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ARTE ENGENHOSA NOS CANCIONEIROS MEDIEVAIS:EXEMPLOS
Osvaldo Humberto Leonardi Ceschin (USP)

Cantigas dos cancioneiros medievais galego-portugueses podem apresentar recursos de cons-
trUl;ao e expressao que exibem sofisticados procedimentos de escolha para mais que os modelos
retoricos convencionais dos generos em que se incluem nas classifica<;:oesconhecidas.
Alguns desses textos apresentam ambigliidades de referencia e de inten<;:aocom sensiveis apelos
de emotividade que os caracterizam como autenticos exemplares de experimenta<;:aode recursos
nao apenas retoricos, mas tambem estilisticos de notaveis efeitos expressivos.
o trabalho pretende apresentar ao menos dois casos em que os cantares expoem 0 dominio da
arte e do engenho dos autores a ponto de merecerem a admira<;:aopelo resultado de sua habilidade
estetica e pela sua inspira<;:ao.

A EXPRESSIVIDADE DO SUFIXO -INHO
Celso Antonio Bacheschi (PUC-SP)

Este trabalho tern como corpus as grava<;:oesrealizadas pelo Projeto NURC/SP, contidas nos tres
volumes da serie A Linguagem Falada Culta na Cidade de Sao Paulo. Nelas, analisam-se as
ocorrencias do sufixo -inho, de uso muito difundido no portugues do Brasil.
Ao lado do sentido de diminutivo, -inho foi adquirindo outros especialmente expressivos, entre
os quais se identificam os de afetividade, intensifica<;:ao,atenua<;:ao,exatidao, ausencia de duvida,
pejora<;:ao, semelhan<;:a, eufemismo, exigliidade e ironia.Inicialmente ocorrendo como forma
presa a substantivos, 0 SUflXO -inho passa a ligar-se a palavras de outras classes como os
adjetivos, adverbios, numerais, pronomes, verbos e interjei<;:oes.



Na analise do corpus, observa-se que 0 valor que 0 sufixo confere a palavra pode variar de acordo
com 0 contexto, de modo que "vidinha", por exemplo, pode expressar tanto carinho como
desprezo. Observa-se tambem que 0 sufixo -inho e mais frequente quando os falantes tratam de
temas como animais, criano;as e alimentos.
Como referencial te6rico, foram utilizados, aJem de conceitos de estilistica, alguns de Analise da
Conversao;ao, pelo fato de 0 corpus ser constituido de transcrio;6es de textos orais.

A FUNc;:Ao DAS EMOC;:OES NO PROCESSO ARGUMENTATIVO JURiDICO - A DEFESA

Maria Helena Cruz Pistori (US?)

Neste trabalho pretendemos analisar uma peo;ajuridica processual - Alegao;6esPrelirninares -, 0

discurso de defesa de um reu que,junto a outros tres, foiacusado de homicidiotriplamente qualificado:
motivotorpe, extrema crueldade e recurso que impossibilitou a defesa da vitima. Trata-se de um texto
em que as emoo;6esexercem um papel essencial, principalmente porque 0 defensor do reu e seu
padrasto. Pretendemos investigar quais mecanismos argumentativos sac utilizados pelo enunciador
para mobilizar as paix6es do enunciatario, levando-o ao fazer crer necessario a sua persuasao. Em
virtude de nossa preocupao;aocom a analise dos procedimentos e mecanismos que estruturam 0 texto
como totalidade, utilizaremos a antiga e as novas ret6ricas como fundamentao;ao de nossa analise,
assim como a semi6tica, no tocante a sintaxe discursiva. Tanto a ret6rica, desde Arist6teles, como as
novas ret6ricas tratam das paix6es e nos mostram que constituem um estado m6vel,sempre suscetivel
de ser revertido.Ja a semi6tica sera utilizada para verificarcomose fundamenta 0 contrato deveridico;13.o
entre enunciador / enunciatario, pois, na construo;13.olingiiisticade um mundo referencial, os discursos
constroem efeitos de sentido de verdade, isto e, aquilo que e e parece verdadeiro. S13.oas marcas de
veridico;aoque permeiam 0 discurso que levam 0 enunciatario a aceitar 0 fazer persuasivo do
enunciador. Pretendemos, pois, verificar quais marcas enunciativas, especialmente as passionais,
levam ao fazer crer do enunciatario.

