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PREFÁCIO

Este livro foi escrito originalmente na língua
Nheengatu com o título de Mayé yamuyã bũgu, “Como
fazemos o bũgu?”. Trata-se de um material elaborado por
alunos indígenas do ensino fundamental da Escola
Municipal Indígena Nossa Senhora Auxiliadora, da
comunidade de Anamuim,rio Xié, município de São
Gabriel da Cachoeira, Amazonas, sob a orientação do
Professor Florêncio Cordeiro.

Posteriormente, o texto em Nheengatu
produzido por esses alunos foi traduzido para o
português, e introduzido como texto de apoio desse livro
organizado por Ademar dos Santos Lima, doutorando em
Linguística pela Universidade de Brasília (UnB) e por
Aline da Cruz, da Universidade Federal de Goiás (UFG).
O material resultante foi, então, traduzido ao inglês pelas
professoras Ana Júlia Miranda Castro, mestranda em
Linguística pela Universidade da Brasília (UnB) e
Rosineide Magalhães de Sousa, da Universidade de
Brasília (UnB).
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De acordo com historiadores como Németh
(2011), o bũgu em Nheengatu, ou bongo como é
conhecido no português regional, foi uma das
embarcações mais utilizadas para transporte de pessoas
pelos rios e igarapés da Amazônia no período colonial, e
até hoje ainda há indígenas e caboclos que o utilizam para
pescar, caçar, transportar mantimentos e utensílios. Deve-
se acrescentar que o termo bongo é utilizado na tríplice
fronteira: Brasil, Venezuela e Colômbia.

Em São Gabriel da Cachoeira, o termo bongo é
utilizado para a canoa grande feita de um só tronco de
madeira, ao passo que o termo canoa (ou igara, em
Nheengatu) é utilizada para as embarcações menores. A
mudança não ocorreu só no nome, mas também no
design, a canoa atual é composta de várias partes de
madeira como: tábua, caibro, quilha, prego, parafuso e
betume para calafeto.

Diferente do casco que é feito de um único tronco
de madeira e não necessita de betume, nem de prego e
parafuso. Certamente que houve uma grande evolução
desde o primeiro bũgu até a era das canoas modernas.

Ainda neste trabalho, analisamos também os
aspectos sociolinguísticos de vocabulários utilizados na
língua Nheengatu e que foram emprestados para o
português. Desse modo, pretendemos também mostrar o
quanto a língua mais falada na Amazônia entre os séculos
XVII, XVIII e início do século XIX contribuiu para a
formação da lexicografia do português brasileiro e para a
toponímia da fauna e flora da região, assim como
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para a história e cultura dos povos da Amazônia.

Assim, ao escrevermos este livro, não só
pretendemos apresentar as histórias da região, mas
mostrar também as riquezas das diversidades culturais e
linguísticas amazônicas num dos idiomas mais
conhecidos na Amazônia, depois do português brasileiro.

O Nheengatu, ainda na variedade chamada de
língua geral amazônica, foi a primeira língua a ser
ensinada nas escolas das vilas e missões da região
amazônica, e acabou se tornando o idioma mais falado na
Amazônia entre os séculos XVII até o século XIX quando
perdeu sua hegemonia para o português brasileiro, em
virtude de diversos fatores como o Ciclo da borracha e a
Cabanagem (BESSA FREIRE 2004).

Atualmente,é uma das línguas oficiais do
município de São Gabriel a Cachoeira, no Amazonas, e
atualmente estima-se que é falada por aproximadamente
20 mil falantes numa extensa região geográfica que vai
desde o baixo rio Tapajós, município de Santarém, estado
do Pará, municípios de Nova Olinda do Norte, Autazes,
Careiro, Manaus, Novo Airão, Barcelos, Santa Isabel do
Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, estado do
Amazonas, e na região fronteiriça entre Brasil, Colômbia
e Venezuela. Além disso, desde 2018, indígenas da região
do Alto Rio Negro tem participado de projetos de ensino
de Nheengatu como segunda língua para povos indígenas
do Ceará: os Tapeba, os Jenipapo-Kanindé, o Potiguara,
entre outros. Nessa região, a língua tem sido chamada de
Tupi-Nheengatu.
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Para fazer parte dessa emocionante cultura
amazônica, embarque também nessa viagem de “bongo”
(canoa) ao longo dos rios, paranás (pequenos rios),
igarapés (afluentes) e igapós (pantanal) e descubra o
fascinante mundo amazônico, ao mesmo tempo em que
contempla as riquezas culturais e sociolinguísticas de uma
das regiões mais multilíngue do mundo - AAMAZÔNIA.

Referências Bibliográficas

BESSA FREIRE, José Ribamar. Rio Babel: a história das
línguas na Amazônia. Rio de Janeiro: Atlântica, 2004.

NÉMETH, Peter Santos(2011). O feitio da canoa
caiçara de um só tronco: a cultura imaterial de uma nação,
em 25 linhas. Dossiê. São Paulo: Instituto Costa Brasilis.
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Uyupirũga ara

Fonte:Alunos da Escola Indígena Municipal Nossa
Senhora Auxiliadora

Uyupirũga ara upe, tausu taumaã yaã mirá
upitáwaa iwaté upe. Tausemu kuemaite pee rupi taumaã
arã yaã mirá sã purãga té. Ape tauyupiru tauyutika yaã
mirá, sera waa Yaka-yaka. Asuí aikue waa yepe
ũbuesara taumuyã igara. Umaã wã yaã mirá. Asuí yaã
mirá upitá katusa suí kuayẽtu parana rĩbiwa suí.

Tausika taukupiri suaki rupi. Taumuyã mitá
taupuderi arã tauyutika yaã mirá. Ape tauyupiru
tauyutika. Yaã mirá katusa sui, kurasi usemuwa kití.
Mairame uwaiwã tayupiru taumunusuka, asui taumediri
17m ipukusa. Ape té karuka, asui takuerewã. Ape
tayuiuwã tarẽda kiti, taupitú arã xĩga, taupuraki arã
mukuĩsa ara upe.
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Mayé yamuyã bũgu mukuĩsa ara muraki upe

Fonte:Alunos da Escola Indígena Municipal Nossa
Senhora Auxiliadora

Amũ ara tausu yuiri tausu tauyumuyeréu arã yaã
mirá, upitá arã yepeasu, tamunusuka arã maye ipukusa.

Tayuka mirá mirĩ sesé arã uyenũ yaã bũgu. Asui
tauyupana iyara sui, asui tauliyãri mayeta ipukusa.Ape
upa kua mukuĩsa ara muraki bũgu resewara.
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Musapirisa ara muraki bũgu resé

Fonte:Alunos da Escola Indígena Municipal Nossa
Senhora Auxiliadora

Mira ita tausika rame, mame taupuraki waa upe
bũgu. Taupikuĩ ikuara ita upitá arã iwasuima. Asui
tapikuĩ tasirairũ.
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Fonte:Alunos da Escola Indígena Municipal Nossa
Senhora Auxiliadora

Irũdisa ara upe, taũba taupikuĩ ikuara. Ape pãyẽ
mira taumuyã mukuĩ mũti. Yepe mũti upuraki ii irũ,
taupikuĩ arã iwasupiri waá. Amũ mũti tasira irũ
taumusima ikuara.

Irũdisa ara murakí
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Fonte:Alunos da Escola Indígena Municipal Nossa
Senhora Auxiliadora

Tẽdawara ita, uyũbwesa ita, asui upurakisa ita
tausika mame tauraki waá. Yaã ara, taubuĩ mirá, tausiki
arã bũgu.

5�ᵃ ara murakí
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Fonte:Alunos da Escola Indígena Municipal Nossa
Senhora Auxiliadora

Tamuyepeasu tauyupana mirá, igara arã waa.
Pãyẽaĩta taumuyeréu igara wasu taupuderi arã
tauyupana igãti. Asui uyũbwesara ita taurasu arã taũbeu
tarumuara tasupearã.

6�ᵃ ara murakí
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Fonte:Alunos da Escola Indígena Municipal Nossa
Senhora Auxiliadora

Mira ita tausiki bũgu pee rupi. Amuitá
tayuajudaritasiki xipú ipukú waa resé, uyupukuai bũgu
travesa resétasiki arã té tamuwiye parana kiti.

7�ᵃ ara murakí
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Fonte:Alunos da Escola Indígena Municipal Nossa
Senhora Auxiliadora

Payẽ aĩta taupitá tausiki arã bũgu tẽda garapá
upe. Tunũ wara ita, Umaritiwa wara ita asui Namuĩ wara
itauyuiri tausiki arã bũgu sẽda kiti, mame tausapi arã
waa.

8�ᵃ ara muraki



23MAYÉ YAMUYÃ BUGU
~

SU
M
ÁR
IO

Fonte:Alunos da Escola Indígena Municipal Nossa
Senhora Auxiliadora

Irũdi tuyu ita ― sera waa Dário Afonso, Rui,
Juarez asui José ― tauyumuatiri taupurũgita aĩta paa
taumukuara arã yaã bũgu. Taumaã arã igrususa yaã bũgu
igãiti sui, pitérupi, asui yakumã.

9�ᵃ ara murakí
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Fonte:Alunos da Escola Indígena Municipal Nossa
Senhora Auxiliadora

Tauyupiru taumuyepeasu bũgu rĩbiwa upitá arã
yepeasu. Taumufinu katusa suí, kãyutu suí ií irũ.

10�ᵃ ara muraki
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Fonte:Alunos da Escola Indígena Municipal Nossa
Senhora Auxiliadora

Muraki pi rame, taũba taupikuĩ bũgu kuara.
Muíriramira ita taupuraki yaã ara upe. Asui tausu
tauyuka yepeá tausapi arã bũgu.

11�ᵃ ara murakí
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Fonte:Alunos da Escola Indígena Municipal Nossa
Senhora Auxiliadora

Taumusikĩda pá riré, taumukuara waita rapé kue
itábũgu resé. Arire, taumuyã siía tatá, tausapi arã igara
wasu. Yukuaku kuema ite, tausenui uyũbuesara ita
tausapi arã bũgu. Mairame taũba tausapi, taukaraĩ bũgu
kuara, asui ikupe rupí tauyusi arã tatá-puyã.

12�ᵃ ara murakí
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Fonte:Alunos da Escola Indígena Municipal Nossa
Senhora Auxiliadora

Taumuyã wapika rẽda itá igara wasu resé asui
yakumã pura mirá-pewa irũ.Yaã mirá aiúa íwa suiwara.

Taumuyã irũdi wapika rẽdawa ita itá-íwa
suiwara. Yaã bũgu umediri 19m. Yakumã pura mirá-pewa
umediri 71,5cm ilargusa. Asui irudela tipisa 34,5 cm.
Wapika rẽda, yakumã upe waa, umediri 93 cm. Amũ
wapika rẽda pitérupi wara umediri 132 cm. Mukuĩsa
wapika rẽda umidiri 126 cm ilargusa asuí igãti pura 75 cm
ilargusa.

Ayũte musapi mira ita taupuraki yaã ara upe.

