
Morfologia 
Invariável

Marcus Vinícius



Índice
Advérbio

Classificação dos Advérbios

Grau dos Advérbios

Preposição

Classificação das Preposições

Arranjos Prepositivos

Quanto à Regência Verbal

Semântica das Preposições

Interjeições

Classificação das Interjeições

Conjunções

Conjunções Coordenativas

Conjunções Subordinativas

ANEXO: Traço Semântico da 
Preposição



Advérbio
Palavra invariável quanto ao gênero e ao
número que modifica um verbo,
um adjetivo ou outro advérbio

HOJE estudei Física.

Ela é uma menina MUITO inteligente.

Os alunos chegaram BEM cedo.



Classificação dos Advérbios
• Lugar (usa-se a pergunta ONDE/AONDE): aqui, aí,

ali, cá, lá, acolá, além, longe, perto, dentro, adiante,
defronte, onde, acima, abaixo, atrás, algures (= "em
algum lugar"), alhures (= "em outro lugar"),
nenhures (= "em nenhum lugar"), em cima, de cima,
à direita, à esquerda, ao lado, de fora, por for...;

• Tempo (usa-se a pergunta QUANDO): hoje, ontem,
anteontem, amanhã, atualmente, brevemente,
sempre, nunca, jamais, cedo, tarde, antes, depois,
logo, já, agora, ora, então, outrora, aí, quando, à
noite, à tarde, de manhã, de vez em quando, às
vezes, de repente, hoje em dia...;



Classificação dos Advérbios
• Modo (usa-se a pergunta COMO): bem, mal, assim,

depressa, devagar, rapidamente, lentamente
facilmente (e a maioria dos terminados em –mente),
às claras, às pressas, à vontade, à toa, de cor, de
mansinho, de cócoras, em silêncio, sem medo,
frente a frente, face a face...;

• Intensidade (usa-se a pergunta QUANTO): muito,
pouco, mais, menos, ainda, bastante, assaz, demais,
bem, tanto, quanto, quase, apenas, mal, tão, de
pouco, de todo.

• Interrogativo: Onde, quando, como, por que, para
que, com quem, quanto...



Classificação dos Advérbios
• Afirmação: sim, certamente, efetivamente,

seguramente, realmente, sem dúvida, por
certo, com certeza.

• Negação: não tampouco, de modo algum, de
jeito nenhum, nunca, jamais, absolutamente.

• Dúvida: talvez, quiçá, acaso, porventura,
possivelmente, provavelmente,
eventualmente, certamente (antes do
verbo)...



Grau dos Advérbios
COMPARATIVO

• Busca relação entre
situações. Pode ser
de:

• Superioridade

Mais... (do) que

• Igualdade

Tão/tanto... Quanto

• Inferioridade

Menos... (do) que

ATENÇÃO 

• Grau comparativo de MAL
(adv.) ou de MAU (adj.) é
PIOR;

• Grau comparativo de BEM
(adv.) ou de BOM (adj.) é
MELHOR;

• MELHOR e PIOR não
acompanham particípio
passado, assim:

Melhor informado (erro)

Mais bem informado (certo)



Grau dos Advérbios
SUPERLATIVO

• Exprime a ideia de
totalidade. Pode ser
de:

A) Absoluto

A.1) Analítico

Muito cedo

Pouco cedo

A.2) Sintético

Cedíssimo

B) Relativo

O mais cedo

O menos cedo

ATENÇÃO 

• O grau absoluto analítico
pode ser marcado por
qualquer outro advérbio
que tenha a ideia de
Muito/Pouco, p.ex.:

Bem cedo

Demasiado cedo



Preposição
Palavra invariável que liga dois termos da oração.

Gosto de bolo.

A B

Termo Termo

Regente Regido

CONCLUSÃO:

O núcleo do sujeito nunca será precedido de
preposição, pois ele é termo regente em uma
frase



Classificação das Preposições
Preposições Essenciais: a, ante, após, até, com,
contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por,
sem, sob, sobre, trás.

Preposições Acidentais: afora, como, conforme,
consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo,
segundo, visto etc.

