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TEXTE

Introdução
O pre sente tra bal ho tem por ob je ti vo ve ri fi car, de forma quali- 
quantitativa, a ocor rên cia de cláusulas in su bor di na das (EVANS, 2007;
EVANS & WA TA NABE, 2016; RO DRIGUES, 2021) como re cur sos dis‐ 
cur si vos em fol he tins bra si lei ros e fran ceses do sé cu lo XIX. Tam bém
in ten ta mos ma pear as ti po lo gias for mais das ocor rên cias in su bor di‐ 
na das e iden ti fi car as se mel han ças e di ver gên cias for mais na
observação interlinguística. Extraímos nos sos dados da seção de fol‐ 
he tins dos periódicos Jor nal do Com mer cio do Rio de Ja nei ro (JC), do
ano de 1839, e Fi ga ro (FG), de 1854. Par ti mos da hipótese de que a
ocor rên cia de cláusulas in su bor di na das tende a obe de cer padrões
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Cláusulas insubordinadas: um breve olhar interlinguístico

for mais si mi lares em línguas di fe rentes e de que a na tu re za do gê ne ro
em análise contri bui para a ocor rên cia da insubordinação.

Para tra tar das cláusulas in de pen dentes, en ten de mos ser per ti nente
bus car apoio nos qua dros teóricos do fun cio na lis mo linguístico. Par‐ 
ti mos, tam bém, dos apon ta men tos de Evans (2007) e de Evans e Wa‐ 
ta nabe (2016) sobre o pro ble ma da in fi ni tude em cláusulas que, apa‐ 
ren te mente, atua vam como prin ci pais. Os au tores propõem a ideia de
insubordinação e tra çam es tru tu ras for mais que, em di fe rentes
línguas, ope ram como mar cas de insubordinação. Tam bém le va mos
em conta a discussão de Ro drigues (2021) sobre os casos de
insubordinação no por tu guês bra si lei ro. Ca rac te ri za mos nos sos
dados de acor do com uma série de cri té rios responsáveis por ma pear
as pec tos sintáticos e gráficos das cláusulas em análise. Dessa forma,
po de mos ope rar a discussão sobre quais as pec tos estão li ga dos mais
ou menos a qual língua e quais deles ope ram de ma nei ra se mel hante
tanto em por tu guês quan to em fran cês.

2

Para al can çar os ob je ti vos pre ten di dos, o ar ti go está di vi di do da se‐ 
guinte forma: em pri mei ro mo men to, tra ta re mos da discussão sobre
o qua dro teórico que mel hor re cebe os an seios da investigação, bus‐ 
can do ex pli car os pro ble mas de en qua dra men to das cláusulas in su‐ 
bor di na das den tro de uma pers pec ti va tra di cio nal. Em se gui da, des‐ 
cre ve re mos a me to do lo gia em pre ga da na pes qui sa. Enfim, ana li sa re‐ 
mos os dados co le ta dos de acor do com os cri té rios es ta be le ci dos.
Dessa forma, apre sen ta re mos os re sul ta dos e as discussões deles de‐ 
cor rentes.

3

Re fe ren ciais teóricos

O pro ble ma da insubordinação
A problemática que or bi ta ao redor das cláusulas in su bor di na das está
li ga da, na discussão pro pos ta por Evans (2007) e Evans & Wa ta nabe
(2016), à in sur gên cia de cláusulas apa ren te mente su bor di na das
atuan do como in de pen dentes. A di fi cul dade de alo car, den tro de
algum re fe ren cial teórico, esse tipo de ocor rên cia linguística leva
Evans (2007) a pro por a noção de insubordinação, des cri ta por ele
como o “uso conven cio na li za do como cláusula prin ci pal do que pa re ‐
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cem ser, a princípio, for mal mente su bor di na das” (EVANS, 2007, p. 367,
tradução nossa).

Es ta mos li dan do, por tan to, com es tru tu ras linguísticas do tipo en‐ 
con tra do em (1) e em (2) a se guir. Nas cláusulas des ta ca das, ob ser va‐ 
mos al guns tra ços de subordinação, tais como o in tro du tor e a forma
do verbo. As cláusulas, no en tan to, ocor rem sem conexão ou mesmo
sem a pre sen ça, no co tex to, de algo que se as se melhe à oração prin‐ 
ci pal. Essa combinação de características e tra duz no pro ces so de
insubordinação.

5

(1)- E vós tam bem es tais en ga na do, eu vo-lo as se gurp. Se conhe ceis
essa gente, se sois seu pro tec tor, seu pa tro no, sêde- o em bo ra: não
vo-lo em ba ra ço. / - Se tive a des gra ça de vos of fen der, sen hor...  
Fonte: JC

(2)- J'ai donné pa role a Des préaux pour la pro chaine va cance, dit- il ;
mais je vous jure que votre pro té gé pas se ra im mé dia te ment après lui.
/ La fon taine se confon dit en re mer ci ments. / - Main te nant que la
paix est faite, dit le roi, M. de La fon taine von dra bien ache ver sa lec ‐
ture, je pense ? - Qu'il fasse comme si je n'étais pas là. 
Fonte: FG

Para ex pli car a emer gên cia desse tipo de fe nô me no, o autor re corre à
explicação dia crô ni ca que en volve, na gê nese da insubordinação, um
pro ces so de subordinação prototípico, isto é, uma relação entre prin‐ 
ci pal e su bor di na da. A gui na da à insubordinação é in icia da a par tir do
mo men to em que ocorre a elipse da oração prin ci pal. Esse apa ga‐ 
men to, em pri mei ro mo men to, ainda é possível de ser des fei to, re cu‐ 
pe ran do a es tru tu ra prin ci pal ora pre sente.

6

Quan do a elipse passa a ser conven cio na li za da, encontramo- nos
diante de certa restrição de interpretação do ma te rial linguístico,
ape nas po den do levar em consideração as informações re la cio na das
à cláusula su bor di na da, agora in de pen dente, sem que se possa rea ver
o ma te rial da prin ci pal. Por fim, a cláusula antes su bor di na da é rea na‐ 
li sa da como prin ci pal, consa gran do o uso in su bor di na do. No es que ma
(1) abaixo, Evans & Wa ta nabe (2016) ilus tram o ca min ho dia crô ni co
desde a subordinação prototípica até a ocor rên cia plena da
insubordinação:
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Es que ma 1: da subordinação à insubordinação

Subordinação Elipse da prin ci pal Convencionalização
da elipse

Reanálise como
cláusula prin ci pal

A B C D

Construções bi- 
clausais, conten do
uma su bor di na da.

