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RESUMO 

Estudo quantitativo da eleva9ao das vogais m6dias 

pret6nicas em silaba inicial de vocabulo em quatro a reas 

sociolinguistjcas do Rio Grande do Sul pelo m6todo 

variacionista ・  Analise fonol6gica do fen6meno de eleva9.o 

vocalica pela Teoria Autossegmental. 



1. ASPECTOS DA VAR工ACAO NA PAUTA P1迂】TONICA 

1.l Introdu9ao Geral 

Um dos aspectos que contribui para a caracteriza9Ao 

dos falares regionais no Brasil 6 a emissao diferenciada das 

vogais na pauta pret6nica. Comumente associa-se uma 

pron丘ncia mais aberta ao portugu6s falado rio norte e 

nordeste brasileiros,que contrasta com uma mais fechada nas 

regi6es do sul do pais. 

Essas diferentes realiza96es vocalicas constituem um 

fen6meno variavel, em que alternancias do tipo 

fminina ::feminina ::fおninina, mvimento: :mvimento:: 

nuavimento, do 	falar baiano 	(cf.Silva,1989), 	e 

m.nino ::mjnino, cQruj a::curuja,da fala ga丘cha (cf.Bisol, 

1981), sさo condicionadas por fatores lingiuisticos e 

extrai ingiiist icos. 

A exemplo do que ocorreu com outros fen6menos 

vari ve is,as alternancias na pauta pret6nica passaram min七o 

七empo sem adequada descri9ao linguis七ica,ja que as analises 
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davam mais aten9ao a fen6menos categ6ricos.Somente a partir 

do final da d6cada de setenta,com a introdu9ao,no Brasil, 

de programas computacionais que perm比iram ver迂icar a 

sistematicidade da varia9負o, com base em grandes nmeros de 

dados de fala,o vocalismo pret6nico brasileiro passou a ser 

descrito em detalhes. 

Sob essa orienta9&o,surgiu um niimero consideravel 

de trabalhos referentes & s vogais pret6nicas, focalizando 

diferentes variedades regionais. Caliou e Leite(1986),por 

exemplo, investigaram a a9ao da regra de Harmonia Vocalica 

na Norma Culta do Rio de Janeiro; Viegas (1987),a varia9敏o 

das m6dias pret6nicas na regi貸o metropolitana de Belo 

Horizonte; Castro(199の， a alternancia entre m6dias abertas 

e fechadas e vogais al七as pret6nicas na variedade mineira 

de Juiz de Fora;Bisol (1981),a regra de Harmonia Vocalica 

no falar gaacho; Silva (1989), as vogais pret6nicas na 

variedade culta de Salvador. 

1.1.l Revisao Bibliografica 

Dos estudos citados, o de Bisol (1981)6 de especial 

interesse para nossa pesquisa, ja que nos propomos a 

inves七igar o comportamento das m6dias pret6nicas em silaba 

inicial de vocabulo na fala ga丘cha. 

Seguindo os pressupos七os da teoria da varia9ao 

laboviana, Bisol reuniu 15.496 contextos de vogal m6dia 

pret6nica mnt由na ~ as m6dias em inicio de vocabulo,hiato 

e prefixo foram excluidas - a partir da fala de 44 
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informantes, todos descendentes dos tr己s povos mais 

importantes na coloniza95o do Rio Grande do Sul: alem6es, 

italianos e a9orianos. Agrupando os 丘  ltimos em fronteiri9os 

(habitantes da zona de fronteira oeste do RS) e 

metropolitanos (habitantes de Porto Alegre) de fala culta e 

popular, Bisol trabalhou com cinco grupos de informantes. 

