LET 549 Teoria da Literatura XXIII
- A obra de arte literaria como forma e em suas relacoes com a historieidade.

42 Cf. projeto de pesquisa da Profa. Judith Grossmann, em andamentn
intitulado "0 fenonemo literario", que tem por objetivo apreender a constituicao
e a especificidade do fenomeno literario ; idem da Profa . Heliana C. Simoes,
intitulado "A ideologia da obra literaria ", tambem em andamento.

43 Albertina Ribeiro da Gama, Intemporalidade da obra literaria. Orien-
tacao: Profa. Heliana Castro Simoes - Antonia Torreao Herrera, A obra litera-
ria como uma arqueologia. Orientacao: Profa. Judith Grossmann - Benedito
Jose de Araujo Veiga, A realidade da obra de arte literaria como processamento
de uma construcdo , invencdo e novidade . Orientacao: Prof. Antonio de Carva-
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lho Assis Barros - Eliana Lorens Edelweiss, A problematica da transformaca"o
literaria do real na lirica contempordnea. Orientacao: Profa. Heliana Ma. Cas-
tro Simoes - Eneida Leal de Almeida Santos, Mem6ria e ficcao. Orientacao:
Profa. Judith Grossmann - Heloisa Prata e Prazeres. A questdo da experi-
encia no processo de criacao da obra literaria. Orientacao: Prof a. Heliana Ma.
Castro Simoes - Josefina Dias de Freitas, A necessidade da arte verbal, Orien-
tasao: Prof. Luiz Angelico da Costa - Ligia Guimaraes Telles, A representacdo
do real na literatura, em confronto com a proposta da escola realista. Orienta-
Sao: Profa. Judith Grossmann - Maria da Conceicao Pedreira Brandao
Hackler, A natureza da obra literaria a partir da nocdo de silencio da escritura.
Orientacao: Profa. Judith Grossmann - Maria do Carmo Lacerda dos Santos,
A leitura de uma obra realizada por outra obra : uma diacronia de meta-lingua-
gens. Orientasao: Prof. Luiz Angelico da Costa.

44 Cf. a atividade docente do Prof. Helio Simoes junto a antiga Cadeira de
Literatura Portuguesa e posteriormente no Departamento de Letras Vernaculas,
inclusive na oferta de disciplinas em nivel de P6s-Graduacao: Literatura Postu-
guesa XX - Os lusiadas e a epica portuguesa (2° sem. 1976).

45 Cf. atividades de pesquisa da Profa. Jerusa Pires Ferreira, do Dep. de
Letras Vernaculas, especialmente 0 tapete preceptivo do Palmeirim de Ingla-
terra. Tese para concurso de Professor Assistente, UFBA. Salvador, 1973.
260p. il. mimeogr; assim como sua dissertacao de Mestrado (UFBA, 1977) jy
conclufda e a tese de doutoramento (U.S.P.) em fase de elaboracao.

46 Cf. atividades de pesquisa do Prof. David Salles, do Dep. de Vernaculas,
sobre "a trajetoria da prosa-de-ficgao na Bahia", em andamento e que jy levou
a localizasao de autores e textos baianos desconhecidos da historiografia cor-
rente, alguns deles analisados e reunidos no volume Primeiras manifestaco'es da
ficcao na Bahia , 1973, bent Como Saveiros no Mar Grande: a continuidade do
heroi incorrupto segundo Jorge Amado e Xavier Marques, (Tese de Mestrado)
1971; Oficcionista Xavier Marques: um estudo da transicdo ornamental. Rio de
Janeiro, Civilizacao Brasileira; Brasilia , INL, 1977, alem de sua tese de douto-
ramento (USP) sobre Jorge Amado. em elaborasao.

47 Cf. atividades de pesquisa do Prof. Antonio de Barros, do Departamento
de Letras Vernaculas, sobre "Critica Literyria na Bahia nos seculos XIX e
XX (1850-1945), em andamento, que jy levou a preparagao de dois trabalhos:
Carlos Chiacchio, trajetoria de um critico e Afrdnio Coutinho, antologia critica.
Dentro da mesma preocupacao, alinham-se dual dissertagoes de Mestrado em
Literatura Brasileira , realizadas na U.S.P., de autoria das professoras Eugenia
Boaventura Dias (1975) e !via Iracema Duarte Alves (1976).

48 Cf. LET 516 Literatura Brasileira XX - Estudo monogryfico sobre o
Impressionismo na prosa-de-ficcao brasileira, especialmente em 0 Ateneu de
Raul Pompeia, ministrada no 19 semestre de 1976.

