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A AMBIGUIDADE DA ESTRUTURA DE EVENTOS DO LEXICO GERATIVO

Magdiel Medeiros Aragdo Neto (UFSC)

o Lexico Gerativo e uma das teorias de semantica lexical que receberarn grande destaque na

ultima decada. Tal destaque se deve sobretudo ao objetivo ousado de dar conta da polissemia



16gicaem novas contextos. Para atingir tal objetivo, Pustejovsky (1995) prop6e uma abordagem
integrada entre as componentes semantica e sintatica. Essa integrayao OCOrreespecificamente
na estrutura de qualia, que organiza informayoes oriundas da estrutura de eventos - de carater
semantico - e da estrutura de argumentos (EA).Nossa analise enfoca esta ultima, pais, segundo
a classificayao que Pustejovsky (1995) faz dos argumentos, trata-se de uma estrutura sintatica;
contudo, quando aplicada a names, acaba par ser um reposit6rio de sentidos. Se tomarmos como
exemplo Joao comeu a bolo, a EApara comer vai solicitar dais argumentos verdadeiros, no casa
Joao e a bolo; no entanto, a EA de bolo tera apenas informayoes semanticas: urn argumento
verdadeiro alimento e um argumento default massa. Ve-se entao que nao ha informayao sintatica
alguma sabre a necessidade au nao de um especificador para a item lexical bolo. Assim sendo,
fica-se com a questao de ate que ponto a EA dos names e diferente dos modelos SELs (Sense
Enumeration Lexicon)que aquele autor classifica como teorias elementares de sentido. Apresen-
tamas, par fim, uma proposta para que a EA nao tenha esse usa ambiguo.

NOTAS SOBRE A EXPRESsAo PROSOmCA DO CANCELAMENTO DE PRESSUPOSIC;:Ao NO PB

Ana Luzia Dias Pereira (UFSC)

Observe as seguintes situayoes discursivas:
Situayao discursiva (1):Pedro e casado. Ele esta com sua esposa em urn restaurante. Sua amante,
amiga do casal, esta junto. Em meio ao jantar, a amante diz: "Foi legal aquele dia que a gente
ficou na sua casa, ne?" Irritado, Pedro responde: "QUEDIA?!" Imediatamente a amante mud a
de assunto.

Situayao discursiva (2):Pedro e casado. Ele esta com sua amante em urn restaurante. Em meio
ao jantar, a amante diz: "Foi legal aquele dia que a gente ficou na sua casa, ne?" Carinhoso,
Pedro responde: "Que dia? Aquele quando faltou luz?" Pedro e sua amante continuam a conversa
relembrando as bans momentos que tiveram naquele dia.
Nesta exposiyao demonstraremos que alguns sintagmas do tipa Que N, fonologicamente reali-
zados nas situayoes acima descritas como / que vez/, apresentam configurayoes pros6dicas
diferenciadas. As diferenyas de contorno pros6dicos veiculadas par estes sintagmas em (1)e em
(2) correspondem a duas realidades semanticas distintas, ja que somente em (1) ocorre
cancelamento do pressuposto acarretado pela enunciado "Foilegal aquele dia que a gente ficou
na sua casa, ne?". Para tal demonstrayao, desenvolvemos uma analise baseada em preceitos
te6ricos advogados pela Semantica Dinamica (Chierchia, 1995;2003 e Chierchia & McConnell-
Ginet, 1996) e pela Fonetica Acustica (Laver, 1994; Nooteboom, 1997; Scarpa, 1999), seguindo

direcionamentos metodol6gicos desenvolvidos par Burton (2003).

OS SINTAGMAS GRADATIVOS NAS LiTOTES

Marcos Lopes (USP)

A litotes representa uma forma padronizada de sintagma gradativo, frequentemente organizada
em torno de urn adjetivo gradual que modifica urn nome pr6prio. Seu caso e interessante porque
pode servir de fundamento a teorias polares e escalares dos adjetivos, como a de Kennedy (2000),
pais sua interpretayao se faz pela inversao polar dos adjetivos ("forte"par "fraco", "facil" por
"dificil",etc.) e, algumas vezes, por uma alterayao dos intervalos dos graus escalares, responsavel
pela intensificayao do adjetivo. A formayao das litotes consiste em negar a pertinencia de um
elemento a um conjunto cuja intensao e contraria aquela que se quer afirmar.
Ainterpretayao da sentenya conotada exige sua transformayao em outra sentenya, nao conotada:
(1)Pedro nao e a mais corajoso dos homens (2)Pedro e urn medroso



(3)Bill Gates nao e urn pobretao (4)Bill Gates e muito rico
(5) Hoje nao esta frio (6)Hoje faz urn calor infernal
Sem a percepyao dessa necessidade de se transformar uma sentenya em outra, a sentenya conotada
nao seria percebida como tal. Esse parece ser 0 caso de qualquer formayao figurativa. Se, por
exemplo, tomarmos a expressao metaf6rica "pagar 0 pato" em seu sentido denotativo, nao
precisaremos interpreta-la com outra sentenya, mas simplesmente concebe-la como descritiva.
A litotes tern como particularidade semantica 0 fato de que as duas sentenyas que Ihe sac
associadas (tanto a conotada quanta a resultante da interpretayao) sac sempre verdadeiras, com
a condiyao de que a segunda seja tomada por premissa e a primeira, manifesta, por conclusao.
Assim, se (2)e verdadeira, (1)tambem e; portanto, (2)acarreta (1).Como consequencia, a verdade
da primeira sentenya se apresenta com mais evidencia do que a da segunda. Numa situayao em
que poderia haver discussao sobre a aplicabilidade de (6), certamente nao haveria discordancia
sobre (5).

