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A EXPRESsAo DO OBJETO DIRETO ANAFORICO NOS FALARES URBANOS ITABIENSES:

UMA ABORDAGEM DO TRA90 SEMANTICO "ANIMACIDADE".

Maria Zelma Meneses de Santana Matos (UNESP)

No que tange ao ambito sintaJico, especificamente, ao objeto direto anaf6rico, varias pesquisas
(Omena 1978; Pereira 1981; Duarte 1986; Averbug 2000; Benvenutti 2002) tern demonstrado
que a representa~ao desse fen6meno vem sofrendo algumas altera~6es as quais nao correspon-
dem a norma padrao, tal como prescrita na Gramatica Normativa (Cunha, 1986). Esta recomenda
o uso do clitico acusativo -0 (e suas variantes de feminino e plural) para representar 0 objeto
direto anaf6rico. Porem, 0 que se verifica no PBe 0 gradativo desaparecimento do clitico acusativo
de terceira pes soa e urn crescente uso, por pessoas escolarizadas ou nao, do apagamento do
objeto direto anaf6rico. Este trabalho parte do pressuposto de que fatores lingliisticos sao
condicionantes da varia~ao linguistica (Labov 1972, 1982). A investiga~ao que se prop6e nesta
pesquisa adota como embasamento te6rico a abordagem da Sociolingliistica Variacionista (cf.
Weinreinch, Labov,Herzog 1968; Labov 1966, 1972, 1982). Neste estudo, e analisada a expressao
do objeto direto anaf6rico, com referencia especifica, correlacionado ao fator linguistico de
natureza semantica "animacidade". 0 corpus constitui-se de 1.600 ocorrencias de objeto direto
anaf6rico, de trinta e dois moradores da cidade de Itabi-SE. Este estudo foi realizado com 0 auxilio
do programa estatistico VARBRUL.Aofornecer urn retrato do usa do objeto direto anaf6rico, pelos
falantes urbanos itabienses, espera-se que os resultados obtidos neste estudo tragam contribui~6es
para 0 desenvolvimento da ciencia lingliistica em Sergipe e, consequentemente, no Brasil.

A INDETERMINA9Ao DO SUJEITO NA COMUNIDADE RURAL DE BANANAL/BARRA DOS

NEGROS-BA

Neila Maria Oliveira Santana (UFBA)

A Gramatica Tradicional (GT)reproduz apenas duas maneiras de se indeterminar 0 sujeito em
portugues: 1)com 0 verba na 3a pessoa do plural sem sujeito expresso na ora~ao e 2) com 0 verba
na 3a pessoa do singular seguido do pronome se. Comparando as prescri~6es das GTe 0 uso do
sujeito indeterminado em diferentes modalidades da lingua portuguesa pode-se constatar que ha
uma grande diferen~a entre 0 que estas gramaticas prescrevem e 0 que realmente ocorre no
portugues brasileiro. Diante do exposto, pretende-se analisar as diferentes estrategias de indeter-
mina~ao do sujeito na comunidade rural de BananaljBarra dos Negros, localizada no municipio de
Rio de Contas - Bahia, e mostrar que a GT, no que diz respeito ao fen6meno da indetermina~ao,
nao considera formas ja implantadas na fala, como a gente, n6s, voce, eles, dentre outras, que estao
sendo utilizadas tambem na escrita. Naanalise, adotar-se-ao os pressupostos te6rico-metodol6gicos
da Sociolingliistica Quantitativa submetendo os dados ao pacote de programas VARBRUL,
levando-se em considera~ao variaveis lingliisticas e extralingliisticas.



A VARIA<;:Ao NO USO DE PREPOSI<;:OES EM UMA COMUNIDADE AFRO-DESCENDENTE DE

GOlAS E SUA RELA<;:Ao COM AS ORIGENS DO PORTUGUES POPULAR DO BRASIL.

Andre Marques do Nascimento (UFG)

o presente trabalho tern como objetivo apresentar rellex6es sobre a rela~ao entre urn fen6meno
variavel numa comunidade afro-descendente de Goias e as origens do Portugues Popular do
Brasil a partir de uma perspectiva sociolingDistica.Tais rellex6es saD parte inicial da pesquisa
em andamento. 0 fen6meno a ser analisado refere-se a varia~ao no uso de preposi~6es na fala
dessa comunidade, tal varia~ao serve de argumento para hip6teses divergentes quanta as origens
do portugues do Brasil em suas variedades populares. De urn lado esta a hip6tese de contato
lingDistico irregular entre variedades do portugues trazido de Portugal e linguas africanas, do
outro, a hip6tese da deriva interna da lingua, segundo a qual, a varia~ao em questao ja estaria
encaixada no sistema lingDistico portugues desde fases mais antigas. Ambas as hip6teses ja
foram amplamente discutidas, nenhuma, porem, abordou diretamente 0 fen6meno variavel no
sistema preposicional. Pretende-se, assim, analisar, de acordo com a literatura pertinente
disponivel, como esse fen6meno variavel posiciona-se neste cenario divergente das origens do
portugues brasileiro e contribuir com a elucida~ao da complexa realidade lingDistica brasileira,
especialmente em suas manifesta~6es populares.

