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A CONSTRU<;;Ao DA ORALIDADE NO ROMANCE "A TERCEIRA MARGEM". DE BENEDICTO

MONTEIRO

Saul Cabral Gomes Junior (USP)

Nesta pesquisa. tomaram-se por objeto de descri<;ao os recursos por meio dos quais a oralidade

emerge no romance "Aterceira margem". do autor paraense Benedicto Monteiro. Pode-se comprovar

que tais recursos se substantificam. essencialmenle, nos seguintes procedimentos: a) utiliza<;aode

marcadores conversacionais, segundo conceituam Marcuschi (2000) e Urbano (2001): b) emprego

de termos intrinsecos a oralidade do caboclo paraense: c) estabelecimento de uma inter-rela<;ao com

"Grande sertao: veredas", por intermedio do dialogismo de Bakhtin [2002): ado<;ao da polifonia

textual, no<;aobakhtiniana sobre a qual disserta Fiorin (1994); e) recorrencia ao eixo cotidian%ra-

lidade (ao qual se voltou Nomura, 1993). Os procedimentos a) e b) revelam 0 aspecto eminentemente

linguistico da constru<;ao da oralidade no romance em questao. enquanlo c), d) e e) transcendem

esse aspecto. situando-se no plano do discurso. Dai se depreende que. na obra analisada. a

edifica<;aoda oralidade ocorre em dois niveis: textual e discursivo.

A ORALIDADE NA INTERNET: 0 CASO DOS GRUPOS DE DIscussAo

Lourdes Fatima BasUio (USP)

Este trabalho tern, por objeto de estudo. e-mails de urn forum de discussao chamado "Lista

Provisoria dos Participantes no Projeto Sua Escola a 2000 por Hora". Esse grupo foi criado em

20 de man;o de 2000 e e coordenado pelo Instituto Ayrton Senna. Dele participam professores



de varios estados brasileiros e 0 tema gerador das conversac;oes e: a informatica na Educa<;ao.

Ate dezembro de 2000 foram enviadas 1.691 mensagens e. ate 30 de dezembro de

2002. a lista contava com 10.060 mensagens. Ela esla ativa ate hoje e as mensagens

podem ser lidas em: http:/ /www.escribe.com/education/escola2000/index.html .

Utilizandodados da referida lista. pretendemos fazerurn estudo de alguns elementos da oralidade nela

presentes. tais como a corre<;aoe a repara<;ao. alem de verificarcomo acontece 0 processo interacional

nos textos da Internet. tomando como embasamenlo te6rico. t6picos da Analise da Conversa<;ao.

o CONECTIVO MAS NO NivEL TEXTUAL-INTERATIVO: MULTIFUNCIONALIDADE E

DISCURSIVIZA<;:Ao

Fabio Fernando Lima (UNESPj

o presente trabalho objetiva apresentar uma investiga<;ao e descri<;ao da condi<;ao atual do

conectivo mas no portugues brasileiro falado. enfocando em especial sua atua<;ao nos niveis

textual e interativo. Parte-se de uma hip6tese basica de discursiviza<;ao para mas. entendendo-se

por discursiviza<;ao urn processo de mudan<;a que leva 0 elemenlo ling0.istico a perder suas

restri<;6esgramaticais e assumir reslri<;6esde carMer pragmatico e interativo. marcando rela<;6es

entre os participantes ou entre os participantes e 0 seu discurso (Martelotta et. al. 1996). Para

embasar a analise e descri<;aoda mullifuncionalidade do conectivo nos niveis textual e interativo.

e paralelamente. comprovar a hip6tese de discursiviza<;ao. toma-se por base algumas no<;6es

inerentes ao modelo de Gramatica Funcional proposto por Dik (1989. 1997). sobretudo aquelas

que dizem respeito as distin<;6es funcionais apresentadas pelo autor entre relator coordenador

(a conjun<;aol. conector (ou marcador discursivo) e constituinte extra-oracional (ou marcador

conversacional). todas elas desempenhadas por mas e que se alternam. respectivamente. entre

urn p610mais gramatical. de urn lado. e urn p610mais discursivo. de outro. Exerce tambem papel

de grande relevo a proposta de analise para os marcadores discursivos apresentada por Schiffrin

(1987). aJem de diversos conceitos Correntes na Analise da Conversa<;ao acerea do processo

interacional como urn todo. 0 material ling0.istico basi co para a realiza<;ao dessa tarefa e

constituido pelo c6rpus minimo do Projeto Gramatica do Portugues Falado. extraido do banco

de dados do Projeto NURC.