ESTABELECIMENTO DE UM MODELO DE PESQUISA LEXICO-ESTILisTICA APLICADA A

TEXTOS DE ESCRITORES SIMBOLISTAS

Nelson Luis Ramos (UNES?)

Vimos nos dedicando, desde a nossa P6s-Graduao;ao, ao estudo de vocabularios poeticos de dois
autores simbolistas, dos quais levantamos todo 0 vocabulario dito nocional de seus escritos
poeticos. Isto acabou nos propiciando uma visao nova de suas preferencias vocabulares,
levando-nos a constituir, a partir dos campos Jexicos, os campos tematicos de suas obras
poeticas. Amparados nessa experiencia, que nos rendeu muitos frutos, partimos agora para 0

estabelecimento de um modelo de pesquisa lexico-estilistica aplicado a textos literarios que possa
ser utilizado posteriormente quer em pesquisas particulares, quer em pesquisas de grupos de
estudo sobre period os literarios determinados. Pretendemos, neste momento, por meio de
programas de tratamento de vocabulario, estabelecer, primeiramente, concordancias, depois r6is
de classes de palavras e de locuo;6es, em seguida as listas por frequencia decrescente, e,
finalmente, comparao;6es e contrastes entre os dados obtidos e os de um ou mais poetas
simbolistas franceses. Poderemos, com isto, verificar as analogias lexico-estilisticas entre
escritores simbolistas brasileiros e franceses, que constitui uma das possiveis vertentes do
metoda a ser estabelecido. Buscamos tornar possivel, a partir de agora, 0 usa das bases de textos
por meio de diferentes tratamentos possiveis do vocabulario, com a enfase voltada para 0 dominio
da analise literaria.



ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS EM GRANDE SERTAo: VEREDAS

Jeane Man Sant'ana Spera rUNES?)

o narrador Riobaldo, responsavel pela arquitetura narrativa de Grande Sertao: Veredas, conduz
o jogo dialogico de modo a criar urn vaivem discursivo que possibilita a detecyao pontual de
segmentos pertencentes a ordem do discurso e a ordem da historia (respectivamente, mundo
comentado e mundo narrado, segundo Harald Weinrich). Permeando urn e outro momenta
narrativo, estao as obsessoes fundamentais do narrador, das quais destacamos aquela relativa
a existencia ou nao do diabo. As ambigiiidades derivadas desse movimento oscilante entre 0 ser
eo nao-ser provocam ainda 0 deslizamento entre 0 real e 0 irreal, 0 dito e 0 nao-dito, 0 aparente
eo oculto, 0 dado e 0 suposto. Acoerencia, no entanto, e reconstituida no alinhavado constante
de varios recursos argumentativos que buscam a adesao do interlocutor, cuja voz so e entreou-
vida pela voz do narrador. Nesses casos, verificamos, no discurso do narrador, a presenya do
recursos de variada natureza a fim de alcanyar seu objetivo: a afirmayao do interlocutor de que
o diabo nao existe. E, pois, nesses momentos de interlocuyao semi-explicita, na instancia da
enunciayao, que se apresentam, com maior nitidez, elementos linguisticos denunciadores das
estrategias argumentativas que incitam 0 interlocutor /leitor a acompanhar esse "narrar dificul-
toso" para finalmente concordar com 0 narrador: "0 diabo nao ha! ... Existe e homem humano."

META.FORAS DE NARRADOR E META.FORAS DE PERSONAGEM EM SAGARANA, DE

GUlMARAES ROSA

Marcela de Almeida Moschem (UNES?)

Este trabalho utiliza as teorias da metafora de Lakoff e Johnson( 1980)e Fauconnier e Tur-
ner(2002),vinculada esta ultima a Teoria dos Espayos Mentais.De acordo com a primeira teoria,a
metafora e explicada pela transposiyao de urn determinado frame de urn dominio de ori-
gem(DO)para urn dominio alvo(DA).A teoria da metafora de Fauconnier e Turner,que comple-
menta a primeira,com 0 modelo teorico do"blending",considera 0 DO e 0

