
(CANDIDO, Antonio e CASTELLO, Jose Aderaldo in : Presenra da
Literatura Brasileira, v.l, p. 299).

Nos anos 70, do seculo XIX, Machado de Assis, em Notfcia da
atualliteratura brasileira: Instinto de Nacionalidade, ja nos mostrava
o quao proffcuo era 0 seu projeto literario, bem como a importancia de
analisa-lo sem cair no lugar-comum da "rotula~ao": "Nao ha duvida que
uma literatura, sobretudo uma literatura nascente, deve principalmente
alimentar-se dos assuntos que the oferece a sua regiao; mas nao estabe-
leramos doutrinas tao absolutas que a empobreram (grifo meu). 0 que
se deve exigir do escritor antes de tudo, e certo senti men to fntimo que 0

tome homem do seu tempo e do seu pafs, ainda quando trate de assuntos
remotos no tempo e no espa~o." (obra citada, p.304) POl' tudo isto, as
provoca~6es machadianas permanecem desafiando nosso pens amen to, a
medida que novas "camadas" emergem, exigindo que tentemos responde-
las a altura.

o melhor escrito deve parecer-se com a vida.
e a vida e, muitas vezes, urn trocadilho ordim1rio.

(Machado de Assis, A Semana: 28 de outubro de 1894)

o ana e 1895.0 dia, 12 de maio. Na cronica de A Semana, escre-
ve Machado de Assis:

No meio dos problemas que nos assoberbam e das paix6es que nos
agitam, era talvez ocasiao de falar da escritura fonetica. 0 fonetismo e
urn calmante. Ha quem 0 defenda convencidamente, mas ninguem se
apaixona a tal ponto, que chegue a perder as estribeiras. E urn princlpio
em flor, uma aurora, urn esbo<;o que se com pIe tara algum dia, daqui a
urn seculo, ou antes. A Academia Francesa, bastilha ortografica, ruira
com estrondo; os direitos do som, como os do homem, serao proclama-
dos a todo 0 universo. A revolu<;ao estara feita. A tuberculose continua-
ra a matar, mas os remedios virao dafannacia. Talvez haja urn perfodo
de transi<;ao e luta, em que as escolas se definam s6 pelo nome; e a
farmacia e a pharmacia defendam 0 valor de suas drogas pela tabuleta.
Ph contraf.

Pela previsao de Machado, 0 fonetismo se completaria em "urn
seculo, ou antes". Foi antes: levou 48 anos No Brasil, as controversias
sobre as variedades de ortografia so terminaram (em termos) quando da
aprova~ao pela Academia Brasileira de Letras das Instruf;oes para a
Organizarao do Vocabulario Ortograjico da Ungua Portuguesa, que
tomavam pOl'base 0 Vocabulario Ortograjico da Ungua Portuguesa da
Academia das Ciencias de Lisboa, edi~ao de 1940. A sessao ocorreu no
dia 12 de agosto de 1943, e a aprova~ao se deu pOI'unanimidade.

Dizemos que terminaram (oficialmente) porque cumpriam 0 que
determinava 0 decreto-Iei n" 292, de 23 de fevereiro de 1938, atribuindo
a Academia a autoridade sobre a questao ortografica e estabelecendo urn

I Este texto toma por base urn trecho do capItulo "IntervenC;6esMetalingLifsticas",de
meu livro Alas da Academia Brasileira de Leu·as. Esta versao incorpora novas infor-
mac;6es, aumenta as referencias a cr6nicas de Machado e pormenoriza os dados
concernentes as propostas de sistematizac;aoortogrMica votadas pela Academia no
ana de 1907.



prazQ~Opara que se pronunciasse a respeito. Passaria ela a ser a nossa
"bastlotilha ortognifica" ...

Mas a historia dos acordos ortognificos no Brasil, ou entre 0 Bra-
sil e II Portugal, e longa e infindavel. Parece que faz parte da natureza dos
seres I.S alfabetizados tratar desse assunto sob humores e fins variados. As
veze~es como uma simples duvida ou consulta de ordem pr<itica, outras
veze~es como uma bem nutrida e grave questao de soberania nacional ou
de innrntegridade erudita pessoal. Nessa situa~ao, 0 tema e capaz de ultra-
passat;ar timites ideologicos de esquerda ou de direita, convergindo sempre
para Ot a radicalismo que os une em todas as suas diferen~as.

