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A ENTOAc;:Ao DA INTERLiNGUA: COMO FALANTES BRASILEIROS SINALIZAM A

ESTRUTURA DA INFORMAc;:Ao NO DISCURSO ORAL EM ALEMAo COMO L2

Katja Reinecke (UFSCj

Linguas entoacionais. como 0 portugues brasileiro (PE) e 0 alto-alemao da Alemanha (ALl.usam

os meios da entoa<;ao em fun<;oes discursivas para formar agrupamentos tematicos. contrastar

diferen<;as. ativar e/ou manter topicos ou introduzir entidades proeminentes. Na teoria auto-

segmental e metrica SaDdefinidos como principais meios da entoa<;aoos seguintes: acentos tonais

(altos: H* e baixos :L*), altemancia tonal, tons de fronteira e 0 acento (stress). No PE e no AL

estas formas SaDaplicadas em diferentes fun<;oes. lugares e realiza<;oes foneticas. Esta pesquisa

baseia-se no conceito de interlingua. que prediz a ocorrencia tanto de tra<;os entoacionais da



lingua de origem quanta da lingua alvo. e de fenomenos independentes de ambas na fala de uma

L2. Para tanto. foram realizadas uma analise enloacional contrastiva do PB e do AL. bem como

uma comparac;:ao de enunciados espontaneos de brasileiros que falam 0 AL como L2 com

enunciados de falantes nativos do AL. Para a discussao propoe-se urn fenomeno especial:

Enunciados de brasileiros mostram a tendencia de ap\icar altemancia tonal mais frequente.

enunciar frases fonologicas (0 e entoacionais (I) mais curtas e de realizar mais acentos tonais do

que falantes de AL nativos. It possivel interpretar tal fenomeno atraves do conceito de "carga

funcional" da entoac;:ao.que define a extensao funcional da entoa<;:aoe seu lugar na hierarquia

funcional de uma lingua. Ambas as linguas usam a entoa<;:aopara sinalizar a estrutura da

informac;:ao.alem disso. no PB saD aplicadas regras euritmicas na realizac;:aode fer. as quais

nao tern siginificancia no AL. cuja entoac;:aorellete sobretudo a estrutura discurso-pragmatica.

Se os falantes brasileiros ap\icam regras euritmicas ao falar alemao. podem OCOITerdesvios do

padrao do AL. como descrito acima.

A FRASE ENTONACIONAL EM DUAS DIFERENTES INTERPRETA<;OES DO SAMBA-CAN<;Ao
NA BATUCADA DA VIDA
Renata Pelloso Gelamo rUNESP), Lourenc;o Chacon

Neste estudo-piloto. temos como proposta verificar de que modo as contribuic;:6es da Fonologia

Prosodica podem auxiliar a compreender como se organizam as interpretac;:6es de uma canc;:ao

popular. Mais especificamente. buscamos identificar 0 papel da frase entonacional na interpre-

tac;:aoque Carmen Miranda e E\is Regina fazem do samba-canc;:ao Na Batucada da Vida. Como

a frase entonacional e urn constituinte da hierarquia prosodica que pode ser de\imitado a partir

de pausas. as ocorrencias dessas pausas. em cada interpretac;:ao. foram julgadas com base na

concordancia de urn grupo de oito juizes. A partir da concordancia de suas posic;:6es.pudemos

observar que a quantidade e a loca\izac;:aodas pausas sofreram varia<;:aoem cada interpreta<;:ao:

(a) na interpreta<;:aode Carmen Miranda. 0 conjunto de juizes detectou 28 pausas. sendo que 25

(89.29%) coincidiram com pontos em que pausas podem definir !imites de frases entonacionais

e 3 (10.71%) localizaram-se em pontos que nao coincidem com esses \imites; (b)ja na interpre-

ta<;:aode E\is Regina. foram detectadas 29 pausas. sendo que 27 (92.86%) coincidiram com tais

\imites e 2 (7.14%) nao coincidiram. 0 elevado percentual de pausas que coincidem com \imites

possiveis de frases entonacionais. alem de sugerir que as interpretes se orientam. em grande

medida. por fatos \inguisticos que definem esse constituinte pros6dico (tal como proposto por

Nespor & Vogel), mostra tambem a eficacia do algoritmo que 0 define. Por sua vez. constituintes

criados a partir da nao-obediencia a esse algoritmo sugerem que as interpretes se orientam.

nesses momentos. por fatos de natureza musical - hip6tese que. ate 0 momento. ainda nao

investigamos.