Elipse da prin ci pal, com
possível recuperação de
algum ma te rial do contex‐ 
to.

Restrição da
interpretação do
ma te rial elip sa do.

Uso conven cio na li‐ 
za do como cláusula
prin ci pal da an ti ga
su bor di na da.

Fonte: adap ta do de Evans & Wa ta nabe (2016), tradução nossa.

O es for ço teórico em preen di do por Evans & Wa ta nabe (2016) tem
caráter interlinguístico na me di da em que busca reu nir ocor rên cias
de di fe rentes línguas com o ob je ti vo de ma pear padrões for mais e
fun cio nais en vol vi dos em pro ces sos de insubordinação. Essa relação
per mite, para além de ob ser var os padrões en con tra dos em di ver sas
línguas, ana li sar em que grau ocor rem nos casos de insubordinação
em por tu guês e em fran cês.

8

Ro drigues (2021) propõe uma lei tu ra de insubordinação para cláusulas
que apre sen tam as pec to de su bor di na das com ple ti vas em por tu guês
mas que ocor rem de ma nei ra in de pen dente. Para a au to ra, esse tipo
de es tru tu ra, in tro du zi da por conjunção in te grante e se gui da de sub‐ 
jun ti vo, ex pres sa algum tipo de volição da qual po de mos in fe rir algum
ele men to ver bal que se concentre nesse nicho se mân ti co. No fran cês,
De bai sieux, Mar tin & Deu lo feu (2019) ana li sam a ocor rên cia dos
padrões si tu sa vais e quand je pense, ambos por ta dores de
características su bor di na ti vas mas de histórico de dados in su bor di‐ 
na dos. Para os au tores, há uma distinção im por tante a ser feita: é
necessário en ten der se as es tru tu ras em análise compõem, de fato, a
padrões de insubordinação ou se, por outro lado, são ape nas re pre‐ 
sen tantes de certo padrão dis cur si vo.

9

O en qua dra men to teórico

Af fon so Jr. (2022) chama atenção para a di fi cul dade de alocação, no
caso do por tu guês, de pro ces sos de insubordinação no contex to da
gramática tra di cio nal (GT). Nos qua dros da GT, a subordinação é vista
como pro ces so de de pen dên cia entre uma oração su bor di na da e sua
prin ci pal. Não há, nesse ínterim, es pa ço para a concepção de
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Es que ma 2: da pa ra taxe à subordinação

PA RA TAXE HI PO TAXE SUBORDINAÇÃO

Nen hu ma integração
for mal Menor integração for mal Total integração for mal

Co or de na das Cir cuns tan ciais e re stri ti vas apo‐ 
si ti vas

Com ple ti vas e re la ti vas re stri‐ 
ti vas

Fonte: adap ta do a par tir de Hop per e Trau gott (1993, p. 170). 

cláusulas com características de subordinação que ocor ram de ma‐ 
nei ra in de pen dente.

Por essa razão, o qua dro da linguística fun cio nal pa rece abar car com
mel hor em ba sa men to o fe nô me no em análise. Isso se dá, em pri mei ro
lugar, pela observação pela observação de fatos da língua ser pri mor‐ 
dial à designação do fun cio na men to linguístico. Em se gun do, e de
ma nei ra mais específica, porque a visão fun cio na lis ta de Hal li day
(1985) sobre o pro ces so de articulação de cláusulas levar em
consideração dois tipos de cri té rios para a concepção dos pro ces sos:
integração forma, que diz re spei to ao elo sintático entre as cláusulas,
e de pen dên cia se mân ti ca, ava lian do as nuances de sen ti do es ta be le‐ 
ci das entre uma oração e outra.

11

A par tir desse en ten di men to, Hop per e Trau gott (1993) concebe um
conti nuum de articulação de cláusulas que vai desde o maior grau de
en caixa men to sintático com de pen dên cia se mân ti ca (subordinação)
até o menor nível de en caixa men to, tam bém com de pen dên cia se‐ 
mân ti ca (pa ra taxe). No es que ma (2) a se guir, ob ser va mos a ilustração
dos di fe rentes pro ces sos en vol vi dos den tro da articulação de
cláusulas, le van do em conta a distinção pro mo vi da pelos cri té rios que
orien tam Hop per e Trau gott (1993).

12

A concepção de dis tin tos cri té rios e, so bre tu do, de di fe rentes graus
de en caixa men to per mite vis lum brar algum cenário em que as
cláusulas in su bor di na das en con trem algum es pa ço al heio à di co to mia
coordenação- subordinação. Sendo possível consi de rar a integração
for mal, de um lado, e as relações se mân ti cas vei cu la das, conse gui mos
alo car a insubordinação numa posição em que a integração for mal
não seja la tente mas que al gu ma característica de de pen dên cia for‐ 
mal (e fun cio nal) ainda es te ja pre sente.
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Me to do lo gia
Para que alcançássemos os ob je ti vos pro pos tos, as eta pas de
realização do tra bal ho desenvolveram- se da se guinte ma nei ra: em
pri mei ro mo men to, de di ca mos nos sos es for ços à lei tu ra dos fol he tins
pu bli ca dos tanto no Jor nal do Com mer cio do Rio de Ja nei ro quan to
no Fi ga ro. Se le cio na mos duas histórias que se es ten diam por mais de
uma edição dos periódicos porque en ten de mos, assim, que ha ve ria
certa ho mo ge nei dade na condução da es cri ta. Em JC, se le cio na mos
os dados da história in ti tu la da A filha do ne go ciante. Em FG, extraímos
as ocor rên cias da nar ra ti va Ma de moi selle de Fon tage.

14

Es col hi das as histórias de que se riam extraídos os dados, efe tua mos a
lei tu ra e extração das ocor rên cias en con tra das no texto dos fol he tins.
Re ti ra mos os dados de JC a par tir do aces so aos periódicos atra vés do
site da Fundação Bi blio te ca Na cio nal (FBN), que dis po ni bi li za todas as
edições do jor nal em for ma to PDF. De FG, extraímos os dados a par tir
de do cu men tos tam bém no for ma to PDF disponíveis na pla ta for ma
Gal li ca, da Bi blio thèque Na tio nale de France (BNF), que, assim como a
FBN, dispõe de todos os ar qui vos do periódico.

