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A NATUREZA DO SN E DO "cLiTICO" ACUSATIVO DE 3A. PESSOA NO PROCESSO DE

APRENDIZAGEM DO PB

Marilza de Oliveira {USP}

Trabalhos como os de Omena (1979), Duarte (1986), Malvar (1992) e Luize (1997) tern apontado

a perda do e1itieo aeusativo de 3a. pessoa no Portugues de diferentes regioes do Brasil. Correa

(1991) mostrou que esse tipo de e1itico e adquirido via instrw;ao formal e se faz primeiro na

modalidade eserita. Kato (1994) propos que 0 e1itieoe adquirido como morfologia estilistica.

o trabalho de Correa mostrou que a aprendizagem do elitieo nao e tranquila. pois apareeem

easos de hipereorrec;ao.em que se verifica a presenc;a de dois elitieos. por exemplo. Alem das

hipereorrec;oes. nao e raro eneontrarmos em redac;oes do vestibular da Fuvest ou do Enem

estruturas de objeto duplo e oeorreneias de eoneordaneia verbal com 0 elitieo aeusativo.

Cordeiro (em andamento), com base nos testes aplieados em eseolas e na produc;ao espontanea

dos alunos. reconfirm a a presenc;a de estruturas de objeto dupl0 e de eoneordaneia verbal com

o e1itico.Esses resultados sao evideneia de que. no proeesso de aprendizagem do e1itieo.0 aluno

ap6ia-se na eonstruc;ao de sujeito duplo do PB. uma estrutura que faz parte de sua lingua-I. uma

vez que ele nao esta exposto a esse tipo de dado em seu ambiente Iinguistieo.

Neste trabalho. retorno os dados de redac;oes de vestibulares e aqueles analisados por Cordeiro

e diseuto a natureza do elitieo e do SN na posic;ao de objeto. Proponho que 0 "elitieo aeusativo

de 3a. pessoa" aprendido nao tern a natureza de e1itieo.mas sim de pronome fraeo e que 0 SN

tern func;ao de t6pieo. Essas propriedades do elitieo e do SN explieam a eoneordaneia verbal que

os alunos estabeleeem com 0 objeto.

AS INVERSOES VERBO SUJEITO EM CARTAS PUBLICADAS EM JORNAIS DO SECULO XIX

ENOS DIAS ATUAIS:

Maria. Cristina Mortean Carvalho {UEL}

Com este trabalho nos propusemos pesquisar a inversao verba sujeito. eomparando oeorreneias

de inversoes em eartas publieas em jomais do seeulo XIX eopiladas no volume: Critieas.

queixumes e bajulac;oes na Imprensa Brasileira do sec. XIX: eartas de leitores e eartas de

redatores. e eartas de redatores (editoriais) e eartas de leitores publieadas em jomais que

eireulam atualmente no estado do Parana e no estado de Sao Paulo.



Investigar este assunto torna-se urn ponto importante da sintaxe. pois se pode conhecer se regras

em usa estao em fase de mudan<;a ou se j<isao categaricas. definindo a gramatica vigente do PB.

bem como as mudan<;as que ocorreram equal foi 0 processo dessa mudan<;a. projetando talvez

uma forma futura de usos da lingua. bem a forma<;aode novos parametros.

Para a realiza<;aodeste trabalho. foram utilizadas as analises de Ilza Ribeiro em seu artigo Sobre a

perda da inversao do sujeito no porlugues brasileiro (2001: 91-126). Em sua pesquisa diacranica.

a autora aponta que de no portugues brasileiro ha possibilidade de realiza<;ao de tres tipos de

inversoes: a inversao germanica. a inversao romanica e a constru<;ao inacusativa e que ha uma

tendencia da perda da inversao. mas esta nao selia em termos de mudan<;a da gramatica. mas

restIito a certos tipos de estruturas. Aperda da ordem deve estar relacionada a inversao germanica.