13�ᵃ ara murakí
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Fonte:Alunos da Escola Indígena Municipal Nossa
Senhora Auxiliadora

Mira ita tayatiri taumayãna igara wasu upuí
paraná kiti. Asui tamuyasa tauxari tẽdawaNamuĩ ruaxara
suí.

Yawe upa muraki bũgu resewara.

Mupausawa!

14�ᵃ ara murakí
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Versão emPortuguês
COMOFAZEMOSOBONGO?

Aline da Cruz

1º. DIA: No primeiro dia de construção do bongo
(canoa grande), as pessoas foram ver uma árvore que
ficava em terra firme, na parte central da mata. Saíram de
manhã bem cedo e percorreram um longo caminho para
averiguar se aquela árvore era mesmo boa para
construção do bongo. Então, ao chegarem ao tronco da
árvore, cujo nome era yaka-yaka (árvore que flutua),
verificaram que era boa para a construção do bongo, e
começaram a cortá-la.

2º. DIA: No outro dia, saíram novamente para
colocar o tronco da árvore na posição certa, e assim
cortaram no comprimento certo,conforme o tamanho do
bongo. Depois, eles cortaram a parte de cima do tronco,
alinhando no comprimento, e em seguida marcaram a
parte de cima que seria a boca do bongo. Desta forma,
concluíram o trabalho do segundo dia.

3º. DIA: Quatro senhores que se chamavam Dário
Afonso, Rui, Juarez e José se reuniram para combinar de
que forma eles entalhariam aquele bongo, e assim eles
verificaram a grossura daquela grande árvore, de uma
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ponta a outra.

4º. DIA: No quarto dia, os homens continuaram a
construção do bongo. Eles entalharam a parte interna do
bongo, utilizando uma ferramenta chamada tasira (enxó).

5º. DIA: No quinto dia, eles acabaram de entalhar
o interior do bongo. Então, os homens se dividiram em
dois grupos: um grupo trabalhou com o ngy (machado)
para cavar e entalhar o que é mais difícil, o outro grupo
alisou por dentro do bongo com o itá-iupanasara e tasira
(formão e enxó).

6º. DIA: No sexto dia, após fecharem os buracos
que haviam feito no bongo, os homens o puseram ao calor
do fogo para aquecer a madeira. Era sexta-feira bem cedo,
e eles chamaram os alunos para ver o bongo. Quando
terminaram de aquecer o bongo, rasparam por dentro e
por fora, de forma que limparam a sujeira.

7º e 8º. DIA: No sétimo e oitavo dia, os homens
fizeram os bancos do bongo e a popa com uma tábua
larga. A madeira utilizada para a popa era de árvore de
aiúa (louro), e a madeira dos quatro bancos era de itayua
(itaúba).

O bongo media 19 sangawa (metros). A popa feita
de madeira media 71,5 cm de largura, e a quilha media
34,5 cm de profundidade.

O banco que ficava na popa media 93 cm, o banco
do meio media 132 cm, o banco da frente media 126 cm de
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largura, e por fim, a proa media 75 cm de largura.

9º DIA: No nono dia, os homens chegaram ao
local do bongo e cortaram amadeira para colocar embaixo
dele e arrastá-lo para água.

10º e 11º. DIA: No décimo e décimo segundo dia,
os homens colocaram a madeira embaixo do bongo para
empurrá-lo na direção do rio.

12º, 13º e 14º. DIA: No décimo segundo, décimo
terceiro e décimo quarto dia, os homens se reuniram para
empurrar o bongo para o rio. Depois de percorrerem um
longo trajeto, eles chegaram à margem do rio com o
bongo, e em seguida, eles o levaram para a comunidade, e
assim concluíram a construção do bongo, feito de tronco
de madeira.

Fim!
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O bũgu, (bongo) ou canoa grande, como é
conhecido também na Amazônia, é esculpido em um
único tronco de árvore, com uso de machado para cortar
a árvore, facão para lapidar o tronco, formão e enxó para
esculpir a parte interna da madeira. A partir desse
processo surge o bũgu, uma embarcação que carrega em
suas linhas habilmente entalhadas a população da
Amazônia que habitam às margens de rios, lagos e
igarapés da região desde o surgimento das primeiras
populações ameríndias.

Segundo Németh (2011, p. 5), a canoa mais antiga
que se tem notícia foi uma embarcação de pinheiro
escavado, construída em Pesse na Holanda, entre os
séculos 8.200 e 7.510 anos a. C.. Ela media quase 3 metros
de comprimento, e 40 cm de largura (fig. 1). A canoa, que
se encontra no Museu Drents, em Assen, Holanda, foi
encontrada em 1955 durante a construção de uma estrada.
O termo bũgu em língua Nheengatu é usado na região de
fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela.

RAKANGABUGU -
AORIGEMDOBUGU

~
~

Ademar dos Santos Lima
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Observa-se que o bũgu é de estrutura rústica, e é
similar à canoa de Pesse, Holanda. O casco da Figura 2,
construído na Amazônia nos anos 80, é feito de tronco de
castanheira, uma árvore muito conhecida na região, e que
produz um fruto chamado castanha, de grande valor
econômico no mercado brasileiro.

Acredita-se que o processo de construção das
canoas tenha sido o mesmo, e que isso é uma prática
milenar que vem desde que o homem precisou navegar, e

Fonte: Kim Puremanã (2020).

Figura 2: Bũgu (casco de madeira)

Fonte: Németh (2011).

Figura 1: Canoa de Pesse
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com isso passou a construir barcos de troncos de árvores.

O uso da canoa no continente americano foi
citado no diário da primeira viagem de Cristóvão
Colombo àsAméricas, de 1492, no qual, dia 26 de outubro,
pela primeira vez, ele escreveu a palavra canoa (almadía),
para definir especificamente um tipo de embarcação da
região do Continente Americano:

Sábado, 13 de octubre. Luego que amaneció vinieron a
la playa muchos de estos hombres, todos mancebos,
como dicho tengo, y todos de buena estatura, gente
muy hermosa: los cabellos no crespos, salvo corredios y
gruesos, como sedas de caballo, y todos de la frente y
cabeza muy ancha más que otra generación que hasta
aquí haya visto, y los ojos muy hermosos y no
pequeños, y ellos ninguno prieto, salvo de la color de
los canarios, ni se debe esperar otra cosa, pues está Este
Oeste con la isla de Hierro, en Canaria, bajo una línea.
Las piernas muy derechas, todos a una mano, y no
barriga, salvo muy bien hecha. Ellos vinieron a la nao
con almadías, que son hechas del pie de un árbol, como
un barco luengo, y todo de un pedazo, y labrado muy a
maravilla, según la tierra, y grandes, en queen algunas
venían cuarenta o cuarenta y cinco hombres, y otras
más pequeñas, hasta haber de ellas en que venía un solo
hombre. Remaban con una pala como de hornero, y
anda a maravilla; y si se le trastorna, luego se echan
todos a nadar y la enderezan y vacían con calabazas que
traen ellos. (COLOMBO, 1492 citado por NÉMETH,
2011).

Sábado, 13 de outubro ao alvorecer, muitos homens
chegaram à praia, todos eram jovens e de boa estatura,
pessoas muito bonitas, de cabelos lisos e grossos como
de rabo de cavalo, e toda a testa e cabeça muito mais
larga do que outra geração que eu vi até então. Os olhos
muito bonitos e não tão pequenos. [...]. Eles chegaram
ao navio com canoas feitas de troncos de árvores, barcos
compridos e todos feitos em uma só peça, e esculpidos
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maravilhosamente, nos quais chegaram quarenta ou
quarenta e cinco homens, e outros em canoas menores.
Eles remavam com uma pá apuguitá (remo) que
funciona maravilhosamente (NÉMETH, 2011, grifo
nosso).

Na narrativa de Cristóvão Colombo, de 1492 fica
bem evidente que ele está se referindo às canoas de
troncos de madeiras construídos de um único tronco de
árvore. Portanto, mais uma prova cabal de que esse tipo
de transporte fluvial já vinha sendo utilizado há séculos
pelos povos ameríndios das Américas.

Outro material importante que serve para mover
a canoa é o remo (pá), como afirmou Colombo, referindo-
se ao termo pala. O remo, apuguitá em Nheengatu é feito
também de madeira, e é usado para mover e guiar a canoa
em todas as direções. Material que na atualidade ainda é
utilizado para esse fim, mas também tem sido objeto de
decoração como artesanato indígena.

Na gravura pintada por Claude Abbeville no
século XVI, de um indígena do Brasil com um remo ao
ombro mostra que esse povo ameríndio utilizava canoas e
remos, provavelmente para caçar e pescar, pois essas
atividades figuravam como meio de subsistência da
população ameríndia do Continente Americano (Fig. 3).
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Na Figura 3, a gravura pintada por Claude
Abbeville no século XVII, do indígena por nome de
François Carypyra, em francês. Essa pintura ilustra bem
os indígenas do período colonial no Brasil. Esse indígena
foi um dos que foram colonizados pelos francês com o
objetivo de entregá-lo à sociedade daquele país. Naquela
ocasião, foi feita a pintura de François segurando um
remo sobre os ombros e um arco nas costas.

Fonte:Abbeville (1975).

Figura 3: Gravura de indígena do Brasil do séc. XVII

Fonte: Kim Puremanã (2020).

Figura 4: Apuguitá (remo)
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O formato do remo (apuguitá) (Fig. 3) é bem
semelhante ao remo da (Fig. 4) usado pelo povo Tikuna,
ambos servem para mover o bongo, bũgu ou canoa. Esse
meio de transporte fluvial movido a remo é uma das formas
de locomoção ainda muito utilizada na região amazônica
por sua praticidade e utilidade nas atividades de caça e
pesca nos rios da Amazônia. Todo indígena ou caboclo
ribeirinho (aquele que é nativo da região amazônica) e que
vive às margens dos rios da Amazônia possui um bongo,
como se fosse seu carro de passeio.
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Neste capítulo, descrevemos como o bũgu (bongo),
canoa feita de tronco de madeira, ao longo do tempo, ganhou
novos formatos e designs, e com isso mudou totalmente a
logística de transporte da região amazônica.

Com a chegada dos ocidentais à Amazônia
ocorreram muitas mudanças, não só sociais, culturais e
linguísticas como a introdução da kariwa nheenga (língua
Portuguesa), mas também no modo de transporte, que antes
da chegada dos kariwa (homens brancos) era utilizado
somente o bũgu, a canoa grande feita de casco de tronco de
madeira (fig. 1).

Fonte: Kim Puremanã (2020).

Figura 1: Bũgu (casco de tronco de madeira)

PISASÚBUGU -
ONOVOBONGO

~

Ademar dos Santos Lima
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Neste capítulo, descrevemos como o bũgu
(bongo), canoa feita de tronco de madeira, ao longo do
tempo, ganhou novos formatos e designs, e com isso
mudou totalmente a logística de transporte da região
amazônica.

