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A PRESENGA DO "LEisMO" EM TRES ESCRITORES ESPANH6IS
SUvia Massimini (USP)

o paradigm a dos pronomes pessoais de terceira pessoa em espanhol e 0 unico exemplo de

conservac;ao parcial do sistema casual latino. Do nominativo ILLE. ILLA.ILLUDse originam as

formas tOnicas d. ella. ello; do acusativo ILLUM.ILLAM.ILLUDdescendem as formas 10. la. 10.

e do dativo ILL!se origina 0 pronome Ie. FaIa-se em "norma etimol6gica" para referir-se ao uso

das formas herdeiras do acusativo 10. la. 10para 0 objeto direto e da forma derivada do dativo.

Ie. para 0 objeto indireto.

Entretanto. a lingua espanhola. desde muito cedo. comec;ou a confundir essas reIac;6es morfo-

funcionais. de modo que se comec;ou a utilizar a forma Ie dativo para 0 complemento direto

referido a pessoa (sobretudo no singular). que correspondia a 10. e progressivamente foi-se

aplicando a compIemento direto de coisas (que correspondia tambem ao 10neutro procedente



da forma latina ILLUDj. Esse fenomeno. conhecido como LEiSMO. que. inicialmente. afetava

somente as formas do singular. estendeu-se tambem as formas do plural; com isso. les veio a

substituir los. Posteriormente. afetou inclusive as formas do singular e do plural do genero

feminino. usando-se Ie para la e les para las.

o sistema resultante e urn fenomeno que nasceu em Castilla e se estendeu as regioes limitrofes.

o objetivo deste trabalho e verificar. portanto. a presen/;:a do LEisMO em tres escritores

espanh6is: Miguel de Cervantes. Miguel de Unamuno e Camilo Jose Cela.

AS FORMAS DE TRATAMENTO DA EPOCA DO "QUIXOTE". UM ESTUDO DOS PRONOMES

DE SEGUNDA PESSOA NUN EPISOmO DA "VENTA".

Paula Renata de Araujo (USP)

o estudo se propoe a analisar as formas de tratamento na segunda pessoa do singular num

epis6dio de Dom Quixote. e 0 capilulo XXXVIda primeira parte. Trala-se de urn dos epis6dios

que tern lugar no espa<;:oda "venta de Juan Palomeque". Cenario de encontros e desencontros.

a estalagem recebe h6spedes das mais variadas procedencias. 0 que fornece rico material com

diversas situa<;:oescomunicativas. 0 epis6dio de alguma forma reilele oscila<;:oesque as formas

de tratamenlo apresentavam naquela epoca. 0 uso do "vos"por exemplo. passava por momentos

de transi<;:ao.Dessa forma os pronomes de segunda pessoa serao nosso objeto. ja que a situa<;:ao

comunicativa em pauta nos fornece urn material rico para a analise das formas utilizadas entre

urn emissor e urn 56 interlocutor. Sera tra<;:ado.por exemplo. urn panorama da evolu<;:aodos usos

do "vos" na lingua espanhola.

ERNESTO SABATO E 0 ARGENTINO

Andresa Fabiana Batista Guimarcies (USP)

Informe sobre Ciegos e a terceira parte do romance Sobre Heroes y Tumbas (2001) de Ernesto

Sabalo. Por tras da pretensao de descobrir 0 Reduto Sagrado da Seita que governa 0 mundo. 0

Informe realiza uma analise da realidade noturna do presente social. consequencia do desejo

conslanle de salvar 0 homem de hoje. maltralado pelos tempos modernos. 0 romance percorre

o mundo escuro ou realidade nolurna. termos usados por Sabato para referir-se aos aspectos

da realidade profunda oposta e complementar a realidade diurna e objetiva. De maneira

simb6lica. 0 autor aprofundou-se na realidade por meio da imersao no "eu" do seu narrador.

Fernando Vidal Olmos. 0 inconsciente deste personagem e objeto de uma auto-analise. por isso

narra suas obsessoes. seus sonhos. seus desejos secretos. acontecimenlos do seu passado. ou

seja. tudo relativo a dimensao nao racional do "eu". Uma das obsessoes mais constantes de

Sabato e "10 argentino". No Informe aparece claramente a rela<;:aoentre a Argentina e 0 "eu" do

escritor. essa preocupa<;:aomanifesta-se em diferentes niveis. no idioma. no cenario. na historia.

psicologia. filosofia. etc. Desta maneira. pode-se afirmar que a obra de Sabato orienta-se para

uma explica<;:aototal do argentino. Neste lrabalho. analisaremos as palavras tipicamenle

argentinas que pertencem a linguagem familiar ao "lunfardo" ou 'Jerga porlena" que aparecem

no Informe sobre Ciegos.



o "EU" E SEUS TRA<;OS: IMPLICA<;OES DA PRESEN<;A E AUSENCIA DO PRONOME

SUJEITO DE PRIMEIRA PESSOA DO SINGULAR EM UM TEXTO DE JORGE LUIS BORGES

Alexandre Fiori (USP)

o trabalho trata os efeitos de sentido que surgem da presen<;;ae omissao do pronome pessoal

sujeito de primeira pessoa do singular no texto "Borges e eu". do escritor argentino Jorge Luis