15

Assim que en con tra das, as ocor rên cias de cláusulas in su bor di na das
foram trans cri tas a uma ta be la do google sheets, em que sec cio na mos
os dados em língua por tu gue sa da queles em fran cês. É in ter es sante
pon tuar que condu zi mos as re fe ri das transcrições de forma a pre ser‐ 
var, da forma mais fiel possível, a gra fia com que ha viam sido es cri tas
as histórias.

16

Fei tas as transcrições, ca te go ri za mos os dados en con tra dos de acor‐ 
do com cinco cri té rios de na tu re za for mal. Tais cri té rios têm por ob‐ 
je ti vo ma pear as es tru tu ras linguísticas sintáticas e gráficas em jogo
na manutenção da característica su bor di na ti va pre sente na cláusula
clas si fi ca da como in su bor di na da. As su mi mos, por tan to, o en ten di‐ 
men to da função de um ou mais fa tores, quan do com bi na dos entre si,
de pre ser var algum traço for mal que per mi ta iden ti fi car a relação de
subordinação que ainda per siste na cláusula em análise. Os cri té rios
men cio na dos são: 1. in tro du tor da cláusula in su bor di na da; 2.
pontuação an te ce dente à cláusula in su bor di na da; 3. modo ver bal da
cláusula in su bor di na da; 4. forma ver bal da cláusula in su bor di na da; 5.
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Ima gem 1: dados de JC ta be la dos

Fonte: elaboração própria.

relação da cláusula in su bor di na da com ma te rial linguístico do en tor‐ 
no.

A classificação de acor do com cada cri té rio foi rea li za da atra vés da
aplicação dos fil tros disponíveis na própria pla nil ha google sheet. Essa
fer ra men ta per mite a aplicação de de ter mi na da notação re fe rente a
cada pos si bi li dade de realização den tro de cada cri té rio. Assim, dis‐ 
pon do os cri té rios em co lu nas ad ja centes, é possível com bi nar cri té‐ 
rios a fim de ana li sar as conse quên cias da atuação de mais de um
fator sobre a manutenção das características de subordinação. Na
ima gem (1) a se guir, ob ser va mos parte da ta be la com os dados de JC
na pri mei ra co lu na à es quer da e, à di rei ta, cinco co lu nas nu me ra das
de acor do com o cri té rio em análise. Abaixo delas, ve ri fi ca mos as
notações men cio na das. Nas duas últimas co lu nas, ob ser va mos a
edição e o periódico do qual extraímos o dado.

18

Re sul ta dos e análise
No cor pus sob análise, en con tra mos um total de 40 ocor rên cias de
cláusulas in su bor di na das, sendo 22 nos fol he tins do Jor nal do Com‐ 
mer cio e 18 nos fol he tins do Fi ga ro. A par tir desse re sul ta do, ca rac te‐

19
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Ta be la 1: In tro du tor da cláusula in su bor di na da

In tro du tor
N.º de ocor rên cias / %

JC FG

1. Au sên cia de in tro du tor 12 / 54% 5 / 28%

2. Pro nome re la ti vo 1 / 4,5% X

3. Conjunção in te grante 1 / 4,5% 6 / 33,5%

4. Preposição 1 / 4,5% X

5. Conjunção su bor di na ti va 6 / 27% 6 / 33,5%

6. Preposição + conjunção in te grante 1 / 4,5% X

7. Parte de par cor re la to X 1 / 5,5%

Fonte: elaboração própria.

ri za mos os dados se gun do os cri té rios des trin cha dos na seção Me to‐ 
do lo gia, dos quais tra ta re mos daqui por diante. Ana li sa re mos cada um
dos cri té rios se pa ra da mente e, ao final, reu ni re mos al guns cru za‐ 
men tos de dados ca pazes de re ve lar relações entre as mar cas for mais
de subordinação.

In tro du tor da cláusula
Quan to ao in tro du tor da cláusula in su bor di na da, ob ser va mos a ocor‐ 
rên cia de sete pos si bi li dades, entre as quais os dados distribuíram- se
conforme a ta be la 1 a se guir:

20

Ob ser va mos que ape nas 3 cri té rios foram iden ti fi ca dos nos dados
pro ve nientes tanto de dados em por tu guês quan to em fran cês: au‐ 
sên cia de in tro du tor, conjunção in te grante e conjunção su bor di na ti‐ 
va. Quan to aos dados de JC, 54% (12/22), apresentaram- se sem a pre‐ 
sen ça de um in tro du tor de cláusula, re sul ta do que contras ta com
ape nas 27% (5/18) dos dados de FG nessa mesma condição. Em JC,
ob ser va mos, tam bém, que cerca de 27% (6/22) dos dados foram in‐ 
tro du zi dos por conjunção su bor di na ti va, en quan to em FG 33 % (6/18)
dos dados apresentaram- se nessa condição. Em (3) a se guir, des ta ca‐ 
mos uma ocor rên cia de JC sem a pre sen ça de um in tro du tor for mal
da cláusula.
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(3)O ad vo ga do Jef frey era hu ma no; foi em so cor ro da moça, e a so ce ‐
gou do mel hor que pôde. Levárão- na para outro ga bi nete. Porém o
Sr. Jef frey não pôde apla car a co le ra do pai, que tarde re con he cia sua
falta de pru den cia. Tra zer jun tas duas pes soas da mesma idade! pre ‐
pa rar elle mesmo esta ca tas trophe! 
Fonte: JC.

No dado apre sen ta do, chama atenção a forma no mi nal do verbo
como marca im por tante de manutenção do caráter su bor di na ti vo em
questão. A discussão que Evans (2007) pro move para se che gar ao fe‐ 
nô me no da insubordinação é conce bi da no âm bi to do pro ble ma da
alocação das cláusulas in fi ni ti vas, que, por apa ren te mente não exer‐ 
ce rem função de prin ci pal, ne ces si tam de mel hor alocação den tro
dos pro ces sos de articulação de cláusulas. Opção di fe rente de
manutenção en con tra mos em (4) a se guir.

22

(4)- Par mal heur, dis- tu ? Ils ont rai son, ven tre bleu ! sé cria le comte ;
- tu de vrais rou gir seule ment de te le faire rap pe ler par d'autres. Oh !
si tu avais vécu de mon temps!... Un rude temps, che va lier, où l'on ne
baillair guère à la lune, et où les gen tils hommes di saient plus de ju ‐
rons que de fa daises ! 
Fonte: FG.