A participa~ao de Machado de Assis nessas discuss6es tern im-
porUiJsancianao apenas por seu reiterado prestigio como urn dos maiores
escritiitores de Ifngua portuguesa, que em muitas de suas cronicas e ensai-
os tra~atou de temas ligados aos mais variados aspectos da expressao lin-
gtiistiiJtica,fossem de sintaxe, estilfstica, lexicologia. Machado tern lugar
garamntido na discussao ortografica pOl'que, como presidente da Acade-
mia E Brasileira de Letras, esteve a frente das concorridas e acaloradas
sess665es que transcorreram nos anos de 1906 e 1907, as quais resuitaram
numa ladecisao pioneira no Brasil quanto aos habitos ortograficos, ou seja,
a impDlplanta~aoda ortografia simplificada, substituta da grafia etimologica,
resporonsavel pelos th, ph, rh, y, w, k e consoantes dobradas, que domina-
ram asaconven~ao escrita durante mais de uma centena de anos.

A ironia caracterfstica de Machado estava presente tambem em
suas T1I TIlanifesta~6esmetalingtifsticas. Certa vez, numa cronica de 1896,
na quaual comenta os usos e valores que poderiam ser dados as palavras
chefiaia, chefatura, chefanr;a (dentre outras), ele conclui que a coexisten-
cia emntre chefatura e chefia talvez se explique porque pode haver, em
algumrua outra regHio, "como aqui no Rio de Janeiro, a ortografia da casa".

o marco dessas discuss6es, que colocavam, de urn lado, os defen-
sores Oi deurn sistema de base etimologica e, de outro, os favoraveis a uma
grafia sade base fonetica, pode ser a sessao de 13 de junho de 1901, assim
notici2i:iadapelo Jomal do Comercio de 15 de junho:

I ACADEMIA BRASILEIRA

Na ultima sessao ordinaria dessa institui~ao literaria 0 Sr.
N Medeiros e Albuquerque propos que fosse nomeada uma comissao
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para estabelecer varias regras tendentes a fixar a ortografia que
deve a Academia usar em seu Boletim.

No estado atual de nossa Ifngua, inspirando uma verdadeira
anarquia ortografica, cada qual escrevendo como the parece e, 0

que e mais, procurando argumentos para demonstrar que sua orto-
grafia e que e a certa, nenhum servi~o mais assinalado pode a Aca-
demia prestar do que esse de fixar normas para seu usa, a fim de
que em suas publica~6es oficiais nao apare~a em cada trabalho
uma ortografia diversa conforme 0 modo de vel' do respectivo au-
tor.

E muito provavel, porem, que com a autoridade que tem a Aca-
demia, uma vez fixadas essas normas para seu usa, sejam elas tam-
bem adotadas pelos Conselhos de Instru~ao Publica, pelas
tipografias, pela imprensa e assim se tera dado um grande passo
para a uniformiza~ao da escrita entre nos.

Agora que a Academia Real das Ciencias de Lisboa esta em-
preendendo 0 trabalho da reforma da ortografia portuguesa, e mui-
to oportuna a iniciativa da Academia Brasileira.

o esfor~o conjunto das duas institui~6es pode produzir magni-
fico resultado, 0 que e sinceramente muito para desejar.

A proposta do Sr. Medeiros e Albuquerque foi aprovada apos
curto debate em que fizeram observa~6es os Srs. Silva Ramos, Jose
Verfssimo, Rodrigo Otavio e Ingles de Sousa.

o Sr. Presidente nomeou para constituir a comissao os Srs.
Medeiros e Albuquerque, Silva Ramos e Jose Verissimo, cujo tra-
balho, depois de impresso, sera distribuido pOI'todos os membros
da Academia para ser devidamente estudado e resolvido assunto de
tanta relevancia.

As atas nao voltam a indicar que esse trabalho tenha sido apresen-
lado, e a palavra ortografia so reaparece na sessao de 5 de maio de
1906, quando e nomeada oficialmente outra "comissao incumbida de
propor a reforma ou fixa~ao da ortografia da Ifngua portuguesa, sendo
d'signados os Srs. Joao Ribeiro, Jose Verfssimo e Silva Ramos". Um
nl10 depois, na reuniao de 2 de maio, Medeiros e Albuquerque apresenta
11111 projeto de reforma contra cuja orienta~ao fonetica se insurge Salva-
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dol' de Mendon<;a em "defesa da ortografia etimol6gica, de que e convic-
to propugnador".

