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A PALAVRA PROSOmCA NO PORTUGUES BRASILEIRO
Sofia Martins Moreira (UFMG)

Este trabalho investiga a palavra pros6dica no portugues brasileiro. A descri~ao da fonologia
desenvolvida e baseada nos trabalhos sobre Fonologia Pros6dica, tais como SELKIRK(1984),
NESPOR & VOGEL (1986) e HAYES(1989). A referida teoria pressup6e que a organiza~ao da
gramatica de uma lingua e inserida em niveis do lexico, quais sejam, 0 nivel lexical e 0 nivel
p6s-lexical. Analisamos os fen6menos fonol6gicos especificos da lingua em estudo parajustificar
a inser~ao de cada urn no componente lexical ou no componente p6s-lexical, comparando com
os dados do portugues europeu, analisados por VIGARIO(2001).
Para caracterizar a palavra pros6dica no portugues brasileiro, buscamos analisar as proprieda-

des fonol6gicas que a definem. Verificamos a constitui~ao pros6dica de prefixos, SUflXOS, cliticos
e palavras compostas, assumindo que nao hit isonomia entre os constituintes pros6dicos,
morfol6gicos e sintaticos, ou seja, regras fonol6gicas aplicam-se em dominios que nem sempre
coincidem com os dominios definidos pela sintaxe ou morfologia. Assim, no portugues brasileiro,
notamos que hit diferentes unidades morfol6gicas que podem ser agrupadas para formar uma
palavra pros6dica.

ANALISE DA HAPLOLOGIA NOS DOMiNIOS PROSOmCOs ACIMA DA PALAVRA FONOLOGICA
Vanessa Cristina Pavezi (UNESP)

Nesta comunica~ao, questionamos se dados de fala experimental, em que saD controlados, de
forma eficiente, os contextos candidatos a processos fonol6gicos, evidenciam, de fato, 0 funcio-
namento da lingua.
Para tanto, estabelecemos uma compara~ao entre dados de fala experimental e de fala esponta-
nea para 0 processo fonol6gico de haplologia nos dominios pros6dicos de frase fonol6gica (?),

frase entoacional (I)e enunciado fonol6gico (U)da forma como foram organizados por Nespor &
Vogel (1986), segundo a teoria da Fonologia Pros6dica.
Os primeiros dados a que nos referimos fazem parte da tese de doutorado de Tenani (2002). Jit
os segundos, por sua vez, foram retirados de quatro inqueritos do NURC-SP,quais sejam, EF-377;
D2-360; DID-18; DID-235.



Cabe ressaltar que vemos a haplologia como um processo fonol6gicoem que ha a queda de uma
silaba em uma sequencia de duas silabas semelhantes atonas em fronteiras de palavras, como em
"faculda(de) dinamica". Ap6s analisar os dados de fala espontanea e estabelecer uma compara<;ao
entre os resultados de aplica<;aoda haplologia desses dados e dos de fala experimental, observamos
que (i) os resultados de ambos os dados saD praticamente os mesmos no que diz respeito aos
dominios de ? e I; (ii)0 dominio de U, por sua vez, nao pode ser verificado, pois nao encontramos
nenhuma sequencia composta por esse algoritmo nos dados de fala espontanea de que dispomos;
e (iii)ambos os tipos de dados evidenciam 0 mesmo funcionamento da haplologia na lingua.

DOMiNIOS PROSODICOS E LAPSOS ACENTUAIS

Milca Veloso Nogueira (USP)

o Principio de Alternancia Ritmica e urn ideal ao qual a estrutura ritmica das linguas aspira (cf
Selkirk 1984). It preciso verificar, entao, como cada lingua organiza sua estrutura ritmica, por
meio de regras de eufonia, de modo a satisfazer 0 principio. 0 presente trabalho e parte de uma
analise sobre os lapsos acentuais. Nos estudos sobre 0 Portugues Brasileiro (PB), ha alguns
trabalhos sobre os dominios pros6dicos relevantes para a ocorrencia de processos fonol6gicos
ou ritmicos (Abaurre, 1996; Abousalh, 1997; Tenani, 2002; Sandalo & Trunckenbrodt, 2003).
Porem, em nenhum deles objetivou-se analisar os processos como sendo estrategias para a
resolu<;aode lapsos acentuais. Neste trabalho, verifico qual a frequencia de resolu<;aode lapsos
de acordo com 0 dominio pros6dico em que estao inseridos. Considero os dominios da frase
fonol6gica, frase entoacional e enunciado fonol6gico (cf.Nespor & Vogel, 1986). Para a obten<;ao
dos dados, foi feito urn experimento controlado, constituido de senten<;as contendo estruturas
variadas de lapsos entre os dominios citados acima.

