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Este trabalho visa a identificar as diversas instancia<;6es da constru<;ao de Dativo com Infinitivo,

composta pelo esquema sintatico 'para x infinitivo', na Variedade Brasileira do Portugues. Foram

levantados dados junto ao Censo de Varia<;aoLingiiistica do Programa de Estudos e Usos da

Lingua e ao Atlas Lingiiistico de Minas Gerais, os quais foram analisados e agrupados de acordo

com suas caracteristicas sintaticas e semanticas.
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Embora tenham ocorrido mudan<;as no sistema educacional nas ultimas decadas, 0 desempenho

dos alunos na disciplina de Lingua Portuguesa continua sendo motivo de preocupa<;ao dos

educadores brasileiros. Relatos de alunos, professores e pesquisadores mostram urn agravamen-

to do desempenho dos alunos do ensino fundamental e medio nesta disciplina. Estudos revelam

falhas na forma como os conteudos gramaticais vem sendo abordados em sala de aula, pois na

maioria das vezes saD ensinados por meio de conceitos incompletos, imprecisos ou incorretos.

o baixo desempenho dos alunos em Lingua Portuguesa e as novas propostas didiiticas mostram

a importancia de pesquisas sobre a qualidade do ensino de conceitos gramaticais. Entre estes

conceitos destacam-se os de tonicidade e acentua<;ao grafica, geralmente abordados de forma

isolada e nao contextualizada. Em razao disso, este projeto tern como objetivo investigar a pratica

pedagogica dos professores do ensino fundamental em rela<;aoa esses conteudos. Para tanto,

realizaram-se entrevistas individuais e observa<;6esem sala de aula de dois professores - urn da

2" serie e outro da 4" serie do ensino fundamental. as dados parciais referentes as entrevistas

com os professores evidenciam que sua maior dificuldade se encontra na conceitua<;aode silaba

tonica e no porque da acentua<;ao grafica dos vocabulos.



CARACTERIZA~Ao DOS ADVERBIOS EM DIFERENTES TIPOS TEXTUAIS DO PORTUGUES
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Apesquisa busca categorizar os adverbios segundo a camada de constitui.,:ao do enunciqdo em

que ocorrem, com considera.,:ao da lingua em uso. 0 corpus selecionado e dividido nos tipos

textuais tecnico-cientifico, oratorio e dramMico. As diferentes classes de adverbios se distingui-

ram entre modificadores e nao-modificadores, intervindo na analise opera.,:oespragmMicas (tipos

de atos de fala e fluxo informacional). Obtidos os primeiros resultados, observa-se a maior

ocorrencia de adverbios nos textos dramaticos, como era esperado, ja que esse registro simula

fala coloquial, na qual ha maior explicitude para absor.,:ao da informa.,:ao. Os resultados

mostram, ainda, que os nao-modificadores ocorrem em propor.,:aobem maior em todos os casos:

77% nos textos dramMicos e oratorios e 68% nos tecnicos. Entre os modificadores, os de

intensidade sao os mais frequentes: cerca de 44% nos textos dramMicos e nos tecnico-cientificos,

e 52%, nos oratorios. Quanto aos nao-modificadores houve predominancia dos circunstanciais

(30%), especialmente nos textos dramMicos (47%); muitos desses adverbios tern caracteristicas

de coloquialidade (ca, I:i), sendo compreensivel sua maior ocorrencia nos registros proximos do

oral. Os adverbios de verifica.,:ao,tambem coloquiais, aparecem predominantemente nos textos

dramMicos, assim como os modalizadores, previsiveis na fala cotidiana, menos provaveis na

oratoria e pouco compativeis com a escrita tecnica. Os delimitadores, apesar da pouca ocorrencia,

merecem men.,:ao, por terem sido predominantemente usados nos textos tecnicos, em que as

informa.,:oesse delimitam em dominios rigorosamente especificados. Osjuntivos, que estruturam

frases mais complexas, caminham no sentido contrario: tern ocorrencia maior quanta maior seja

a formalidade do registro (nos textos tecnicos saD 15% dos nao-modificadores, enquanto nos

textos oratorios esse numero se reduz a metade, e nos tecnicos nao passa de 3%). Esses saD

resultados iniciais, mas ja se pode indicar que a observa.,:ao do uso dos diferentes subtipos de

adverbio contribui para uma categoriza.,:aode tipos textuais.