A es tru tu ra em jogo no dado apre sen ta do di fere da que dis se ca mos
em (3) pela pre sen ça do ele men to in tro du tor su bor di na ti vo si, uma
conjunção com valor condi cio nal. No exem plo, es ta mos diante de
uma es tru tu ra ver bal fi ni ta que re for ça o papel do co nec tor como
chave para ca pi ta near as informações su bor di na ti vas que res tam à
cláusula e que a ela conse gui mos atri buir.

23

Essas duas mar cas introdutórias – tanto a au sên cia de in tro du tor
quan to a opção por conjunção su bor di na ti va – pos si bi li tam ex plo rar
uma das for mas re ma nes centes de subordinação que nos pos si bi li ta
ca rac te ri zar os dados como in su bor di na dos: no caso da au sên cia de
in tro du tor, a marca de subordinação pro va vel mente será ex pres sa a
par tir da es col ha de ou tras pos si bi li dades for mais, como uma forma
ver bal específica. A es tra té gia em FG, por exem plo, apon ta que tanto
a au sên cia de co nec tor quan to a opção pela conjunção in te grante e a
es col ha de uma conjunção su bor di na ti va confi gu ra ram, den tro das

24
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Ta be la 2: pontuação an te ce dente à cláusula in su bor di na da

Sinal de pontuação
N.º de ocor rên cias / %

JC FG

1. Au sên cia de pontuação 1 / 4,5% 1 / 5,5%

2. Ponto final 2 / 9% 3 / 16,5%

3. Re ti cên cias 5 / 23% 1 / 5,5%

4. Ponto de interrogação 1 / 4,5% 2 / 11%

5. Ponto de exclamação 3 / 13,5% 1 / 5,5%

6. Combinação de pontuação 5 / 23% 3 / 16,5%

7. Vírgula 3 / 13,5% 4 / 22%

8. Ponto e vírgula 2 / 9% 3 / 16,5%

Fonte: elaboração própria.

histórias em análise, as mar cas pre fe ri das de se man ter a
característica su bor di na ti va.

Pontuação an te ce dente
Quan to à pontuação que an te cede as cláusulas in su bor di na das en‐ 
con tra das, ob ser va mos a ocor rên cia de oito padrões: au sên cia de
pontuação an te ce dente, ponto final, re ti cên cias, ponto de
interrogação, ponto de exclamação , combinação de pontuações
(como ponto de exclamação se gui do de re ti cên cias, por exem plo),
vírgula e ponto e vírgula. Na ta be la a se guir, des trin cha mos a fre‐ 
quên cia dos dados por periódico.

25

Cabe des ta car, em pri mei ro mo men to, que o cri té rio (6) Combinação
de pontuação consiste na caracterização dos dados em que en con tra‐ 
mos uso de mais de um sinal de pontuação co- ocorrentes. Es ta mos
tra tan do, por exem plo, da combinação de re ti cên cias a um ponto
interrogação ou a uma exclamação. Tal combinação ajuda a re for çar,
quan do pre sente, a separação gráfica a que estão sub me ti das as
cláusulas – ar gu men to im por tante na de fe sa da exis tên cia de sa liente
separação entre uma cláusula que po de ria, não ha ven do marca
consis tente de separação, ser consi de ra da prin ci pal e uma outra que
seria ape nas uma su bor di na da.

26



Cláusulas insubordinadas: um breve olhar interlinguístico

Em JC, as re ti cên cias fi gu ram como mais pre sentes em se tra tan do de
separação gráfica de cláusulas. En ten de mos essa es col ha como uma
ten ta ti va de ma te ria li zar com mais fi de li dade os diálogos re tra ta dos
no fol he tim. Ilus tra mos essa conclusão no des taque em (5) a se guir:

27

(5)Maria dez sinal af fir ma ti vo, e dei tou a cho rar. / - Minha pobre tia
me amava... sim ella... mas meu pai!... / - Vosso pai vai bem, o pri mei ‐
ro mo men to de dôr pas sou de pres sa... / E se elle sou besse que me
acho aqui?... / - Ah! sen ho ra, po deis fazer- me se mel hante per gun ta?
1 
Fonte: JC.

Le van do em consideração a forma de diálogo re tra ta da em (5), com‐ 
preen de mos que as re ti cên cias atuam como in ter rup tor de fluxo de
fala e, por conse quên cia, iso lam gra fi ca mente a cláusula in su bor di na‐ 
da. Ocor rên cia di fe rente en con tra mos em (6) a se guir.
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(6)- Marie, dit- il en lui pre nant la main dans les siennes, à votre tour,
pardonnez- moi ma vio lence... J'ai tant souf fert, si vous sa viez !... Une
hor rible fa ta li té pèse sur nous, et Dieu n'a pas voulu nous réunir,
comme nous pou vions l'és pe rer. - Voici votre mar gue rite, rendez- 
moi la mienne, - si vous l'avez en core… 
Fonte: FG.

No exem plo de FG, a vírgula em pre ga da antes da oração em des taque
não ofe rece divisão sa liente entre as cláusulas em jogo. Não há, no
en tan to, relação de condição/conse quên cia entre ambas, noção es‐ 
pe ra da a par tir do em pre go da conjunção si, o que fa vo rece o en ten‐ 
di men to de que es ta mos diante de uma cláusula in su bor di na da.

29

Modo ver bal
Na caracterização desse cri té rio, incluímos não ape nas os modos in‐ 
di ca ti vo e sub jun ti vo, conhe ci dos pelo rótulo de modo na gramática
tra di cio nal, mas tam bém as for mas no mi nais gerúndio e in fi ni ti vo,
por en ten der mos que essas for mas es ta riam ou não as so cia das à
características su bor di na ti vas: no caso do in di ca ti vo, a não- 
associação di re ta à forma su bor di na ti va ex pli ca, jus ta mente, a ne ces‐ 
si dade da adoção de ou tras es tra té gias, como a pre sen ça de co nec tor
que man ten ha tais características.
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Ta be la 3: modo ver bal das cláusulas in su bor di na das

Modo ver bal
N.º de ocor rên cias / %

JC FG

1. In di ca ti vo 4 / 18% 7 / 39%

2. Sub jun ti vo 7 / 32% 6 / 33,5%

3. Gerúndio X 2 / 11%

4. In fi ni ti vo 11 / 50% 3 / 16,5%

Fonte: elaboração própria.