ATENÇÃO: Ter/Haver + que (=de) + infinitivo

Locuções Prepositivas: abaixo de, acima de, a fim de,
além de, antes de, até a, depois de, ao invés de, ao
lado de, em que pese a, à custa de, em via de, à volta
com, defronte de, a par de, perto de, por causa de,
através de etc.



Arranjos Prepositivos
Combinação: quando na junção dos termos não
houver perda de elementos fonéticos. Só existem
dois: AO(S), AONDE

Contração: quando da junção da preposição com
outra palavra houver perda fonética: DO (de + o),
DESTA (de + esta), NISSO (em + isso), À =
contração da preposição A + o artigo A, ÀQUILO =
contração da preposição A + a primeira vogal do
pronome AQUILO, PELA (per/por + a) etc.



Quanto à Predicação Verbal
Lógica de construção:

Quem lida, lida COM algo/alguém

Quem trata, trata DE algo/alguém

Quem confia, confia EM algo/alguém

Quem luta, luta POR algo/alguém (Favorável)

Quem luta, luta CONTRA algo/alguém (Adversário)



Quanto à Predicação Verbal
DICA: A quantidade de palavras usadas na
elaboração da Lógica de Construção auxilia a
predicação do verbo, assim:

• Com 3 palavras = VI: Quem acorda, acorda;

• Com 4 palavras: VTD: Quem lê, lê algo;

• Com 5 palavras = VTI: Quem precisa, precisa DE
algo/alguém;

• Com 6 palavras = VTDI: Quem paga, paga algo
A/PARA alguém



Quanto à Predicação Verbal
ATENÇÃO: para ser VTDI, o OI só pode ser regido
pelas preposições A ou PARA. EXCETO: Regência
Flutuante.

Deram os presentes à aniversariante.

OI

Prefiro Física a Matemática.

OI

Sabiam a verdade do fato.

Adj. Adn.

O professor dividiu a pizza com os alunos.

Adj. Adv. de Cia.



Semântica das Preposições
Estuda as relações estabelecidas pelas preposições
no contexto comunicativo. São elas:

Preposição “a”:

• Condição: A persistirem os sintomas, o médico
deve ser consultado.

• Conformidade: O filho puxou ao pai.

• Destino: Nas férias passadas, viajamos a Roma.

• Instrumento: Candidatos, façam a prova a
caneta.

• Destino: Hoje à noite, chegaremos à nossa casa.



Semântica das Preposições
Preposição “em”:

• Lugar: Hoje à noite, estarei em casa.

• Especialidade: Formou-se em Direito.

• Matéria: O relógio é feito em ouro.

• Tempo: Tenho que apresentar o tema em quinze
minutos.

Preposição Aciental “como”:

• Conformidade: Entreguei tudo como ele pediu.

• Comparação: Ele age como o pai.

• Causa: Como estivesse chovendo, não saí de casa.



Semântica das Preposições
Preposição “com”:

• Causa: Os moradores perderam tudo o que tinham com as
enchentes.

• Companhia: Amanhã sairei com amigos.

• Oposição: No próximo domingo, o Flamengo jogará com o
Botafogo.

• Instrumento: A idosa bateu no ladrão com a bengala.

• Modo: A moça estava atrasada; caminhava com pressa

• Afirmação: Com certeza, iremos ao teatro no feriado.

• Condição: No sistema capitalista, as pessoas somente
sobrevivem com recursos.

• Modo: Faz tudo com disposição.



Semântica das Preposições
Preposição “de”:

• Modo: Os siris andam de lado.

• Conteúdo: Ontem, bebemos dois copos de vinho.

• Causa: Chorava de dor.

• Posse: O livro é de Paulo.

• Tempo: Partiu de manhã.

• Origem: Saí de casa.

• Assunto: Falaram de você.

• Meio: Veio de táxi.



Semântica das Preposições
Preposição “para”:
• Finalidade: Preparamo-nos para os festejos natalinos.
• Destino: Viajou para a Itália.
• Conformidade: Para João, Flamengo é o melhor time do
campeonato.

• Restrição: É proibida a venda de bebidas para menores
de dezoito anos.

Preposição “por”:
• Preço: Comprei o livro por cem reais.
• Meio: Distantes, os namorados falavam-se por internet.
• Lugar: Viajamos por diversas cidades.
• Causa: Ainda há pessoas que não trabalham por falta
de qualificação.