O tra七amento quan七itativo dos dados revelou que, 

al6m da vogal alta na silaba seguinte, as variave妬  

nngiisticas que desempenham papel sign迂icativo na eleva9貸o 

das m6dias sao:Nasal idade,Contexto Fonol6gico,Atonic idade 

da Vogal Candidata a Eleva9Ao e Sufixa95o. Entre as 

variaveis extralinguisticas, somente Etnia mostrou-se 

relevante 

助sol constatou que a nasalidade favorece a eleva9貸o 

da vogal anterior, mas tende a inibir a eleva9貸o da m6dia 

posterior. Uma interpreta9貸o ac丘stica permite-lhe formular 

a hip6tese de que a vogal anterior,nasal izada , "aproxima- se 

da a rea da vogal ユ  por aumento das freqi6ncias dos 

formantes altos, favorecendo, dessa forma, o processo de 

Harmoniza9貸o Vocalica."(op.ci七． ,p.89). Ja a nasaliza9徴o da 

vogal posterior acentua caracteris七icas fon6ticas 	(aumento 

das freql己ncias dos' formantes 2 e dos altos, e 

enfraquecimento do formante 1) que a distanciam da a rea da 

vogal u , aproximando-a da a rea das vogais baixas. 

Das consoantes que precedem ou seguem as m6dias, sao 

as palatais e labiais as que apresentam resultados mais 

significativos. 	A consoante palatal,cujo comportamento 6 

irregular na posi9さo preceden七e a m6dia, apresenta 
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influ己ncia positiva na posi9さo seguinte. A consoante labial 

favorece a eleva9貸o da m6dia posterior,sobretudo em posi9きo 

precedente, mesmo sem a presen9a de vogal alta seguinte. 

Isso ocorre em fun9さo do tra9o de labialidade compartilhado 

pela consoante e por Q . Com a eleva9さo, o tra9o de 

labialidade da vogal posterior.se acentua, facilitando o 

ajustamento da vogal 良  articula9敏o da labial. A velar, cuja 

articula9敏o envolve a eleva9員o do corpo da lingua, favorece 

a eleva9貸o de 旦  e 旦  em posi9貸o precedente e,em posi9貸o seー  

gu inte, somente a de 旦,embora a expectatムra fosse de que 

tamb6m favorecesse a de Q. 

Outra variavel linguistica significativa 6 a 

Atonicidade da Vogal Candidata a Eleva9ao. 	Conforme 

consta七ou Bisol,as pret6nicas que permanecem sempre a tonas 

durante toda a deriva9貸o paradigmatica est議o mais suje比as & 

eleva9ao que as a tonas 01比rora acentuadas. Isto porque a 

lembran9a do acento subjacente de uma silaba leva o falante 

a ouvi-la como forte, mesmo que nao sustente acento 

Prima rlo. 

O papel da variavel Sufbくa9貸o tamb6m tem rela9ao com 

o acento. Bisol sustenta que certos prefixos, como -issimo, 

que 七endem a ressaltar a sign迂ica9貸o da base, t6m a 

propriedade de preservar o acento subjacente, bloqueando a 

aplica9ao da regra. Os st正ixos ~inho e ーzinho,por sua vez, 

nao favorecem a eleva9ao das m6dias porque se posicionam no 

mbito de fronteira de vocabulo, e a Harmoniza9&o Vocalica 

s6 se da no l豆yel da palavra. 

Dentre as etnias formadoras do povo riograndense, os 
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metropolitanos, isentos da influ邑ncia de etnias externas, ao 

menos diretamente, s貸o os que mais elevam a vogal, embora 

nao o fa9am de modo significativo. Conforme observou Bisol, 

os metropolitanos, assim como os representantes dos outros 

grupos 6 tnicos, seguem a tend6ncia conservadora da fala 

ga丘cha de elevar minimamente as m6dias. O portugu6s de 

italianos e alem es sofre interfer6ncia do dialeto que falam 

em sua regi貸o. Os italianos t6m maior motiva9ao para o uso 

da regra de Harmoniza9ao Vocalica pela familiariza9Ao com a 

pauta pret6nica de vogais altas de seu dialeto. Ja os 

alem貸es elevam mais Q que ., possivelmente, segundo a 

autora, por estarem familiarizados com o Umlaut , regra 

que, no alem貸o, opera sobre Q,mas n貸o sobre 旦．  E os 

fron七eiri9os, que formam o grupo mais conservador,preservam 

as m6dias pret6nicas por influ6ncia do espanhol, cujo 

sistema vocalico 6 de apenas cinco vogais. 