ENTRE TONS, ACENTOS E MELODIA: A MANUTENc;:Ao DE ASPECTOS FONETICO-

FONOLOGICOS DA LiNGUA IORUBA, NA TRADIc;:Ao ORAL (CANTOS NAGOS) DAS

COMUNIDADES-TERREIRO DA NAc;:Ao QUETU.

Sidnei Barreto Nogueira (USP)

o presente estudo, de cunho descritivo-comparativo, analisa os sistemas pros6dicosj entonacio-
nais (cf. Hirst e Di Cristo, 1998) da lingua ioruba falada e do canto nag6 das comunidades-ter-
reiros denominadas da nac;:ao"Nag6-Quetu" no Brasil. Trata-se de uma observac;:aocom vistas
a evidenciar a manifestac;:ao do sistema tonol6gico de uma lingua africana (Rialland,1998) na
utilizac;:aolingliistica especializada "Nag6"(cf.Bonvini e Petter, 1998 e 2002). Destarte, faz-se a
comparac;:aode aspectos fonetico-fonol6gicos da fala e do canto, em um contexto cujas prMicas
remetem a AfricaNegra. Os aspectos cotejados saDreferentes aos acentos do Portugues do Brasil
- considerando 0 fato de 0 "Nag6"ser resultado de uma integrac;:aosociolingliistica entre 0 ioruba
eo Portugues do Brasil (cf. P6voas, 1989 e Nogueira, 2001) -, 0 sistema tonol6gico da lingua
Yoruba, bem como a entonac;:aotanto da lingua ioruba quanta do canto "Nag6".De acordo com
analises preliminares, hipotetiza-se que a tessitura mel6dica presente nos canticos nag6s tenha
emergido de uma interac;:aohibrida, que se estabeleceu entre tons pr6prios do sistema pros6dico
da lingua ioruba e a pros6dia do portugues.

FLUTUAC;:OES NA DELIMITAc;:Ao DA FRASE ENTONACIONAL EM DUAS DIFERENTES

INTERPRETAC;:OES DO SAMBA-CANc;:Ao NA BATUCADA DA VIDA

Renata Pelloso Gelamo (UNESP)

Buscamos identificar 0 papel da Frase Entonacional (I)na interpretac;:aoque Carmen Miranda e
Elis Regina fazem do samba-canc;:aoNaBatucada da Vida. Como Ie urn constituinte da hierarquia
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pros6dica que pode ser delimitado a partir de pausas, suas ocorrencias, em cada interpretac;ao,
foram julgadas por urn grupo de nove juizes. Neste estudo, analisamos, especificamente,
discordancias entre os juizes quanto aos pontos de pausas (indice de concordancia inferior a
70%). Apartir dos dados, pudemos observar que a detecc;aoda quantidade e da localizac;aodas
pausas sofreu variac;aoem cada interpretac;ao: (al Carmen .Miranda = 32 pausas, sendo quatro
percebidas por menos de 70% dos juizes; (b)Elis Regina = 30 pausas, sendo tres percebidas por
menos de 70%. Em ambos os casos, os locais percebidos como tendo ou nao pausa coincidiram
com limites possiveis de frases entonacionais. As discordancias quanta a existencia de pausas,
tal como levantadas por nossos dados, mostram-nos que esse fenomeno pode ser percebido
diferentemente pelos ouvintes. Os dados nos permitem levantar as seguintes hipoteses: (1) os
juizes que marcaram a existencia de pausas em locais de baixa concordancia podem ter se guiado
por caracteristicas acusticas tais como queda brusca de frequencia e alongamentos (enao apenas
o silencio), como marca de limite de constituinte; (2) os juizes que nao marcaram a existencia
de pausas parecem ser mais sensiveis a uma maior durac;:aodo silencio para a delimitac;:aodo
constituinte. Como se trata de urn constituinte em cuja delimitac;:aoa pausa cumpre papel
essencial, a flutuac;:aode decisoes de nossos juizes confirma estudos sobre a frase entonacional
que a postulam como urn constituinte de extensao e limites variaveis.