Foi detectado. na analise desse nosso corpus. que as inversoes romanica e as constru<;oes

inacusativas ocorrem no portugues brasileiro. A lendencia maior. no entanto e de se realizarem.

com os verbos ergativos plincipalmente os verbos ser e haver.

ESTUDO DAS INTERROGATIVAS WH DO PB E DO PE COM DADOS DE AQUISIC;Ao

Simone Lucia Guesser (UFSC)

o trabalho trata da sintaxe das interrogativas wh do portugues brasileiro (PB) e do portugues

europeu (PE).buscando entender as diferen<;asestrulurais velificadas nessas duas modalidades

de portugues. Sao apresentadas propostas existentes na literalura para explicar as interrogativas

wh do PE e do PE. e ao mesmo tempo san observados dados de aquisi<;ao. para discutir como as

propostas de analise em questao se situam com rela<;aoaos dados.

o FENOMENO "SUJEITO DUPLO" NO PB - ALGUNS FATORES CONDICIONADORES

Adriana Amaral Flores Salles (UEL)

Mudan<;ana representa<;ao do sujeito pronominal. perda da inversao livre do sujeilo. constru<;oes

de tapico ... san inumeros estudos acerca das diferentes mudan<;as por que passa 0 portugues

brasileiro (doravante PE). Alguns desses importanles esludos revelaram a existencia de sujeitos

duplicados, que estariam condicionados linguisticamenle e seliam consequencia de mudan<;as

em processo no sistema do PB, como a predominancia de sujeitos plenos e a perda do eslatuto

de lingua pro-drop. A duplica<;ao do sujeito tern sido apresenlada em diversos estudos, contudo,

na maior parte das vezes, como urn item de urn trabalho maior sobre outro lema. Com isso rnuitas

duvidas surgiram ace rea dessa estrutura. tambem chamada de deslocamento a esquerda. Nao

se tern urn consenso entre os estudiosos, por exernplo, quanta a sua caracteriza<;ao e os fatores

que condicionam sua presen<;a no PB. Este trabalho pretende. enta~, apresentar alguns

resultados de uma pesquisa - que teve por base 0 arcabou<;o tealico da Sinlaxe ParametIica e

uma investiga<;ao em tempo aparente - com a qual se buscou caractelizar a duplica<;ao do

sUjeito e observar, por meio da analise de 2.400 senten<;as da fala de 120 informantes, seus

contextos condicionadores.



o ITEM NEM NO PORTUGUES BRASILEIRO

Ariadne Mattos Olimpio (USP)

o Portugues Brasileiro (PB) e uma lingua em que a distribuic;;ao dos sintagmas negativos esta

relacionada a co-ocorrencia do operador negativo NAo. Tal co-ocorrencia, entretanto, e depend-

ente da posic;;aosintatica ocupada pelo sintagma negativo: em posic;;aopre-verbal, a presenc;;a do

operador negativo causa agramaticalidade: ja em posic;;aopos-verbal, urn sintagma negativo

requer a presenc;;a do operador. 0 PB, portanto, exibe 0 padrao da concordancia negativa em que

a presenc;;a de dois ou mais elementos negativos, em uma mesma sentenc;;a, sac interpretados

como uma (mica negac;;ao. Tendo como ponto de partida estas constatac;;oes, dados em que

aparece 0 item NEM foram retirados dos corpora de lingua compilado pelo NILC (Nucleo

Interinstitucional de Linguistica Computacional). As sentenc;;as selecionadas para analise foram

divididas em tres blocos: (i) NEM como coordenador de termos ou sentenc;;as: Bia diz que nao

teme vaia de arquibancada NEMleva desaforo para casa: (ii)NEMcomo particula de foco escalar:

FHC nao deixa escapar NEM velorio: (iii)NEM no lugar do operador NAo: 0 candidado ainda

NEM passou para 0 segundo tumo. 0 objetivo deste trabalho e verificar a distribuic;;ao e a

interpretac;;ao do item NEM com base nestas tres func;;oesdiferentes que este item desempenha,

ORDEM DAS PALAVRAS: UMA LONGA CONVERSA DE INTERFACES

Maria Cristina Figueiredo Silva (UFSC)

E fato conhecido que a ordem Verbo-Sujeito (VS)e bastante restrita no portugues brasileiro (PB).

