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o presente trabalho tern por objetivo observar 0 comportamento acustico do tap em posic;aode

coda silabica, Visto que apos a realizac;aodo tap final e antes da realizac;aodo proximo segmento

e encontrado urn segmento de natureza vocalica. A questao em voga e observar se tal elemento

vocalico apresenta as Mesmas caracteristicas acusticas da vogal tonica, como ocorre com 0 tap

em grupos ( cf. Nishida, 2005), ou se ocorre vogal neutra, a exemplo de outras linguas, como 0

noruegues ( cf. Kvale& Foldvick,1995).

Para desenvolver 0 experimento foram confeccionadas sentenc;as-veiculo onde foram inseridas

palavras-alvo. As palavras, que pertenciam a classe dos substantivos e verbos, eram dissilabas

oxitonas e, antecedendo 0 tap final, alternavam-se as sete vogais orais do Portugues Brasileiro,

sempre que possive!. Para a coleta de dados, urn informante natural de Curitiba e que realiza 0

tap em final de palavra, leu cinco vezes as sentenc;as-veiculo, que foram gravadas digitalmente.

Aanalise dos dados, que sera apresentada neste estudo, aponta para a presenc;a da vogal neutra

sucedendo 0 tap.
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Trabalhos recentes mostram que em alguns casos 0 alongamento vocaIico, a durac;ao do VOT

nas oclusivas e 0 ruido nas fricativas sac fatores importantes para distinc;ao de vozeamento

nessas consoantes, evidenciando que essa durac;ao e fonologica. Outros trabalhos tambem tern

mostrado que a ha uma relac;ao direta entre a posic;ao de uma palavra na frase e a durac;ao

intrinseca dos seus segmentos. Considerando essas constatac;oes, propoe-se uma investigac;ao

fonetico-experimental da relac;aoentre a posic;aodas palavras numa frase e as durac;oes vocalicas

e consonantais no PB,buscando investigar uma questao maior: que durac;oes no PBsac foneticas

e quais tern informac;oes fonologicas. Para tanto, foi realizado urn experimento que visou a

investigar a influencia das posic;oesde enfase, proximidade e a distancia de pausas na durac;ao

segmental. Assim, as palavras de urn corpus constituido por monossilabos CV e CVC e de

dissilabos paroxitonos CV.CVe CVC.CV,tendo no onset oclusivas e fricativas surdas e sonoras,

na coda IS/, IRI e INI e no nucleo as vogais Ii, u, ai, foram inseridas em diferentes posic;oes

o intuito de investigar a influencia da pausa. Aposic;aode enfase foiinvestigada a partir do design

pergunta/resposta: "Vocedisse Ybaixinhol Nao, disse X baixinho, Voce disse X baixinhol Nao,

disse Ybaixinho", em que X e a palavra alvo e dita com enfase, marcada por urn tracejado, no

primeiro caso, e sem enfase no segundo. As gravac;oes foram realizadas com cada informante



individualrnente, corn gravador digital ern estudio corn seis inforrnantes (tres hornens e tres

rnulheres), corn faixa etaria entre 25 e 30 anos, universitarios e naturais do estado da Bahia. Os

resultados sac discutidos considerando a natureza fonetica ou fono16gicadas durac;oes segrnen-

tais ern PB.
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Segundo Camara Jr. (1975), 0 quadro vocaIicodo Portugues do Brasil e composto por sete vogais

em posic;aotonica I ai, I eI, I eI Iii, 161, 101 I u I, que se reduz a cinco vogais em posic;aoatona

pretonica (f ai, lei Iii, 101 lul), a quatro em posic;aopostonica (f ai, lei Iii, lu/) e a tres em

posic;aoMona final (fa/, Iii e lu/). 0 lingliista afirma que ocorre uma neutralizac;ao entre as

vogais medias abertas e as vogais medias fechadas em proveito dessa ultima. Urn estudo pilato

realizado com informantes da cidade de Vit6ria da Conquista/BA most-rou que as vogais medias

abertas aparecem tambem, aJem da posic;aotonica, como defende Camara Jr. (1975), em posic;ao

pretonica, posic;aonao prevista por ele. Assim, foram observadas ocorrencias de palavras como

[se"Jesaw],[dezenvowvi"mentu], [k6Ieta],entre outras que compunham 0 corpus do estudo piloto.

Portanto, verifica-se que 0 quadro vocalico proposto por Camara Jr. (1975) para as vogais

pretonicas nao se aplica aos falantes de Vit6ria da Conquista. Partindo dessas constatac;oes,

propoe-se uma investigac;ao fonetico-fonol6gica do quadro vocalico dos falantes conquistenses.