HlPOTESES ACERCA DO RECONHECIMENTO DE ACENTO LEXICAL EM PALAVRAS ISOLADAS
Fernanda Consoni (USP), Pablo Arantes (UNICAMP), PUnio Barbosa, Waldemar Ferreira Netto (USP)

o trabalho apresentado traz hipoteses acerea das estrategias utilizadas pelos ouvintes no
reconhecimento de palavras isoladas a partir de pistas acusticas sobre a posic;:aodo acento
lexical. 0 experimento consistiu em solicitar que sujeitos reconhecessem palavras, retiradas de
paradigmas como maquina/maquina/maquinar, que foram previamente cortadas e deram
origem a fragmentos contendo diferentes combinac;:oesde silabas tonicas e Monas.
Para determinar quais parametros acusticos poderiam servir de guia para 0 julgamento dos
sujeitos, a durac;:aodas unidades V-V,a frequencia fundamental e intensidade medidas no ponto
medio das vogais foram medidos nos estimulos experimentais.
o confronto entre as respostas de identificac;:aodas palavras e as pistas ajudaram a elucidar de
que maneira e em que extensao os parametros acusticos exercem influencia sobre 0 reconheci-
mento de palavras a partir de fragmentos contendo pistas a respeito da posic;:aodo acento lexical.

OTIMALIDADE E ESTILO: 0 CASO DA PARAGOGE EM PORTUGUES ARCAICO
Gladis Massini-Cagliari (UNESP)

Esta comunicac;:aoapresenta uma das possibilidades de tratamento de fenomenos estilisticos
pela Teoria da Otimalidade, exemplificando com uma analise da paragoge ritmica em Portugues
Arcaico. E urn processo que, em todo universe da lirica medieval galego-portuguesa profana e

religiosa, aparece em apenas dezesseis cantigas, oito profanas e oito religiosas. Consiste no
acrescimo de uma vogal lei ao final de palavras oxitonas terminadas em II, r, nl (exemplo:amar
- amare). Este trabalho mostra que a ocorrencia da paragoge nas cantigas medievais galego-por-
tuguesas nao deve ser vista apenas como urn recurso estilistico que promove 0 isossilabismo
entre os versos de uma cantiga, mas pode ser considerada 0 resultado da aplicac;:aode processos
ritmicos visando eurritmia, pautados na possibilidade aberta pelas proprias escolhas da lingua
quanta ao seu ritmo de base. Porem, do ponto de vista do estilo, em uma perspectiva otimalista,
o fenomeno da paragoge deve ser visto como urn caso de desvio - urn "desvio regrado", porem,
ou seja, urn desvio condieionado pelas possibilidades do sistema lingiiistico, nao urn desvio



aleat6rio. Em outras palavras, trata-se de urn desvio surpreendente do ponto de vista do uso,
mas nao do ponto de vista do sistema lingliistico, ja que a paragoge gera formas inexistentes
porem nao agramaticais no nivel fonol6gico.

RITMO LINGUiSTICO NA FALA DIsARTRICA

Erica Reviglio fliovitz

Adisartria pode ser definida como sendo uma desordem da produr;:aomotora que afeta os pad roes
de movimento, velocidade, precisao, coordena9ao e for9a dos 6rgaos fono-articulat6rios, bem
como a respira9ao, a fona9ao, a ressoni'mcia, a articula9ao e a pros6dia, tanto isolada quanta
conjuntamente. Com 0 objetivo de verificar a aplica9ao dos processos fonol6gicos e caracterizar
alguns aspectos pros6dicos da fala disartrica, foi solicitado a dois sujeitos disartricos em
decorrencia de acidente automobilistico, de mesmo dialeto (paulista), mesma faixa etaria (28-31
anos) e mesmo grau de escolaridade (superior) que fizessem a leitura de urn conjunto de frases
experimentalmente controladas. Essas frases foram elaboradas de modo a apresentar contextos
favoraveis a aplica9ao de processos fonol6gicos. Dentre esses processos, se encontra a haplologia,
que envolve a queda de uma silaba numa sequencia de duas silabas Monas semelhantes. Os
resultados indicaram que 0 sujeito portador de disartria grave aplicava a haplologia em qualquer
contexto minimamente favoravel, enquanto 0 sujeito levemente disartrico nao a aplicava nem
mesmo em contextos favoraveis. Nesse sentido, a haplologia foi 0 processo fonol6gico segmental
que sinalizou diferentes implementa90es ritmicas na fala dos sujeitos, pois, ao aplicar a
haplologia em contextos segmentais relativamente favoraveis, a fala do disartrico grave soa mais
acentual, por privilegiar as silabas tonicas e tender a omitir as Monas. Por outro lado, a fala do
sujeito levemente disartrico soa mais silabica, na medida em que ele opta por manter a
integridade de todas as silabas. Apartir desses resultados, serao discutidas algumas consequen-
cias fonol6gicas da rela9ao sujeito-linguagem em quadro de lesao cerebral.