Sabe-se ja que certas exigencias sintaticas estritas e igualmente exigencias de cunho pragmati-

co/discursivo devem ser respeitadas para que VS seja possivel nesta lingua. 0 presente estudo

procura estabelecer as condic;;oesprosodicas que devem ser obedecidas para que as frases VS

sejam bem formadas em PB, em particular quando mais material lexical intervem na estrutura,

fomecendo ordens como VSX ou VXS.

POR UMA INTERPRETAyAO MORFOLOGICA DO SE INDETERMINADOR NO PORTUGUES

DO BRASIL

Marco Antonio Martins (UFSC)

Pretendemos, neste texto, mostrar evidencias de que. em construc;;oes de indeterminac;;ao do

sujeito no Portugues do Brasil (PB), com 0 uso do clitico se, em estruturas como "vende(m)-se

casas", temos urn amalgam a entre esta particula e 0 verba: uma situac;;aoem que 0 se, geralmente

enclitico, comporta-se como urn morfema do verbo. Adotando 0 quadro teorico da gramatica

gerativa, em particular 0 programa minimalista de pesquisa (cf. Chomsky 1995; 1998), a analise

procura evidenciar que 0 fenomeno da enclise, especialmente nas estruturas em questao com

verbos transitivos, e urn processo morfologico, sem aplicac;;oesde movimento na sintaxe.

Num primeiro momento, teceremos algumas considerac;;oes ace rea das construc;;oes de indeter-

minac;;aodo sujeito no PB com se, para entao, a partir da distinc;;aoentre enclise e proclise e das

propriedades da relac;;ao que 0 verba tern com urn e outro processo. propor uma analise

morfologica da enclise nestas construc;;oes.



UMA VISITA A CASA DE POSSUIDORES E POSSUiDOS

Lurdes Teresa Lopes Jorge (UNICAMP)

Nopresente trabalho. a hip6tese da analogia entre sintagma nominal(SN) e S(enten<;a)(Chomsky.

1970je retomada numa perspectiva estritamente derivacional. com base na Teoria de Principios

e Parametros. em sua versao minimalista mais recente (Chomsky.2001), bem como em Uriage-

reka. 2002. Em especial. saD analisadas estruturas do Portugues Brasileiro (PB)em que ha

codifica<;aode posse inalienavel e/ou parte e todo (doravante Pile discutidas as possibilidades

evidenciadas nessa lingua quanta ao que se denominou - em abordagens pre-minimalistas - de

extra<;ao e al<;amento (Ia .. I.b e I.e. respectivamente), em contexto de PI. Apresenta-se uma

proposta de deriva<;aode estruturas em que ha codifica<;aode posse que leva em conta a "casa"

de possuidores e possuidos e investiga as condi<;6esem que a cas a e deixada -quando deixada

- se "alguem" sai de la para outro lugar. Para tanto. a proposta incorpora a perspectiva da

forma<;aode nucleos derivados. a partir da aplica<;ao sucessiva de "spell-out" a estILIturas em

cascada. bem como a no<;ao de Caso como resultado da opera<;ao "remerge" (Uriagereka.

2002).Com esse arsenal. pretende-se motivar a analogia entre SN e S. ao mesmo tempo em que

se procura deduzir as caracteristicas do PB. apontadas desde Pontes (1986), entre outros. quanto

a deriva<;:aoque envolve PI:

(1) a. De quem 0 dentista arrancou dois dentes sem pre cisar?

b a impressora emperrou 0 pino que desloca a cabe<;a de impressao ...

c parece que 0 pedal do 6rgao soltou urn ligamento qualquer. ...