DA,respectivamente,como input! e input2,a partir dos quais se cria urn espayo mental generico
em que atributos de ambos os dominios se encontram,produzindo urn quarto espayo mental,de-
nominado de "espayo blending". Partindo dessas conceituayoes da metafora,o objetivo do
trabalho e descrever os dominios de origem das metaforas dos contos de Sagarana,de Guimaraes
Rosa.O estudo dessa figura tern condiyoes de revelar 0 grau de verossimilhanya de seu
trabalho,pois,como esta sendo verificado,nas metaforas criadas por urn personagem,ou narra-
dor-personagem,os dominios de origem devem circunscrever-se ao universo do sertao.
Ja,quando 0 narrador e onisciente,em terceira pessoa,esse dominio pode ter urn escopo muito
maior,embora a manutenyao dos dominios de origem nas coisas do sertao,mesmo nesse
caso,tenha 0 poder de produzir urn maior"efeito de verdade".Trata-se,pois,de verificar ate que
ponto a metafora contribui para a verossimilhanya na obra de Guimaraes Rosa.

NEOLOGISMOS VERBAlS DE MEMORIAS SENTIMENTAIS DE JOAO MIRAMAR

Alessandra Ferreira Ignez (USP)

Como se sabe, neologia e 0 processo de criayao de palavras em si; ja a palavra resultante desse
processo e denominada neologismo. A criayao de novas palavras satisfaz a necessidade que 0

falante ou uma comunidade lingiiistica tern de alcanyar sucesso na comunicayao.
Caso uma palavra neologica seja muito utilizada por uma comunidade lingiiistica, seu provavel
fim sera a dicionarizayao. Ela fara parte do acervo lexical da lingua e do uso gera!. Contudo,
quando uma palavra e criada para urn romance, 0 autor nao tern a intenyao de que seja



dicionarizada, mas pretende que seja capaz de exprimir melhor 0 que deseja transmitir ao leitor.
Enquanto as palavras neol6gicas que sac utilizadas correntemente na lingua concorrem a
posi~ao de palavra dicionarizada, que pode ser aplicada em diferentes situa~oes e por um periodo
de tempo, a palavra criada para uma obra liteniria tem um valor momentaneo e estilistico, pois
foi empregada apenas naquele contexto e criada especialmente para ele. Acria~ao lexical dentro
do universo literario nao apresenta um valor comunicativo pratico, mas serve para ornamentar
o texto, para refon;:aruma ideia ou para causar estranhamento.
No caso da obra Mem6rias sentimentais de Joao Miramar, pode-se dizer que se trata de um
romance rico em criayoes lexicais, especialmente, em neologismos verbais. Ao fazer essas
criayoes, 0 autor demonstra ter consciencia do funcionamento de sua lingua e da importancia
estilistica dessas criayoes para a sua obra. Os neologismos verbais desse livro contribuem tanto
para manter um dos principais tra~os estilisticos da obra, a brevidade dos enunciados, que pode
ser observada durante toda a sua leitura, quanta para a interpretayao e compreensao da
mensagem. Sendo assim, cabe a apresentayao um enfoque do processo de criayao desses
neologismos verbais e a expressividade alcanyada por eles.

TOLICEONARIOS: DO SENSO COMUM A CI:ENCIA

Rosana Cristina Zanelatto Santos (UFMS)

Vulgarmente toma-se por senso comum tudo aquilo que vem a tona nas "receitas" cotidianas
para se viver e entender 0 mundo que cerca 0 homem. Dessa percepyao, advem, por parte do
universo academico/intelectual, uma serie de (pre) conceitos acerca dos ideais e dos valores
constituidos e prestigiados por esse senso comum, geralmente associado a sujeitos intelectual-
mente inferiores. Esta proposta de comunicayao, com base em estudos de filosofia da ciencia e
ret6rica, intenta identificar nos "toliceonarios" de Gustave Flaubert (Dicionario de Lugares
Comuns), Millor Fernandes (ABiblia do Caos) e Cesar Cardoso (0 Pai dos Burros), por via da

analise de alguns verbetes registrados em pelo menos dois deles (por exemplo, 0 verbete
"ortografia", encontrado nas obras de Flaubert e de Millar Fernandes), a critica que se dissimula
por detras de definiyaes aparentemente baseadas na observayao empirica e na catalogayao do
senso comum. Tendo esta hipatese de trabalho, 0 objetivo e demonstrar a tese de que existe urn
processo de continuidade que une 0 senso comum a ciencia, ambos dando conta da necessidade
de compreensao pelo homem do espayo-tempo onde vive (cf.ALVES,2000: 14-21).


