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A REFERENCIA DE PRIMElRA PESSOA EM ORA<;:6ES REDUZIDAS DE INFINITIVO INICIA-

DAS POR PARA

Jodo Ricardo Melo Figueiredo (UFRJ)

Este trabalho apresenta resultados de urn estudo sobre a varia<;ao entre as formas da referencia

pronominal de primeira pessoa do singular em ora<;6es introduzidas por PARA seguida de
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infinitivo na fala informal do Rio de Janeiro. Focaliza-se 0 uso das variantes mim, pronome
obliquo, estigmatizado pela norma gramatical brasileira que ocorre em 28% dos casos e sua
alternante zero que ocorre 67% dos casos, (cf. ex. (1)):Uma terceira variante, 0 pronome reto eu
nao e analisada neste trabalho. Embora prescrita pelas gramaticas escolares tern presenya
residual (5%)neste contexto. (I)Eu nao conseguia [fazer]ai quem levavamais castigo era eu, porque
urn dia s6 para fazer aquilo tudo, ainda tinha dever para 0 fazer (variante zero)r, que eu estudo em
duas escola, particular e publica, ai nao dava para mim fazer (variante mim) tudo ao mesmo tempo.
Ai eu faltava aula para mim- por isso que eu nao passei para mim fazer (variante mim) esse dever
todo." FONTE:PEULC58

Aanalise baseia-se no modele laboviano para 0 estudo da variayao (Labov, 1972) e nas propostas
do funcionalismo lingliistico (Giv6n, 1995).0 corpus e extraido de entrevistas da amostra Censo

(PEUL/UFRJ) com 64 informantes distribuidos regularmente por idade, genero/sexo e escolari-
dade. Sao considerados tres grupos de fatores, urn sintatico: funyao da orayao reduzida; urn
discursivo: tipo de texto e urn social: escolaridade.
Os dados empiricos revelam 0 distanciamento do falante em relayao a forma preconizada pela
Gramatica Normativa na fala informal. Os resultados estatisticos apontam a relevancia dos
contextos propostos para a escolha entre as formas em uso.

A VARIAc;Ao DA MEDIA PRETONICA (lOll NO FALAR PARANAENSE

Dirce/ Aparecida Kailer (UNES?), Edina de Fatima de A/meida

Nesta comunicayao apresentaremos os principais resultados de urn estudo, com dados do Atlas
Lingliistico do Parana (AGUILERA,1994), a respeito da pret6nica /0/ no falar de informantes da
zona rural de 30 cidades paranaenses. Investigamos, a luz da Socioiingliistica Quantitativa
Variacionista, as variaveis iingliisticas e extraiingliisticas que operam na regra de alyamento da
vogal pretonica /0/. Verificamos de modo especifico que os contextos iingliisticos sac determi-
nantes no alyamento ([ull ou na manutenyao ([0]) dessa vogal. Ja as variaveis sociais, apesar de
serem pouco relevantes na aplicayao da regra de alyamento, podem ser urn indicativo de prestigio
em relayao a manutenyao do /0/ pretonico nesta variedade.

ASPECTOS GRAMATICAIS DO FALAR COLOQUIAL DA COMUNIDADE DE MULUNGU- BA

Cristiane Benjamim Santos (US?)

Apresente comunicayao e parte de urn trabalho em andamento que tern par objetivo apresentar
riquezas socioculturais e sociolingliisticas de comunidades quilombolas rurais da Chapada
Diamantina-BA. Neste trabalho apresenta-se uma descriyao geral de aspectos gramaticais de
natureza lexical e morfossintatica registrados no falar coloquial de Mulungu. 0 corpus utilizado
e formado por 25 entrevistas realizadas com informantes naturais da referida comunidade e que
nunca residiram fora dela. A coleta de dados foi realizada mediante observayao direta intensiva
com aplicayao da tecnica da entrevista do tipo despadronizada em que a pesquisadora questiona
sobre a origem da comunidade e a caracterizayao do estilo de vida de seus integrantes, bem como
as alterayoes de seus habitos e costumes no decorrer dos anos.

ASPECTOS SOCIOLINGUiSTICOS DO DISCURSO DE EVANGELICOS HABITANTES DE FA-

VELAS PAULISTAS

Andrea Co/sato (US?), Jaqueline Massagardi Mendes (US?), Roseli Cordeiro

Este trabalho visa a descriyao de aspectos socioiingliisticos da variedade sub-standart utilizada
por falantes de baixa escolaridade, adeptos da reiigiao protestante, habitantes de submoradias



em duas cidades paulistas: Sao Paulo e Jundiai. Como metodologia de pesquisa, utilizamos a
sociolinguistica variacionista laboviana de coleta e quantificac;:aode dados. Temos por hip6tese
que 0 estilo de fala de usuarios do Portugues Brasileiro com esse perfil e alterado quando
induzidos a discursar sobre a religiao e a Biblia, seu livro sagrado.Notamos nas entrevistas
realizadas que, quando indagados sobre religiao, os falantes provenientes de classes sociais
menos favorecidas, em cujo vocabulario se encontram formas e construc;:6es da variedade
nao-padrao do portugues, parecem mudar 0 registro de formalidade de seu discurso, a ponto
de utilizarem urn lexico mais privilegiado, notadamente advindo da terminologia propria da
doutrina crista. Discutiremos se, juntamente com 0 lexico, 0 nivel morfossintatico das constru-
c;:6esproduzidas por esses falantes tambem e alterado.