Ate que se come<;asse a vota<;ao, seis outras reunioes ocorreriam,
e num inabitual intervalo pequeno de tempo. POI'fim, no dia 11 de julho
de 1907, a Academia inicia a vota<;ao dos itens da reforma ortognifica, e
cinco sessoes a frente, no dia 17 de agosto de 1907, julga "aprovada a
reda<;ao definitiva da reforma e autorizada a sua publica<;ao em boletim
oficial da Academia".

o interesse pel a questao ortografica, nesse perfodo que pros segue
ate 0 ana de 1945, e muito grande, e disso podem dar alguma ideia os
documen tos e comen tarios apresentados no Iivro Atas da Academia Bra-
sileira de Letras: Presidencia Machado de Assis (1896-1908). Entre-
tanto, como nao e 0 caso de nos estendermos demasiado em considera<;oes
a este respeito, remetemos a materia para duas excelentes fontes:

abolir as consoantes mudas, mas essa mo<;:aopassou despercebida em
Portugal.

A ideia voltaria a baila em 1986, quando 0 governo brasileiro
organizou urn encontro de delega<;oes dos sete pafses de Ifngua oficial
portuguesa, do qual resultou urn novo acordo de unifica<;ao ortografica,
igualmente polemico e causador de uma serie de protestos - sobretudo
em Portugal, mas tambem no Brasil. Aprovado em 1990 pelas delega-
<,:oesdos sete pafses, em reuniao realizada em Lisboa, 0 acordo hoje
parece em estado de hibemQl;iio, oficializado pelo poder legislativo, mas
sem data para entrar em vigor.

Emjulho de 2002, noticiou-se que 0 tema seria colocado em pauta
11<l reuniao dos agora oito pafses da CPLP (Comunidade dos Pafses de
LIngua Portuguesa), ja oficializada a inclusao do Timor Leste como oi-
lava na<;ao da comunidade lusof6nica internacional. 0 resultado
lingiifstico dos trabalhos foi mais uma evidencia de como ha compIica-
,'ocs para se pensar em uma "unidade ortografica" do portugues. E 0 que
sc deduz da materia publicada no Jomal do Brasil de 4 de agosto de
)002:

- A primeira, de Ivo Castro e Isabel Leiria, intitula-se "As Reformas
Ortograficas: do romantismo a actualidade" (A demanda da Ortogrcljia
Portuguesa, p. 204-18). Organizado cronologicamente, 0 texto abrange
o perfodo de 1825 a 1985, descrevendo as reformas ortognificas de por-
tugueses e de brasileiros, bem como os atas oficiais dos govern os dos
dois pafses, alem de inserir declara<;:6es e comentarios de fil610gos e
escritores.

I
A DITADURA ORTOGRAFICA DE PORTUGAL

INTRANSIGENCIA DIFlCULTA ACORDO

- A segunda, de Edith Pimentel Pinto, na introdu<;:ao do volume 2
de seu Portugues do Brasil: textos cr/ticos e te6ricos (p. XXV a XXXII),
discorre sobre a participa<;:ao pianeira de Medeiros e Albuquerque, a
iniciativa de Silva Ramos de aproveitar os estudos de fonetica de Oon-
<;:alvesViana, a rea<;:aodos etimologistas (a frente Os6rio Duque Estra-
da) e a reinvestida de Laudelino Freire. Narra tambem todas as idas e
vindas dos Acordos firmados e descumpridos enti'e os governos do Bra-
sil e de Portugal, estabilizados final mente em 1945, quando (e apesar
disso) 0 que parecia ser 0 acordo de uniformiza<;:ao da ortografia dos
dois pafses culminou com uma pitoresca unidade de dois sistemas, pre-
valecendo em Portugal a ortografia de 45 e no Brasil a de 43, alterada
em pequenos pontos pela lei nO5765, de dezembro de 1971. Diga-se de
passagem que as altera<;:6es no capitulo dos acentos diferenciais e do
emprego do acento grave em palavras derivadas com -mente ou com -z-
correspondem ao cumprimento da parte que cabia ao Brasil na mo<;:ao
firmada no I Simp6sio Luso-Brasileiro sobre a Lingua Portuguesa Con-
temporanea, realizado em Coimbra em 1967. Aas portugueses caberia

Ninguem esperava mesmo que urn assunto tao complexo quanta 0
Acordo Ortografico, que ja se arrasta ha 12 anos, chegasse a uma solu-
<;:aoem apenas dois dias de reuni6es. Mas 0 fim do encontro foi uma
jarra, ou melhor dizendo em portugues de Portugal, urn alguidar de
dguafria, em sete dos oito membros, a conc1usao da IV Conferencia dos
Palses de Lingua Portuguesa, terminada quinta-feira em Brasflia.

