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CLASSIFICADORES E ESTRUTURA ARGUMENTAL NA LiNGUA DE SINAIS BRASILElRA

Brenda Veloso (UNICAMPj

A investigac;ao dos classificadores na Lingua de Sinais Brasileira e da sua estrutura argurnental

objetiva testar a hip6tese de que os rnorfernas classificadores e que SaD responsaveis por

desencadear altemancias argurnentais dos verbos (inergativo-inacusativa e transitivo-inacusa-

tiva). A analise realizada baseou-se em testes com a finalidade de averiguar quais classificadores

estariam relacionados a argurnentos intemos e quais se cornbinariam com argurnentos extemos

agentivos. Os resultados encontrados forarn os seguintes: (a) os classificadores que representarn

urn ser ou urn objeto aparecern ligados a predicados que contern argurnentos intemos (inacusa-

tivos); (b) os classificadores do tipo handling se referern ao argurnento intemo das construc;6es

classificadoras de que fazern parte. Esses resultados atestarn a hip6tese inicial do trabalho no

que diz respeito a altemancia transitivo-inacusativa. pois inexistern classificadores que possarn

constituir predicados inergativos nessa lingua. 0 que resulta no nao desencadearnento da

altemancia inergativo-inacusativa.



DESCRI<;Ao DA ESTRUTURA INTERNA DOS SINAIS DA LiNGUA DE SINAIS BRASILElRA (LSB)

Andre Nogueira Xavier (USPj

Estudos da Comunidade Surda: descric;ao da estrutura intema dos sinais da lingua de sinais

brasileira (LSB)

o presente trabalho. assumindo 0 modelo fonetico-fonol6gico proposto por Liddell & Johnson

(1989) para os sinais da lingua de sinais americana (ASL),tern por objetivo apresentar uma

descric;ao inicial dos sinais da LSB em termos de segmentos (movimentos e suspensoes). Essa

descric;ao tern por base urn corpus formado a partir dos sinais listados no dicionario de CapovilJa

Na primeira parte de exposic;ao. apresentarei 0 corpus que estou construindo. e os cIiteIios

adotados para 0 agrupamento dos sinais selecionados em classes diferentes. Na segunda parte.

apresentarei a descIic;ao fonetica da alguns sinais da LSB seguindo 0 modelo de Liddell &

Johnson.

DOIS TIPOS DE NEGA<;:Ao NAO-MANUAL NA LiNGUA DE SINAIS BRASILElRA

Mara Jessica Arroteia (UNICAMPj

Na lingua de sinais brasileira (LSB),a negac;ao realiza-se tanto no componente manual, quanta

no componente nao-manual. Fazem parte do componente nao-manual marcadores negativos

(NAo), DPs negativos (representados por NINGUEM),e urn determinante negativo (transcIito

como NEG). Esses elementos. quando co-ocorrem dentro de urn mesmo dominio. resultam em

interpretac;ao de negac;ao. A LSB. entao. apresenta 0 fenomeno da concordancia negativa entre

itens manuais. No componente nao-manual, a negac;ao e realizada pelo movimento da cabec;a

em conjunto com modificac;oes da expressao facial. como franzimento das sobrancelhas. e

alterac;ao do contomo da boca. Este artigo vem mostrar que a marcac;ao nao-manual de negac;ao

deve ser dividida em duas partes com func;oes distintas. Este artigo evidencia que 0 headshake

e urn marcador pros6dico de negac;ao. enquanto a expressao facial e urn marcador sintatico.

capaz de licenciar constituintes negativos p6s-verbais como 0 NAo. Alem disso. este artigo

pretende evidenciar que a concordancia negativa pode ser realizada entre os componentes

manual e nao-manual nas linguas de sinais.

ESTUDOS DA COMUNIDADE SURDA: OBSERVA<;:OES SOBRE 0 ESTADO-DA-ARTE DA

PESQUISA LINGiHSTICA SOBRE A LiNGUA DE SINAIS BRASILElRA (LSB)

Evani Viotti (USPj

o objetivo deste trabalho e 0 de fazer algumas observac;oes a respeito das pesquisas linguisticas

que tern sido realizadas no Brasil sobre a LSB.visando a alertar a comunidade de pesquisadores

surdos e ouvintes sobre alguns Iiscos que se corre quando as hip6teses que se colocam nao estao

baseadas em descIic;oes minuciosas da lingua. em todos os niveis de analise. No caso da LSB.

de maneira geral. essas descric;oes ainda estao por ser feitas. Para que isso acontec;a. e

importante a criac;ao de corpora contendo gravac;oes de surdos usando a LSB entre si, nos mais

variados tipos de discurso. Alem disso. e necessario 0 desenvolvimento de urn sistema de



transcri<;ao das conversas e narrativas. que capture a grande quantidade de detalhes linguisti-

camente relevantes que se realiza simultaneamente aos sinais manuais. como a posi<;aodo torso.

a posi<;ao da cabe<;a. as expressoes faciais. a dire<;ao do olhar. 0 movimento dos labios. etc.