Na Figura 1, observa-se como era o processo de
construção do bongo (canoa), formato rústico e entalhado
com ferramentas como machado, facão, formão e enxó.
Entretanto, com os conhecimentos assimilados de
construtores de embarcações ocidentais, os povos da
região amazônica aprenderam novas técnicas de
construção de canoas e embarcações maiores e mais
robustas, principalmente para transporte de cargas.

Desse modo, o processo de construção de
embarcação fluvial na Amazônia, no decorrer do tempo
passou por diferentes fases e, hoje possui uma grande
variedade de embarcações, tanto motorizadas e não
motorizadas, para o uso de passageiros como para cargas.

Fonte: Kim Puremanã (2020).

Figura 2: Casco fabricado em 2015
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Como exemplo, pode-se citar a igara (canoa de tábuas)
(fig. 3).

Fonte:Augusto Baniwa (2020).

Figura 3: Igara (canoa feita de tábua)

Observa-se que a canoa de tábuas, igara em
Nheengatu, é uma embarcação artesanalmente bem
trabalhada, agregados em sua estrutura tábuas, caibros,
vigas de madeiras, pregos, parafusos e estopas para vedar os
espaços entre as madeiras. É uma embarcação com design
mais elaborado que o bongo.

Também há uma variação de canoas em termos de
tamanhos. Se for pequena chama-se igaramirim, se for
grande igarasu. Esses dois termos: mirim (pequeno) e asu
(grande) são sufixos (morfemas) adicionados aos finais das
palavras. Esses dois sufixos são também utilizados no
português brasileiro. Obviamente foram emprestados de
variedades do Tupi, que deram origem à língua geral
amazônica e à língua geral paulista (extinta).

Como exemplo em português, usa-se em palavras
como: paraná-mirim, cantor mirim, clube mirim, capim mirim,
paraná-açu, capim-açu, andá-açu, jiboiaçu, jacaré-açu.

Há ainda, embarcações como igarité barco de
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grande porte, e igaritéasu (navio), embarcações motorizadas
para transporte de carga e de passageiros nos rios da
Amazônia. Essas embarcações anteriormente eram feitas de
madeiras, assim como as canoas.

Entretanto, na atualidade os estaleiros têm
construído esses barcos e navios a partir de barras e lâmina
de ferro e de alumínio, material muito mais resistente e
duradouro (Figuras 4 e 5).

Fonte:Ademar Lima (2020).

Figura 4: Igarité (barco)

O barco chamado de igarité é uma embarcação
motorizada e tem como principal função o transporte de
passageiros e de cargas pelos rios da Amazônia. É uma
embarcação que chega transportar até mais de trezentas
pessoas e mais de cinco mil toneladas de materiais em seu
compartimento de cargas. Esse tipo de embarcação é usado
exclusivamente em rios de água doce, não adentrando ao
mar. Já o navio igaritéasu é utilizado preferencialmente em
águas oceânicas e com capacidade maior do que a do igarité
(Fig. 5).



Fonte:Ademar Lima (2020).

Figura 5: Igaritéasu (navio)

O navio igaritéasu é mais usado para transporte de
grandes volumes de cargas como petróleo e gás, alimentos,
materiais manufaturados, eletrônicos e eletrodomésticos.
Mas há também modelos que são utilizados para transporte
de pessoas, como os navios turísticos chamados de
“transatlânticos”.

Certamente que as tecnologias e o desenvolvimento
industrial contribuíram de forma decisiva nos avanços das
construções de embarcações fluviais e, atualmente esses
tipos de transportes tornaram-se os principais meios de
locomoção dos povos que vivem na Amazônia.
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Este capítulo é constituído de uma breve
abordagem sociolinguística da língua Nheengatu, no
contexto social da Amazônia. Assim como, uma breve
análise microssociolinguística de alguns vocabulários do
textoMayé yamunhã bũgu (Como fazemos o bongo?).

Breve história da língua Nheengatu

A língua geral amazônica atualmente chamada de
Nheengatu pertence à família linguística do Tupi-Guarani
do subconjunto III, e sua origem se deu a partir do
Tupinambá que, de acordo com Métraux (1948, p. 95), “foi
uma língua falada entre a costa do Oceano Atlântico no
Brasil, mais precisamente do Maranhão à confluência do rio
Amazonas e rio Tapajós no Pará no século XVI”.

Ao longo de quatro séculos, o Tupinambá passa por
três momentos de evolução: na província de Maranhão e
Grão-Pará nos séculos XV e XVI, a língua era chamada de
Tupinambá e falada pelo povo do mesmo nome, no início do
século XVII, a partir do contato com outras línguas

ABORDAGEM
SOCIOLINGUÍSTICA
DONHEENGATU

Ademar dos Santos Lima / Aline da Cruz



44 MAYÉ YAMUYÃ BUGU~
SU
M
ÁR
IO

indígenas da Amazônia, ela evoluiu para a variedade língua
geral amazônica e, no início do século XIX, ela evoluiu para
a variedade chamada Nheengatu (CRUZ, 2011, p. 4).

De forma que, entre os séculos XVII e XVIII, ainda
denominada de língua geral amazônica expandiu-se pelos
núcleos populacionais da Amazônia de forma assistemática,
até ao início do século XIX quando passou a ser chamada de
Nheengatu, termo registrado por Couto de Magalhães em
1876 (BESSA FREIRE, 2004, p.114).

No Gráfico 1, apresenta-se uma ilustração para
exemplificar como se deu o processo de evolução da língua
Nheengatu e sua assimilação pelos povos da Amazônia,
desde o período da colonização no século XVI até ao século
XIX.

1. Tupinambá
Língua da família

Tupi-guarani falada na
costa do Brasil no

século XVI e início do
século XVII.

2. Língua geral
Variedade do

Tupinambá falada
nas aldeias de
repartições na
Amazônia nos

séculos XVII e XVIII.

3. Nheengatu
Evolução da língua

geral amazônica falada
nos núcleos
populações da

Amazônia no século
XIX até o presente.

4. Português -
Nheengatu

Assimilação do
nheengatu e do

português e perda de
suas línguas maternas

no século XX.

Povos:
•Mura
•Werekena
•Outros

Povos:
•Arapasos
•Baré
•Baniwa

Fonte: Gráfico adaptado da dissertação de mestrado de
Ademar Lima (2018).

Gráfico 1: A língua Nheengatu e sua assimilação
pelos povos amazônicos
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O processo de aquisição e assimilação da língua
Nheengatu entre os povos amazônicos insere-se no contexto
histórico do período colonial da Amazônia. A partir de 1616,
data da Fundação do Presépio de Belém, houve a migração
do povo Tupinambá da costa doAtlântico (Maranhão e Pará)
para o Amazonas, e sua língua foi utilizada pelos padres
jesuítas e carmelitas no século XVII e XVIII nas chamadas
aldeias de repartições e vilas fundadas pelos colonizadores,
para onde eram levados os indígenas de várias etnias, povos
que serviam de mão de obra aos ocidentais.

Esses indígenas eram trazidos de suas aldeias de
origem para essas aldeias de repartições através de
descimentos¹. Nessas aldeias de repartições, como eram
chamadas, porque se faziam as divisões dos indígenas para
a mão-de-obra local, se dava o aprendizado do Tupinambá,
que, nesse contexto de intenso contato linguístico, sofreu
diversas transformações gramaticais e lexicais, e passou a ser
chamado de língua geral amazônica. Segundo Rodrigues
(1996), a escolha do Tupinambá para esse papel se deu ao
fato de que na região havia muitas línguas da família Tupi,
com as quais era possível manter contato. Posteriormente,
porém, outros povos entre eles os Baré, Baniwa, Mura,
Werekena, Arapasos, passaram a substituir suas línguas
ancestrais pela língua geral, de modo que no século XIX,
passa a ser conhecida como Nheengatu (língua boa).

Deve-se reforçar, como faz Rodrigues (1996, p. 10),
no processo histórico de sua constituição e expansão, a
língua geral amazônica (e, por consequência) o Nheengatu

1 Processo de retirada dos indígenas de suas aldeias de origens das cabeceiras de
rios e afluentes para as aldeias de repartições.
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Deve-se enfatizar que embora o Nheengatu do Alto
do Rio Negro seja a variedade mais conhecida e mais falada,
não é a única. Conforme mapa abaixo, apenas no estado do
Amazonas há, pelo menos, três variedades de Nheengatu: a
do Alto Rio Negro, a do Médio Amazonas, e a do Solimões.
Segundo Silva, Cruz e Lima-Schwade (2020), a variedade do
Médio Amazonas é a mais conservadora, traço que as
autoras correlacionam ao fato dessa variedade ser falada

“foi progressivamente reajustando-se e diferenciando-se do
tupinambá falado pelos indígenas que sobreviveram até
meados do século XVIII" (Rodrigues 1996, p. 10). Ainda
segundo esse autor, não houve um processo abrupto de
formação de crioulo, mas desde o início as comunidades de
LGA apresentaram uma situação de bilinguismo parcial com
o português ou em outras línguas indígenas, com uma
maioria de monolíngues na língua geral e uma minoria de
bilíngues (Rodrigues 2002, p. 11).

Fonte: Tiago Maiká Müller Schwade e Michéli Carolini de Deus
Lima Schwade, 2021, em CRUZ, SILVA e LIMA-SCHWADE (2021).
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como primeira língua por indígenas Sateré-Mawé que
adquiriam essa língua juntamente com o Sateré-Mawé,
língua da famíliaMawetí-Guarani, muito próxima às línguas
Tupi-Guarani (CRUZ, SILVA e LIMA-SCHWADE 2021).

Principais livros escritos em língua geral
e em Nheengatu

Como indicamos na seção anterior, o termo
Nheengatu foi registrado pela primeira vez por Couto de
Magalhães (1876) emO selvagem: curso de língua geral segundo
Ollendorf. Desde desse curso, vários trabalhos registraram
variedades de Nheengatu, tais como a Gramática da língua
brasileira, brasílica, tupi ou nheengatu, de 1876, escrita por
Pedro Luiz Sympson, militar e político amazonense;
Poranduba Amazonense, escrita por J. Barbosa Rodrigues
(1890), e um dosmaiores dicionários de uma língua indígena
falada no Brasil, o Vocabulário Português-Nheengatu,
Nheengatu-Português, de 1929, de Conde Ermano Stradelli.

No século XXI, houve um aumento do número de
produções acerca da variedade de Nheengatu falada noAlto
Rio Negro, entre essas destaca-se Noções de língua geral ou
nheengatu: gramática, lendas e vocabulários, escrita por Padre
Afonso Casasnovas em 2006; o Curso de Língua Geral:
nheengatu ou tupi moderno: a língua das origens da civilização
Amazônica de Eduardo de Almeida Navarro em 2011, e a
Fonologia e Gramática do Nheengatu: a língua geral falada pelos
Baré, Warekena e Baniwa, elaborada por Aline Cruz em 2011.