A pre sen ça do in fi ni ti vo em 11 dados en con tra dos em JC apon ta para
o mesmo pro ble ma ora dis cu ti do por Evans (2007) e por nós pon tua‐ 
do: a questão da alocação, den tro dos pro ces sos de articulação de
cláusulas, das orações in fi ni ti vas que ocor rem de forma in de pen‐
dente. A manutenção das características de subordinação re fle ti da
pela es col ha dessa forma no mi nal está exem pli fi ca da em (7) a se guir.
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(7)- E vós tam bem es tais en ga na do, eu vo-lo as se gurp. Se conhe ceis
essa gente, se sois seu pro tec tor, seu pa tro no, sêde- o em bo ra: não
vo-lo em ba ra ço. / - Se tive a des gra ça de vos of fen der, sen hor... / -
Of fen der! essa não he má; vindes insultar- me em minha casa, e fal ‐
lais de offender- me? / Fal lais de hum in sul to ima gi na rio; e eu por
minha vez peço- vos a explicação de vos sas ex tra va gantes
expressões. 
Fonte: JC.

Mesmo apre sen tan do dados in fi ni ti vos, as ocor rên cias em FG de‐ 
mons tram que, nos fol he tins fran ceses em análise, houve certa pre fe‐ 
rên cia pelo in di ca ti vo e pelo sub jun ti vo, es col has que apa ren te mente
ca min ham em direção opos ta já que, de um lado, o sub jun ti vo atua na
preservação de características su bor di na ti vas e o in di ca ti vo, menos.
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Pre ten de mos dis cu tir a relação do in di ca ti vo fran cês com as
características de subordinação mais à frente. Por essa razão, apre‐ 
sen ta mos, em (8), dado com ocor rên cia do modo sub jun ti vo.
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(8)Voilà un ha sard fort heu reux, dit- il quand Raoul eut ache vé son
récit. Tu nous de vais, certes, ce quar tier de cerf, che va lier! Je ne t'en
re mer cie pas moins d'avoir pensé à nous. Holà ! Ger main ! ap por tez
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Ta be la 4: forma das cláusulas in su bor di na das

Forma ver bal
N.º de ocor rên cias / %

JC FG

1. De sen vol vi da 11 / 50% 13 / 72%

2. Re du zi da 11 / 50% 5 / 28%

Fonte: elaboração própria.

ici un pot de vin de Saône et que nous trin quions à la santé du roi ! 
Fonte: FG.

A cláusula des ta ca da em (8) assemelha- se aos dados dis cu ti dos nas
pri mei ras dissecações de Ro drigues (2021) sobre situações de
insubordinação no por tu guês bra si lei ro. A au to ra apon ta que orações
in tro du zi das pela conjunção in te grante que se gui da de sub jun ti vo
contem plam, ge ral mente, caráter vo li ti vo. É como se pu dés se mos de‐ 
preen der um verbo como de se jo ou es pe ro antes da realização da
oração.
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Forma ver bal
A análise da forma ver bal das cláusulas in su bor di na das, atua como in‐ 
di ca dor da ne ces si dade de ou tras mar cas de subordinação, em se tra‐ 
tan do de cláusulas de sen vol vi das, ou da pre sen ça de marca de
subordinação, quan do da ocor rên cia de cláusulas re du zi das. Por essa
razão, en ten de mos ser in ter es sante à análise ava liar a relação dos re‐ 
sul ta dos das for mas ver bais en con tra das em conso nân cia com ou tras
características – a saber, prin ci pal mente o modo ver bal en vol vi do,
relação que pre ten de mos dis cu tir à frente.
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De acor do com os dados da ta be la (4), en ten de mos, no caso das ocor‐ 
rên cias em JC, serem es col hi das tanto a forma re du zi da como marca
de subordinação quan to ou tras for mas, que se valem da forma de sen‐ 
vol vi da. Já em FG, há certa pre fe rên cia por dados de sen vol vi dos, o
que não deixa de ter relação com os re sul ta dos dos modos ver bais in‐ 
di ca ti vo e sub jun ti vo. Em (9) abaixo, à forma ver bal de sen vol vi da sou‐ 
bes seis, de sen vol vi da, são acres ci dos o in tro du tor Se, o modo sub jun‐ 
ti vo e o próprio iso la men to gráfico da cláusula. Tais ele men tos
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Ta be la 5: relação da in su bor di na da com o ma te rial no en tor no

combinam- se de forma a conso li dar características su bor di na ti vas
su fi cientes para a concepção da cláusula como in su bor di na da.

(9)O corpo da moça tre mia, e o seu em ba ra ço aug men ta va a olhos
vis tos. Ella pro cu ra va esconder- me sua perturbação, e bal bu cia va
mesmo novas questões destituídas de senso comum... Bem de pres sa
a voz se lhe en fra que ceu. / Se sou bes seis, me disse ella, quan tos
cui da dos me cansa a sua situação!... Quan ta afflicções!... Ah! Sr., qua ‐
li dades tão raras!... Huma pes soa tão dis tinc ta!... E se eu vos dis sesse,
como a amo...  
Fonte: JC.

Organização se mel hante está pre sente em (10) a se guir:37

(10)Ses yeux secs rem plirent de larmes, et éten dant len te ment la
main sur le front de l'en fant : / - Je te bénis ! dit- elle. Que Dieu te
donne tout le bon heur qu'il m'en lève ! j'ai expié ta nais sance par
d'as sez cruelles dou leurs !... / Le rou le ment loin tain d'une voi ture se
fit en tendre. 
Fonte: FG.

No dado em des taque, o modo ver bal sub jun ti vo, a conjunção in te‐ 
grante Que e a separação gráfica exis tente confi gu ram a exis tên cia de
insubordinação a par tir da manutenção de cer tas características.
Como vimos em (9), a forma de sen vol vi da está as so cia da a as pec tos
ca pazes de tecer tal elo.

38

Relação com ma te rial no en tor no
Interessa- nos ana li sar a relação da cláusula in su bor di na da com o ma‐ 
te rial linguístico em seu en tor no para en ten der mos se há, no contex‐ 
to de produção do dado, al gu ma recuperação possível do que ora fora
sua oração prin ci pal. As su mi mos, por tan to, a exis tên cia de al gu ma
relação quan do conse gui mos, por exem plo, rea li zar algum tipo de
identificação de nuances se mân ti cas re la ti vas ou quan do iden ti fi ca‐ 
mos ligação for mal se pa ra da gra fi ca mente. Na ta be la (5) a se guir ava‐ 
lia mos os dados.

