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A ESTRUTURA DA FUN<;Ao PRAGMATICA TEMA NO PORTUGUES: UMA ABORDAGEM

DIACRONICA

Fabio Izaltino Laura

Utilizando ocorrencias do seculo XVIII, )(]X e XX. extraidas de cartas pessoais, mostra-se. numa

abordagem diacronica, as caracteristicas estruturais da fun<;aopragmatica Tema no portugues escrito,

em outras palavras, mostra-se se ha alguma mudan<;a na marca<;aodo Tema nos tres seculos. fazendo

tambem um contraponto com 0 trabalho de Vicente (2002) para 0 portugues falado contemporaneo.

Pe'"Latti(1998) apresenta exemplos para 0 portugues falado contemporaneo do Brasil que se enquadram

em dois tipos de estrutura de Tema. Em agora ... bebida alc06lica eu gosto de qualquer tipo de bebida ...

o Tema bebida alc06lica nao e precedido por nenhuma preposi<;ao ou qualquer outra expressao,

marcando-o, ao contrarto de bom ... sobre alimenta<;ao ai... 0 que voce tem visto que pode dizer pm

gente? Em que a preposi<;ao sobre expressa uma marca<;ao tipica da fun<;ao pragmatica Tema no

portugues. Para Dik (1997). um constituinte com fun<;aode Tema especifica um conjunto de entidades

em rela<;aoas quais a ora<;aoseguinte apresenta alguma infonna<;ao relevante. Na verdade, segundo

Dik (1997),0 Tema orienta 0 ouvinte quanta aos t6picos do discurso em rela<;aoaos quais 0 conteudo

da ora<;aoseguinte deve ser interpretado. Nossos dados mostram que 0 Tema pode ser marcado por

outras expressoes e nao apenas pela preposi<;ao sobre, mostrada acima, e quanta a, a expressao que

mais ocorre nos dados. Na analise quantitativa para 0 portugues escIito, veIifica-se que ha vartos casos

de Tema marcado por essas express6es nos tres seculos. mas essa marcac:;aoe maior, sobretudo, nos

seculos)(]X e XX. Nota-se tambem que ha diferen<;asentre os dados diacr6nicos do portugues escIito

e os do portugues falado contemporaneo. uma vez que os dados de Vicente (2002) mostram que 0Tema

e preferencialmente nao marcado no portugues falado, diferentemente de nossos dados do portugues

escIito que apontam 0 Tema como sendo marcado.

A FUN<;AO TEXTUAL DOS NOMES DEVERBAIS

Roberto Gomes Camacho rUNESP)

Como constru<;6es encaixadas, os nomes deverbais sao dotados de uma caracteristica gramatical

relevante: alem de poderem preservar a estrutura argumental do predicado verbal de origem,



podem atuar como urn termo da predica<;aomatriz (Oik 1997). Essa caracteristica da aos nomes

deverbais a versatilidade funcional de exercer fun<;oessintaticas, semanticas e pragmaticas de

que nao seriam capazes caso se mantivessem como verbos. Uma das razoes que favorece a sele<;ao

de uma nominaliza<;ao e a fun<;aotextual-discursiva: empregar urn nome deverbal possibilita ao

falante introduzir urn novo referente no discurso ou retomar uma predica<;aoja enunciada no

texto precedente. Com base num corpus de lingua falada, discute-se, neste trabalho, 0 estatuto

informacional dos nomes deverbais ou, mais especificamente, a fun<;aotextual que exercem no

discurso, com 0 objetivo de esclarecer se os de segunda ordem, que representam estados de

coisas, admitem a mesma distribui<;ao informacional que os nomes prototipicos, que sao, por

defini<;ao,nomes de primeira ordem. Os resultados mostram que a taxonomia de Prince (1981)

e perfeitamente aplicavel aos nomes deverbais; ha, todavia, uma diferen<;a crucial entre eles e

os nomes prototipicos: em virtude de representarem estados de coisas, que, em geral, envolvem

entidades de primeira ordem em fun<;aoargumental, nao ha razao informacional para que urn

nome deverbal se apresente no discurso como entidade desconhecida e, portanto, completamente

nova para 0 ouvinte. Isso explica a ausencia do estatuto "novo' (ou "completamente novo' nos

termos de Prince 1981) nos dados examinados.

