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o ESTUDO DA POSI<;Ao OBJETO COMO INDICADOR DE TRANSFERENCIA INTERLINGUIS-
TICA NO PROCESSO DE AQUISI<;Ao DE LINGUA ESTRANGElRA
Ruth Mara Buffa Marciniuk

Os estudos desenvolvidos para 0 enfoque desta tematica tern como objetivo identificar os
pressupostos sintaticos relevantes para as possibilidades de preenchimento da posi<;;aoobjeto
por elementos pronominais foneticamente realizados ou pela variante nula no processo de



aquisi<;ao de lingua estrangeira (L2)por aprendizes adultos, em situa<;ao de educa<;ao formal,
com base nos parametros oferecidos pela Lingua Materna - 0 Portugues brasileiro (PBl.AAnalise
de tais pad roes de preenchimento tem por objetivo demonstrar a ocorrencia de um processo de
transferencia inicial de parametros na aquisi<;ao da L2, demonstrado pelo comportamento
interlingilistico do aprendiz, 0 qual sofre modifica<;oesgradativas em favor da forma usual da L2
conforme 0 conhecimento dos parametros proprios da lingua estrangeira vao sendo internaliza-
dos pelo aprendiz.
As condi<;oes para que esses elementos ocorram na interlingua dos aprendizes adultos sac
identificadas por meio de tres fatores relevantes para a intui<;aodos aprendizes:
I.A percep<;ao da varia<;ao parametrica possivel para a posi<;ao objeto em PB, nos quais a
implementa<;ao da variavel nula no sistema ja pode ser considerada como parte da gramatica-
nucleo da Ll dos falantes;
2.A aquisi<;aogradual da L2 como sistema diferenciado de parametros, cuja posi<;aoobjeto deve
ser preferencialmente preenchida, diferentemente da Ll;
3.As possibilidades de preenchimento da posi<;aoobjeto por meio das op<;oesencontradas na
interlingua, e redirecionadas a medida que 0 input da L2 se configura como sistema cuja
gramatica-nucleo impede a realiza<;aode alguns tipos de preenchimento permitidos pela Ll.

A INFLUENCIA DA LiNGUA MATERNA NA AQUISIC;:Ao DE L2
Gildete Rocha Xavier (UNICAMP)

Atraves do trabalho de Chomsky (1981,1986,1995,2000) sobre a natureza das gramaticas de
falantes nativos adultos, pesquisadores de segunda lingua passaram a contar com uma
abordagem sofisticada de aquisi<;ao de linguagem para entender os mecanismos que estao por
tras da habilidade do ser humano de construir gramaticas internas. Na abordagem gerativista,
as gramaticas das linguas humanas sac construidas num mesmo padrao. Existe uma Gramatica
Universal (GU)que subjaz as gramaticas particulares de linguas especificas. Com base nessa
teoria, muitos pesquisadores assumem que a aquisi<;ao de segunda lingua (L2)e semelhante a
aquisi<;ao de lingua materna (Ll) - GU encontra-se disponivel para 0 processo de aquisi<;ao de
L2 (White 1985; Flynn 1987; Vainikka & Young-Scholten 1996; Schwartz & Sprouse 1996;
Epstein et al. 1996,). Uma visao contraria pode ser encontrada em Clahsen e Muysken (1996)
que defendem a Hipotese do Acesso Nulo. Segundo esses autores, a aquisi<;ao de Ll e L2 sac
processos completamente diferentes. 0 acesso a GU estaria disponivel apenas para a aquisi<;ao
de Ll. Na presente pesquisa, defendemos acesso a GU por aprendizes de L2 mas, ao contrario
do que postulam Epstein et al (1996) com a Hipotese do Acesso Total, apresentamos dados que
indicam que 0 acesso a GU pode acontecer tambem via Ll. A partir da analise do Sujeito Nulo
encontrado nos dados de urn falante de Ingles e urn falante de italiano aprendendo portugues
brasileiro como L2, mostraremos que os estagios iniciais de aquisi<;aosac constrangidos per GU.
Isso nao significa, entretanto, que a lingua materna nao tenha influencia no processo de
aquisi<;ao.Os dados do falante de italiano mostram determinadas estruturas como, por exemplo,
a coloca<;aode cliticos, 0 que pode indicar influencia da sua Ll. Isso nao significa, entretanto,
que 0 acesso a GU esteja indisponivel.

A MEMORIA NO PROCESSO DE APRENDIZADO DE L2
Emilia Lorentz de Carvalho LeiWo (UFSM)

Este trabalho aborda a memoria como urn mecanisme para 0 aprendizado de uma segunda lingua
(L2.) Memorizar 0 lexico e as estruturas sintaticas, seja atraves de atividades explicitas ou



implicitas, constitui uma passagem obrigat6ria no desenvolvimento da competencia em L2. A
mem6ria e vista como uma fun<;aocerebral superior que e composta por urn cruzamento de
numerosas atividades mentais que participam tanto na constru<;ao como na ativa<;ao dos
conhecimentos. Em urn primeiro momenta e feito urn levantamento das teorias mais relevantes
na aquisi<;aode L2, entre elas destacam-se: 0 behaviorismo, 0 cognitivismo e 0 interacionismo.
Logo ap6s, e dado enfase aos processos pelos quais 0 lbtico e adquirido e retido pe10 sujeito
envolvido no aprendizado de L2. (Palavras-chave - L2, mem6ria, aquisi<;aoda linguagem,lexico).