Em vez de Acordo, 0 encontro revelou a profunda intolerancia orto-
grafica de Portugal, que exigiu assinar as 17 Dec1ara<;:5ese Resolu<;:6es
cm documentos escritos em portugues "europeu". 0 Brasil, que vem
Hssinando documentos em ortografia portuguesa ha seis anos, desde que
HCPLP foi criada, cedeu mais uma vez a rigidez de Portugal. Angola,
Mo<;:ambique, Cabo Verde, Sao Tome e Principe, Ouine Bissau e Timor,
alcm de Portugal e Brasil, foram obrigados a assinar duas vers6es do
Acordo de circula<;:aode pessoas, coopera<;:ao no combate a SIDA, alias,
Aids, e declara<;:6es de paz - em tudo 0 que nao se refira a lingua partu-
1'lIcsa.
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Safram cobras, lagartos e express6es idiomMicas exaltadas nas ver-
s6es brasileira e portuguesa no final nada amistoso do encontro onde as
ex-colonias constataram 0 autoritarismo lingiifstico de Portugal. Nao se
tratava da utiliza~ao de palavras cifradas ou enigmMicas para os outros
parceiros, como seria 0 caso de caqui, que em Portugal e diaspiro (lite-
ralmente, 0 fogo de Deus). Os redatores brasileiros dos Acordos busca-
yam palavras comuns aos oito membros, como "em especial" substituindo
"nomeadamente" (que e utilizado como vfrgula em Portugal). Em bom
brasileiro, nao colou.

Eu imagino, entretanto, desde ja, 0 que virao a ser os debates, entre
a intransigencia de um filologo eminente como 0 Sl". Ramiz Galvao, que
escreve tia com th, e a de outro como 0 sr. Silva Ramos, que rec1ama
todos os rigores da simplifica~ao portuguesa, e quando ha, no espa~o
intermedio, toda uma gama de partidarios da ortografia mista, liberais
em alguns pontos, mas inflexfveis em outros.

de Campos assim comenta 0 assunto imediato de que ela vai cuidar, "0

problema da ortografia":

No infcio dessa hist6ria estao, porem, as doze reuni6es da Acade-
mia sob a presidencia de Machado de Assis, ocorridas entre 5 de maio de
1906 e 17 de agosto de 1907, nas quais se discutiu e se aprovou a "orto-
grafia da Academia", oficialmente abonada pelo Ministro da Justi~a
Augusto Tavares de Lyra em 11 de setembro de 1907 como uso valido
nos "exames preparat6rios, sem prejufzo da nota de aprova~ao". Na pra-
tica, todavia, esse ato ministerial nunca foi cumprido nos exames.

As sugestoes incIufdas nas atas, os apartes dos academicos e as
solicita~6es de inclusao ou rediscussao dos itens do projeto original de
Medeiros e Albuquerque evidenciam uma disputa entre os etimologistas
e os joneticistas. Numa das sess6es, aos 25 de julho de 1907, quando
algumas dtividas foram lan~adas a respeito de itens ja votados, Machado
precisa intervir diante da proposta de Medeiros e Albuquerque de que
nao se voltasse a eles, e expressa 0 ponto de vista de que "havia ainda
casos duvidosos, coisas a retificar ou coisas a inovar, e era do espfrito e
de vantagem para a Academia que a reforma safsse 0 mais acabada pos-
sfvel, 0 que dependia da discussao sucessiva, esclarecida e aprovada."

Votada primeiramente na sessao de 11 de julho de 1907 e retoma-
da em alguns pontos nas sess6es seguintes de 18 e 25 de julho e 1()de
agosto, ate sua aprova~ao final na sessao de 17 de agosto de 1907, essa
organizariio da ortograjla vigorou na Academia ate 1915, quando, por
proposta de Silva Ramos, pas sou a ser adotada a ortografia oficial por-
tuguesa, 0 que fez renascerem todas as crfticas e divergencias quanta aos
princfpios orientadores do sistema, somadas a acusa~ao de inaceitavel
submissao aos fil610gos portugueses.