AS CONSTRU<;;OES DE POLARIDADE POSITIVA E NEGATIVA COMO CONSTITUINTES

EXTRAFRASAIS

Sandra denise Gasparini Bastos rUNESP}

Este trabalho tern por objetivo fazer uma descri<;ao do comportamento dos constituintes

extrafrasais (ECCs, segundo Oik 1989, 1997) representados por constru<;oes de polaridade

positiva e por constru<;oes de polaridade negativa no portugues. Para tanto, utilizamos urn corpus

constituido por vinte entrevistas jomalisticas escritas retiradas da revista Veja, selecionadas

aleatoriamente entre os anos de 2000 e 2001. Partimos da descri<;aodos constituintes extrafra-

sais proposta por Oik e das quatro fun<;oesidentificadas pelo autor para esses elementos, quais

sejam: gerenciamento da intera<;ao, especificayao de atitude, organizayao do discurso e realizayao

do discurso. A analise do corpus mostra-nos que a funyao caracteristica dos constituintes

extrafrasais representados por construyoes de polaridade positiva e por construyoes de polari-

dade negativa e atuar como resposta (do entrevistado ao entrevistador. do entrevistado a ele

mesmo, do entrevistado a uma suposta duvida existente na situayao de interayao), funyao

caracteristica dos ECCs de realizayao do discurso. Como e possivel verificar na analise, tais

funyoes, observadas nas construyoes em posiyao inicial e em comeyO de tumo, somam-se a

outras funyoes menos frequentes, como reforyo de resposta e modificador ilocucionario (tag).

DESCRI<;;Ao FUN ClONAL DAS MODALIDADES NOS DISCURSOS POLITICOS E CIENTIFICOS

Manze Mattos dall'aglio-hattnher rUNESP}



<;acomo mensagem e como evento de intera<;ao. de acordo com esses modelos de estrutura

oracional em camadas. e possivel identificar diferentes instancias da modaliza<;ao. bem como as

diversas qualifica<;6es que atuam em cada uma das camadas da estrutura oracional. Neste

trabalho. utilizando os conceitos de dominio de aplica<;ao e de alvo de aplica<;ao (Hengeveld.

2004). analiso 0 papel que os indicadores de modalidade exercem em situa<;6es de intera<;ao

marcadamente persuasivas. demonstrando como os discursos politicos e os discursos cientificos

diferenciam-se pelo usa de express6es modalizadoras orientadas para 0 participante. para 0

evento e para a proposi<;ao.

GRAMATICA FUNCIONAL DO DISCURSO

Kees Hengeveld

A Gramatica Funcional do Discurso (ver Hengeveld 2004a. 2004b; Hengeveld & Mackenzie no

prelo) e uma nova versao da Gramatica Funcional (Dik. 1997). caracterizada pelo fato de (i) ter

uma organiza<;ao "top-down". (ii)ser modular e hierarquica e (iii)distinguir sistematicamente as

caracteristicas interpessoais. representacionais e formais de cada unidade linguistica. AGrama-

tica Funcional do Discurso e urn modelo de gramatica e e concebida. junto com os componentes

conceitual e articulat6rio. como 0 componente gramatical de urn modelo tripartite do falante

(ver Levelt. 1989). Esse modelo tripartite. por sua vez. baseia-se em urn componente contextual.

que e partilhado pelo falante e pelo ouvinte. Nesta comunica<;ao. apresento as caracteristicas

gerais do modelo e mostro como as representa<;6es subjacentes sao primeiro construidas e depois

expressas na implementa<;ao dinamica da Gramatica Funcional do Discurso.

o ESTATUTO INFORMACIONAL DOS ARGUMENTOS DOS NOMES DEVERBAIS

Liliane Santana (UNES?)

o tipo primario de termo. para a Gramatica Funcional (Dik 1997). e urn SN que pode ser usado

para referir a alguma entidade de primeira ordem e 0 modelo de expressao tipico para esses

termos contem constituintes como determinante. quantificador. possuidor. adjetivo. nome. Ja

as nominaliza<;6es. como formas de predica<;ao encaixada. constituem urn tipo secundario de

termo. usado para referir a entidades de ordem superior. e seus ingredientes tipicos sao

operadores. predicados. argumentos e satelites. Ao contrario de satelites. que consistem em

informa<;ao adicional. argumentos saD termos obrigat6rios. isto e. termos requeridos pela

semantica do predicado. Sendo obrigat6rios. os argumentos das nominaliza<;6es tambem deve-

riam vir expressos. Entretanto. nao e 0 que ocorre: dificilmente a estrutura argumental dos nomes

deverbais e preenchida em sua totalidade. Como e comum que t6picos informacionalmente dados

podem nao manifestar-se fonologicamente. 0 objetivo deste trabalho e verificar. num corpus de

lingua falada. se a falta de preenchimento argumental dos nomes deverbais tambem pode ser

urn resultado do estatuto informacional dos termos envolvidos. com base na taxonomia mais

refinada. proposta por Prince (1981). para as no<;6esja tradicionais de dado e novo. Os resultados

mostram que 0 argumento sujeito e majoritariamente evocado. ou seja. 0 argumento extemo e



a informa<;aopreferencialmente dada. t6pica. podendo. por isso. nao ser expresso;ja 0 argumento

intemo. cujo status e 0 de novo nao-usado. tern de ser necessariamente expresso. Consequen-

temente. 0 enfoque do estatuto informacional dos argumentos dos nomes deverbais e relevante

para a explica<;aodo baixo preenchimento da estrutura argumental.

