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As tecnicas de canto desenvolvidas durante os seculos e pelos diversos palses envolveram
preferencias ligadas as suas respectivas linguas. Tais tecnicas possuem 0 embasamento cultural
e a influencia da prodw;;ao da fala sobre a voz cantada, que pode refletir ideals esteticos na
pedagogia vocal. Os eventos articulat6rios, tornados de urn ponto de vista funcional, nao podem
ser construidos somente sobre bases tecnicas, pois envolvem bases fisiol6gicas resultantes da
forma<;;aode habitos durante 0 processo de aquisi<;;aoda lingua falada. Investigou-se, com auxilio
das tecnicas de fonetica acustica, a possibilidade de existir alguma influencia da tecnica na
produ<;;aovocal atraves de certos tra<;;os,alterando a emissao e inteligibilidade do texto. Atraves
da literatura demonstra-se que tals tra<;;osja foram detectados no passado. 0 foco das anaJises
foi 0 estudo dos r6ticos em posi<;;aoV[r]#do segmento nin[arJ# da Cantiga de Ninar de Francisco
Mignone. Mediu-se a dura<;;aodas vogals, dos r6ticos, dos fechamentos e aberturas orais desses
r6ticos, frequencias dos formantes Fl, F2 e F3, bem como as larguras de bandadesses formantes,
tanto das vogais quanta dos r6ticos. Tomou-se como parametro de compara<;;aoa postura da fala
de cantoras e verificou-se que ha diferen<;;ascom rela<;;aoa sua emissao do portugues brasileiro.

COMPORTAMENTO DAS VOGAIS PRETONICAS MEDIAS NO LITORAL POTIGUAR

Maria das Neves Pereira (UFRJj

Este trabalho tern com objeto de estudo as realiza<;;oesdas vogais pretonicas medias no litoral
potiguar, pressupondo a ocorrencia "de uma forma basica: media aberta" para as vogais medias
lei e 101 acrescida de urn processo de harmoniza<;;aovocalica - a vogal que fecha 0 timbre em
vizinhan<;;ade vogal media fechada subsequente - a partir da silaba tonica. 0 corpus examinado
contem 452 ocorrencias registradas em entrevistas realizadas para a constitui<;;ao do corpus do
Atlas Lingiiistico do Rio Grande do Norte -ALiRNem dois municipios da sua rede de pontos na
regiao litoriinea: Canguaretama (80Km) e Macau (190Km). Os condicionamentos lingiiisticos
testados saDa natureza da vogal seguinte a vogal alvo (VA),papel das cordas vocais da VA,modo
de articula<;;ao das consoantes seguintes e precedentes a VA, ponto de articula<;;ao das
consoantes da silaba precedente e seguinte a VA,presen<;;al ausencia de travamento na silaba
alvo e a posi<;;aoda VAem rela<;;aoa vogal tonica do vocabulo. Os nao-lingiiisticos considerados
foram: localidade, genero do falante e faixa etaria. A analise estatistica foi feita com 0 Programa
GOLDVARB-2001. Os resultados sugerem tra<;;osde varia<;;aoestavel previstos no contexto do

portugues do Brasil, evidenciando esse fato foneticoja apresentado em Revah (1958),Callou (1964),
Abaurre e Gnerre (1981).(Palavras-chave:lingua e sociedade; diferen<;;asdiat6picas; Atlas Lingiiistico).

CONFIGURA<;OES GESTUAIS DO TAP EM GRUPOS E CODA

Adelaide Hercilia Pescatori Silva (UFPRj

Descri<;;oesfonetico-acusticas (Nishida, 2005; Clemente, 2005)tem mostrado configura<;:oes
distintas para 0 tap em grupos do tipo "obstruinte+tap+vogal" e 0 tap em coda. Nos dois casos,
ve-se que ocorre urn evento acustico de natureza vocalica precedendo 0 tap (no caso de grupos)
ou sucedendo-o (em coda). Entretanto, os dados investigados por Nishida (op.cit.) evidenciam
que 0 evento acustico em questao e a vogal do grupo, que 0 tap entrecorta depois de decorridos,
aproximadamente, 20 ms do inicio da vogal. Os dados investigados por Clemente (op.cit.), por



outro lado, sugerem que, em coda, 0 evento acustico consiste numa vogal centralizada, pr6xima
da vogal neutra. Ora, esses fatos apontam para uma escolha da lingua sobre a natureza da vogal
adjacente ao tap a depender da posi9ao que 0 mesmo ocupa na palavra. Trata-se, portanto, de
um fato de natureza gramatical. Logo,e necessario prever-Ihe uma representa9ao, cuja proposta
se apresentara neste trabalho. Tomaremos por base modelos dinamicos de produ9ao da fala, em
especial a Fonologia Articulat6ria (Browman & Goldstein, 1992) e a Fonologia Acustico-Articu-
lat6ria (Albano, 2001).