Busca-se investigar que contexto(s) esta(ao) adjacente(s) as silabas pretonicas que favorecem a

ocorrencia das vogais medias abertas. Para tanto, foram realizadas gravac;oesespontaneas com

informantes naturais de Vit6ria Conquista. Essas gravac;oes foram submetidas a transcric;oes

foneticas e subsequente analise das mesmas e levantamento dos contextos propiciadores da

realizac;ao das vogais em questao.
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Trabalhos experimentais e de aquisic;ao da linguagem tern mostrado, que em varias linguas, a

durac;ao segmental e urn fator que contribui na distinc;aode sonoridade das oelusivas e fricativas.

No que se refere ao sistema fonol6gico do PB, os trabalhos de Moraes & Wetezls (1992) e de

Pacheco (2004) apresentam evidencias indiretas para a nao-arbitrariedade da durac;ao segmen-

tal, evidenciando que essa durac;ao tambem contribui para a distinc;ao fono16gicado vozeamento

nas oelusivas e fricativas, requerendo, assim, uma investigac;aomais aprofundada para urn maior

entendimento do sistema fonol6gico do PB.

Dessa forma, foi realizado urn experimento com 0 objetivo de investigar a durac;ao intrinseca dos

segmentos vocalicos e consonantais e sua relac;ao com a estrutura silabica. Assim, montou-se

urn corpus composto por monossilabos CVe CVCe de dissilabos paroxitonos CV.CVe CVC.CV,

tendo no onset oelusivas e fricativas surdas e sonoras, na coda IS/, IRI e IN I e no nueleo as



vogais Ii, u, a/. As palavras imprensas em cartoes foram apresentadas aos informantes. As

grava<;;oesforam realizadas em estiidio por meio de gravador digital. A leitura do corpus se deu

em tres repeti<;;oesintercaladas por tarefas distratoras.

As medidas de dura<;;aoforam obtidas por meio do software Praat. Foram medidas as dura<;;6es

das vogais em silaba aberta, do segmento vogal+consoante de posi<;;aode coda e das consoantes

em posi<;;aode onset.

o ponto de medida vocalico considerado foi 0 intervalo entre 0 inicio e 0 fim das vogais e 0 das

consoantes foram 0 VOTe 0 ruido fricativo para oclusivas e fricativas, respectivamente. Em todos

os casos, os pontos de medidas foram localizados a partir da imagem espectrografica sincronizada

a forma de onda.

Espera-se que com os resultados encontrados seja possivel compreender a natureza fonetica ou

fonologica das dura<;;6essegmentais no PB.
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Trabalhos sobre roticos descrevem que tap em grupos do tipo obstruinte +tap+vogal exibe urn

evento acustico entre a obstruinte e ele, como documentado para diversas linguas, a exemplo

do espanhol (Quilis, 1993; Almeida & Dorta, 1993), do noruegues (Kvale& Foldvik, 1995), do

bulgaro (Jetchev, 1995) e do portugues brasileiro, PB, (Silva, 1996; Carvalho, 2004). Nocaso do

PB nao se sabia qual era a natureza de tal evento, a nao ser que se assemelha a vogal.

Em trabalho anterior, Nishida (2004) faz uma analise das frequencias de formantes desse evento

em grupos do PB, a fim de averiguar se se tratava de urn elemento tipo schwa ou da propria vogal

do grupo entrecortada pelo tap. Seus resultados apontaram que, em grupos compostos por

oclusiva+tap+vogal, a configura<;;aodos formantes dos eventos acusticos era muito parecida com

a do triangulo vocalico do PB. Levantou-se entao a hip6tese de que se tratava da vogal nuclear

entrecortada pelo tap alguns milissegundos apos seu inicio. Entretanto, grupos do tipo fricati-

va+tap+vogal sao contrarios a essa hipotese, pois nem todos os dados exibiam a ocorrencia do

evento acustico, dificultando a analise sobre a natureza dos formantes. Nos dados em que foi

possivel medir a frequencia dos formantes, estes pareciam tender a centraliza<;;ao.

Foram, entao, colhidos e analisados mais dados, os quais serao apresentados neste trabalho, e

que mostram urn quadro nao exatamente igual ao anterior: para urn dos informantes, a

frequencia de formantes dos eventos acusticos espelha a frequencia de formantes da vogal

nuclear, corroborando a hipotese para os grupos em contexto de oclusivas. Para 0 outro

informante, os dados continuaram centralizados, sugerindo que 0 ruido fricativo estaria

infiuenciando na produ<;;aodo evento acustico encontrado.

Tenta-se, entao, encontrar uma explica<;;aopara esses fatos.