Mais recentemente, começam a surgir os primeiros
trabalhos sobre outras variedades de Nheengatu em
trabalhos acadêmicos. Sobre uma comunidade de falantes de
Daw, língua da família Nadahup, em que os idosos falam
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Nheengatu (variedade do Rio Negro) como segunda língua,
há um artigo de Finbow (2020) Sobre a variedade do Médio
e Alto Rio Solimões, Silva (2019) realizou uma descrição e
documentação fonológica e, logo, em seguida, a autora
também realizou uma descrição da morfossintaxe verbal e
nominal dessa mesma variedade (Silva 2020). Sobre a
variedade do Médio Amazonas, destaca-se a descrição
fonológica proposta por Lima-Schwade (2014) e um estudo
sócio-histórico e linguístico mais completo, desenvolvido
pela mesma autora em 2021.

Deve-se reforçar também que recentemente há o
crescimento de uma política linguística de fortalecimento da
língua Nheengatu, com a criação da Academia da Língua
Nheengatu, que reúne falantes das variedades amazônicas
da língua; com a publicação por membros das comunidades
linguísticas de materiais didáticos (MELO e LIMA, 2017),
com a publicação do dicionário do chamado Nheengatu
Tradicional (YAMÃ 2021).

Essa política linguística de fortalecimento do
Nheengatu, protagonizada por falantes da língua, também
ocorre pelo estabelecimento de cursos de ensino de
Nheengatu, em processos de revitalização linguística na
Amazônia. Para além da Amazônia, povos indígenas do
Ceará, entre eles os Tapeba, os Potiguara e os Jenipapo-
Kanindé, têm aprendido a variedade do Nheengatu falada
no Alto Rio Negro, por entenderem que essa língua
descende do Tupinambá, que outrora teria sido falada por
esses povos.
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O Nheengatu como língua franca na Amazônia.

A língua Nheengatu se difundiu de tal forma na
Amazônia que no início do século XIX era a língua mais
falada na região, passando a exercer a função de língua
franca.

O termo “língua franca”, segundo Calvet (2002), “é
o meio de comunicação usado entre pessoas que falam
línguas diferentes”. Ou seja, naquele período colonial da
Amazônia, a língua Nheengatu foi ganhando espaço entre as
dezenas de línguas indígenas da região, tornando-se assim,
a principal língua veicular na região amazônica.

Os falantes de outras línguas passaram a usá-la
como língua franca, principalmente como meio de
comunicação no comércio, no trabalho e nos mercados da
região. Até o ano de 1877, o Nheengatu mantinha sua
hegemonia sobre as demais línguas, perdendo espaço
somente para a língua portuguesa a partir da segunda
metade do século XIX.

A geolinguística do Nheengatu

O Nheengatu configurou-se como a língua mais
falada na Amazônia, entretanto, na segunda metade do
século XIX perde espaço para a língua portuguesa, que se
tornou a língua oficial do Brasil. Com isso, o Nheengatu
restringiu-se à região do Noroeste da Amazônia, nos
municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da
Cachoeira, estado do Amazonas e na fronteira de Colômbia
e Venezuela.

Entretanto, com o advento das migrações das
populações indígenas em busca de trabalho e educação em
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melhores escolas, fez com que falantes da língua Nheengatu
formassem novas comunidades em outras cidades da região
amazônica como: Autazes, Careiro, Manaus, Novo Airão e
Santarém.

Desse modo, tem se formado nos últimos anos
muitas comunidades linguísticas de falantes de Nheengatu
na região amazônica e isso mostra que a língua está em
processo de plena expansão. O termo “comunidade
linguística” tem sido muito utilizado pelos estudiosos da
sociolinguística. Por exemplo, para Gumperz (1962, p. 31), o
termo refere-se a um grupo social que pode ser monolíngue
ou multilíngue, mantido em conjunto por meio da interação
de um mesmo código linguístico, o qual o autor denomina
de communication matrix (matriz de comunicação),
abrangendo uma área geográfica.

Esse autor entende que, uma comunidade
linguística pode consistir-se em pequenos grupos ligados
pelo contato linguístico face a face, ou pode abranger
grandes regiões.

Para Labov (2008) e Ferguson (1959) comunidade
linguística é um grupo que partilha as mesmas normas
referentes à língua. Corroborando no mesmo sentido, Calvet
(2002, p. 105) afirma que “uma comunidade linguística pode
se constituir de pessoas que se compreendem graças a uma
mesma língua”.

O conceito de comunidade linguística se assenta,
deste modo, na necessidade de reconhecimento de uma
norma comum aos falantes de uma dada variedade
linguística (CALVET, 2002).
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As definições supracitadas têm em comum o fato de
que os falantes compartilham o mesmo código linguístico
para pertencer à mesma comunidade linguística.

Assume-se assim que, comunidade linguística
refere-se a um grupo de pessoas de uma determinada região
geográfica que se utiliza de um código linguístico para se
comunicar em uma determinada língua, idioma.

Abordagem microssociolinguística do Nheengatu

O termo “microssociolinguística”, de acordo com
Calvet (2002), refere-se ao estudo mais restrito da língua em
si, como fonética e fonologia, sintaxe, morfologia, semântica
e lexicologia. Ou seja, centra-se no estudo das estruturas
linguísticas.

Por exemplo, o termo “Nheengatu”, traduzido
como “língua boa” para o português brasileiro foi usado
pela primeira vez por Couto de Magalhães em 1876 e, é
constituído do substantivo nheenga (língua) e do verbo
estativo (ou adjetivo, a depender da análise) katú (‘ser
bom’). Assim, Nheengatu significa “língua boa”.

Atualmente, há duas escritas em competição para a
variedade do Alto Rio Negro: a chamada kuximawara (de
antigamente) e a chamada kuiriwara (de agora). A escrita
chamada de kuximawara é utilizada por Casasnovas (2006)
em sua gramática e é bastante difundida entre os professores
mais velhos de Nheengatu. Por sua vez, a escrita conhecida
como kuiriwara tem sido utilizada em trabalhos mais
recentes, produzidos por indígenas em cursos de formação
de professores (cf., por exemplo, Pacheco, Sidinha...). A
primeira versão do livro Maye yamuyã bũgu foi escrita em
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Kuximawara, e posteriormente foi revista para o Kuiriwara.

O alfabeto da língua Nheengatu é composto de 18
letras, sendo 4 vogais: A, E, I, U; 13 consoantes: B, D, G, K, M,
N, P, R, S, T, W, X, Y. As vogais recebem os seguintes acentos
gráficos para ajudar na pronúncia de palavras que fogem do
padrão comum: acento agudo á, é, í, ú. Exemplo: wirá
(pássaro), igarité (barco), nambí (orelha), katú (bom). As
correspondentes nasais: ã, ẽ, ĩ, ũ. Exemplo: apwã (bola),meẽ
(dar), yamĩ (espremer),mukũi (dois).

No que concerne aos ditongos crescentes, observa-
se o uso de w e y para representar as semivogais. Por
exemplo: kariwa (homem branco), tuxawa (chefe). Ao passo
que em ditongos decrescentes (vogal + semivogal) usa-se o
U e I. Por exemplo: yeréu (transformar-se), mundéu (vestir),
muéu (apagar), putai (querer).

No texto Mayé yamunhã bũgu desse livro (p. 9) há
várias palavras com o uso dos correspondentes nasais,
como: purãga (bom, boa), ũbuesara (aluno), etc. Os escritores
do texto optaram por usar os correspondentes nasais, pois
há uma tendência de nasalização da língua Nheengatu,
principalmente entre falantes da região do Alto Rio Negro.

Abordagem macrossociolinguística do Nheengatu

O termo macrossociolinguística, segundo Calvet
(2002), refere-se à função e uso da língua em seu contexto
social. Ocupa-se da interação entre línguas e as suas
condições de aquisição, desenvolvimento e funcionamento
no contexto social.

A disseminação da língua Nheengatu por meio do
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contato linguístico e seu ensino nas vilas e aldeias da
Amazônia facilitou a ação de conversão dos indígenas
operada pelos padres jesuítas e carmelitas como meio de
integrá-los à sociedade ocidental.

Desse modo, percebe-se que a língua Nheengatu
teve um papel significativo no contexto social daquele
período colonial, como língua de comunicação veicular mais
relevante para a sociedade daquela época.

Muitos falantes de outras línguas indígenas
deixaram de falar seus idiomas maternos e passaram a falar
o Nheengatu. Por ter conquistado o status de língua mais
falada da região, a fauna e flora amazônica foram nomeadas
nessa língua. E, mesmo depois com a hegemonia da língua
portuguesa na Amazônia, o Nheengatu ainda é falado por
mais de 8 mil falantes, e está presente em três países: Brasil,
Colômbia e Venezuela. Esse número pode estar
subestimado, uma vez que as comunidades linguísticas ao
longo do Médio, Baixo Rio Negro e em outros rios
amazônicos têm retomado o Nheengatu, e estimam que haja
20 mil falantes atualmente.

O code switching na comunidade indígena

O code switching, de acordo com Calvet (2002),
refere-se à mudança de língua ou de variedade linguística
por parte do falante de acordo com o contexto de interação
em que estiver envolvido.

Esse fenômeno linguístico descrito por Calvet (2002)
é muito comum em comunidade indígena que tem como
língua materna o Nheengatu, ou mesmo como segunda
língua, e é bilíngue em Nheengatu e português.
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Entretanto, como toda comunidade bilíngue que
possui dois códigos linguísticos tende, no momento da
comunicação verbal fazer uso alternado desses códigos, que
se convencionou chamar em sociolinguística de “alternância
de código”, code switching em inglês.

Vejamos como funciona o code switching: um
indivíduo que está conversando com o outro emNheengatu,
mas na sua fala introduz palavras ou sentenças da língua
portuguesa. Trata-se de um processo natural e comum nas
sociedades bilíngues. Pode-se imaginar que o code-
switching seja motivado pela necessidade de o falante dá
ênfase no que está dizendo, por achar que não foi satisfatório
o entendimento de seu interlocutor no diálogo em
Nheengatu, ou por pensar que o termo ou expressão que
pretende falar fica mais elucidado na outra língua, e/ou até
mesmo por uma questão de ativismo linguístico (LAGARES,
2018).

Em um diálogo transcrito de uma gravação de
conversa entre dois falantes bilíngues da comunidade
indígena Pisasú Sarusawa (nova esperança), do baixo Rio
Negro, Manaus, Amazonas envaidecia-se code-switching:

_ Ixé nti kurí upusú siía kumandamirĩ kwá akayú.

_ Marantaá nti?

_ Yaãsé amana nti uwari retana. Não choveu e as
plantas morreram.

No diálogo, observa-se que um dos falantes usou o
code switching (alternância de código) substituindo a frase:
nti amana íwa-itá umanu ana, em Nheengatu por “não choveu
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e as plantas morreram”, em português. O code switching
(alternância de código) é usado corriqueiramente nas
comunidades indígenas bilíngues que falam o Nheengatu e
o português brasileiro.

O empréstimo linguístico entre o
Nheengatu e o português

O empréstimo linguístico, segundo Calvet (2002), é
um fenômeno coletivo, no qual as línguas tomam palavras
emprestadas de outras línguas para incorporá-las em seu
léxico. Essa incorporação pode se dar mediante a
reprodução do termo sem alteração de pronúncia e de grafia,
ou mediante adaptação fonológica e ortográfica.