GRAMATICALIZA~Ao DO MARCADOR DISCURSIVO QUER DIZER
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Orientador(a): Profa. Dra. Nilza Barrozo Dias (Universidade Federal de Juiz de Fora)

o conector QUERDIZERconstitui urn marcador discursivo oriundo de verbo e esta em processo

de gramaticaliza.,:ao. De acordo com LICHTENBERK(1993), estudos recentes de sintaxe assina-

lam para a natureza gradual desse fenomeno. Aplicando 0 conceito de gramaticaliza.,:ao ao objeto

de nossa pesquisa, podemos dizer que a mudan.,:a pela qual "quer dizer" passa e igualmente

gradual, apresentando, dessa meneira, todas as etapas do processo, conforme estabelecem

o presente trabalho e uma amostra parcial dos resultados do projeto de Inicia.,:aoCientifica:

"Articula.,:ao de clausulas: 0 estatuto sintatico, semantico e pragmMico da aposi.,:ao" (PRO-

BICjFAPEMIG)e investiga 0 percurso pelo qual "quer dizer" passou, desde seu estagio menos

gramaticalizado, quando 0 volitivo quer modalizava 0 dicendi dizer, constituindo duas formas



verbais p1enas (preservados todos os seus tra<;oscategoriais); passando, em uma segunda etapa,

para a constitui<;ao de quer dizer intermediario (como estrutura unica, mas ainda de carMer

verbal, sendo sin6nima de significa); e atingindo seu estagio de maior gramaticaliza<;ao, com a

perda dos tra<;os categoriais de verbo e adquirindo a fun<;ao textual-discursiva de marcador

discursivo. Nosso corpus de analise se constituiu de amostras de fala de inqueritos do PRO-

CON/JF, PEUL/RJ e do projeto NURC.Os textos escritos analisados provieram das se<;oes"Em

foco" e "Ponto de Vista" da revista VEJA. Para a analise diacronica utilizamo-nos de parte do

corpus de portugues antigo organizado por TARALLO(1991), pu blicado pela UNICAMP.

o MARCADOR POR EXEMPLO NOS ENUNCIADOS APOSITIVOS
Rafaela Domingues Costa (UFJF)
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o marcador discursivo POR EXEMPLOocorre entre a unidade base e a unidade apositiva,

estabelecendo, geralmente, uma rela<;8.osemantica de "todo-parte". Ap6s a analise de uma maior

contingencia de dados, colhidos, prioritariamente de amostras de fala de inqueritos do PRO-

CON/JF, PEUL/RJ e do projeto NURC e de textos escritos das se<;oes"Em foco" e "Ponto de

Vista", da revista VEJA, observamos, tambem, em menor escala, as rela<;:oes"geral-especifico" e

"usual-incomum" entre as unidades apositivas. 0 marcador estudado pode tambem focalizar a

informa<;:iiocontida em urn SN que 0 anteceda na pr6pria unidade apositiva. Convem, ainda,

ressaltar a importiincia da posi<;8.oque "por exemplo" assume na unidade apositiva: inicial,

quando encabe<;:aa unidade apositiva, e medial, ap6s urn sintagma introdutor da aposi<;:8.o.

Nosso trabalho se alinha a perspectiva te6rica funcional/discursiva. Participa do projeto de

Inicia<;:8.oCientifica: "Os Enunciados Apositivos" (BIC-UFJF).

o QUASE-FOCALIZADOR "REALMENTE"
Aquiles Tescari Neto rUNESP)

Orientador(a): Manze Mattos Dall'Aglio Hattnher (UNESP/lbilce)

Integrado ao meu projeto de Inicia<;:iioCientifica: "0 adverbio "realmente" no portugues falado

brasileiro e europeu: urn estudo funcional", apoiado pela FAPESP (Proc. 03/09333-0), este

trabalho estuda 0 adverbio "realmente" (R)em senten<;:asdo portugues falado brasileiro (com

base no c6rpus minima do NURC) e europeu (c6rpus do Projeto Portugues Fundamental),

tomando como fundamenta<;:8.ote6rica a Gramatica Funcional (Dik, 1997). Nesta teoria, a

estrutura de ora<;:iiosubjacente e apresentada em camadas de organiza<;:iiosemiintica e formal.

Pelo que nos indicam os resultados ate agora obtidos, R pode atuar em mais de uma camada,

quer como satelite asseverativo (adverbio afirmativo), quer como marcador de foco. 0 objetivo da

apresenta<;:iioe propor linhas de compara<;:iioentre as duas variedades do portugues em rela<;:iio

usos de R, ao fornecer uma descri<;:iiodesse adverbio, alem de demonstrar, com base em

resultados parciais, que, no interior da senten<;:a,R niio atua como adverbio focalizador (como

propoem Castilho e Moraes de Castilho, 1992), mas como "quase-focalizador", ja que uma

opera<;:aode focaliza<;:iioprototipica e a que ocorre com adverbios do tipo "exatamente" (E), que



nao permitem uma parafrase com 0 adjetivo que lhes constitui a base, em sentenr;;as do tipo:

"SER + base + que + proposir;;ao".Disso decorre que, se E e outros focalizadores, tipicos por

exercerem apenas essa funr;;ao, nao admitem a co-ocorrencia da funr;;ao de asseverador da

proposir;;ao, logo R e os demais asseverativos, que admitem ambas as funr;;6es,instauram uma

quase-focalizar;;ao e nao uma focalizar;;aotipica, em virtude da semantica de base adjetival que

os constitui, que talvez os leve a atuar como asseveradores de sentenr;;a mesmo em posir;;6estao

distantes da periferia e tao pr6ximas do predicado. Aisso soma-se 0 fato de os focalizadores nao

poderem ser adverbios predicativos (Lonzi, 1997). R e, por natureza, urn adverbio predicativo.

