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ANALISE DOS SUFIXOS -ANf;A/ -ENf;A, -ANCIAI -ENCIA NA OBRA DO SIMBOLISTA JoAo

DA CRUZ E SOUZA

Andrea Lacotiz (USP)

o presente trabalho trata das ocorrencias dos sufIxos -anr;al -enr;a, -ancial -encia, na obra do
simbolista Joao da Cruz e Souza. A polissemia de urn sufIxo e facilmente detectada quando se
comparam vocabulos formados por uma mesma terminar;ao. Apesar disso, nem todas as nuances
ocorreram em todas as epocas, nem todas as possibilidades se confIrmaram: as gramaticas
historicas apenas apontam sua classifIcar;ao semantica e as categorias por ele formadas, isto e,
substantivos, adjetivos, adverbios, verbos. Tal postura se explica pelo fato de nao haver nenhum
estudo da derivar;ao SUflXalcalcado num seculo especifIco, 0 que corrobora uma lacuna no campo
da morfologia. Isso signifIca nao reconhecer 0 lexico como urn organismo vivo, sujeito a
reelaborar;ao de muitas gerar;6es que nele colaboraram.
o sec. XIXfoi marcado pela busca incessante, por parte dos autores brasileiros, em ampIiar a
capacidade expressiva, necessaria diante da coexistencia de ideologias distintas, inovadoras, as
quais, muitas vezes, advinham da Franr;a, berr;o cultural do mundo naquele seculo. Por isso 0

Iexicodo portugues brasileiro torna-se variado, resultante do genero da obra e do gosto do autor.
Assim, procurando iniciar parte do preenchimento dessa lacuna, os vocabulos formados por esses
SUflXOS,na obra de Cruz e Souza, foram abordados com 0 objetivode descrever os valores semanticos
de suas terminar;6es; detectar se os signifIcados de hoje ja ocorriam naquela epoca; verifIcarde que
maneira eles se relacionam com sua etimologia; considerar os aspectos de produr;ao dessas obras
e avaliar de que modo efeitos estiIisticos podem ter contribuido para 0 signifIcado de SUflXOStal

como os usamos hoje. Alem disso, procurou-se averiguar se os vocabulos eram provenientes do
latim ou foram criados com base em outras linguas, especialmente 0 frances.

COMPOSIf;Ao DOS ADJETIVOS ERGATIVOS DERIVADOS DE VERBOS EXPERENCIAIS

ERGATIVOS COM -MENTE NA FORMAf;Ao DE ADVERBIOS DE MODO

Regina Celia Pinheiro de Moraes (UFPR)

Este trabalgo objetiva constatar que os adverbios de modo em -mente, alem de compor-se com
adjetivos "puros" (alegremente, brutalmente, cruelmente etc.) tambem 0 fazem com adjetivos
ergativos (abismadamente, acanhadamente, alucinadamente etc).



AS adjetivos ergativos sao derivados de predicados experenciais ergativos em uma constru<;ao
ergativa diadica, isto e, uma constru<;ao que possui dois argumentos "Causa" e "Experienciador"
que participam da alternancia causativa1 indicando mudan<;a de estado emocional e com os
quais se da a constru<;ao passiva adjetiva (verbos estar jficar), exprimindo propriedades tempo-
rarias e estados subsequentes a uma altera<;ao ou transi<;ao sofrida por uma entidade.
as adjetivos ergativos saD derivados diretamente de verbos experenciais ergativos de estados
psicol6gicos e de seu valor aspectual causativo-incoativo e possuem todas as propriedades de
urn adjetivo "puro".
Do ponto de vista morfol6gico, urn dos testes utilizados para diagnosticar categoricamente urn
adjetivo ergativo consiste no aparecimento de formas morfol6gicas negativas como des-, in-, etc.
tais como "despreocupado", "inconformado" etc. Urn outro aspecto e a possibilidade de grande
parte dos adjetivos ergativos se combinarem com 0 morfema -mente para formarem adverbios
de modo, como acontece, por exemplo, nos pares "desconfiado - desconfiadamente", "desprezado
- desprezadamente", "irritado - irritadamente". Tambem quanta a distin<;ao, somente com os
adjetivos ergativos ha a possibilidade de estes aceitarem grau e adverbios como "muito", "mais",
"bastante", "demasiado", "tao", "ainda" etc.

o SUFIXO -OSE NA TERMINOLOGIA MEDICA

Ivanir Azevedo Delvizio rUNES?)