A HAPLOLOGIA NA VARIEDADE PAULISTA

Vanessa Pavezi (PC - UNESP/SJRPj

Nessa comunica<;ao. apresentamos resultados parciais de pesquisa sobre haplologia. Vemos a

haplologia como urn processo fonol6gico no qual ha a queda de uma silaba quando ha 0 encontro

de duas silabas semelhantes em fronteiras de palavras.

Nessa pesquisa. tratamos de fatores que possarn interferir na aplica<;ao da haplologia na

variedade paulista do Portugues Brasileiro. Para tanto. consideramos fatores morfol6gicos.

fonol6gicos (pros6dicas e segmentaisl e funcionais.

o corpus utilizado consiste no material coletado pelo Projeto de Norma Urbana Culta

(NURCl/Brasii e se limita aos inqueritos de Sao Paulo. A principio. efetuamos olevantamento

de todos os contextos favoraveis a aplica<;aoda haplologia e. em seguida. realizamos a analise

acustica de quatro desses inqueritos. quais sejam. EF-SP-277; D2-SP-360; DID-SP-18; E

DIS-SP-235. Nesses inqueritos. verificamos urn total de 272 contextos favoraveis a haplologia.

porem ocorre a queda silabica em apenas 37 contextos. 0 que equivale a 13% do total de silabas

candidatas.

Com base nesses resultados preliminares e possivel formular algumas hip6teses sobre a

ocorrencia desse processo fonol6gico. Discutiremos os seguintes pontos: (i)0 contexto segmental

que favorece ou bloqueia a aplica<;ao da haplologia; (ii) a informa<;ao funcional de status

dado/novo que interfere nesse processo fonol6gico; (iii)a estrutura pros6dica relevante para a

ocorrencia do apagamento silabico; e (iv)a presen<;a de uma preposi<;ao anteposta a urn nome.

quando essa formar a sequencia candidata a haplologia. bloqueia esse processo fonol6gico.

mesmo que todas as outras condi<;6es.as quais estao elencadas em (i-iii).forem favoraveis.

DESCRIC;Ao E ANALISE DO SISTEMA CONSONANTAL DO PORTUGuES ARCAICO NO

PERGAMINHO VINDEL

Daniel Soares da Costa (UNESP)

o objetivo do presente trabalho e a descri<;aodo sistema consonantal do portugues das cantigas

de Martin Codax no Pergaminho Vindel (final do seculo XIII ou principios do XIV). Para a

realiza<;ao de tal intuito foi feita. primeiramente. a decifra<;ao da escrita das cantigas e. em

seguida. 0 mapeamento de todas as representa<;6es possiveis para as consoantes das palavras

registradas no Pergaminho Vindel. A partir dai. partiu-se para uma investiga<;aoa respeito das

rela<;6es entre letras (grafemas) e sons (fonemas). na escrita do Pergaminho. a partir do

estabelecimento de contextos de ocorrencia e varia<;6esde escrita encontradas para uma mesma

palavra. ou palavras que continharn contextos de ocorrencia semelhantes para urn dado valor

consonantal. Os dados obtidos foram analisados com base no instrumental fomecido pelas

teorias fonol6gicas nao-lineares. Como resultados. apresentam-se a analise das 7 cantigas de

Martin Codax. 0 levantarnento de todos os grafemas consonantais presentes no Pergarninho

Vindel e 0 estabelecimento das rela<;6es entre letras e sons. Como conclusao. chegou-se a
descri<;aodo sistema consonantal de Martin Codax no Pergarninho Vindel.



FOCO E ENTOAc;:Ao EM PORTUGUES BRASILEIRO

Flaviane Romani Fernandes (UNICAMPj

Sandalo e Truckenbrodt (2001) argumentam que a forma<;ao de sintagmas fonol6gicos em

senten<;as neutras em Portugues Brasileiro (PB) e determinada, dentre outras coisas, pela

intera<;ao de alinhamento a direita de sintagmas sintaticos e fonol6gicos (Selkirk, 1986) com urn

fator eurritmico de Uniformidade (Ghini. 1993). Segundo este fator. sujeitos e verbos saD

mapeados em sintagrnas fonol6gicos de mesmo tamanho. Exemplo: (1) [cafe quente] [queima a

boca] ou (2) [cafe] [quente] [queima] [a boca]. Conforme os mesmos autores, no caso do exemplo

(1), e a aplica<;ao de retra<;ao de acento na palavra "cafe' a evidencia de que nao ha fronteiras de

sintagmas fonol6gicos entre "cafe' e "quente'.