CONCORDA.NCIA VERBAL EM VITORIA DA CONQUISTA: UM CASO DE VARIAC;:A.O ESTA.VEL?

Marian dos Santos Oliveira (UESC/ BA)

Neste estudo propomos uma analise da concordancia verbal de 3a. pessoa do plural. Para tanto,
foram realizadas grava~6es de fala espontanea com informantes naturais da cidade de Vit6ria
da Conquista - BA. A pesquisa foi conduzida com base nos pressupostos te6ricos da Teoria
Variacionista Laboviana ou Teoria Quantitativa. A fim de confirmarmos a hip6tese de que nessa
comunidade a concordancia e uma regra variavel, analisamos inqueritos de trinta e dois (32)
informantes dos sexos masculino e feminino, distribuidos entre tres faixas etarias: de 15 a 25;
de 26 a 49; e de 50 anos em diante; e tres niveis de escolaridade, quais sejam, niveis fundamental,
medio e universitario, sendo aqui considerados como fatores sociais. Quanto aos fatores
lingDisticos, consideramos a posi~ao, 0 tipo e a animacidade do sujeito, 0 tipo, 0 tempo e a
conjuga~ao verbais, alem da saliencia fOnica. Os resultados da analise dos dados apontam para
a confirma~ao da nossa hip6tese, ao mesmo tempo em que suscitam questionamentos quanta
a tendencia que a regra em analise esta tomando e 0 que estaria regulando essa tendencia: no
caso de varia~ao estavel, quem estaria man tendo tal estabilidade 0 homem ou a mulher? Essa
e uma das muitas quest6es com que nos deparamos ap6s analise, que contou com parte dos
inqueritos que comp6em 0 corpus do Projeto de Pesquisa "Estudo da concordancia verbal em
Vit6ria da Conquista", desenvolvido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB,
localizada em Vit6ria da Conquista.



rurais- tais como a energia eletrica, a televisao e 0 telefone- estes locais se alteraram, podendo-se
identificar, nessas regioes, elementos caracteristicos da urbaniza<;:ao.Com isso, a linguagem de
moradores rurais pode estar tambem sofrendo altera<;:oes.Com base nessas considera<;:oes,
pretende-se apresentar alguns dados identificados nas comunidades rurais de Paiquere, distrito
de Londrina, Parana, que indicam uma provavel mudan<;:ano comportamento lingiiistico dessas
comunidades. A lingua e, neste trabalho, estudada como urn fenomeno social; entende-se assim
que uma varia<;:aolingiiistica pode estar associada a uma mudano;:asocial. Espera-se que os
resultados deste estudo possam auxiliar demais pesquisadores que se ocupam com a lingua e
com a sociedade.

VARIAc;:AoE MUDANC;:ANAS TRES CAPITAlS DO SUL: 0 INDMDUO VERSUS A COMUNIDADE
Loremi Loregian-Penkal (Unicentra)

Este trabalho tern como principal objetivo descrever e analisar, quantitativa e qualitativamente,
o comportamento dos falantes e do grupo em rela<;:aoas formas pronominais-sujeito de segunda
pessoa, tu e voce, nas entrevistas de informantes das tres capitais do SuI (Porto Alegre,
Florianopolis e Curitiba), pertencentes ao banco de dados do Projeto VARSUL.Com a analise do
comportamento no individuo visamos saber 0 quanta a falante reflete a comportamento do grupo
e vice-versa. Alemdisso, e de acordo com Guy (1980:1), este tipo de conhecimento da estrutura

da variao;:aoparece ser indispensavel para 0 entendimento dos processos hist6ricos da mudano;:a
linguistica e, tambem, para a estudo sincronico da lingua e seu usa social. Para tanto, foi
analisada a fala de 24 informantes de cada capital, distribuidos em duas faixas etarias, tres
niveis de escolaridade e genero. A pesquisa contou com 0 suporte te6rico-metodologico da
Sociolinguistica Quantitativa. as resultados apontam na direo;:aode que uma analise do
comportamento do individuo e altamente relevante para que se possa explicar 0 comportamento
da comunidade.

VARIAc;:Ao EM LOCATIVOS NO PORTUGUES DE BELO HORIZONTE: ESTUDO SOCIO-
LINGtHsTICO
Leonardo Eustaquio Siqueira Araujo (UFMG)

Afimde apresentar contribuio;:aopara os estudos de fenomenos de variao;:aona lingua portuguesa,
realizou-se, no presente trabalho, urn estudo sociolingiiistico dos locativos onde e correlatos com
dados extraidos de entrevistas com falantes nativos de portugues, naturais de Belo Horizonte.
Asquestoes investigadas foram (a)0 inventario de formas em usa atualmente, (b)a varia<;:aoentre
algumas dessas formas, (e)a influencia do nivel de escolaridade sobre 0 uso dessas formas e (d)
a possibilidade de mudan<;:aem curso nesse sistema. (Palavras-chave: Lingua portuguesa,
sociolinguistica, varia<;:aolingiiistica, adverbios, pronomes).


