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AS ESTRATEGIAS DE TRATAMENTO AO INTERLOCUTOR EM PE<;AS CARIOCAS DO

SECULO XX: UM ESTUDO SOBRE A GRAMATICALIZA<;Ao DE VOCE

Ana Carolina Morita Machado (UFRJ)

Diversos trabalhos (Rurneu, 2004, Lopes, 2004, Lopes & Duarte, 2002, 2003) tern procurado

descrever as estrategias de tratarnento ao interlocutor no Portugues brasileiro ao longo dos

seculos XVIII e XIX. A firn de contribuir para a elucidar;ao do carninho percorrido por essas formas,



este trabalho tem 0 intuito de analisar a trajet6ria das estrategias de referencia a segunda pessoa
do discurso em pe<;as cariocas escritas ao longo do seculo XX, observando especialrnente 0

comportamento da formagramaticalizada vocenesse seculo. Partindo dos modelosde gramaticaliza.yao
elaborados por Lehmann (1985),Hopper (1991)e Heine (2003)e das reflexoesde Bybee (2003)sobre
esse tipo de processo, pretende-se verificar: (al 0 sensivel aumento na frequencia de uso da forma
gramaticalizada voce, analisando sua transforma.yaona principal estrategia de referencia a segunda
pessoa do discurso no decorrer do seculo XX,(b)a passagem dessa forma de nome a pronome, (c)as
especificidadesdesse item em rela.yaoaos demais pronomes e (d)as repercursoes desse fenomenopara
a reorganiza.yaodos paradigmas pronominais no Portugues brasileiro.

EDIc;:Ao DE CARTAS OITOCENTISTAS: TRAC;:OS MORFOSSINTATICOS E GRAFEMATICOS

Marcia Cristina de Brito Rumeu (UFRJ)

Este estudo tern por objetivo a organiza.yao e a edi.yaofac-similar diplomatico-interpretativa de
cartas nao-oficiais, redigidas por informantes cultos atuantes no contexto s6cio-hist6rico e
lingiiistico do Rio de Janeiro oitocentista. a corpus esta organizado nao so em rela.yao aos
recortes temporal e espacial - Rio de Janeiro, no seculo XIX-, mas tambem no que se refere a
identifica.yaodo perfil biogrMicodos autores dos textos. Com base em corpus fidedigno (Barbosa,
1999; Lobo, 2001; Mattos e Silva, 2004), busca-se discutir os principios de persistencia e
decategoriza.yao, segundo Hopper (1991), a partir da varia.yao de concordancia das formas
pronominais tu e voce com os respectivos pronomes complementos e possessivos de 2a e 3a
pessoas do discurso. Pretende-se, ainda, identificar as etimologiza.yoesgraficas produtivas (dupli-
ca<;:aode grafemas IT, cc, U; usa do h na marca.yao dos hiatos; latinismos do tipo "prompto",
"assignatura") nas cartas nao-oficiais oitocentistas como uma marca da tradi<;:aodiscursiva peculiar
ao genero textual carta. as tra<;:osmorfossintaticos e grafematicos em questao funcionariam como
criterios para a identifica<;:aode habitos lingiiisticos produtivos em cartas confeccionadas por
autores cultos, permitindo evidenciar a expressao escrita do padrao culto oitocentista.

GERUNDIO VERSUS INFINITIVO GERUNDIVO: USOS NO BRASIL E EM PORTUGAL EM

CONTRASTE NOS SECULOS XIX E XX

Nubia Graciella Mendes Mothe (UFRJ)