Sandalo e Truckenbrodt (2001) ainda notam que 0 foco mud a a estrutura pros6dica das

senten<;as em PB e bloqueia a retra<;ao de acentos.

o presente trabalho traz evidencias de que urn constituinte focalizado (aqui especificamente 0

sujeito). alem de afetar a estrutura<;ao de sintagmas fonol6gicos e afetar a aplica<;ao de retra<;ao

de acentos, conforme Sandalo e Truckenbrodt (2001). tambern afeta a estrutura entoacional dos

enunciados. Exernplo:

Senten<;a neutra:

o Jose Carlos correu.

L H* L* H H L*L%

(reposta a pergunta: 0 que aconteceu?)

Senten<;a com sujeito focalizado:

o Jose Carlos correu.

(resposta a pergunta: Quem correu?)

o corpus utilizado neste trabalho e composto por senten<;as de diferentes estruturas sintaticas

(SV,SVO,SSV, SSVO, SSVOO, SVOO)produzidas, por tres falantes de PB, de forma neutra (como

resposta a pergunta: "0 que aconteceu?') e com sujeito focalizado (como resposta a perguntas

do tipo: "Quem fez algo?'). A metodologia utilizada neste trabalho consiste na: (i) transcri<;ao de

eventos tonais e dos segmentos das senten<;as (neutras e com sujeito focalizado) e; (ii)cornpara<;ao

da estrutura entoacional destes dois tipos de senten<;as.

MORFOLOGIA PROSOmCA NOS PARADIGMAS VERBAlS EM GREGO MODERNO

Paulo Chagas de Souza (USP)

A morfologia pros6dica e uma teona de como fatores morfol6giCOSe fonol6gicos interagem na

determina<;ao da forma de elementos de urn sistema gramatical. os ultimos anos ela tern se

desenvolvido grandemente dentro da Teona da Otimidade. Entre os fen6menos mills comumente

analisados pela morfologia pros6dica estao a reduplica<;ao e a infixa<;ao,que anteriormente se

supunha fazerem usa de moldes CV.Alem desses casos em que a hierarquia de restri<;6es pode

afetar a forma em urn que urn morferna e realizado (por ex., como uma silaba leve ou pesada.



alinhado com 0 inicio da palavra ou deslocado com rela<;ao a ela). ha casos como 0 do grego

modemo, em que 0 que depende da hierarquia das restri<;6es e a realiza<;ao ou nao de urn

determinado morfema ou urn de seus expoentes.

Em uma de suas classes verbais (ex.grafo "escrever'). os tempos do passado (imperfeito e aoristol

sao formados com 0 auxilio de urn aumento preflXado a raiz. Contudo, 0 aumento nao e sempre

realizado, havendo no mesmo paradigm a formas como egrafa ("eu escrevia'). com 0 aumento, e

grafame ("n6s escreviamos'). sem ele. Esse aumento e urn afixo condicionado prosodicamente,

que somente ocorre se receber 0 acento primario. 0 objetivo deste trabalho e relacionar a

ocorrencia ou nao do aumento com a acentua<;ao dos paradigmas verbais do passado em grego

modemo, examinando a intera<;ao das restri<;6es morfol6gicas e pros6dicas pertinentes.

o pARAMETRO DA CLITICIZAc;:AoFONOLOGICA E OS PRONOMES ATONOS NO PORTUGuEs
DO BRASIL E NO PORTUGuES EUROPEU
Silvia Rodrigues Vieira (UFRJj

Com base nos parametros de cliticiza<;ao (Klavans. 1982). investiga-se especialmente 0 condi-

cionamento fonetico para a ordem dos cliticos pronominais no Portugues do Brasil (PBl e no

Portugues Europeu (PEl. Investiga-se a hip6tese de que as variedades diferem quanta a dire<;ao

da cliticiza<;ao fonol6gica, optando a variedade brasileira pela Iiga<;aoa direita e a europeia, a

esquerda.

Para a caracteriza<;ao dos parametros aCllsticos do acento. procede-se a medi<;aoda dura<;ao. da

intensidade e da frequencia fundamental. A fim de determinar a dire<;aoda Iiga<;aofonol6gica,

em termos pros6dicos, conta-se, ainda, com 0 recurso da sintese da fala. Para tanto, a pesquisa

utiliza 0 aporte metodol6gico da Fonetica acllstica. por meio do programa CSL. Demonstra-se,

por meio dos resultados obtidos, que a dura<;ao, principalmente, e a intensidade. em segundo

plano. diferenciam a Iiga<;aofonol6gica dos cliticos nas variedades brasileira e europeia.