CORRELATO ACUSTICO PARA 0 IRI RETROFLEXO EM DADOS DO DIALETO PARANAENSE

lrineu da Silva Ferrraz rUFPR}

Aliteratura fonetica, principal mente aquela que se refere a dados do ingles americano( cf.Lehiste,
1964 e Lindau, 1985) tradicionalmente aponta como correlato acustico para 0 I r/ retroflexo a
presen9a de F3 baixo, medindo 2.000 Hzou menos. Nonosso estudo, a partir de dados obtidos
do dialeto paranaense, os testes estatisticos apontaram diferen9as significativas entre as medidas
de F3 para 0 som em questao de acordo com 0 contexto vocaIico adjacente. Chegamos a essa
conclusao ap6s a analise do retroflexo em posi<;aode coda silabica sucedendo as sete vogais
orais do portugues brasileiro (PB). De fato, quando os contextos vocaIicos adjacentes sac
anteriores, as medidas absolutas de F3 desse som se apresentam mais altas- quase sempre
ultrapassando 2.000 Hz- em rela9ao aos contextos vocalicos posteriores, em que foram atesta-
das, geralmente, medidas absolutas abaixo de 2.000 Hz. Noentanto, para ambos os contextos,
o terceiro formante sempre abaixa em rela9ao ao contexto vocaIico adjacente. Assim, por nao
podermos simplesmente apontar F3 baixo como correlato acustico para 0 retroflexo do PB e por
essa percep9ao evidente de co-produ9ao, optamos por chama-Io de "bemolizado" - uma referencia
ao tra90 "flat" (bemol),proposto por J akobson, Fant & Halle, (1952), que caracterizaria sons nos
quais se observa abaixamento de alguns componentes de alta freqiiencia.

ESTUDO FONETICO-ACUSTICO DAS VIBRANTES NO PORTUGUES E NO ESPANHOL PARA

UMA APLICAC;Ao PEDAGOGICA

Kelly Cristiane Henschel Pobbe de Carvalho rUNESP}

Trata-se de urn estudo fonetico-acustico das vibrantes no portugues e no espanhol, para fins de
aplica90es glossodidaticas. 0 objetivo deste trabalho e estabelecer as caracteristicas acusticas
que definem as realiza90es foneticas desses segmentos,de maneira contrastiva, nos diversos
contextos fOnicos.Para a realiza9ao da analise, utilizamos grava90es realizadas em sala acusti-
camente isolada, no Laborat6rio de Linguas da Faculdade de Ciencias e Letras de Assis, por
informantes brasileiros e colombianos. Asgrava90es foram, entao, submetidas aanaIise acustica,
com 0 auxilio do Multi-Speech, program a de analise de fala para Windows. Apartir desse estudo,
e possivel apontar algumas interferencias que podem ocorrer no processo de aquisi9ao dessas
linguas como L2, no que se refere a pronuncia adequada das vibrantes. Alem disso, tambem, e
possivel elaborar exercicios de pronuncia para esse tipo de dificuldade.

o EFEITO DOS ESTiMULOS AUDITIVO E VISUAL NA PERCEPC;Ao DE MARCADORES

PROSODICOS GRAFICOS E LEXICAIS

Para compreender como se da 0 processamento da linguagem e preciso considerar a a9ao dos
estimulos auditivo e visual. Assim, considerando-se 0 efeitodesses estimulos, busca-se investigar
a percep9ao de marcadores pros6dicos (MP),que sao marcas textuais graficas como os sinais de



pontua9ao ou marcas lexicais, como os modos de dizer, usados na escrita do PB que sinalizam
varia90es pros6dicas tais como diferen9as tonais, varia90es de volume, tessitura, etc. Para
alcan9ar 0 objetivo propos to foi realizado um experimento que conjugou estimulos auditivo e
visual na percep9ao de MPs. Esse experimento contou com a) prepara9ao de estimulo auditivo:
grava9ao de textos-estimulos lidos por um locutor. Apartir dessas grava90es foigerada grava9ao
editada, caracterizada pela inversao de passagens sob 0 efeitos dos diferentes MPs, b) prepara9ao
do estimulo visual: 0 texto lido pelo locutor foi preparado de tres formas: (i) com os MPs
devidamente colocados no texto; (ii)totalmente desprovidos de MPs e (iii)os MPs colocados de
forma erratica; c) aplica9ao do teste de percep9ao: as grava90es natural e editada foram tocadas
combinadas com a proje9ao dos textos estimulos nas tres diferentes formas. 0 informante deveria
registrar, por meio de c6digos previamente estabelecidos, em c6pia imprensa que the foientregue,
as varia90es pros6dicas ouvidas ou vistas. Os dados foram submetidos ao teste Qui-quadrado e
os resultados sac discutidos considerando-se 0 efeito dos estimulos auditivo e visual na
percep9ao dos MPs.

PROEMINENCIA EM APURINA (ARUAK): CORRELATOS FONETICOS E FONOLOGIA
Sidney da Silva Facundes (UFPAj

Quais propriedades foneticas podem ser associadas a noc,;aode proeminencia na lingua apurina
(familia aruak)? Qual a relevancia da variac,;aoatestada na posic,;aoda proeminencia dentro da
palavra para a fonologia da lingua? Essas serao as questoes fundamentais a ser respondidas
com base em analise acustica e fonol6gica dos dados dessa lingua. Sabemos que 0 que
comumente denominamos acento nas linguas do mundo apresenta propriedades foneticas que
envolvem amplitude, frequencia ou quantidade, ou uma combinac,;aodas mesmas. Apresenta-
remos os mecanismos de interac,;aodesses tres fatores que permitem caracterizar proeminencia
na lingua. Finalmente, tendo estabelecido os correlatos fonetico-acusticos de proeminencia,
partiremos para descrever os fatores que condicionam a variac,;aona posic,;aoda silaba proemi-
nente dentro da palavra, e determinaremos a relevancia dessa variac,;aopara 0 status fonol6gico
de proeminencia na lingua.