39



Cláusulas insubordinadas: um breve olhar interlinguístico

Relação com ma te rial no en tor no
N.º de ocor rên cias / %

JC FG

1. Há relação 5 / 23% 9 / 50%

2. Não há relação 17 / 77% 9 / 50%

Fonte: elaboração própria.

Os dados de JC re ve lam certa pre fe rên cia por in su bor di na das des li‐ 
ga das de algum contex to linguístico, não co nec ta das se mân ti ca ou
for mal mente a cláusulas ao redor. Em (11) a se guir, es ta mos diante de
uma cláusula in tro du zi da pelo co nec ti vo se, no modo sub jun ti vo. A
oração não guar da, ana li sa mos, relações com o ma te rial em seu en‐ 
tor no.
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(11)O corpo da moça tre mia, e o seu em ba ra ço aug men ta va a olhos
vis tos. Ella pro cu ra va esconder- me sua perturbação, e bal bu cia va
mesmo novas questões destituídas de senso comum... Bem de pres sa
a voz se lhe en fra que ceu. / Se sou bes seis, me disse ella, quan tos cui ‐
da dos me cansa a sua situação!... Quan ta afflicções!... Ah! Sr., qua li ‐
dades tão raras!... Huma pes soa tão dis tinc ta!... E se eu vos dis sesse,
como a amo... / So ce gai, Sra., en trai em vós, e conti nuai a ministrar- 
me explicações que possão ajudar- me a ser vir, de ma nei ra ef fi car, a
pes soa por quem vos in ter es sais. Eia! hum pouco de co ra gem. 
Fonte: JC.

Já a cláusula in fi ni ti va des ta ca da em (12) a se guir não deixa de se re la‐ 
cio nar com a oração [c'était un sup plice de toutes les hures !], ao final
do tre cho, assim como a oração [mais pen ser qu'un autre avait pos sé‐ 
dé ce tré sor et dé flo ré ses grâces vir gi nales], que, di fe ren te mente da
que pri mei ro des ta ca mos, ocorre de forma su bor di na da. En ten de mos
que ambas as orações in icia das por [mais] apa ren tam estar co or de na‐ 
das entre si, to man do para elas a mesma função de especificação ou
de tal ha men to do que é de fi ni do na última oração. A di fe ren ça, como
no ta mos, é a separação a que a pri mei ra está sub me ti da.
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(12)Le mal heu reux, re plié sur lui- même, souf frait af freu se ment d'un
mal sans re mède ; mal gré tout, mal gré son abais se ment, mal gré sa
faute, il amait Marie, et il se l'avouait avec ter reur. Il l'eût sue morte,
qu'il se se rait conso lé peut- être ; mais la sen tir près de lui, vi vante,
plus belle et plus dé si rable que ja mais ; mais pen ser qu'un autre
avait pos sé dé ce tré sor et dé flo ré ses grâces vir gi nales, c'était un



Cláusulas insubordinadas: um breve olhar interlinguístico

Ta be la 6: au sên cia de co nec tor em associação à forma re du zi da

JC FG

10 / 45,5% 5 / 28%

Fonte: elaboração própria.

sup plice de toutes les hures ! 
Fonte: FG.

Para além da apuração de cada um dos cri té rios de análise for mal uti‐ 
li za dos na caracterização dos dados, pro po mos uma avaliação das
características su bor di na ti vas que leve em conta a relação que pode
emer gir da combinação desses fa tores. Essa conjugação re ve la em
que me di da os as pec tos for mais se im bri cam ou não para re sul tar, ao
final, um conjun to de características que re fli ta os resquícios de
insubordinação ali pre sentes. Por isso, ana li sa re mos três cru za men‐ 
tos de cri té rios, ob ser va dos de duas ma nei ras: 1. au sên cia de co nec‐ 
tor em associação à forma re du zi da; 2. conjunção su bor di na ti va as so‐ 
cia da ao sub jun ti vo e ao in di ca ti vo.
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Au sên cia de co nec tor e forma re du zi da
Como ob ser va mos quan do da análise dos in tro du tores en vol vi dos na
elaboração de cláusulas in su bor di na das, ou tras características de
subordinação as su mem o papel de perpetuação de tais as pec tos. No
caso da au sên cia de co nec tor, iden ti fi ca mos que essa res pon sa bi li‐ 
dade for mal recai sobre a forma re du zi da da cláusula.

43

Entre os 11 dados com au sên cia de co nec tor de tec ta da em JC, 10 deles
cor res pon de ram à forma re du zi da, o que de mons tra a forte ligação
entre a au sên cia de uma característica sendo, de certa forma, com‐ 
pen sa da por outra. Em FG, todos os dados ca rentes de in tro du tor es‐ 
ta vam ar ro la dos sob a forma re du zi da. Em (13) e (14) a se guir, ilus tra‐
mos, nos dois periódicos, ocor rên cias em que a forma re du zi da se
en car re gou das características su bor di na ti vas.
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(13)O ad vo ga do Jef frey era hu ma no; foi em so cor ro da moça, e a so ‐
ce gou do mel hor que pôde. Levárão- na para outro ga bi nete. Porém o
Sr. Jef frey não pôde apla car a co le ra do pai, que tarde re con he cia sua
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Ta be la 7: conjunção su bor di na ti va as so cia da ao sub jun ti vo

JC FG

5 / 23% 1 / 5,5%

falta de pru den cia. Tra zer jun tas duas pes soas da mesma idade! pre ‐
pa rar elle mesmo esta ca tas trophe! / Como seria des co ber to o se ‐
gre do da cor res pon den cia entre Maria e El liot? Todas as conjec tu ras
dos jo vens forão in uteis: o que de mais pro va vel havia, era que a aia,
que tinha pro te gi do os amores de El liot, acha ria conve niente pôr- se
a salvo, tra hin do aquelles a quem ser vi ra. 
Fonte: JC.

(14)- Dieu vi vant ! ex cla ma le vieux li gueur ; que me dis- tu là : tu
crains fort?... Qu'est- ce que c-est que cette poulle mouillée ? à ton
âge, nes pas aimer la guerre?... / - J'aime mieux la chasse, mon
oncle. / - Mais, mal heu reux ! tu es cadet, entends- tu ? y songes- tu
bien ? Cadet ! il te faut prendre le froc ou lépée, il n'y a pas mi lieu. -
Vourdais- tu te faire moine, par ha sard ? 
Fonte: FG.