Diversos trabalhos apresentam empréstimos
linguísticos do chamado Tupi no português (cf. a série de
artigos publicadas em NOLL e DIETRICH, 2010). Estima-se
que há mais de 10 mil termos que foram incorporados,
principalmente vocabulários da fauna e flora amazônica
(BESSA FREIRE, 2004). Segundo Santos e Cruz (no prelo),
provavelmente, os termos de fauna e flora foram
incorporados ao português diretamente do Tupinambá ou
de alguma variedade de Tupi da costa, uma vez que muitos
foram registrados já no século XVII, e outros devem ter
vindo principalmente da língua geral paulista, pelo fato
dessa língua ter sido usada pelos bandeirantes paulistas em
seu processo de expansão territorial (a partir da invasão de
territórios indígenas). É preciso, no entanto, estudos
cuidados acerca das variedades do português falado na
Amazônia, a fim de verificar a existência de empréstimos do
Nheengatu para o português brasileiro, que sejam diferentes
dos topônimos registrados em outros dialetos.
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Por outro lado, há diversos empréstimos do
português à língua geral amazônica. Santos (2020) apresenta
um histórico desses empréstimos desde o século XVII,
mostrando que, primeiramente os empréstimos do
português à língua geral amazônica eram majoritariamente
do campo religioso, e aos poucos, foram sendo usados
termos do português nos mais diversos campos lexicais.

No texto Mayé yamunhã bũgu, encontramos cinco
palavras que os autores adaptaram do português brasileiro
para o Nheengatu: ilargura (largura), igrususa (grossura),
irudela (rodela), travesa (travessa) e umediri (medir).

Observa-se claramente que há uma influência da
língua portuguesa na escrita dos autores do texto Mayé
yamunhã bũgu, haja vista que essas palavras têm suas
correspondentes na língua Nheengatu, como: tipupiresawa
(largura), turususawa (grossura), arakapá (rodela), akangapawa
(travessa) e musanga (medir).
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AESCOLA FORADASALA
DEAULA; E OS CONTEÚDOS

FORADASDISCIPLINAS
Aline da Cruz

Quando pensamos nas escolas do mundo ocidental,
sejam escolas públicas ou particulares, logo nos veem à
mente uma matriz de disciplinas que precisam ser
ensinadas. Algumas, como Português e Matemática, estão
em qualquer currículo escolar. Outras dependem do enten-
dimento de governos sobre o que é preciso ensinar. Assim,
temos Física, Geografia, Filosofia, História, Química, Bio-
logia. A escolha das disciplinas de línguas, por exemplo,
constitui um indicativo sobre os países que dominam nosso
mercado econômico, ou em outras palavras, dos países que
nos colonizam. Assim, a primeira língua estrangeira que foi
imposta pela escola foi o Português. Sim! Porque em um
território em que se estima que existiam mais de mil línguas
indígenas no momento em que colonizadores chegaram,
aprender Português foi uma imposição colonizadora. Uma
imposição que levou à extinção a maioria das línguas (e tam-
bém dos povos indígenas) e, de forma tão ou mais cruel,
levou à extinção de um grande número de línguas africanas
que eram faladas por homens e mulheres que foram escra-
vizados pela ação colonizadora portuguesa. Depois, veio o
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ensino de francês para as classes dominantes, em um pe-
ríodo que vai da Independência do Brasil até a década de
1960. Por fim, a partir da década de 1990, a hegemonia
colonizadora passou a ser representada pelo Inglês. Mas será
que as escolas precisam ter necessariamente o conteúdo divi-
dido em disciplinas? E será que o ensino deve ser feito ape-
nas em línguas europeias? A experiência das escolas indí-
genas nos permite vislumbrar outros modelos de educação.

Em novembro de 2007, pude acompanhar os resul-
tados de um projeto de educação indígena desenvolvido
pelo povo Werekena, habitantes do Rio Xié, afluente do Alto
Rio Negro, localizado no município de São Gabriel da
Cachoeira, no estado doAmazonas. Naquela aldeia, a comu-
nidade percebeu que estava muito dependente do regatões,
ou seja, pequenos barcos que atuam nos rios amazônicos
desde o século XVIII, realizando o comércio entre os povos
indígenas das florestas e as cidades. No caso de Anamoim, o
regatão vendia a preços exorbitantes produtos indus-
trializados, como enlatados, pasta de dentes, etc, e comprava
a preços muito baixos a farinha de mandioca produzida pela
comunidade. Atentos a essa situação de exploração, os
professores da Escola Indígena Diferenciada de Anamoim,
sob coordenação do Professor Florêncio Cordeiro, propuse-
ram aos seus alunos de ensino fundamental que acompa-
nhassem osmais velhos na construção de um bongo comuni-
tário. “Bongo” é uma canoa, feita a partir do tronco de uma
árvore gigantesca, e que serve para fazer o transporte de
carga em rios de difícil navegação, como é o caso do Rio Xié.
Durante vários dias, os alunos participaram da construção
do bongo, acompanhando os membros mais velhos da co-
munidade e a indígenas de outras comunidades que vieram
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ajudar nos trabalhos em forma de mutirão: busca da árvore
ideal nas terras altas da floresta, corte da árvore, transfor-
mação do tronco em canoa, processo de queima da canoa
para dar resistência à madeira, entre outras atividades. A
partir dessa experiência de pesquisa prática na vida da co-
munidade, os alunos, guiados por seus professores, pude-
ram escrever em “mutirão” um pequeno livro, em que rela-
tam em sua língua materna, o Nheengatu, todo o processo
de construção do bongo, ilustrando cada dia de trabalho
com um desenho produzido por eles e publicado pela pri-
meira vez neste volume.

Dessa forma, as crianças puderam aprender vários
conteúdos, que tradicionalmente são ensinados separa-
damente em disciplinas. Aprenderam a escrever em Nheen-
gatu de acordo com as regras do gênero discursivo texto
procedural, ou seja, texto que de forma objetiva descreve a
realização das tarefas executadas na elaboração de um
produto (nas escolas tradicionais, em geral, ficamos presos a
exemplos como receita de bolo). Assim, ao escreverem coleti-
vamente, praticaram um dos conteúdosmais importantes do
ensino de língua materna: a prática de redação. A área das
linguagens e artes foi contemplada ainda pela ilustração de
cada um dos textos produzidos. Os conhecimentos matemá-
ticos foram explorados pelos professores, ao trabalharem as
medidas do bongo, e as relações de proporção entre altura
da árvore e comprimento do bongo; medidas dos bancos da
bongo e cálculo de quantas pessoas poderiam ser carregadas
pelo bongo e também de quanta carga de farinha poderia ser
transportada para cidade, entre outros cálculos. Os primei-
ros passos para ensino de Geografia e das ciências da natu-
reza também foram abordados: pelas conversas com o an-
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cião que, durante a caminhada na mata, explicou aos alunos
quais árvores serviriam para a construção do bongo (e por-
que as demais não serviriam), pelo entendimento do proces-
so de queima da madeira da maneira correta para dar resis-
tência à madeira, pelo ensino de forma das práticas susten-
táveis de manejo do solo, ao se coletar apenas uma árvore
para servir à comunidade como um todo. Também tiveram
uma grande aula de política, ao participarem de uma ação
que pretendia um aumento da autonomia da comunidade
frente à exploração do regatão. Esses foram alguns dos con-
teúdos “disciplinares” que foram esparramados em conver-
sas e atividades práticas realizadas pelos alunos, orientados
por seus professores e pelos membros da comunidade.

Quem lê este texto deve estar se perguntando: mas
como elaborar aulas mais práticas, com os conteúdos traba-
lhado fora das caixinhas das disciplinas nas escolas locali-
zadas nas periferias das grandes cidades? Primeiramente,
precisamos de um mutirão de professores, que aceitem tra-
balhar em projetos coletivos. Em seguida, podemos tra-
balhar com os pais dos alunos. Será que eu posso visitar uma
construção, em que o pai do meu aluno trabalhe, seja como
pedreiro ou como engenheiro? E o que eu posso aprender
nessa construção: conteúdos de matemática e física abun-
dam em uma construção; a interpretação de texto pode ser
trabalhada na música Construção do Chico Buarque, e a
“desconstrução” em Saudosa Maloca de Adoniram Barbosa.
A Geografia pode ser explorada na compreensão do plane-
jamento urbano, procurando entender o plano diretor da ci-
dade (e, em sua ausência, investigando com os alunos as
consequências do descaso das autoridades com essa questão).



63A ESCOLA FORA DA SALA DEAULA;
E OS CONTEÚDOS FORA DAS DISCIPLINAS

SU
M
ÁR
IO

Embora seja difícil e a situação de descaso financeiro
e moral com os professores tornem a tarefa cada vez mais
árdua, a escola indígena pode inspirar o trabalho dos
professores das grandes cidades, porque propõe que se
valorize os conhecimentos da própria comunidade.
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PREFACE

The history of the origin of the wooden hull (bũgu)
speaks of how people in the interior of the Amazonia make
boats from a single tree trunk, from the choice of the best wood
to build one of the most used river transports in the colonial
period of the Amazonia and still used nowadays.

Wri�en in general Amazonian language, Nheengatu
and in Portuguese and in English, the history about the origin
of the hull, the oldest transport in the Amazon region is a text
produced by indigenous students from São Gabriel da
Cachoeira, Amazonas, Brazil.

This fascinating history about the origin of the hull
will certainly show you a new conception of life in theAmazon,
as well as the experiences of men who cross theAmazon region
in their hulls (canoes) from North to South and from East to
West with their beautiful oars also made of wood. A journey of
experiences within a wooden trunk that can last a lifetime.

You will also embark on this hull trip along the rivers,
paranás (small rivers), igarapés (branch rivers) and igapós
(wetland) and discover the fascinating Amazon world, while at
the same time discovering the cultural and linguistic riches of a
most multilingual region in the world - THE AMAZONIA.
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1st day:On the first day of building a bũgu (canoe), people
went to see a tree that was on firm land, located in the
center of the wood. They left early in the morning and
have come a long way to investigate if that tree was in fact
good enough for the construction of the bũgu. Then, by
arriving at the trunk of the tree, which was named by
yakayaka (floating tree), they saw that it was good enough
for the construction of the bũgu and started to cut it.

2nd day: The next day, they left again to put the tree’s
trunk into the right position, and then cut it in the right
length, according to the bũgu’s size. After that, they cut the
upper side of the trunk, aligning to the length, then they
marked the upper side that would be the mouth of the
bũgu. Thus, the second day of work was concluded.

MAYÉYAMUYÃBUGU
- THE CONSTRUCTION

OF THEWOODEN
TRUNKHULL

~

Ana Júlia Miranda Castro
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3rd day: Four gentlemen called Dário Afonso, Rui, Juarez
and José gather around to agree on how they would carve
that bũgu, and so they verified the thickness of that big
tree through one end to the other.

4th day: On the fourth day, the men kept building the
bũgu. They carved an inner part using a tool called tasira
(adze).