49 Cf. Almeida, Carmelina M.K. de. 0 marinismo de Botelho. Tese para
concurso de Professor Assistente, UFBA, 1976. 177 p. mimeogr. - Barros,
Zilma G.P. de. Estudo da visdo do narrador em W. Borchert. Tese de concurso
a Livre Docencia, UFSC, 1974. 121 p. mimeogr. - Costa, Luiz Angelico da.
Aspectos do terra e da estrutura de As Aventuras de Huckleberry Finn. Tese de
concurso a Livre Docencia, UFBA, 1966. 79 p. mirreogr. - Id. Tom Sawyer:
realidade a ficcao, experiencia e imagem . Tese para concurso de Professor Ti-
tular, UFBA, 1971.82 p. mimeogr. - Galeffi, Eugenia Maria. Estudo da for-
tuna critica de Guido Morselli. Tese para obtensao do grau de Doutor em
Literatura Italiana University Italiana per Stranieri, Perugia (em andamento).
- Silva, Joao Antenor C. A linguagem liturgica nos tiltimos poemas de T.S.
Elliot. Dissertasao para obtengao do grau de Mestre em Literatura Inglesa,
UFRJ (em andamento). - Veiga, Claudio de A. Das pequenas cartas de
Pascal. Tese de concurso a Livre Docencia, UFBA. Salvador, Beneditina, 1954,
140 p. - Id. Aspectos de Pascal escritor. Tese para Concurso de Professor
Catedratico, UFBA. Salvador, Beneditina, 1959, 142 p.
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50 Tais como: A Cidade e as Serras de Eca de QueirGz e A Rebours de
Huysmans, 1959 : 0 brasileiro da Comidia Humana , 1963; Dois Navios. Navio
Negreiro e Le Bateau Ivre , 1970; A presenga francesa em Castro Alves, 1971;
Camo'es e Ronsard, Os luziadas e la Franciaae , 1972; Domingos Borges de
Barros na Franca , 1977. A esta linha comparatista esti o ligados butros traba•
Thos em que sao abordados problemas de tradugao , tendo-se o frances como
lingua de partida e o portugues como lingua de chegada.

51 Podemos exemplificar com os seguintes trabalhos : Graciliano Ramos,
tradutor de Camus , 1967; 0 sistema da 2a . pessoa segundo uma tradugao,
1973. Filiam-se ainda A tradugao os seguintes livros : Miniantologia biligue da
poesia francesa , 1972, e um trabalho in6dito , a antologia bilingiie Do Roman-
tismo ao Existencialismo.

52 Cf., por exemplo , as disciplinas LET 185 Lingua Ingleesa IX (...estudo
comparativo do ingles e do portuges com a finalidade de capacitar o aluno a
realizar tradugoes de texto de natureza variada ...) e LET... Lingua Francesa
XX - Tradugao e problemas de estilistica comparada do frances e to portu-
gues (p6s-graduacAo).

53 CF. projeto interdepartamental Fundamentagao te6rico prhtica da Tra-
dugao , em andamento, que tem um duplo objetivo : a) traducao Para o portu-
gues de publicagbes selecionadas , editadas em lingua estrangeira -• alemao,
frances e ingles - de edigoes esgotadas no original e porisso pouco conhecidas
no Brasil e que constituern o valioso acervo do Centro de Estudos Baianos da
UFBA ( Biblioteca Frederico Edelweiss ); b) elaboragao de um pequeno trabalho
normativo de fundamentagao tebrico-pratica da tradugao.

54 Costa, Luiz Angelico . The functions of comparison in American Short
Story. Conferencia pronunciada no III SeminArio de Professores UniversitArios
de Literatura Americana , patrocinado pela Comissao Fulbright e a Universida-
de de S. Paulo . 1972. 16 p. mimeogr . - id. The Process from image to symbol
in Faulkner 's The Bear ( a ser publicado na revista Mississipi Quarterly.

55 Dentro dessa programagao 6 constante e fecunda a atividade que 6
desenvolvida na divulgagao da Literatura e Cultura Italiana pela Profa. Maria
Luigia Magnavita Galeffi.

56 Cf ., como exemplo , a divulgagao da obra de escritores de lingua alema
- Benn , Boell , Borchert , Brecht, Britting , Dilrenmatt . Frisch, Kafka . Weisen-
born , Weiss - feita por Z .G.P. de Barros atrav6s da publicacao. em peribdicos
locais , da tradugao de contos , poemas , excertos de textos dramAticos , precedi-
dos de introdugao sobre o autor e o significado de sua obra, material que foi,
posteriormente , em parte , publicado na revista Humboldt, Hamburgo , (3, 6.7
9).

57 As informagdes aqui referidas foram obtidas atrav6s dos dados que se
encontram nos arquivos da Coordenagao do Curso de Mestrado em Letras e nas
fichas bibliogr6ficas do acervo da Biblioteca do Itistituto de Letras , been como
na documentagao que nos foi fornecida , a partir de um roteiro de entrevista
realizada com as chefias dos Departamentos e/ou responsfiveis por setores mais
especificos, aos quais reiteramos nossos sinceros agradecimentos pela prestimo-
sa colaboragao.

58 Na oportunidade . gostariamos de expressar os agradecimentos a todos os
componentes da Area de Letras, as autoridades universitarias que possibilitaram
a organizagao deste niimero especial, particularmente ao ilustre Adjunto de
Reitor para Assuntos de P6s-Graduagao e Pesquisa - Prof. Dr . Armenio Costa
Guimaraes - que soube mostrar -se sensivel ao angustiante problema que nos
aflige, decorrente da inexistencia de mecanismos institucionais que possibilitem
a constante divulgagao dos resultados de nossas investigagoes.
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RESUMO

Breve introducAo sobre a situagAo da pesquisa em Letras na
Universidade Federal da Bahia , identificada no espaco - antiga Facul-
dade de Filosofia / atual Instituto de Letras -- enfatizando -se a pers-
pective de novos rumos , a partir da implantacAo do ensino pbs-gradua-
do.

SUMMARY

Brief introduction to the situation of research in the area of
language and literature at the Federal University of Bahia, identified in
space - former Faculdade de Filosofla , / now Instituto de Letras -
with emphasis placed upon the prospect of new directions due to the
establishing of post-graduate studies in this area.
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