No ambito do projeto Vocabulario Multilingtie de Dermatologia (VMD),coordenado pela Prof".
Dr'. Lidia Almeida Barros, desenvolvemos uma pesquisa, apoiada pela FAPESP,que consiste na

busca de equivalentes em espanhol para um conjunto terminol6gico, em portugues, do dominio
da Dermatologia. Nesse trabalho nos propomos ao estudo dos formantes dos termos desse
dominio, notadamente os afixos, procurando identificar os principais prefixos e sufixos presentes
no processo de forma<;aode seus termos e refletir sobre suas fun<;oesno vocabulario medico. a
objetivo desta comunica<;ao e apresentar alguns aspectos semanticos e pragmaticos do sufixo
grego -ose. Esse sufixo e utilizado em varios dominios de especialidade: Medicina (dermatose),
Quimica (glicose)e Biologia (osmose), por exemplo, e, em cada urn deles, assume um sentido
diferente. Na linguagem medica, esse elemento e conhecido por indicar uma doen<;a (nao
inflamat6ria) da parte do corpo designada pela base, como ocorre em "dermatose", doen<;ada
pele. Noentanto, dentro do pr6prio dominio medico, esse morfema SUflXalpode sofrer pequenas
varia90es semanticas de acordo com as bases as quais se une, fato que pretendemos explorar
em nossa apresenta9ao. Alem disso, esse elemento mantem com 0 SUflXO-iase uma rela9ao de
concorrencia SUflXal,ou seja, ambos unem-se a mesma base para designar urn mesmo conceito
(leishmaniose e leishmaniase, p. ex.). Como em nossa pesquisa realizamos uma analise contras-
tiva entre os aflXosutilizados em portugues e espanhol, observamos tambem que 0 usa desses
dois sufixos, -ose e -iase, nem sempre coincide nesses dois idiomas (le'shmaniose e leishmania-
sis, repectivamente), podendo causar dificuldades no momenta da pesquisa terminol6gica
bilingtie, tematica ou pontual.

PREFIXO E SUFIXO: DIFEREN<;AS FUNCIONAIS

Wanderli Aparecido Bastos rUNES?)

Aabordagem transistemica constata que a morfologia derivacional e propriedade de linguas cujo
sistema nao permite maleabilidade sintatica as partes do discurso. Hengeveld (1993) classifica
tais linguas como rigidas: nelas, cada classe de palavras especializa-se em uma posi<;aosintatica
especifica. Em dire<;aoao outro extremo, encontram-se as linguas flexiveis,cujo sistema de partes



do discurso permite as classes ocuparem diferentes "slots" na senten<;:a. Os trabalhos de
morfologia derivacional do portugues do Brasil,ao tratarem dos afums, enfatizam as diferen<;:as
distribucionais. Quanto a funcionalidade de preflxos e suflxos, geralmente reconhecem que estes
alteram a classe gramatical das palavras, adequando-as ao ambiente sintatico. Sobre os preflxos,
aflrmam sua capacidade de mudar a signiflca<;:iiodo item derivante. Neste trabalho, propoe-se
veriflcar mais detidamente as diferen<;;asfuncionais desses afums: a extensiio das altera<;;oes
lexicais promovidas pela preflXa<;;iioe das transfoma<;:oesgramaticais causadas pela suflXa<;:iio.
Para isso, tomaremos como contraponto a visiio da Gramatica Tradicional e de alguns lingliistas.

PROCESSOS MORFOFONOLOGICOS DESENCADEADOS PELOS SUFIXOS -S/f;A.O E -MENTO
Daniel Soares da Costa (UNESPj, Juliana Bertucci Barbosa (UNESPj

Nesta comunica<;;iioapresentaremos 0 levantamento, a descri<;;iioe a classiflca<;;iiodos processos

morfofonologicos desencadeados pelo SUflXO-s/<;;iioe -mento, quando acrescentados ao tema
dos verbos, na forma<;;iiode substantivos deverbais no portugues do seculo xx. Para isso,
montamos urn corpus com literatura jornalistica da decada de 90, extraido do jornal Folha de
Siio Paulo. Sabemos que a inser<;;iiode urn SUflXOem uma base niio e obrigatoria (como ocorre
com as desinencias) e pode ocasionar a mudan<;;ade classe de palavra, como ocorre com os
suflxos -sf <;:iioe -mento, analisados neste trabalho, que, ao serem inseridos a alguns verbos,
formam substantivos: agir (v) a<;;iio(subst.).Antes de selecionarmos as ocorrencias, flzemos uma
pesquisa bibliograflca e constatamos que a maioria das gramMicas tradicionais, como as de Ali
(1964), Cunha & Cintra (2001), Rocha Lima ([19721 2001), Bechara (2002), apresentam 0

processo de forma<;:iiode palavras de maneira desorganizada. Sobre 0 processo de suflxa<;;iio,por
exemplo, esses gramaticos apenas listam os SUflXOS,dividindo-os em nominais, verbais e
adverbiais, atribuindo-lhe urn sentido. Depois da analise bibliograflca, extraimos os substantivos
deverbais terminados em -mento e -s/ciio do corpus, e os dividimos em tres grandes gropos:
aqueles originados de verbos de primeira conjuga<;;iio(-ar), de segunda (-er) e de terceira (-ir).

Alem da classiflca<;;iiodos processos morfofonologicos que ocorrem, pudemos constatar que,
assim como Said Ali (1964) e Basilio (1996) ja haviam ressaltado em suas pesquisas, 0 suflxo
-sf <;;iioe mais produtivo, em rela<;;iioao -mento, na lingua portuguesa brasileira do seculo XX.