OS ELOS METAFORICOS NAS REDES DE CONSTRU<;:OES LEXICAIS: 0 CASO DO X-ISTA
Jodo Marcos Reis de Faria (UFJF), Paula Zagotta de Oliveira (UFJF)

Orientador(a}: Neusa Salim Miranda (UFJF)

Tendo como foco 0 lexico, nosso trabalho, iniciado em 2004, busca somar a area denominada

Morfologia Derivacional, avanr;;oste6ricos, de carater sociocognitivo, capazes de emprestar urn

novo olhar analitico sobre a produtividade e sobre os processos de formar;;aoconsiderados "mau

comportados" nesse campo.

Apoiados na Lingiiistica Cognitiva, sobretudo na sua vertente Sociocognitivista (FAUCONNIER

& TURNER, 1997; SALOMAo, 1999,2003; MIRANDA,1999,2004; BOTELHO,2004; CARMO,

2005), elegemos como objeto as formar;;6esdenominais em -ista (tratorista, cruzadista, cartunis-

ta, petista etc.). Tomando como dados construr;;6es do PB, partimos de uma tipologia baseada

na natureza da agentividade sugerida por tais formas. Aspostular;;6esacerca das relar;;6essociais,

cognitivas e lingiiisticas expressas pelas mesmas implicam 0 conceito de CONSTRU<;AO(GOLD-

BERG, 1995; MANDELBLIT,1997) aplicado ao lexico e revelam 0 papel crucial dos elos

metaf6ricos (LAKOFF& JOHNSON, 1980; GOLDBERG, 1995) na compressao dos processos de

formar;;aolexical do X-ista ditos "irregulares".

PREDICA<;:Ao E TRANSITIVIDADE NAS SENTEN<;:AS DE ALTERNANCIA ERGATIVA DE
ORDEM VERBO-SUJEITO
Indaid de Santana Bassani (USP)

Orientador(a}: Ana Paula Scher (USP)

As sentenr;;as de Alterniincia ergativa podem ser estudadas em muitos aspectos: sintaticos e

semanticos, entre outros. Neste trabalho venho analisando a sintaxe dessas sentenr;;as tanto em

sua ordem SVO-SV, quanta em sua ordem VS. Estas ultimas, que mantem 0 objeto em sua

posir;;aocan6nica (depois do verbo), chamadas sentenr;;as de ordem VS, trazem uma questao

interessante no que cerne a transitividade, requerendo uma analise diferente da que pode ser

aplicada as sentenr;;as de ordem SVO ou SV. A questao que se coloca e se as sentenr;;as abaixo

podem ser consideradas transitivas:

(I)Quebrou 0 vaso

(2)Quebrou os vasos

(3)Quebraram todos os vasos.



Para dar conta da transitividade em senten<;;as como (1), (2) e (3) uti1izo a proposta de

Bowers(2002), que busca explicar a transitividade nas linguas naturais por meio da postula<;;ao

de uma categoria funcional Tr. Bowers consegue dar conta uniformemente de muitos fenamenos,

mas nao atenta para esse tipo de senten<;;a. Juntameote a analise de Bowers, fa<;;ouso de

propostas que buscam explicar a ordem VS no PB (Kato(1995,2000); Viotti (1995, 2004)) e tento

propor uma analise que seja compativel com 0 tratamento da Transitividade como uma categoria

funcional.

Ainvestiga<;;aodessas senten<;;asVS traz respostas a questaes interessantes relativas a atribui<;;ao

de Caso, Concordancia, presen<;;aou nao de expletivos nulos, de tra<;;oD-forte e, finalmente,

busco determinar se essas senten<;;aspodem ou nao ser consideradas transitivas dentro de uma

analise Gerativa.

Contudo, algumas questaes permanecem em aberto: a categoria Pr, responsavel pela Predica<;;ao

da senten<;;a, na estruturas de (1)a (3) teria urn tra<;;o+D-forte ou -D-forte? Ja que a existencia

ou nao de movimento do DP pas-verbal para essa posi<;;aonao implica em diferen<;;avisivel na

ordem da senten<;;a.