Semântica das Preposições
Preposição “até”:

• Distância: Correu até o quarto de Joaquim.

• Limite: Estude até o capítulo 10.

Preposição “desde”:

• Tempo: Guardo esse livro desde o semestre passado.

Preposição “contra”:

• Oposição: Agiu contra a minha vontade.

Preposição “sob”:

• Lugar: Estou sob a mesa.

• Sujeição ou Subordinação: A empresa está sob investigação.

Preposição “sobre”:

• Lugar: O livro está sobre a bancada.

• Assunto: Falou-se sobre a apropriação de terras.



Interjeição
Palavra invariável com a qual exprimimos
sentimentos e emoções, geralmente, súbitos.
Elas podem apresentar-se de duas formas:

• Sons vocálicos

Ó! Ih! Oh! Ah!

• Palavras ou expressões

Nossa! Viva! Ora bolas!



Classificação das Interjeições
• Alegria: ah!, oh!, oba!

• Advertência: cuidado!, atenção!

• Alívio: ufa!, arre!

• Animação: coragem!, avante!, eia!

• Aplauso: bis!, bravo!

• Concordância: claro!, tá!, pudera!

• Desejo: oxalá!, tomara!

• Dor: ai, ui!

• Espanto: oh!, chi!, ué!, barbaridade!, uai!

• Impaciência: hum!, hem!

• Invocação: ô!, alô!, olá! 

• Silêncio: psiu!, silêncio!



Conjunções
Palavra invariável que liga palavras, grupos de
palavras ou orações estabelecendo sentido entre
os termos ligados.

Cláudio E Laís se casaram.

Ideia de soma

Avise-me, SE não obtiver sucesso.

Ideia de condição



Classificação das Conjunções
A) COORDENATIVA

Ligam termos que exercem a mesma função sintática ou
orações coordenadas (OC), que, sintaticamente, estão
completas (independentes). Dividem-se em:

• Aditivas (indicam soma): e, nem, mas também, como
também, bem como...;

• Adversativas (indicam oposição): mas, porém, todavia,
contudo, entretanto, no entanto...;

• Alternativas (indicam alternância, escolha): ou, ou...ou,
ora...ora, quer...quer, nem...nem...;

• Conclusivas (indicam conclusão): pois (após o verbo da
OC), logo, portanto, então, por conseguinte, assim... ;

• Explicativas (indicam explicação): pois (antes do verbo da
OC), porque, que, porquanto...



Classificação das Conjunções
B) SUBORDINATIVAS

Ligam orações, sintaticamente, dependentes, sendo uma
delas chamada de oração principal (OP) e a outra oração
subordinada (OS). Esta desempenha uma função sintática
em caráter oracional naquela.

Era preciso QUE ESTUDASSEM.

OP OS

ENTENDA

Analisando o verbo da OP, QUEM era preciso? QUE
ESTUDASSEM era preciso. Assim, a OS é o Sujeito da flexão
verbal ERA e, por ter um verbo, pode ser chamada de
Sujeito Oracional.



Classificação das Conjunções
As conjunções subordinativas dividem-se em:

• Causais (exprimem causa, motivo): porque, que, como, pois
que, porquanto, visto que, uma vez que, já que...;

• Condicionais (exprimem condição): se, caso, contanto que,
salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem
que...;

• Consecutivas (exprimem resultado, consequência): que
(precedido de tão, tal, tanto, tamanho...), de modo que, de
sorte que, sem que, de forma que, de jeito que...;

• Comparativas (exprimem comparação): como, que
(precedido de mais ou menos), assim como, tal como, tanto
como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal, qual, tal
qual, que nem...;

• Conformativas (exprimem conformidade): conforme,
segundo, como, consoante, de acordo...;



Classificação das Conjunções
• Concessivas (exprimem concessão): embora,

conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar
de que, se bem que, mesmo que, em que pese...;

• Finais (exprimem finalidade): a fim de que, para que,
que, porque...;

• Proporcionais (exprimem proporção): à proporção que,
à medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos,
quanto mais, quanto menos... ;

• Temporais (exprimem tempo): enquanto, quando,
desde que, sempre que, assim que, agora que, antes
que, depois que, logo que...;

• Integrantes (introduzem as orações substantivas): que
e se.



ANEXO