5th day: On the fifth day, they finished carving the inner
part of the bũgu. Then, the men split up into two groups:
one of the group worked with the ndyi (axe) to dig and
carve the hardest, the other group dab inside the bũgu
using the itá-iupanasara and tasira (chisel and adze).

6th day: On the sixth day, after closing the holes they
made in the bũgu, the men put it into the heat of the fire to
warm the wood. It was early friday, and they called the
students to see the bũgu. When they finished heating the
bũgu, they scraped in and outside of it, so that they
cleaned up the dirt.

7th and 8th day: On the seventh and eighth day, the men
made the benches of the bũgu and the stern with a wide
board. The used wood to the stern was made by the aiúa
(bay laurel), and wood of the four benches was from
ytayua (itauba tree).

The bũgu measured 19 sangawa (meters). The stern made
by wood measured 71,5 cm wide, and the keel measured
34,5 cm deep.

The bench at the stern measured 93 cm, the bench in the



middle measured 132 cm, the front bench measured 126
cm wide, and finally, the bow measured 75 cm wide.

9th day: On the ninth day, the men arrived at the place of
the bũgu and cut the wood to put under it and drag it to
the water.

10th and 11th day: On the tenth and eleventh day, the
men put the wood under the bũgu to push it into the
river’s direction.

12th, 13th and 14th day: On the twelfth, thirteenth and
fourteenth day, the men gather around to push the bũgu
to the river. After going through a long path, they arrived
at the river bank with the bũgu and, after that, they took to
their community, and so concluded the construction of
the wooden trunk bũgu.

The end!

Fim!

Mupasawa!
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A bũgu, (hull) or canoe as it is known atAmazonia
is sculpted in an only tree trunk, using an axe to cut the
tree, a machete to cut the trunk and a chisel for carving
inside the wood. Throughout this process the hull
appears, a vessel that carries on its lines skillfully carved
the population of the Amazon who lived on the banks of
rivers, lakes and streams in the region since the first
Amerindian populations.

According to Németh (2011, p.5), the oldest
registered canoe was a vessel made of excavated pine tree,
built in Pesse, Holland,between the centuries 8200 and
7510 BC. It measures almost 3 meters long, 40 cm wide
(fig. 25). The canoe, which is spo�ed at Drents Museum in
Holland, was found in 1955 while a road was being built.

RAKANGABUGU -
THEORGINOF THE
WOODENHOOK
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The canoe found in Pesse, Holland, is very similar
to the bũgu, (hull) built in Amazon by the Amerindios,
since first occupations in the Amazon valley region (fig.
26). Wooden trunk hull built by indigenous and caboclos -
person of mixed Indigenous Brazilian and European
ancestry or a culturally assimilated or detribalized person
of full Amerindian descent - fromAmazon.

It is observed that the hulls (canoes) are of rustic
structure and both of them have similar designs. The hull
from Figure 26, built in Amazon in the 80s is made of a

Source: Németh (2011).

Figure 25: Trunk hull

Source:Augusto Baniwa (2020)

Figure 26: Hull (bũgu).
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chestnut tree trunk, a very popular tree in the region that
produces a fruit called chestnut, of great value in the
Brazilian economic market.

It is believed that the building process of canoes has
been the same, and that this is an ancient practice that came
up since when the man needed to navigate, and for that boat
started to be built from tree trunks.

The use of canoe in the American continent was
quoted in Cristóvão Colombo’s first travelling diary to
America, in 1492, in which on October 26th, for the first time
he wrote the word canoe almadía, to define specifically a type
of vessel of the American Continent:

Sábado, 13 de octubre. Luego que amaneció vinieron a la
playa muchos de estos hombres, todos mancebos, como
dicho tengo, y todos de buena estatura, gente muy
hermosa: los cabellos no crespos, salvo corredios y gruesos,
como sedas de caballo, y todos de la frente y cabeza muy
ancha más que otra generación que hasta aquí haya visto, y
los ojos muy hermosos y no pequeños, y ellos ninguno
prieto, salvo de la color de los canarios, ni se debe esperar
otra cosa, pues está Este Oeste con la isla de Hierro, en
Canaria, bajo una línea. Las piernas muy derechas, todos a
una mano, y no barriga, salvo muy bien hecha. Ellos
vinieron a la nao con almadías, que son hechas del pie de
un árbol, como un barco luengo, y todo de un pedazo, y
labrado muy a maravilla, según la tierra, y grandes, en
queen algunas venían cuarenta o cuarenta y cinco
hombres, y otras más pequeñas, hasta haber de ellas en que
venía un solo hombre. Remaban con una pala como de
hornero, y anda a maravilla; y si se le trastorna, luego se
echan todos a nadar y la enderezan y vacían con calabazas
que traen ellos (COLOMBO, 1492) citado por (NÉMETH,
2011).

Our translation and adaptation:

Saturday, October 13 at dawn, many men arrived at the
beach, they were all young and of good stature, very
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beautiful people, with straight, thick hair like a ponytail, and
the entire forehead and much wider head than another
generation I have seen so far. The eyes were pre�y and not that
small...

They arrived at the ship with canoes made of trunk trees, long
boats, and all made with only one piece, and amazingly
sculpted, in which arrived forty or forty-five men, and others
in small canoes. They paddled with a shovel apuguitá, a
rowing, that works wonderfully.

In Cristóvão Colombo’s narrative, from 1492, it is very
evident that he is referring to the wooden trunk canoes (hulls)
built, in which a canoe was made from a singular type of tree
trunk. Therefore, that's further proof that this type of river
transport has been used for centuries by the amerindian people
fromAmerica.

Another important material that is used to move the
canoe is the rowing (shovel), as affirmed by Colombo. The
paddle apuguitá in Nheengatu is also made of wood, and it is
used to move and guide the canoe into all directions. It is a
material that until today is used to this end, but has also been
used as decoration as indigenous crafts.

The hull bũgu, or canoe as it is also called in Amazon,
was and still is a mean of river transportation used in the
region, due to its practicality of locomotion and utility in
hunting and fishing activities in Amazon’s rivers.
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In this chapter we describe how the bũgu (hull) of
wooden trunk, over time gained new formats and designs,
and with that it has totally changed the transport logistics of
the amazonian region.

With the arrival of the Westerners in the Amazon a
lot of changes happened, not only social, cultural and
linguistics like the introduction of the kariva nheenga
(Portuguese language), but also in the means of
transportation, in which before the arrival of kariva (white
men) bũgu, wooden trunk hull, was the only one used (fig.
27).

PISAGÚBUGU -
NEWWOODENHULL
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In Figure 27, it is noticed how was the construction
process of canoes (hulls), in a very rustic manner, carved
with tools such as ax, machete, chisel and adze. However,
using the knowledge of European boat builders, people
from the region learned new techniques of the construction
of canoes.

So, the construction process of a river vessel in
Amazon, throughout time has lived different phases, and
today there is a great variety of vessels, both motorized and
not motorized, and also both for passengers and for loads.
As an example, we can quote igara (a board canoe) (fig. 28).

Source:Augusto Baniwa (2020)

Figure 28: Canoe (igara).

Source: Kim Puremanã (2020)

Figure 27: Hull (bũgu).
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It is observed that the board canoe igara in
Nheengatu language, it is a well-crafted craft vessel
aggregated in its structure boards, rafters, wooden beams,
nails, screws and tows to seal the spaces between the woods.
It is a vessel with a more elaborated design than the hull.

There is also a variety of canoes in terms of shapes.
If it is small it is called igaramirim, and if it is big igarasu. Both
of these terms: mirim (small) and asu (big) are suffixes added
at the end of words. Both of them are also used in
Portuguese. They were obviously borrowed from
Nheengatu.

As example in Portuguese it is used words as:
paraná-mirim (small branch river), cantor mirim (kid singer),
clube mirim (club of soccer kids), capim mirim (greeping
grass), paraná-açu (big branch river), capim-açu (big grass),
andá-açu (brazilian big tree), jiboiaçu (anaconda), jacaré-açu
(kind of amazonian’s alligator).

There are also vessels like igarité, a large boat,
igaritéasu, ship. (Figs, 29 and 30).

Source: Lima (2020)

Figure 29: Boat (igarité)
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The ship igaritéasu is more used to transport large
volumes of cargo as petroleum and gas, food, manufactured
materials, electronics and home appliances. But there are also
models used to transport people, as the touristics ships, called
“transatlantics”.

It is certain that technologies and industrial
development contributed in a decisive way in the advances of
building river vessels, and nowadays these kinds of transport
has become the main means of transportations that people of
Amazon use.

Source: Lima (2020)

Figure 30: Ship (igaritéasu)

The boat igarité is a motorized vessel and its own
purpose is to transport passengers and cargo through Amazon
River. It is a vessel that gets to transport more than 300 people
and more than five thousand tons of materials in its cargo
compartment. This kind of vessel is used only on freshwater
rivers, not entering the sea. The ship igaritéasu however is
preferably used in ocean waters. (fig. 30).
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This chapter presents a brief sociolinguistics
approach of the language Nheengatu in theAmazonia social
context. As a brief micro sociolinguistic analysis of some
vocabulary on the text Mayé yamunhã bũgu, (The
construction of the wooden trunk hull).

Brief story of Nheengatu language

The general amazonian language, or Nheengatu as
it is called today, belongs to the linguistic family Tupi-
Guarani subset III, and its origin took place from Tupinambá
that, according to Métraux (1984, p. 95), “It was a language
spoken throughout coast of Brazil, from the confluence of
the Amazon River with the oceanAtlantic to the south of the
state of São Paulo, in the 16th century”.

The general language, according to Cruz (2011, p.4)
was “[...] spoken in the province ofMaranhão and Grão-Pará

SOCIOLINGUISTICS
APPROACHON
NHEENGATU
Ana Júlia Miranda Castro

Rosineide Magalhães de Sousa
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in Brazil, from 1616 until the end of the XVIII century”.
Corroborating in the same sense, Bessa Freire (2004, p. 114)
highlight that, from 1616 until 1686 the general language
was expanded betweens the population nuclei inAmazon in
an asymmetrical manner and started to be called general
amazonian language. Already at the beginning of the XIX
century, it evolved for the variety called Nheengatu
language. See in Graph 2.

In Graph 2, we did an illustration to exemplify how
was the evolution process of the Nheengatu language and is
assimilation by the Amazon peoples, since the colonization
period until the XIX century.

The language acquisition process of the Nheengatu
language between the Amazon peoples inserted in the
historical context of the Amazonia colonial period, and
everything goes from the insertion of the general language
introduced by jesuits priests in the XVII and XVIII centuries
in villages called breakdowns, in which could be found

1. Tupinambá
Language of the Tupi-
Guarani family spoken
on the coast of Brazil in
the 16th century.

2. Língua geral
Tupinambá variety
spoken in the

distribuition villages
in the Amazon in the

17th and 18th
centuries.

3. Nheengatu
Evolution of the
general language
spoken in the

population groups of
the Amazon in the
19th century to the

present.

4. Português -
Nheengatu
Assimilation of
Nheengatu and

Portuguese and loss
of their mother

tongues in the 20th
century.