Como parte do projeto "Para uma Historia do Portugues Brasileiro", este trabalho contrasta,
diacronicamente, 0 uso de formas nominais em estruturas que indicam aspecto continuo no
Portugues. Tentamos, na verdade, descrever e avaliar suas trajetorias de conserva.yao e de
inova<;:aode pad roes quantitativo-distribucionais no Portugues Brasileiro e no Portugues Euro-
peu, respectivamente. Com esse fim, foram levantadas ocorrencias de da forma nominal gerundio
e de infinitivo gerundivo nos corpora escrito e falado do projeto VARPORT- todo ele ja disponivel
a pagina www.letras.ufrj.brjvarport. as dados de lingua escrita constituem-se de anuncios,
editoriais e noticias de jornais dos seculos XIXe XXpublicados no Brasil e em Portugal; os textos
orais dividem-se em culto e popular, permitindo-nos, ainda, observar a distribui<;:aodessas
formas em diferentes generos textuais. Analisando diferentes fases dentro de cada seculo, foi
possivel averiguar com maior detalhe a varia<;:aode uso entre essas formas durante 0 periodo
em que parece ter-se definido 0 afastamento entre essas duas modalidades da Lingua Portuguesa.
as dados levantados foram submetidos ao pacote computacional VARBRUL(PI TZUK:1998)
como instrumental a servic;odos pressupostos teoricos da Sociolingiiistica de base laboviana,
aqui sao aplicados a pesquisa Sociolingiiistica Historica. Alemdisso, a realiza<;:aode uma revisao
bibliografica sobre 0 tema em diferentes perspectivas tradicionais e descritivas na prepara<;:ao
deste trabalho, serviu de base a procura de fatores que controlam a varia<;:ao.

http://www.letras.ufrj.brjvarport.


TRAC;:OS LINGUiSTICO-DISCURSIVOS EM CORPORA DO PORTUGUES BRASILEIRO
Verena Kewitz (US?), Jose da Silva Simoes (US?)

Uma das preocupar;:oes no estudo da hist6ria do Portugues Brasileiro consiste na escolha do tipo
de documento do qual senio extraidos os dados lingLiisticos a serem analisados. Desde 1997,0
Projeto Para a Hist6ria do Portugues Brasileiro (PHPB)vem selecionando e editando materiais
impressos e manuscritos com rigoroso criterio. Esse trabalho e realizado por fil61ogose lingLiistas
preocupados nao apenas em selecionar e editar documentos menos formulaicos, mas tambem
analisar 0 contexto de produr;:aodos mesmos. Noambito da equipe paulista do PHPB, 0 presente
trabalho objetiva apresentar trar;:os lingLiistico-discursivos de dois conjuntos de documento:
Cartas de Aldeamento (seculo XVllI)e Correspondencia Passiva de Washington Luis (seculo XIX).
o levantamento desses trar;:osjustificam a relevancia da edir;:aodesses documentos para os
estudos da hist6ria do Portugues Brasileiro.

TRES BINOMIOS EM INSTRUMENTOS CONTRATUAIS - ESTUDO EM CORPUS JURimco

COMPARA.VEL

Luciana Carvalho Fonseca Correa Pinto (USP)

Os binomios saD geralmente formados por "duas ou mais palavras pertencentes a mesma
categoria gramatical ligadas por uma conjunr;:aoou preposir;:ao"e "podem ser caracterizados de
acordo com dois aspectos sintaticos e um semantico": a combinabilidade, a ordem e a idiomati-
cidade (TAGNIN1989:33). Estao presentes tanto na linguagem coloquial, quanta na linguagem
juridica. Mas, enquanto na primeira dependem da escolha pessoal (por exemplo, 0 falante que
desconhecesse 0 binomio "time and again" poderia muito bem usar "frequently", "quite often",
em certos contextos) no Ingles juridico, eles saDuma exigencia do discurso juridico.
Afimde estudar os binomios em nossa pesquisa de mestrado, compilamos um corpus comparavel
(contratos originais em ingles e em portugues) que conta com algumas centenas de milhares de
palavras processadas eletronicamente com 0 auxilio do program a WordSmith Tools.
Ao iniciar a extrar;:aoeletr6nica dos bin6mios de nosso corpus, observamos que, nos contratos,
eles se caracterizam pelos, consoante a definir;:aode TAGNINacima, os dois primeiros aspectos
(combinabilidade e ordem), mas nao 0 terceiro (idiomaticidade), na maioria dos casos. Alemdisso,
observamos ainda que ha tres categorias de binomios nessa area de especialidade: os bin6mios
redundantes (formados por quase-sinonimos), os especificos (formados por termos da area de
especialidade) e os compartilhados (presentes tanto na area de especialidade, quanta na
linguagem coloquial). Todos os tipos saD convencionados e, portanto, apresentam um desafio
para 0 tradutor juridico. Assim, nosso objetivo nesta comunicar;:ao sera, a luz da lingLiistica de
corpus, apresentar uma analise de tres bin6mios, a saber, "true and correct", "successors and
assigns", e "wear and tear", classifica-Ios, determinar como ocorrem, revelar seus colocados e
apresentar sugestoes de como 0 tradutor devera proceder em face deles.