Conjunção su bor di na ti va: do sub jun ti vo
ao in di ca ti vo

Na contra- mão dos exem plos dis cu ti dos na associação an te rior entre
au sên cia de in tro du tor e forma re du zi da, a ligação pre sente entre a
pre sen ça de conjunções su bor di na ti vas e as for mas sub jun ti vas e in‐ 
di ca ti vas in di cam, guar da das as par ti cu la ri dades do por tu guês e do
fran cês, a alian ça de fa tores sobre os quais recai a manutenção for mal
da característica su bor di na ti va. É necessário, porém, que cada
combinação seja ana li sa da de ma nei ra a fo ca li zar as de man das de
cada língua.

45

Par tin do do princípio de que o acúmulo de fa tores men cio na do an te‐ 
rior mente cor res pon de ria, em se tra tan do da pre sen ça de conjunção
su bor di na ti va, ao sub se quente uso do sub jun ti vo, a ta be la (7) a se guir
cor ro bo ra essa análise no que diz re spei to ao por tu guês. Entre os 6
dados de in su bor di na das in tro du zi das por conjunções su bor di na ti vas,
5 estão as so cia dos ao uso do sub jun ti vo.
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Fonte: elaboração própria.

Ta be la 8: conjunção su bor di na ti va as so cia da ao in di ca ti vo

JC FG

1 / 4,5% 5/ 28%

Fonte: elaboração própria.

No exem plo des ta ca do em (15) abaixo, a relação dis cu ti da an te rior‐ 
mente está dis pos ta.
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(15)- Caro El liot, tende hum pouco de co ra gem, hum pouco de
moderação! Segui o exem plo que vos dá vossa es po sa. / Eu o de vê ra,
sem dúvida; porém, sou tão miserável! Se sou bes seis que de mo nio
me ator men ta e di la ce ra o coração! Fui eu que a perdi! eu que cau sei
sua des gra ça! Sua ruina, sua mi se ria, a mim só deve! Huma maldição
pesa sobre nós! Hal lo ry nos amal di çôou. 
Fonte: JC.

No por tu guês, assim en ten de mos, há relação es trei ta entre um e
outro, recíproca que não en con tra es pa ço nos dados do fran cês. Das
6 ocor rên cias de cláusulas in su bor di na das in tro du zi das por
conjunção su bor di na ti va em FG, no en tan to, ape nas uma apresentou- 
se li ga da ao sub jun ti vo. Essa constatação po de ria levar a crer que,
entre por tu guês e fran cês, duas for mas de combinação de
características su bor di na ti vas estão em jogo e em sen ti dos di fe rentes.
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Tal hipótese po de ria ser confir ma da a par tir da análise da ta be la (8) a
se guir.

49

A associação das ocor rên cias das cláusulas in su bor di na das in tro du zi‐ 
das por conjunção su bor di na ti va nos dados em fran cês é quase in ver‐ 
sa à ve ri fi ca da no por tu guês com relação ao sub jun ti vo: 5 dos 6 dados
de conjunção su bor di na ti va do fran cês estão no in di ca ti vo, en quan to
no por tu guês ape nas 1 está. Esse re sul ta do re fle ti ria, como men cio‐ 
na mos, sen ti dos di fe rentes para os padrões for mais em por tu guês, de
um lado, e em fran cês, de outro: ao passo que os dados de fol he tins
em por tu guês su ge ri riam um ca min ho de seleção de duas
características su bor di na ti vas (conjunção su bor di na ti va e sub jun ti vo),
as ocor rên cias em fran cês apon ta riam ao sen ti do in ver so, o da
seleção de uma característica su bor di na ti va (conjunção su bor di na ti ‐
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va) com des pre zo ao sub jun ti vo, que seria, em tese a marca de
subordinação prototípica.

O que po de mos concluir, na ver dade, é que tanto os dados em por tu‐ 
guês quan to os em fran cês estão apon tan do para o mesmo ca min ho:
o da seleção de características su bor di na ti vas tanto na marcação da
conjunção quan to na do modo ver bal. Essa conclusão de corre do fato
de, nos dados em fran cês, as conjunções su bor di na ti vas in tro du to ras
serem ma jo ri ta ria mente si, que, di fe ren te mente do que ocorre nas
orações de tipo se mel hante em por tu guês, se le cio nam, via de regra,
modo in di ca ti vo para a oração que in tro du zem. Isso quer dizer que,
ao com bi na rem tal conjunção com o modo in di ca ti vo do verbo, as
ocor rên cias em fran cês estão apon tan do para o mesmo sen ti do do
que se viu em por tu guês: marcação de subordinação nos dois ele‐ 
men tos. O tre cho des ta ca do em (16) exem pli fi ca a explanação: a
conjunção si toma a forma sa vais, no in di ca ti vo.
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(16)– Éloigne- toi de moi, oublie- moi; laisse- moi vivre seule dans ma
honte... porte à une meilleure, à une plus digne, cet amour au quel je
n'ai plus droit et sur le quel j'ai in di gne ment mar ché...Va, je suis déjà
bien punie!... Si tu sa vais, Raoul!... dis- moi seule ment que tu me
plains et que tu me par donnes!... 
Fonte: FG.

Essas observações, co adu na das à dissecação dos cri té rios pro mo vi da
an te rior mente, per mi tem concluir que as cláusulas in su bor di na das
atuam como re cur sos dis cur si vos tanto em fol he tins bra si lei ros
quan to fran ceses. O caráter nar ra ti vo com pre do mi nân cia de diálogos
fa vo re ceu, en ten de mos, a pre sen ça das in su bor di na das. Tam bém a
es tru tu ra for mal em jogo nos pa re ceu se mel hante nas duas línguas,
evi den cian do uma linha de padrões for mais que não se dis tan ciam de
ma nei ra si gni fi ca ti va.
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Considerações fi nais
Par tin do do ob je ti vo de ve ri fi car o papel de cláusulas in su bor di na das
em fol he tins bra si lei ros e fran ceses do sé cu lo XIX, ma pea mos os
padrões for mais em jogo para a construção das cláusulas in de pen‐ 
dentes. Consi de ra mos as pro po stas de Evans (2007) e Evans & Wa ta‐ 
nabe (2016), le van do em conta a evolução dia crô ni ca da
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insubordinação, para en ten der o papel desse tipo de es tru tu ra no
contex to linguístico. Tam bém en ten de mos ser ade qua do tomar o am‐ 
biente da linguística fun cio nal como em ba sa men to das discussões.