Indigenouspeoples:
•Mura
•Werekena
•Outros

Indigenouspeoples:
•Arapasos
•Baré
•Baniwa

Source:Adapted graph from paper of Ademar Lima (2018).

Graph 2: Nheengatu language and its assimilation
by indigenous peoples
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indigenous people of various ethnicities, peoples.

Those indigenous people were brought from their
home villages to those villages of breakdown through
descimentos¹. In these breakdown villages, as they were
called, because the division of indigenous were made for the
local labor, Tapinoma was learned which in this context of
intense linguistic contact, underwent several grammatical
and lexical transformations, and came to be called the
Amazonian general language. According to Rodrigues
(1996), the choice of Tupinambá for this role was due to the
fact that in the region there were many languages of the Tupi
family, with which it was possible to maintain contact. Later,
however, other peoples including the Baré, Baniwa, Mura,
Werekena, Arapasos began to replace their ancestral
languages by the general language, so that in the 19th
century, it became known as Nheengatu (good language).

It should be reinforced, as Rodrigues (1996, p. 10)
does in the historical process of its constitution and
expansion, the Amazonian general language (and,
consequently) Nheengatu “was progressively readjusting
and differentiating itself from the Tupinambá spoken by the
Indians. that survived until the mid-eighteenth century"

(Rodrigues 1996, p. 10). Also, according to this
author there was no abrupt process of creole formation, but
from the beginning the LGA communities presented a
situation of partial bilingualism with Portuguese or in other
indigenous languages with a majority of monolinguals in
the general language and a minority of bilinguals
(Rodrigues 2002, p. 11).

It should be stressed that although Nheengatu from
Alto Rio Negro is the best known and most talked about
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variety, it is not the only one variety. According to the map
below, only in the state of Amazonas there are at least three
varieties of Nheengatu: the one from the Alto Rio Negro,
other from the Middle Amazon River, and the another from
the Solimões River. According to Silva, Cruz and Lima-
Schwade (2020), the Middle Amazon variety is the most
conservative, a trait that the authors correlate to the fact that
this variety is spoken as a first language by Sateré-Mawé
indigenous people who acquired this language along with
the Sateré- Mawé, language of the Mawetí-Guarani family,
variety very close to the Tupi-Guarani languages (CRUZ,
SILVA and LIMA-SCHWADE 2021).

Source: Tiago Maiká Müller Schwade e Michéli Carolini de Deus
Lima Schwade, 2021, em CRUZ, SILVA e LIMA-SCHWADE (2021).
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Major books wri�en in general language
and in Nheengatu

As we indicated in the previous section, the term
Nheengatu was first recorded by Couto deMagalhães (1876)
in O savage: a general language course according to Ollendorf.
Since this course, several works have registered varieties of
Nheengatu, such as the Grammar of the Brazilian Language,
Brasílica, Tupi or Nheengatu, from 1876, wri�en by Pedro
Luiz Sympson, an Amazonian military and politician:
Poranduba Amazonense, wri�en by J. Barbosa Rodrigues,
and one of the largest dictionaries of an indigenous
language spoken in Brazil, the Vocabulary Portuguese-
Nheengatu, Nheengatu-Portuguese wri�en by Ermanno
Stradelli (1929).

In the 21st century, there was an increase in the
number of productions about the variety of Nheengatu
spoken in the Upper Rio Negro, among these, notions of
general language or Nheengatu: grammar, legends and
vocabularies wri�en by Padre Afonso Casasnovas in 2006;
the General Language Course: nheengatu or modern Tupi:
the language of the origins of the Amazonia civilization
wri�en by Eduardo de Almeida Navarro in 2011, and the
Nheengatu Phonology and Grammar: the general language
spoken by the Baré, Warekena and Baniwa peoples wri�en
by Aline da Cruz in 2011.

More recently, the first works on other varieties of
Nheengatu have started to appear in academic works.
About a community of speakers of Daw, language of the
Nadahup family in which the elderly speaks Nheengatu
(Rio Negro variety) as a second language. There is an article
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wri�en by Finbow (2020) about the variety of the Middle
and Upper Rio Solimões (Solimões river). Silva (2019)
wri�en a phonological description and documentation and
a shortly thereafter, the author also performed a description
of the verbal and nominal morphosyntax of this same
variety (Silva 2020). About the variety of Middle Amazonas
River, the phonological description proposed by Lima-
Schwade (2014) and a more complete socio-historical and
linguistic study developed by the same author in 2021.

It should also be reinforced that recently there has
been a growth of a linguistic policy to strengthen the
Nheengatu language with the creation of the Nheengatu
Language Academy, which brings together speakers of the
Amazonian varieties of the language; with the publication
by members of the linguistic communities of teaching
materials (MELO and LIMA 2017), and with the publication
of the dictionary called Traditional Nheengatu (YAMÃ
2020).

This linguistic policy of strengthening Nheengatu
led by speakers of the language, also takes place through the
establishment of courses for teaching Nheengatu in
processes of linguistic revitalization in the Amazonia.
Beyond to the Amazonia, indigenous peoples of Ceará
including the Tapeba, Potiguara and Jenipapo-Kanindé, and
they have learned the variety of Nheengatu spoken in the
Upper Rio Negro, for they understand that this language
descends from Tupinambá which in the past would have
been spoken by these peoples.
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Nheengatu as a lingua franca of Amazonia

The general language, Nheengatu spread in such a
way in Amazon, that during the XVII, XVIII and in the
beginning of the XIX century it was the most spoken
language in the region, becoming a lingua franca.

The term “lingua franca”, as Calvet (2002) says, “is
the means of communication used between people who
speak different languages”. In other words, during the
colonial period in Amazon, the Nheengatu language is
being spread between dozens indigenous languages of the
region, becoming the main serve language in the Amazon
region.

Speakers of other languages started using it as a
lingua franca, mainly as a means of communication in trade,
labor and regional markets. Until the year 1877, Nheengatu
kept its hegemony over other languages, losing space only
to the Portuguese language from the second half of the XIX
century.

The geolinguistics of Nheengatu

Nheengatu which was the most spoken language in
Amazonia from the second half of the XIX century lost space
to the Portuguese language, which became the official
language in Brazil. Thereby, Nheengatu was restricted to the
northwest region of the Amazon, in the counties of Santa
Isabel do Rio Negro and São Gabriel da Cachoeira, state of
Amazonas.

However, with the upcoming increase of migration
from the indigenous population in search for work and
education in be�er schools made the Nheengatu generate
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new communities in other Amazon cities in the region as:
Careiro, Manaus, NovoAirão and Santarém. Nheengatu has
also been present in countries as Colombia and Venezuela,
in the border with the Amazon state.

So, it has formed several speech communities in the
Amazonian region of Nheengatu speakers.

The term “speech communities” has been very used
by sociolinguistics scholars. For example, for Gumperz
(1962, p. 31), the term refers to a social group that can be
monolingual or multilingual, kept together through an
interaction between the same linguistic code, of which the
author calls communication matrix, covering a geographical
area.

The author understands that a speech community
can consist of small groups connected by the linguistic
contact face to face, or it can reach bigger regions.

To Labov (2008) and Ferguson (1959) speech
community is a group that shares the same language
standards. Corroborating in the same direction, Calvet
(2002, p. 105) states that “a speech community can be made
by people that comprehend each other thanks to the same
language”.

The speech community concept is based, in this
way, in the necessity of recognizing a common standard for
the speakers of a given linguistic variety (CALVET, 2002).

The supracitated definitions have in common the
fact that speakers share the same linguistic code to belong to
the same speech community.

It can be, then, assumed that a speech community is
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referred to a group of people that utilizes a linguistic code to
communicate in a determined language.

Micro Sociolinguistics approach of Nheengatu

The term “micro sociolinguistics” according to
Calvet (2002) refers to the more restricted study of the
language itself, like phonetics, syntax, morphologies,
semantics and lexicology. In other words, focuses on the
study of linguistic structures.

For example, the term “Nheengatu” translated as
“lingua boa” into Brazilian Portuguese was first used by
Couto de Magalhães in 1876 and consists of the noun
nheenga (language) and the stative verb (or adjective,
depending on of analysis) katú ('to be good'). Thus,
Nheengatu means "good language".

Currently, there are two competing writings for the
Upper Rio Negro variety: the one called kuximawara (from
the past) and the one called kuiriwara (from now). The script
called kuximawara is used by Casasnovas in their grammar
and is quite widespread among the older teachers in
Nheengatu. In turn, the script known as kuiriwara has been
used in more recent works produced by indigenous people
in teacher training courses (cf., for example, Pacheco,
Sidinha...). The first version of the book “Maye yamuyã
bũgu” was wri�en in Kuximawara, and later revised for
Kuiriwara. Nheengatu’s alphabet is composed of 18 le�ers,
with 4 vowels: A, E, I, U; 13 consonants: B, D, G, K, M, N, P,
R, S, T, W, X, Y.

The vowels are given the following graphic accents
to help in the pronunciation of words that deviate from the
common pa�ern: acute accent: á, é, í, ú. For example: wirá
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(bird), igarité (boat), nambí (ear), katú (good). Nasal
correspondents: ã, ẽ, ĩ, ũ. Exemplo: apwã (ball), meẽ (to give),
yamĩ (to squeeze), mukũi (two).

In the “Mayé yamunhã bũgu” text of this book (p. 9)
there are several words with the use of the nasal
counterparts, such as: purãga (good, good), ũbuesara
(student) etc. The text writers chose to use nasal
correspondents because there is a tendency to nasalize the
Nheengatu language, especially among speakers from the
Upper Rio Negro region.

Macro sociolinguistic approach of Nheengatu

The term macro sociolinguistic, according to Calvet
(2002) is referred to the use and function of the language in
its social context. It is an interaction between languages and
their acquisition conditions, development and functioning
in the social context.

The dissemination of the Nheengatu language
through linguistic touch and its teaching in Amazon towns
and villages made the conversion of the indigenousmade by
the Jesuits priests easier, as a way to make them part of the
western society.

Thus, it is noticeable that the Nheengatu language
had a significant role in the social context of that colonial
time as the most relevant vehicular communication
language to society from that time.

Many speakers of other indigenous languages
stopped speaking their mother tongues and started to speak
Nheengatu. For having achieved the status of the most
spoken language in the region, the fauna and flora of
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Amazônia were named in that language. And, even after the
hegemony of the Portuguese language in Amazonia,
Nheengatu is still spoken by more than 8,000 speakers, and
is present in three countries: Brazil, Colombia and
Venezuela. That number may be underestimated, once that
language communities along the lower Rio Negro and
others rivers of Amazônia have taken over the Nheengatu,
and the researchers estimate there are 20,000 speakers in this
language.

Code switching in the indigenous community

Code switching, according to Calvet (2002) refers to
the change of language or linguistic variety by the speaker
according to the context of interaction that they are involved
in.

This linguistic phenomenon described by Calvet
(2002) is very common in indigenous communities in which
the mother tongue is Nheengatu, or even as a second
language, and it is bilingual in Nheengatu and Portuguese.