Borges. Tais efeitos mostram caracteristicas da lingua espanhola com respeito ao uso dos

pronomes pessoais sujeito e ao estabelecimento de uma rela<;;aode compara<;;ao/contraste entre

as pessoas do discurso. Dessa forma. a "identidade" discursiva de urn personagem e a sua

"rela<;;aotextual" com 0 outro permitem questionar 0 conceito de sUjeito como ser unico e central

no discurso e mostram que a no<;;aode subjetividade nao esta simplesmente centrada no "eu".

mas. alem disso. incorpora 0 outro como elemento constitutivo.

o PORTUNHOL DOS DESTERRADOS DE HORACIO QUIROGA: pOLiTICA E SUBJETIVIDADE

NA REPRESENTA<;AO LITERAR1A DE UMA LiNGUA DE FRONTEIRA

Wilson Alves Bezerra (UFSCAR)

Os contos do escritor uruguaio Horacio Quiroga (1878-1937) que tern por espa<;;oa selva de

Misiones e por personagens pe6es brasileiros. paraguaios. indios ou europeus. que passam. a

partir de seu livro de 1926. a ser tratados sob a denomina<;;aode desterrados. tern urn aspecto

interessante. bastante produtivo tanto no ambito da teoria literaria quanta no linguistico.

Trata-se da maneira como esta representada. nestes contos. a lingua falada pelos personagens.

Esta "lengua de frontera. mezcla de protugues-espanol-guarani. fuertemente sabrosa". conforme

a caracteriza 0 narrador do conto "Un peon" (1918) pode suscitar algumas quest6es. de que me

ocuparei neste trabalho. Dois sao os aspectos que me parecem centrais ao tomar 0 texto de

Quiroga como objeto de analise levando em conta este portunhol: (a) a enuncica<;;aona lingua

de fronteira tomada nao como ato individual, mas concebida como pratica politica. entendendo

aqui politica no sentido que the confere Guimaraes (2002: 16). caracterizada "pela contradi<;;ao

de uma normatividade que estabelece (desigualmente) uma divisao do real e a afirma<;;aodo

pertencimento dos nao incluidos". em nosso caso. 0 embate estaria na inscri<;;aodos brasileiros

no espa<;;ode enuncia<;;aode Misiones atraves do portunhol. e no desafio a autoridade. personi-

ficada na figura do patrao; (b) a representa<;;aoda situa<;;aodo desterro fisico e linguistico de urn

sujeito.ja incapaz de habitar tanto a lingua materna quanto a lingua do desterro. Estas questOes

serao discutidas a partir do conto "Los desterrados" (1925).

SANGUE DE AMOR CORRESPONDIDO X SANGRE DE AMOR CORRESPONDIDO: AS MUDAN<;AS

DE EFEITO DE SENTIDO NAS EXPRESSOES DE PESSOA ENTRE 0 ROMANCE ORIGINAL

EM PORTUGUES E SUA TRADu<;Ao AO ESPANHOL

Andreia dos Santos Menezes (USP)

A apresenta<;;ao tera como objetivo fazer uma analise comparativa da expressao das pessoas em

portugues e espanhol tendo como material de analise os romances Sangue de amor correspon-

dido. do escritor argentino Manuel Puig. e sua tradu<;;aoao espanhol. Sangre de amor corres-

pondido. feita pelo proprio autor.



o original em portugues foi escrito em 1982 quando Puig vivia na cidade do Rio de Janeiro. Em

ocasiao de uma reforma em sua casa, 0 escrilor conheceu urn pedreiro e, durante as conversas

que mantiveram, a forma como 0 brasileiro falava fascinou 0 escritor argentino. Puig gravou

essas conversas e baseado nesses relatos escreveu Sangue de arnor correspondido em portugues

e depois 0 traduziu ao espanhol. 0 romance e 0 relato das rnemorias do personagem Josemar,

urn pedreiro semi-analfabeto que migra do interior do Rio de Janeiro para a capital.

Ambas as obras estao apoiadas na oralidade proveniente da camada social do personagem central.

Sabemos que saDinerentes a tradw;:aomudan<;as de efeitos de sentido, grande parte delas imposlas

pelas esiruturas das proprias Iinguas envolvidas e outras elaboradas pelo proprio tradutor.

Buscaremos mostrar por meio da analise comparativa de trechos do original e da tradw;:ao que

houve mudan<;as de efeitos no tocante a ell.1Jressaodas pessoas que foram acarretadas pela

propria forma do portugues e do espanhol e que, no entanto, houve outras que vao contra

algumas das tendencias da lingua espanhola. Acreditamos que isto se deve ao fato de tratar-se

de urn autotradutor que permitiu-se mudan<;as mais radicais que provavelmente nao seriam

consentidas a outro tipo de tradutor.