ORDEM DE PALAVRAS EADvERBIOS FOCALIZADORES NO PORTUGuEs FALADO DO BRASIL

Edson Rosa Francisco de Souza (UNICAMP)

Centrado na perspectiva funcionalista de autores como Dik (1989; 1997) e Hengeveld (1997).

este trabalho tern por objetivo descrever a funcionalidade dos adverbios focalizadores (exatamen-

te. principalmente. justamente. somente. tambem etc.) e sua co-ocorrencia com a ordem especial

de constituintes no portugues falado do Brasil. Em termos gerais. 0 nosso objetivo e investigar

as razoes sintaticas. semanticas e pragmaticas que favorecem 0 uso desses mecanismos de

focaliza<;aona atribui<;ao de Foco a determinados constituintes da ora<;ao.Sobre esse aspecto.

Ilari et alii (1990) identificam a focaliza<;aocomo uma das muitas fun<;oes exercidas por essa

classe. considerada extremamente heterogenea na Literatura linguistica (ef. Mackenzie. 2001;

Hengeveld. 1997). Adverbios como exatamente. justamente e principalmente. que "chamam a

aten<;ao para 0 papel semantico de uma expressao pr6xima" (Ilari. 1992. p.76) ou "aplicam a

algum constituinte urn carimbo de ·conferido·. sugerindo que 0 locutor esta de posse dos

resultados de alguma verifica<;ao"(id. ibid.). saD agrupados ao lado de adverbios que indicam

inclusao ou exclusao. como tambem e s6. por "darem destaque a urn constituinte da senten<;a".

Assim. com base nessas informa<;oes. 0 nosso objetivo maior e verificar se 0 uso desses adverbios

constitui urn mecanismo utilizado pelo falante para focalizar e. ao mesmo tempo. preservar a

ordem linear dos constituintes na ora<;ao.isto e. se esse uso esta relacionado a manuten<;ao da

ordem canonica dos termos da ora<;ao.Em outras palavras. a nossa tarefa e investigar por que

esse fenorneno costuma correr. uma vez que a ordem especial de constituintes. bastante

recorrente entre as linguas do mundo. por si s6 ja bastaria para expressar a fun<;aopragmatica

Foco. (Projeto financiado pela FAPESP - n° 02/12621-5).

SOBRE AS FUN<;OES DOS MARCADORES DISCURSIVOS

Eduardo PenhaLJel de Souza (UNESP)

Marcadores discursivos (MDs). em termos gerais. saD mecanismos que operam no nivel do

discurso (aqui entendido como organiza<;ao textual-interativa). estabelecendo algum tipo de

rela<;aoentre unidades textuais e/ou entre os interlocutores. Constituem recursos imprescindi-

veis e muito recorrentes na constru<;ao do discurso. porem nao configuram ainda uma classe

bem definida. A literatura sobre 0 assunto se caracteriza. inclusive. por uma ausencia de

consenso terminol6gico. pois e possivel encontrar. referindo-se a esses mecanismos. expressoes

como marcadores conversacionais. conectivos discursivos. operadores discursivos. apoios do

discurso. sinais de estrutura<;ao etc. No entanto. a bibliografia disponivel apresenta urn impor-

tante ponto de convergencia no que se refere a fun<;aodos MDs. Assim. neste trabalho. discuto.

num primeiro momento. a possibilidade de analisa-los com referencia a duas fun<;oesgerais de



organiza<;;aodo discurso, uma integrada mais estreitamente aos componentes ideacional e

textual, e outra, ao componenle interpessoal do sistema iinguistico (Halliday. 1978). as quais

identifico como "fun<;;oestextuais" e "fun<;;oesinteracionais". respectivamente, No primeiro caso,

os marcadores aluam na organiza<;;aodo conleudo informacional do discurso, num nivel

hierarquicamente superior ao da senten<;;a.Funcionam como mecanismos de coesao textual,

estabelecendo algum tipo de rela<;;aoentre diferentes unidades discursivas. como, por exemplo,

abertura. expansao, retomada e fechamento de t6picos e distin<;;aode estruturas de figura e

fundo, No segundo caso. atuam na articula<;;aoda intera<;;aoconversacional, cumprindo alguma

fun<;;aoadvinda diretamente da rela<;;aoface-a-face entre os interlocutores. como. por exemplo.

processos de manuten<;;ao e assalto de tumo. modaliza<;;ao,focaliza<;;aoetc, Num segundo

momento. entao, exemplifico esse funcionamento dos marcadores por meio da analise de alguns

usos do MD"e"e. numa se<;;aofinal, comento as perspectivas para tratarnentos futuros dos MDs.

considerando os desenvolvimentos recentes da Gramatica Funcional em dire<;;aoa arquitetura

de uma Gramatica Funcional do Discurso. (FAPESP- Proc, 02/10807-4)