Trinta anos depois, indicado para participar de uma comissao no-
meada pela Academia para organizar a gramatica brasileira, Humberto

o meu voto na Comissao de Gramatica e no plenario, na Academia,
sera pelo restabelecimento da formula de 1907. ( ...) 0 nome de Macha-
do de Assis, que subscreveu doze artigos desse codigo, representa, evi-
dentemente, a maior garantia da sua clareza e da facilidade na sua ado~ao.
Restabele~a-o a Academia, e tera, enfim, cumprido a sua grande mis-
sao, prestando ao pafs, e as leu'as, 0 mais util e oportuno servi~o. (Crfti-
ca, p. 158-63)

Verifiquemos entao de que forma Machado de Assis participou
dl'ssa vota~ao. Conforme esta consignado na identifica~ao nominal re-
I,islrada nas atas.
1'1()POSTA 01: supressao do h medial:
01) .~i1lvonos grupos lh, nh e ch.
Vllto de Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa por 17 votos contra 4).
II) salvo nas palavras derivadas de outras que tenham 0 h inicial (exs.:
,/,'sllOlIra, inharmonico).
'I!lo de Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa pOI' 16 votos contra 5).

1'1 1 II'()STA 02: supressao do w.
111 (1 d' Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa por 21 votos, unanimi-

d 111\, <lospresentes).

1'1 111'1 lS'I'i\ 03: supressao do k, substitufdo por c antes de a, 0 e u, e por qu
11111' <I' e e i.

11111 <1('Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa por 12 votos contra 9).

I I I 11'1I~i'ri\ 04: supressao do y:

1111 I' palavras que nao sejam nomes geogrMicos brasileiros.
1 III ell Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa por 17 votos contra 4).

I II1I p;t1avras que sejam nomes geogrMicos brasileiros.
11111 III Machado: CONTRA (posi~ao vitoriosa por 14 votos contra 7).

I
I 19
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PROPOSTA05: substitui~ao doph par f, do ch com 0 som de II<!por qu
antes de e e i e por c antes dea, a e u.
Voto de Machado: A FAVOR(posi~ao vitoriosa por 17 votos contra 4).

PROPOSTA06: conserva~ao dox com valor de cs, s, z ou SS.

Voto de Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa por 15 votos contra 6).

PROPOSTA07: supressao de todas as consoantes geminadas, inclusive na
grafia de pronomes pessoais e demonstrativos ou quando ambas tiverem
som (ex.: infec(:lia).
Voto de Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa par 18 votos contra 3).

N. do A.: Na sessao de I" de agosto, Machado votaria a favor da
manuten~ao das consoantes dobradas nos pronomes pessoais e demons-
trativos (elle, ella, aquelle), posi~ao derrotada por 7 votos contra 4. A
proposta volta a vota~ao na sessao de 17 de agosto e, curiosamente, 0

resultado se inverte, passando a 7 a 4 a favor da manuten~ao, porque
tres academicos mudaram sell voto (Medeiros e Albuquerque, Silva Ra-
mos e Mario de Alencar).

PROPOSTA08: supressao da primeira letra, nao pronunciada, dos grupos
consonantais gm, gn, pt, mn, ct, sc e outros.
Voto de Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa por 17 votos contra 4).

PROPOSTA09: substitui~ao do g medial por j, sempre que tiver 0 som
palatal.
Voto de Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa por 17 votos contra 4).

PROPOSTA10: substitui~ao do g inicial por j, sempre que tiver 0 som
palatal.
Voto de Machado: CONTRA (posi~ao vitoriosa por 16 votos contra 5).

PROPOSTA11: substitui~ao do (: inicial por s.
Voto de Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa por 18 votos contra 3).

PROPOSTA12: op~ao pela grafia com s nos casos de usa oscilante entre s e (:.
Voto de Machado: A FAVoR (posi~ao vitoriosa por 16 votos contra 5).

PROPOSTA13: op~ao pela grafia com u nos ditongos de grafia oscilante
(aulaa, eu/ea, iulia).
Voto d Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa por 21 v los, ullanimi-
dadt' <los pres 'nl s),

VOltlil Sl' (,lI11h 111a xtensao da regra a qualquer palavra de qual-
111111111111l111Il'lllll'Slr;1I1)\l'ira.Machado de Assis VOtOllA FAVOR (posi-

I III 11111111•.1pIli I ) volw" 1111111tilliidackdo,' pn'Sl'llll's).

a) sempre que tiver 0 som Izl.
Voto de Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa por 13 votos contra 8).
b) exceto nas palavras formadas com os prefixos des-, trans- e bis-.
Voto de Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa por 9 votos contra 3).