Dessa forma, este trabalho aborda todos estes aspectos sintaticos deste tipo de senten<;;a.

SOBRE A INEXISTENCIA DE PERGUNTAS ENCAlXADAS INICIADAS POR EXPRESS.AO-WH
Marco Aurelio dos Santos (USP)

Orientador(a): Ana Paula Scher (Universidade de Sao Paulo/ USP)

o objetivo do presente trabalho e rediscutir as senten<;;asencaixadas iniciadas por expressao-wh

e tentar descrever sua estrutura de uma maneira que condiga com sua realidade. Para tanto,

serao utilizados pressupostos e analises da Teoria Gerativa concernente ao complexo CP, as

interrogativas e as "relativas. Levando-se em conta essa teoria, pode-se ver que, de acordo com

a analise vigente, a estrutura dessas encaixadas se configura como urn CP [+wh]. Assim, 0 tra<;;o

[+wh] seria a causa do movimento da expressao-wh, isto e, a satisfa<;;aode urn criterio. Se tal

tra<;;oexiste, entao, deveria fazer brotar uma interpreta<;;aointerrogativa da encaixada. Mas nao

eo que acontece. Aoque parece, tais senten<;;assac interpretadas como declarativas, e, portanto,

nao devem possuir 0 tal tra<;;opositivo. Por que, entao, as expressaes-wh se movem para SPEC

CP se nao tern que satisfazer nenhum criterio? Sugiro que as expressaes-wh seriam complemen-

tos do verbo, sob 0 ratulo DP, e que 0 resto da frase, sob 0 r6tulo CP, seria complemento desse

DP complemento. Ou seja, uma relativa restritiva. Tendo isso em mente, os termos "pergunta

encaixada" e "pergunta indireta" parecem estar sendo usados com urn sentido que nao condiz

com essa realidade. Proponho, pois, que apenas 0 ultimo termo seja mantido, desde que passe

a referir-se a perguntas captadas do contexto e que nao poderiam emergir diretamente das

senten<;;asdeclarativas encaixadas. Tal proposta vai partir, portanto, da hip6tese de que nao

existiriam senten<;;asinterrogativas encaixadas do seguinte tipo : "Ele nao sabe quem veio", "Ele

perguntou quem voce viu".



SUJEITO E OBJETO DIRETO: UM ENFOQUE ENUNCIATIVO

Bruna Karla Pereira (UFMG)

Orientador(a): Luiz Francisco Dias (Universidade Federal de Minas Gerais)

Realizamos uma analise do sujeito e do objeto como lugares sintaticos, levando em conta nao

somente 0 aspecto organico, mas enunciativo, que e constitutivo rlO processo de significa<;:ao.

Nesse sentido, explicamos como esses lugares se configuram e quais as condi<;:6esde ocupa<;:ao.

Essas condi<;:6esdepend em dos modos de enuncia<;:ao, que se manifestam nos diferenciados

generos textuais, tais como proverbios, chistes e fabulas. Enuncia<;:6esmais generalizadoras

favorecem a nao ocupa<;:ao dos lugares, e enuncia<;:6es mais especificadoras favorecem a

ocupa<;:ao.Alem disso, a lexicaliza<;:aodepende de urn dominio discursivo de elementos possiveis

de figurar nesses lugares e depende tambem do percurso enunciativo destes. Assim, analisare-

mos, em urn corpus composto por proverbios, como palavras altamente produtivas atuam

semantica e sintaticamente nesses enunciados. Nessa perspectiva, 0 objeto direto nao pode ser

entendido como termo que completa (Bechara, 1968), nem delimita (Bechara, 1999) 0 sentido

de urn verbo, quando se entende que, em geral, os verbos da lingua projetam esse lugar. Por

sua vez, 0 sujeito e urn lugar constituido na rela<;:aocom 0 plano de enunciavel. Assim, nao

entendemos que 0 sujeito e aquilo de que se fala ou ser que realiza uma a<;:ao(Cunha e Cintra,

1985).0 sujeito nao e ainda signa lexico que estabelece concordancia com 0 NDP (Perini, 1995),

pois a presen<;:ade urn termo e secundaria em rela<;:aoa configura<;:aode urn lugar. Nao e, alem

disso, marcas desinenciais do verba (Bechara, 1999), porque tais marc as s6 existem depois de

serem acionadas. Ademais, a historicidade desse lugar, segundo Dias (2002), pode ser caracte-

rizada pela ocupa<;:aopor base lexical definida; por urn suporte de ancoragem deitica e textual;

por uma proje<;:aode identidade "alguem que"; ou, finalmente, por urn perfil universal "quem" ou

"aquele que". Portanto, acreditamos que os lugares de sujeito e objeto saDconfigurados organic a

e enunciativamente.