Para for mar nosso cor pus, ex traí mos dados de folhe tins do Jor nal do
Com mer cio do Rio de Ja nei ro e do jor nal francês Fi ga ro. No pri mei ro,
en con tra mos 22 dados e, no se gun do, 18. Para caracterizá- los, le va‐ 
mos em conta cinco cri té rios de na tu re za for mal, com preen den do
as pec tos sin tá ti cos de dependência/independência entre cláu su las e
cri té rios re la cio na dos à representação grá fi ca, ana li san do pro xi mi da‐ 
de/distância entre as cláu su las.
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A aná li se dos cri té rios re ve lou uma série de ca rac te rís ti cas res pon sá‐ 
veis por man ter for mar su bor di na ti vas em cláu su las in de pen den tes
que, por conta disso, ganham sta tus de in su bor di na das. Em al guns
casos, a predominância de as pec tos não- subordinativos, como oco rre
ao in di ca ti vo, em português, revelou- se par ti ci pan te de um con jun to
de as pec tos que se ocupa de fazer a manutenção do ca rá ter su bor di‐ 
na ti vo. Dessa forma, en ten de mos haver, nos dados dos folhe tins ana‐ 
li sa dos, si mi la ri da de de padrões for mais de insubordinação entre as
duas lín guas, o que de mons tra certa tendência dos pro ces sos de
insubordinação ao optar por mar cas de subordinação em cláu su las
in de pen den tes.
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NOTES

1  As bar ras re pre sen tam mu dan ças de parágrafos no texto ori gi nal.
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hi po ta xe, pro ces sos de articulação de cláu su las que levam em conta cri té‐ 
rios como a dependência semântica e o en cai xa men to for mal. Par ti mos do
pres su pos to de que tanto nas es tru tu ras en con tra das em português quan to
na que las em francês é pos sí vel traçar certa coincidência nos padrões for‐ 
mais. No ca mi nho de tal ve ri fi ca ção, le va mos em conta cinco cri té rios for‐ 
mais, que são: 1. in tro du tor da cláu sula in su bor di nada; 2. pon tu a ção an te ce‐ 
dente à cláu sula in su bor di nada; 3. modo ver bal da cláu sula in su bor di nada; 4.
forma ver bal da cláu sula in su bor di nada; 5. re la ção da cláu sula in su bor di‐ 
nada com ma te rial lin guís tico do en torno. Os re sul ta dos ob ti dos em cada
um deles, bem como o cru za mento de cri té rios, per mi ti ram que ob ser vás‐ 
se mos con gruên cia entre as es co lhas for mais para as cláu su las in su bor di na‐ 
das nos fo lhe tins co le ta dos de ambos os jor nais. Isso re vela que há uma ten‐ 
dên cia for mal, no cor pus, para a re a li za ção da in su bor di na ção.

Français
Le pré sent ar ticle a comme ob jec tif l’exa men de la struc ture for melle des
clauses d'in sou mis sion (EVANS, 2007) trou vées des roman- feuilletons pu‐ 
bliés dans le Jor nal do Com mer cio do Rio de Ja nei ro et du Fi ga ro du XIXe
siècle. La no tion d’in su bor di na tion pro po sée par Evans (2007) ac cueille un
re gard qui com prend le phé no mène ana ly sé comme le ré sul tat d’un pro ces‐ 
sus de chan ge ment dia chro nique. Dans cette pers pec tive, nous com pre nons
que la pro po si tion fonc tion na liste de l’ana lyse des clauses en vi sage l’in su‐ 
bor di na tion puis qu’elle pré voit, dans le contexte de l’hy po taxe, des pro ces‐ 
sus d’ar ti cu la tion des clauses qui tiennent compte de cri tères tels que la dé‐ 
pen dance sé man tique et l’en châs se ment for mel. Nous par tons de l’hy po‐ 
thèse qu’il est pos sible de re trou ver une cer taine coïn ci dence dans les mo‐ 
dèles for mels des struc tures en por tu gais et en fran çais. Pour vé ri fier notre
hy po thèse, nous pre nons en compte cinq cri tères for mels, qui sont : 1. l’in‐ 
tro duc teur de la clause in su bor don née ; 2. la ponc tua tion pré cé dant la
clause in su bor don née ; 3. le mode ver bal de la clause in su bor don née ; 4. la
forme du verbe de la clause in su bor don née ; 5. la re la tion de la clause in su‐ 
bor don née avec le contexte lin guis tique en vi ron nant. Les ré sul tats ob te nus
dans cha cun d’eux, ainsi que le croi se ment des cri tères, nous ont per mis
d’ob ser ver une congruence entre les choix for mels des clauses d’in su bor di‐ 
na tion dans les roman- feuilletons col lec tés les deux jour naux. Cela ré vèle
qu’il existe une ten dance for melle, dans le cor pus, à la réa li sa tion de l’in su‐ 
bor di na tion.

English
This paper aims to ex am ine the formal struc ture of in sub or din ate clauses
(EVANS, 2007) found in news pa per seri als from the Jor nal do Com mer cio do
Rio de Janeiro and the Figaro from the nine teenth cen tury. The no tion of in‐ 
sub or din a tion pro posed by Evans (2007) in cludes a view that un der stands
the phe nomenon as a res ult of a dia chronic pro cess of change. From this
per spect ive, we learn that the func tion al ist pro posal of clause ana lysis en‐ 
com passes in sub or din a tion since it pre dicts, in the con text of hy po taxis,
clause com bin ing pro cesses which take into ac count cri teria such as se ‐
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mantic de pend ence and em bed ment. We as sume that both the struc tures
found in Por tuguese and those found in French make it pos sible for us to
out line some co in cid ences when it comes to formal pat terns. With a view to
test ing our hy po thesis, we have de signed five formal cri teria, which are: 1.
in sub or din ate clause opener; 2. punc tu ation pre ced ing the in sub or din a tion
clause ; 3. verbal form of the in sub or din ate clause; 4. verb tense of the in‐ 
sub or din ate clause; 5. link between the in sub or din ate clause and the sur‐ 
round ing lin guistic ma ter ial. The res ults from each, as well as the com bin a‐ 
tion of these cri teria, have al lowed us to un der stand the con gru ence
between the formal choices in in sub or din ate clauses found in both news pa‐ 
pers’ seri als. This re veals a formal trend in the cor pus to wards the pro duc‐ 
tion of in sub or din a tion.
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