Alguns exemplos vao ser dados como ilustra<;ao de propostas que parecem problematicas.

justamente porque nao estao baseadas em descri<;oes s6lidas da gramatica da LSB. Entre eles.

colocam-se 0 tratamento que tern sido dado aos fen6menos que tern sido chamados de

"incorpora<;ao da nega<;ao"e "classificadores".

ESTUDOS DA COMUNIDADE SURDA: A DESCRIC;Ao DOS VERBOS INDICADORES DA

LiNGUA DE SINAIS BRASILElRA

Renata Lucia Moreira (USPj

As lingua de sinais. entre elas a Lingua de Sinais Brasileira (LSBou LIBRAS).tern urn conjunto

de verbos. chamados verbos direcionais ou verbos indicadores. que tern a propriedade de apontar.

no espa<;ode sinaliza<;ao. para os referentes de seus argumentos externo e interno.

De maneira geral. os estudiosos de linguas de sinais tern sugerido que a propriedade de apontar

que esses verbos apresentam corresponde a concordancia entre verba e seus argumentos que

varias linguas orais apresentam. Diferentemente. neste trabalho. procuro mostrar que esses

verbos saD verbos que se caracterizam por terem uma estrutura semantica diferenciada. que

inclui uma capacidade para a realiza<;aode dews e para a altera<;ao de diatese. que se reilete

na mudan<;a da orienta<;ao dos papeis tematicos do sujeito e do complemento do verbo.

ESTUDOS DACOMUNIDADE SURDA: SURDOS E SUAS NARRATIVAS FOTOGRAFlCAS. EM vIDEO
Andrea 19uma (USPj

A ideia inicial da pes quisa era a de realizar urn video de hist6ria de surdos de Sao Paulo, contada

por eles mesmos. em Lingua de Sinais Brasileira, aplicando a metodologia da Hist6ria Oral. Com

o desenvolvimento da pesquisa. fui-me deparando com van as dificuldades. queja tinha conhe-

cimento em teoria. mas nao em pratica. E fato que os surdos querem con tar e registrar suas

hist6rias. atraves de urn meio que tambem Ihes e apropriado. 0 video. assim como a fotografia.

Mas. por nao terem urn conhecimento especifico da linguagem deste meio. 0 video. coloquei-me

e colocaram-me como sua interlocutora. por ja conhecerem meu trabalho junto com a comuni-

dade surda e pela minha forma<;aoem Radialismo. Minha solu<;aopara 0 video foi realiza-Io a

partir das fotografias antigas. que saD muitas. e grava<;6esatuais. Certamente. a percep<;ao de

mundo e diferente, para ouvintes. audiovisual. para surdos. visual, 0 que implica em experiencias

de vida bem diversas. A comunica<;ao - "falar". "ouvir" e compreender. reciprocamente - foi urn

fator essencial para todo 0 meu trabalho com a comunidade surda. que me parece ter sido falha

neste projeto. ao lidar com surdos mais velhos. com os quais tive uma rela<;aomais restrita. Uma

das dificuldades deste projeto e que nao 0 concebemos e/ou expressamos da mesma forma. Mas

por que? 0 que me impede. como pesquisadora ouvinte, de compreender e compartilhar os

mesmos valores dos surdos com quem trabalho - e vice-versa? E urn desafio uma pessoa "de

fora" realizar urn projeto de comunica<;ao com uma comunidade. exatamente na qual a comuni-
ca<;aocom os "de fora" e uma barreira.



ESTUDOS DA COMUNIDADE SURDA: VISOES DE LiNGUA E ORGANIZAc;:Ao DE CURSOS NO

ENSINO DA LiNGUA DE SINAIS BRASILElRA COMO SEGUNDA LiNGUA

Tarcfsio de Arantes Leite (USP). Leland Emerson Mccleary

Experiencias dos autores como aprendizes de lingua de sinais brasileira (LSB ou LIBRAS)ha

cerca de 4 anos atras revelaram que a visao "dicionarista" de lingua. como mero acumulo de

palavras. tern se mostrado predominante na pratica dos professores surdos. tendo em vista 0

procedimento basico de apresentac;ao de itens lexicais em suas aulas. Na epoca. urn estudo de

lniciac;aoCientifica de urn dos autores analisou essa visao a partir da perspectiva do pesquisador

enquanto aluno. em urn estudo autobiografico em diano focado no processo de aprendizagem

da LSB como segunda lingua. Passados alguns anos. a mesma questao foi abordada. agora. sob

uma outra perspectiva: a do proprio professor surdo. A ideia foi a de realizar entrevistas com os

profess ores surdos onde eles pudessem expressar livremente suas visoes de vida e de ensino. e

que esses depoimentos pudessem servir de base para analisar as visoes que jazem por tras de.

e que tern efeito sobre. a pratica de ensino desses professores. A apresentac;ao neste seminario

ira tratar das diferentes visoes de lingua que emergiram nas entrevistas com os professores

surdos. destacando as diferenc;as em relac;ao ao estudo em diario realizado anteriormente. bem

como as implicac;oesdas visoes levantadas sobre a organizac;aode cursos no ensino da LSBcomo

segunda lingua.