However, as all bilingual communities that have
two linguistic codes tend to during the communication
moments to use both codes in switched way, which is called
at sociolinguistics’ studies as code-switching.

Let's see how code-switching works: an individual
who is talking to another in Nheengatu but introduces
Portuguese words or sentences in his speech. This is a
natural and common process in bilingual societies. One can
imagine that code-switching is motivated by the speaker's
need to emphasize what he is saying, for thinking that the
understanding of his interlocutor in the dialogue in
Nheengatu was not satisfactory, or for thinking that the term
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or expression he intends to speak it is more elucidated in the
other language, and/or even due to linguistic activism
(LAGARES, 2018).

In a dialogue transcribed from a recording of a
conversation between two bilingual speakers of the Pisasú
Sarusawa (New Hope) indigenous community, from the
lower Rio Negro, Manaus, Amazonas, code-switching was
pretentious:

_ Ixé nti kurí upusú siía kumandamirĩ kwá akayú

_ Marantaá nti?

_ Yaãsé amana nti uwari retana. Não choveu e as plantas
morreram.

(*Portuguese translation to English: It didn’t rain
and the plants died).

In the dialogue it is noticeable that one of the
speakers used code-switching replacing the sentence: nti
amana íwa-itá umanu ana, in Nheengatu for “não choveu e as
plantas morreram.”(*Portuguese translation to English: It
didn’t rain and the plants died). Code-switching is currently
used inside bilingual indigenous communities which speak
Nheengatu and Portuguese.

Loanword between Nheengatu and Portuguese

Loanword, according to Calvet (2002) is a collective
phenomenon, in which languages loan words from one to
another incorporating them into their own lexicon. This
incorporation can be through the reproduction of the word
without changing its pronunciation and writing, or through
phonological and orthographic adaptation.
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Several works present linguistic borrowings from
the so-called Tupi in Portuguese (cf. papers organized by
NOLL and DIETRICH, 2010). It is estimated that there are
more than 10 thousand terms that have been incorporated,
mainly vocabularies of fauna and flora of Amazônia (BESSA
FREIRE, 2004). According to Santos and Cruz (2021), the
terms fauna and flora were probably incorporated into
Portuguese directly from Tupinambá or from some Tupi
variety on the coast, since many were registered in the 17th
century, and others must have come mainly from the
paulista general language, due, the fact that this language
was used by bandeirantes of São Paulo in their process of
territorial expansion (after the invasion of indigenous
territories). However, careful studies are needed on the
varieties of Portuguese spoken in the Amazonia, in order to
verify the existence of loans from Nheengatu to Brazilian
Portuguese which are different from the toponyms
registered in other dialects.

On the other hand, there are several borrowings
from Portuguese to the Amazonian general language.
Santos (2020) presents a history of these loans since the 17th
century, showing that, firstly, the loans from Portuguese to
the Amazonian general language were mainly from the
religious field, and li�le by li�le, Portuguese terms were
used in the most diverse lexical fields.

Examples of incorporation through reproduction of
the word without changing its pronunciation and writing of
Nheengatu to Portuguese: paraná (paraná), paraná mirim
(paraná mirim), ingá (ingá), urubu (urubu), pipira (pipira). in
English: branch river, small branch river, inga fruit, vulture,
pipira bird.

Examples of incorporation through phonological



90 MAYÉ YAMUYÃ BUGU~

and orthographic adaptation of Nheengatu to Portuguese:
pirarukú (pirarucu/ in English: pirarucu fish), tukunaré
(tucunaré/ in English: peacock bass), buya (jiboia/ in English:
boa constrictor anaconda), kurumĩ (curumim/ in English:
kid), asú (açú/ in English: adjective with a role function.

In the text “Mayé yamunhã bũgu” we find five
words that the authors have adapted from Brazilian
Portuguese to Nheengatu: ilargura (width), igrususa
(thickness), irudela (rodela), travesa (travessa) and umediri
(measure).

It is clearly observed that there is an influence of the
Portuguese language in the writing of the authors of the text
“Mayé yamunhã bũgu”, given that these words have their
counterparts in the Nheengatu language: tipupiresawa
(width), turususawa (thickness), arakapá (rodela), akangapawa
(pla�er) and musanga (measure).
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Teacher of Takinahaky Nucleus for Indigenous
college education

When we think in schools of the western world,
whether public or private schools, soon comes to our mind a
matrix of subjects that need to be taught. Some, like
Portuguese and Mathematics are in any school curriculum.
Others depend on governments' understanding of what
needs to be taught. In this way, we have Physics,
Geography, Philosophy, History, Chemistry, Biology, and
others. The choice of language subjects, for example, is
indicative of the countries that dominate our economic
market, or in other words, countries that colonize us. Thus,
the first foreign language that was imposed by the school
was Portuguese. Yes! Because in a territory where is
estimated that there were more than a thousand indigenous
languages in the time the colonizers arrived in this territory.
Thus, learning Portuguese was a colonizing imposition. An

THE SCHOOLOUTOF
CLASSROOMAND THE

CONTENTSOUTDISCIPLINES
Aline da Cruz
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imposition that led to the extinction of most languages (and
indigenous peoples), and, in an equally or more cruel way
that led to the extinction of many numbers of African
languages were spoken by men and women who were
enslaved by the action’s Portuguese colonizing. Later, came
the teaching of French to the ruling classes in a period that
goes from the supposed independence of Brazil in 1960s.
Finally, in 1990s onwards the colonizing hegemony began to
be represented by English. But the schools necessarily need
to have content divided into subjects? And should teaching
be done only in European languages? The experience of
indigenous schools allows us to glimpse other models of
education.

In November 2007, I was able to follow the results of
an indigenous education project developed by theWerekena
people, inhabitants of the Xié River, a tributary of the Upper
Rio Negro, located in the municipality of São Gabriel da
Cachoeira in Amazonas’s state. In that village, the
community was heavily dependent on sellers’ boat
(regatões), that is, small boats that have operated on
Amazonian rivers since the 18th century carrying trade
between indigenous peoples of forests and cities. In the case
of Anamoim, the seller boat (regatão) sold industrialized
products for exorbitant prices, such as canned goods,
toothpaste, etc, and he bought cassava flour for a very low
prices produced by indigenous community. Aware of this
situation of exploitation, the teachers of indigenous school
of Anamoim, under coordinated by Professor Florêncio
Cordeiro da Silva proposed to their elementary school
students that they accompany their elders in the
construction of a community boat (bũgu in nheengatu
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language or bongo in Portuguese orthography) is a canoe
made from the trunk of a gigantic tree and used to transport
cargo in rivers that are difficult to navigate, such as the Xié
River. For several days, students participated in the
construction of the “bongo” accompanying older members
of the community and indigenous people from other
communities who came to help with the work in the form of
a collective effort: search for the ideal tree in the highlands
of the forest, cu�ing the tree, transformation of the trunk in
canoe through canoe burning process to give resistance to
the wood among other activities. Based on this practical
research experience in community life, the students guided
by their teachers were able to write a small book in their
mother tongue, Nheengatu about the entire process of
building the canoe (bongo), illustrating each working day
with a drawing produced by them and published for the
first time in this volume.

In this way, children were able to learn various
contents which are traditionally taught separately in
subjects. They learned to write in Nheengatu according to
the rules of the discursive genre procedural text, that is, text
that objectively describes the performance of tasks
performed in the elaboration of a product (in traditional
schools, in general, we are stuck with examples as a recipe
for cake). Thus, when writing collectively, students
practiced one of the most important contents of mother
tongue teaching: the practice of writing.

The area of languages and arts was also covered by
the illustration of each of the texts produced. Mathematical
knowledge was explored by the teachers when working on
the measurements of the canoe (bongo), and the relationship
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between the proportion between the height of the tree and
the length of the bongo; measurements of the bongo benches
and calculation of how many people could be carried by the
bongo and how much flour could be transported to the city
among other calculations. The first steps in teaching
Geography and the natural sciences were also addressed:
through conversations with the elder who during the walk
in the forest, explained to the students which trees would be
used to build the bongo (and why the others would not),
through understanding by the process of burning wood in
the right way to give resistance to the wood, through
teaching the form of sustainable soil management practices
when collecting just one tree to serve the community as a
whole. Students also had a great political class as they
participated in an action that aimed to increase the
community's autonomy in relation to the exploitation of the
seller boat (regatão). These were some of the “disciplinary”
contents that were spread in conversations and practical
activities carried out by the students, guided by their
teachers and members of the community.

Who reads this text must be asking himself/herself:
but how to prepare more practical classes with the contents
worked out of the discipline boxes in schools located on the
outskirts of large cities? First, we need a joint effort of
teachers who accept to work on collective projects. After
that, we can work with the students' parents. Can I visit a
building where my student's father works, either as a
bricklayer or an engineer? And what can I learn from this
construct: math and physics content abound in one
construct; text interpretation can be worked in the song
“Construction” (construção) by Chico Buarque, and
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“deconstruction” in Saudosa Maloca (homesick) by
Adoniram Barbosa. Geography can be explored in the
understanding of urban planning, seeking to understand the
city's master plan (and, in its absence investigating with
students the consequences of the authorities' neglect with
this issue). Although, it is difficult and the situation of
financial and moral neglect with the teachers makes the task
increasingly arduous, the indigenous school can inspire the
work of teachers in large cities, because it proposes that the
knowledge of the community itself be valued.
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Ara – dia, claridade (Day)
Arakapá – rodela (disk)
Akangapawa – travessa (pla�er)
Bongo – variação da palavra “bũgu” (wood canoe)
Bũgu – casco de tronco de árvore (wood canoe)
Garapá – porto, local de atracar embarcações (harbor)
Igara – canoa de tábua de madeira (canoe)
Igarapé – pequeno canal fluvial, afluente de rio (small river)
Igarité – barco grande, embarcação de maior capacidade (boat)
Igaritéasú – navio, transatlântico (ship)
Ií – água (Water)
Itá – pedra, pequenos pedaços de rochas (stone)
Kaá – mato, vegetação, folha (leaf)
Karuka – tarde, entardecer (afternoon)
Mayé – como, de que forma? (how)
Mbuesara – professor (teacher)
Mira – pessoa, gente (people)
Mirá – árvore, madeira (wood)
Murakí – trabalho (work)
Musanga – medir (to measure)
Paraná – rio (river)
Paranáwasú – mar, oceano (ocean)
Puranga – boa, bom (good)
Tatá – fogo, fogueira (fire)
Tipupiresawa – largura (whidt)
Turususawa – grossura (thickness)
Umbuesara – aluno, estudante (student)
Upé – em (sentido locativo) (at)
Waá – pronome relativo - que (what)
Wasú - sufixo aumentativo: -ão, -ona, grande (suffix est)
Igapú – área de floresta inundada pela cheia dos rios (rain forest)
Yaka-yaka – nascente do rio ou árvore que flutua (float tree)
Yamunhã – construir, construção (building)
Ypawa – lago (lake)
Yuá - canoa cavada num só tronco de pau, sem falcas. (trunk canoe)
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