ORALIDADE E INTERA<;:Ao EM UMA CRONICA DE FERNANDO SABINO

Wilma Terezinha Liberato Gerab (USPj

Este lrabalho analisa as estrategias discursivas utilizadas pelas personagens nos dialogos de

uma cr6nica de Fernando Sabino. "0 que faz urn escritor". para observar 0 processo de constru<;ao

do dialogo. Assim. nosso objelivo e analisar como essa cr6nica pode representar urn exemplo

expressivo de intera<;ao. verificando como 0 cronista elabora os dialogos de suas personagens

e. a partir desse procedimento constr6i 0 senlido do lell.'to.A escolha desse genero do discurso

justifica-se porque possui muitas caracteristicas comuns aos dialogos naturais. realizados nas

situa<;6es de alualiza<;ao da lingua em que os interactanles eslao face a face. 0 lexto analisado

representa urn corpus de oralidade na escrita. pois os dialogos apresentam marcas interacionais.
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pr6prias da linguagem falada. Enfocaremos como 0 escritor trabalha em seu texto as estrategias

discursivas observadas na realidade, e como as escolhas linguisticas dos falantes (personagens)

nao representam casuismos, mas esquemas conversacionais interiorizados. Concluiremos que

para a conversac;ao obter urn sentido especifico. ha a necessidade que 0 conhecimento seja

partilhado entre os interlocutores e que 0 frame estabelecido da interac;ao comunicativa tambem

seja partilhado pelos interactantes.

OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENGA.O DO TOPICO EM DIALOGOS SIMETRICOS

Paulo de Tarso Galembeck (UEL)

Este trabalho parte da concepc;ao de lingua como atividade e (de acordo com essa concepc;ao)

nele se considera 0 texto como a confluencia de ac;oes de natureza diversa (linguistica, social,

cognitiva). A partir dessas ideias basicas, busca-se analisar os procedimentos de construc;ao do

t6pico discursivo (aqui entendido em sua formulac;ao corrente. ou seja, "aquilo de que se esta

falando"), por meio da verificac;ao de como os referentes principais de cad a segmento t6pico saD

introduzidos e retomados no decorrer da interac;ao. Nos procedimentos de apresentac;ao dos

referentes, serao verificadas as formas de introduc;ao dos referentes (referente implicito ou

inferido) e 0 procedimento discursivo utilizado para faze-lo (presenc;a ou ausencia de procedi-

mentos de topicalizac;ao e deslocamento a esquerda). Na retomada ou reapresentac;ao dos

referentes principais, serao expostos os procedimentos de retomada dos referentes (termos

anaf6ricos gramaticais e lexicais) e 0 papel dos mesmos na construc;ao do t6pico. Com 0 exame

desses procedimentos, busca-se demonstrar que 0 t6pico e construido conjuntamente pelos

interlocutores no decorrer da pr6pria interac;ao e que, desse modo, os referentes nao saG objetos

de mundo, mas objetos de discurso, devido ao fato de que, na construc;ao desses objetos intervem

sobretudo fatores de ordem cognitiva e conceitual. A partir desses fatores, enfatiza-se 0 papel da

apresentac;ao e retomada de referentes no inicio e manutenc;ao do t6pico discursivo e, por

extensao, da pr6pria interac;ao verbal. 0 c6rpus do trabalho e constituido por dialogos entre dois

informantes, pertencentes ao c6rpus dos Projetos NURC/SP e NURC/RJ.

"CHATEANDO" COM JOVENS E ADOSLESCENTES: A CONSTRUGA.O DA ESCRITA NA

INTERNET POR GRUPOS DE DIFERENTES FAlXAS ETA.RIAS

Denise Telles Leme Palmiere (UNNERSlDADE SAG FRANCISCO)

Varios trabalhos tern sido desenvolvidos nos ultimos anos com 0 intuito de compreender como 0

uso da Intemet - instrumento cultural da contemporaneidade - tern mediado a construc;ao de uma

nova linguagem escrita, especialmente em ambientes uWizados por jovens e adolescentes. Este

trabalho tern como objetivo trazer novas contribuic;oes para este campo de pesquisa. focalizando

especialmente como 0 fator faixa etaria mostra-se fortemente envolvido na construc;ao dessa nova

forma de ler/ escrever. Apartir da anaJise de alguns chats. procuramos mostrar que grupos distintos

de adolescentes ejovens. de diferentes faixas etarias. utilizam-se de recursos linguistico-discursivos

distintos no processo de construc;ao desse tipo de conversac;ao, 0 que se configura como urn

interessante mecanismo de construc;ao de identidade desses "falantes', apontando para aspectos

especificos da organizac;ao sociocultural dessas "comunidades de fala' especificas.