N. do A.: 0 item b foi votado na sessao do dia 1II de agosto, como
aditamento. Posteriormente, na sessao de 17 de agosto, a proposta e
novamente votada: 0 resultado e a vitoria da substitui~ao do s por z,
mesmo no caso desses prefixos. Machado de Assis conserva seu voto
(posi~ao derrotada por 6 votos contra 5).

PROPOSTA15: op~ao pela grafia das termina~6es tonicas com vogaL+z (e
Ilao vogal+s), exceto no caso do plural das palavras terminadas em vo-
gal tonica, dos pronomes pessoais nos e vos e das formas verbais t6ni-
cas (P2 e P5).
Volo de Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa por 18 votos contra 3).

I'ROPOSTA16: op~ao pela grafia dos ditongos atonos finais lawl com am.
Volo de Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa por 17 votos contra 4).

I'IWPOSTA17: op~ao pela grafia do sam Iii! tonico final com Ii e atone
rillal com an.
Volo de Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa par 21 votos, unanimi-
dade dos presentes).

I'IWPOSTA18: supressao do apostrofo nas combina~6es de preposi~ao +
pmnome (deste, naquele).
Vola de Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa por 21 votos, unanimi-
dlldc dos presentes).

I'll< )I'OSTA19: ado~ao da grafia da lfngua de origem nos names proprios
I lrangeiros.
Yolo de Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa por 21 votos, unanimi-
""dt' dns presentes).

N. do A.: Na sessao de I" de agosto, votou-se como aditamento
11'11' l'ssa regra se cSlenderia a qualquer palavra latina nao aportuguesada.
1\ I,ll It:I<lodc Assis VOtOllA FAVOR (posi~ao vitoriosa por 11 votos con-
ti I I)
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PROPOSTA20: aplica~ao das regras de simplifica~ao ortognifica
aos antroponimos e toponimos ja adotados na lingua portuguesa.
Voto de Machado: A FAVOR (posi~ao vitoriosa por 14 votos contra 7).

Os votos de Machado de Assis nas dezessete proposi~oes origi-
nais (acima desmembradas em vinte itens, para incluir os destaques e as
subdivisoes mencionadas nas atas) demonstram sua preferencia pela or-
tografia simplificada, salpicada vez por outra de uns temperas
etimologicos.

Quanto as futuras atas da Academia, chama tambem a aten~ao a
forma como essas decisoes influenciariam os habitos ortograficos do seu
redator, natural mente preocupado em cumprir os princfpios aprovados
pelos academicos como nova norma de escrever os textos e pubIica<;oes
da Academia.

Sua oscila~ao e vacila~oes quanta a grafia das palavras fica mui-
to forte e revela algumas das conseqiiencias que advem de uma reforma
desse tipo, que realmente precisaria ser, como disse Machado, "0 mais
acabada possivel".

Por exemplo:
- no registro da reuniao de 11 de julho de 1907, 0 redator, que ainda

escreve acta no cabe<;alho, passa a escrever ata no texto, unica forma
que ele emprega dai em diante;

- 0 h medial em palavras como ortographico (as vezes grafada
ortographico) e thezoureira deixa de ser empregado, mas ainda aparece
para marcar 0 hiato (atrahido);

- as consoantes geminadas representando urn unico fonema deixam
de ser empregadas;

- 0 emprego de z para representar 0 fonema /z/ e de j para 0 fonema
/ZI e generalizado, mas ha oscila~oes (como em presidente / presidencia
/ prezidente / prezidencia; apresentou / aprezentadas; rejimento / regi-
mento / regimental; sufrajio / s4ragio)

Por fim, resta ainda mencionar que, na sessao de 12 de setembro
de 1907, Joao Ribeiro apresentou sua proposta sobre divisao de sflabas
e acentos grMicos, a qual nao foi votada por falta de quorum. Na sessao
de 19 de setembro (cuja ata inexiste) tambem nao poderia ser votada,
pelo mesmo motivo. 0 assunto nao voltou mais a discussao e nao ha

nenhuma nova referencia ao projeto de Joao Ribeiro ate a ultima ata do
ana de 1908.

Ve-se entao que a ortografia, a despeito de ser apresentada quase
scmpre como urn estorvo nos estudos da lingua portuguesa, tern de fato
algo a oferecer aos pesquisadores: nao propriamente para uma discussao
Iingiiistica, mas para uma reflexao sociologica a respeito do terna lingua
c sociedade.
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