ATITUDES LINGUiSTICAS EM RONDONOPOLIS

Geiza da Silva Gimenes Gomes (UNIR), Luciana Mendonc;a

o presente trabalho constitui-se num registro de atitudes lingClisticasde individuos rondonopo-
litanos e nao-rondonopolitanos frente a sua fala e a fala do outro, na cidade de Rondonopolis-MT.
Ou seja, como 0 rondonopolitano avalia sua fala e a fala do outro e como 0 nao-rondonopolitano
avalia a fala do rondonopolitano. A escolha do tema de natureza sociolingClisticasurgiu devido
ao fato de Rondonopolis ser uma cidade com grande fluxo de migrantes de diversas regi6es
brasileiras. Assim, por ter sua estrutura baseada na agropecuaria, politica e comercio investi-
gamos as atitudes lingClisticasdos falantes dessas areas, procurando destacar a vida social da
comunidade rondonopolitana, suas relac;:6essobre os falares dos diversos grupos lingClisticos,
ressaltando a importancia da linguagem nos diversos dialetos encontrados no convivio diario
dos individuos. Ainvestiga<;aodeu-se via entrevistas gravadas com informantes de cinco regi6es
do Brasil, alem do rondonopolitano, sendo, logo apos, analisadas e demonstradas como preve a
pesquisa qualitativa. Aposanalise, pudemos perceber que 0 rondonopolitano relata que seu falar
e composto de uma variedade de dialetos, acrescido de "muitas influencias" relacionadas a
historia da povoac;:aoda regiao e do convivio diario entre os dialetos em contato, embora
demonstre ter seu falar proximidade com os falares do paulista, do goiano e do mineiro. Ja os

informantes nao-rondonopolitanos apresentam respostas distintas quanta a defini<;aodo falar
rondonopolitano, alem de apresentarem algumas marcas lingClisticasque eles julgam compor 0

falar do rondonopolitano. (Palavras-chave: Atitudes. Dialetos. Falantes).

PARADOXO DO OBSERVADOR: PERSPECTIVAS A PARTIR DA VARIANTE AC;:ORIANA

CATARINENSE

Amabile Bianca Nogueira (US?)

Pesquisas de campo em que estao envolvidos estudos de SociolingClistica,LingClisticaHistorica
e Dialetologia sac extremamente importantes para 0 conhecimento das variantes do Portugues

Brasileiro. 0 primeiro pas so no trabalho de campo e recolher, ou seja, gravar uma quantidade
significativa do vernaculo para analise. Embora esse material possa ser fruto, pelo menos em
parte, de conversas entre informantes, sem a interven<;aodireta do pesquisador, na maioria das
entrevistas a participa<;ao dele se faz necessaria, entre outras coisas, para garantir 0 tempo
minima de dura<;ao,daentrevista e, atraves do controle dos topicos, levantar os dados pertinentes
para a pesquisa. Portanto, a presen<;a do pesquisador no momenta da coleta de material
lingClisticoe inevitavel. Na terminologia da SociolingClistica,este fato e denominado de 0 paradoxa
do observador, isto e, para conseguir uma boa amostra de lingua vernacula, 0 pesquisador
precisa estar presente. Porem, como fazer com que 0 informante aja de forma espontanea perante



alguem que esta analisando sua lingua? Portanto, podemos afirmar que a coleta de dados e um
trabalho extremamente complexo para quem trabalha, sobretudo, com 0 quesito tempo aparente.
Como interagir com cada grupo de informantes para lograr um bom material de pesquisa? Em
relac;;aoas gravac;;oes,como se processam os mecanismos lingliisticos e paralingliisticos para
criar um contexto propicio a obtenc;;aode dados linguisticos fidedignos?
Partiremos do fato lingliistico para construir um modelo te6rico. Atraves de dados coletados na
antiga regiao catarinense da enseada de Itapocor6i, 0 presente trabalho pretende investigar quais
sao os principais t6picos conversacionais e estrategias argumentativas utilizados pelo pesquisa-
dor para obter melhores dados para 0 tipo de pesquisa enumerada.

UM ESTUDO DE VARIANTES DO /R/ EM POSIC;:Ao DE CODA SILABICA NO INTERIOR

PAULISTA

Candida Mara Britto Leite (UNICAMP)

o estudo dos r6ticos, classe de sons do fonema /r/, suscita muitas discussoes no ambito da
investigac;;aolingliistica. Os estudos sociolinguisticos mostram que os r6ticos exibem urn alto
grau de polimorfismo, sendo util a estratificac;;oes sociais e regionais, por exemplo. Ja as
descric;;oesfoneticas salientam a grande variabilidade dessa classe de sons, 0 que torna dificil a
tarefa de agrupa-Ios sob um mesmo conjunto de caracteristicas. Neste trabalho, de carMer
indiciario, 0 objetivo e 0 de verificar se a durac;;aoconstitui um parametro significativo para
diferenciac;;aodas variantes aproximante retroflexa, vogal rotacizada e aproximante palatal que
concorrem em posic;;aode coda silabica em dialetos do interior paulista. Para responder a essa
questao, 0 corpus utilizado consta de gravac;;oescom dois informantes naturais da cidade de Sao
Jose do Rio Preto (SP). Ressaltamos que os dados utilizados sac parte do corpus da pesquisa
desenvolvida por Leite (2004), cujo objeto especifico era a variac;;aodo /r/ em posic;;aode coda
silabica na fala informal de graduandos migrantes da cidade de Sao Jose do Rio Preto (SP)em
direc;;aoa cidade de Campinas (SP).