PROBLEMAS DE MORFOLOGIA E SEMANTICA HISTORICA DO SUFIXO -EIRO
Mario Eduardo Viaro (US?)

Aformayao de palavras sempre foiurn estudo paradoxal dentro dos estudos sincr6nicos: se uma
palavra e gerada a partir de uma base, como imaginar que nao haja urn intervalo de tempo entre
palavra-base e derivada? Nem no estudo das RAE(regras de analise estrutural), nem no das RFP
(regras de formayao de palavras) se apresentam explicayoes de cunho hist6rico. Por outro lado,
os dados hist6ricos contrariam muitos dos resultados obtidos por uma "intuiyao do falante
nativo": assim colayao, do latim collatio, e anterior a colar, da mesma que coayao (lat. coactio)
precede coagir e recobrar (lat. recuperare) e mais antigo do que cobrar. Vma vez que as ciencias
nascem ou do estudo dos dados ou por meio de soluyoes aprioristicas plenamente aplicaveis,
vemos que os estudos de formayao de palavras nao se encaixam nem na primeira postura

cientifica, a saber, a indutiva nem na segunda, dedutiva, antes, pelo contrario, sac eivados de
dogmatismos comodos como a regra que reza que substantivos abstratos derivam necessaria-
mente dos infinitivos. Alias, nem nos estudos sobre cogniyao nem nos sobre aquisiyao de
linguagem, os infinitivos nao sac as formas mais primitivas do verba (antes os preteritos perfeitos
ou os imperativos). Doponto de vista da morfologia e da semantica, serao estudados os problemas
que se colocam para 0 sufixo -anus do latim e seu derivado mais produtivo, 0 sufixo -eiro.

SEMANTICA DE CONDICIONAIS: PREVISAo E PRESSUPOSIC;:Ao
Maria Leonor Maia dos Santos (UFSC)

Opondo-se a difundida maneira de classificar as estruturas condicionais em contrafactuais e
nao-contrafactuais, V. H. Dudman, numa serie de artigos ja antiga (por exemplo, Dudman 1985,
1986,2000, e outros) propos que os condicionais fossem estudados segundo outra tipologia, que
incluia a distinyao entre as deduyoes e as previsoes (oujulgamentos). Assim, "Se este fazendeiro
nao matar a missionaria, outro fazendeiro vai mata-la" pode ser considerado urn condicional do
mesmo tipo de "Se este fazendeiro nao tivesse matado a missionaria, outro fazendeiro a teria
matado", e nao do tipo de "Seeste fazendeiro nao matou a missionaria, outro fazendeiro a matou".
Na proposta de Dudman, os exemplos deste ultimo tipo tern a forma de uma deduyao, e os
anteriores sao previsoes. As marcas lingDisticas que nos permitem distinguir os tipos sac uma
certa sequencia temporal, dada pelas formas verbais nas duas estruturas oracionais internas a
estrutura condicional; e a independencia - ou nao - das partes componentes do condicional.
Considerando que tern sido amplamente estudado 0 fato de que os condicionais, realmente, nao



funcionam sempre como deduc;:oes, formulamos a hip6tese de que os criterios usados por
Dudman para fazer 0 contraste entre as previsoes e as deduc;:oessao insuficientes, e atraves da
analise de exemplos chegamos a conclusao que a diferenc;:apretendida reside na presenc;:ade
pressupostos - que ele nao analisa. Podemos entao dizer que, ao menos em alguns exemplos, e
a existencia ou nao de certos pressupostos 0 que permite que os condicionais sejam vistos como
deduc;:oesou como previsoes.

SINGULAR NU NO PORTUGUES BRASILEIRO E SUA RELA<;Ao ANAFORICA

Fabiana Andrade Santolin (UFSC)

o presente trabalho tern por objetivo discutir as ocorrencias e comportamentos sintatico e
semantico dos nominais nus singulares (NNS),contaveis e de massa, no portugues brasileiro,
em contextos genericos e existenciais, retomados anaforicamente por urn pronome. Discutir os
julgamentos de aceitabilidade de sentenc;:as com NNS, dadas as discrepancias de avaliac;:aode
alguns autores. E apresentar resumidamente a proposta de Cristina Schmitt (1999) que dentre
outros pontos considera os NNS como DPs e de Ana Muller que considera, por sua vez, os
singulares como NPs e esses sendo todos de massa.

UM ESTUDO ARGUMENTATIVO DA PALAVRA TAMBEM

Adilson Ventura da Silva (UNICAMP)

Procuramos neste trabalho desenvolver urn estudo argumentativo da palavra tambem.Para
tanto, nos situaremos dentro de uma perspectiva semantica que privilegia os estudos argumen-
tativos, utilizando as teorias desenvolvidas neste campo por Ducrot e por C.Vogt.
Como corpus para este trabalho, nao iremos verificar como esta palavra se comporta em diferentes

enunciados e sim produzir uma reflexao sobre 0 uso especificodesta palavra no enunciado: "Regiao
Central esta entupida de gente, e de ladr6es tambem". Enunciado este que e manchete do Diario
do Povode Campinas do dia 11 de dezembro de 2004. Partindo deste estudo, poderemos verificar
urn outro problema que tambem aparece neste enunciado, que e 0 problema relativo ao modo de
designa<;aodos nomes gente e ladrao. Para esta reflexaonos situaremos na perspectiva da Semantica
do Acontecimento, notadamente a desenvolvida por E. Guimaraes.

Com as hip6teses que levantaremos poderemos en tender melhor 0 possivel funcionamento
argumentativo da palavra tambem e, devido a especificidade deste enunciado, poderemos
tambem observar 0 funcionamento da designa<;;ao.