ACESSO A GU NA AQUISI<;Ao DO PORTUGUES ESCRITO COMO L2
Lilian Coelho Pires (UFSC)

Este artigo descreve, analisa e discute as estruturas sintaticas das produ<;6es escritas em
portugues como L2 por sinalizadores surdos cuja Ll e a lingua de sinais brasileira, fundamen-
tando-se no quadro da teoria gerativa. Para tanto, e feita a compara<;iiodos valores paramHricos
entre 0 portugues e a LSBno que diz respeito a concordancia verbal e apagamento de argumentos
do verba em uma senten<;:a,objetivando verificar na estrutra sintatica das senten<;as escritas em
portugues pelos sinalizadores se ha interferencia da Ll na aquisi<;iioda L2. Em portugues a
concordancia verbal se da com todos os tipos de verbos cujas flex6es indicam a pessoa
pronominal do sujeito, e consequentemente licenciam 0 apagamento do sujeito na senten<;:a.Em
LSBsac dois os tipos de verbos: verbos sem concordancia ou sem flexao, os quais nao licenciam
o apagamento dos argumentos do verbo e os verbos com concordancia cujas flex6es indicam 0

objeto e/ou 0 sujeito da senten<;:a,neste caso, e licenciado 0 apagamento tanto do objeto quanta
do sujeito da senten<;:a.Dada as diferen<;:asparamHricas visa-se saber 0 modo pelo qual a GU e
acessada na aquisi<;aoda L2, pois acredita-se que inicialmente 0 sinalizador de LSBao aprender
o portugues escrito transferira os valores da Ll na aquisi<;iioda L2. Os dados foram obtidos por
meio de testes experimentais intra-linguas com produ<;iio eliciada e produ<;ao expontiinea
realizados com 17 (dezesete) alunos surdos cursando 0 ensino medio. Os resultados da
investiga<;iioespecificam as propriedades variaveis entre as duas linguas, no que se refere a
concordancia verbal e apagamento de argumentos do verbo, possibilitando observar 0 estagio
inicial da aquisi<;iioda segunda lingua. Desse modo, a analise contribui como forma de melhorar
o ensino do portugues escrito para essa popula<;:iiosinalizadora da lingua de sinais brasileira,
para a qual 0 portugues e segunda lingua.

AS REPRESENTA<;OES SOBRE 0 ESPANHOL E 0 PORTUGUES NA APRENDIZAGEM DA
LiNGUA ESTRANGEIRA
Helade Scutti Santos (UFSCAR)

Mais recentemente, a polemica da semelhan<;a entre 0 espanhol e 0 portugues que circula no
senso comum vem se transformando em objeto de discussao e pesquisa de professores e
pesquisadores que trabalham com 0 espanhol como lingua estrangeira. A imagem do espanhol
como lingua parecida e uma das varias representa<;:6esque circulam no senso comum e que
estiio presentes no imaginario que os estudantes de espanhol tern da lingua que estao estudando.
o presente trabalho faz parte de minha disserta<;:iiode mestrado e tern como elemento motivador
a hip6tese de que as representa<;:6essobre a lingua materna e sobre a lingua estrangeira podem
desempenhar urn papel relevante no processo de aprendizagem. Assim, pretendo tratar das
representa<;6es que falantes do portugues brasileiro e alunos de espanhol como lingua estran-
geira tern tanto da sua lingua materna quanta da lingua que estiio estudando e de que forma
estas representa<;6es se inter-relacionam.



o conjunto de representa<;;oesque sera apresentado e que permite vislumbrar contornos do
imaginario sobre cada uma das linguas e 0 resultado de analises enunciativas e discursivas das
respostas que estudantes de espanhol de diferentes niveis e pertencentes a diferentes institui<;;oes
de ensino produziram quando estimulados a dar suas impressoes, sensa<;;oese opinioes sobre a
portugues brasileiro, 0 espanhol falado na Espanha e 0 espanhol falado na Argentina.

ESPANHOL INSTRUMENTAL: ENSINO E AVALIA<;:Ao

Diandra Pittella Felipe

Sabemos que no ensino de uma lingua estrangeira, a objetivoe fazer comque 0 estudante aprenda
as quatro destrezas: ouvir, falar, escrever e ler e que 0 simples fato de identificar vocabulos
isolados nao significa ler. 0 ensino da lingua espanhola instrumental aparece comouma ruptura
na proposta didatico-pedag6gica, pois, como a pr6pria palavra denota, eo treinamento instru-
mental dessa lingua, e tern como objetivoprincipal capacitar 0 aluno, num periodo relativamente
curto, a ler e a compreender 0 essencial para 0 desempenho de determinada atividade. 0 ensino
dessa lingua desta maneira tern como foco apenas na "leitura", uma das quatro habilidades
previstas em qualquer ensino de lingua estrangeira. Apresentaremos nesta comunica<;:ao0
resultado de uma analise comparativa cujo objetivo foi 0 de verificar 0 grau de conhecimento no
processo de sele<;:aodo Concurso Vestibular do Norte de Minas Gerais para ingresso na
Unimontes: alunos que estudaram espanhol instrumental no Ensino Medio em escolas parti-
culares, e alunos de escolas publicas que nao tiveram aulas de espanhol durante 0 seu periodo
escolar e/ou cursinhos livres, isto e, nao possuem conhecimento algum sobre 0 espanhol. As
analises feitas no presente trabalho revelam que, na maioria das vezes, os problemas enfrentados
pelos alunos-candidatos tanto de escola particular como de escola publica ao Concurso Vesti-
bular do Norte de Minas nao se situam no "nivel da frase", dizem respeito ao funcionamento
global do texto, nao dizem respeito apenas ao desconhecimento da lingua, resultam de suas
praticas de leitura.