班sol concluiu que,na fala ga丘cha, a al七ernanc妬  

entre e::i e o::u pret6nicos 6 moderada, encontrando-se 

estacionaria no sistema como regra variavel, sem indicios de 

regressao ou de expans貸o. 

Ja os estudos de Silva (1989) e Castro (1990), sobre 

o falar baiano e o mineiro de Juiz de Fora,respect ivamente, 

al6m da descri9&o de七alhada da pauta pre七6nica, trazem 

alguma informa95o a respei七o das vogais em silaba inicial. 

Silva pesquisou as pre七6nicas na fala baiana em sua 

modalidade culta, que compartilha com os demais falares do 

Norte e Nordeste brasileiros a caracteristica de apresentar 

varia9ao n&o s6 entre m6dias fechadas e vogais altas, mas 
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entre m6dias fechadas e abertas,tamb6m. 

雛lva incluiu no a mbi七o de seu estudo as pret6nicas 

em silaba inicial e interna, abertas e fechadas, e em 

吐tongos e hiatos. Partiu do registro da fala de 24 

informantes do Projeto NURC-SSA, submetendo os dados a 

tratamento quantitativo dentro dos moldes labovianos, 

procedimento caracteristico dos trabalhos de cunho 

variacionis七a. 

A pesquisadora cons七a七ou que as m6dias fechadas 

ocorrem apenas an七es de vogais orais da mesma altura, sendo 

que as m6dias abertas podem ocorrer em todos os dema妬  
contextos. 	Constatou, tamb6m, que h6 alternancia entre 

u::6::o em um mesmo voc貞bulo antes de vogal alta na silaba 

seguinte ・  embora as m6dias abertas sejam as pret6nicas 

predon吐nantes na fala baiana. A ocorr6ncia de m6dias 

fechadas antes de altas esta res七rita a fala culta, e se 

deve, segundo a autora ， 色  interfer6ncia da fala sulista no 

falar baiano ・  de maior prestigio nos meios de irradia9&o 

cultural. 

A altera95o de m6dias a altas se da principalmente 

em presen9a de vogal alta, t6nica ou n徴o, na silaba 

seguinte, e se deve, tamb6m, ao contexto fonol6gico que 

envolve a vogaL Coincidindo com os dados de Bisol (1981), 

as velares precedentes e seguintes favorecem a eleva9徴o de 

旦’ enquanto as yelares precedentes e as lab ialS seguintes 

favorecem a eleva9さo de Q . Outro ponto coincidente com a 

analise de Bisol (op.cit.,)6 o da atonicidade da vogal 

candidata a eleva9ao: se,dentro de seu paradlgma,ela for 
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sempre a tona, tem maior probabilidade de elevar-se.. 

町lva prop6s uma s6rie de regras para descrever as 

alternancias da pauta pre七6nica baiana. Entre as principa比  

estao a REGRA CATEG6RICA DE TIMBRE,que 七orna m6dia uma 

vogal antes de outra m6dia (c豆rveja), promovendo o 

abaixamento da vogal no demais contextos (Acasi o), 	e a 

REGRA VARIAVEL DE ELEVA9AO, que eleva as m6dias no contexto 

de vogal alta ou de certas consoantes (pjc丘lio, biarracha). 

O fato ver迂icado por Silva que tem rela9貸o com 

nosso estudo 6 a eleva9&o de 旦  seguido de /S/ em posi9議o 

inicial absoluta （加goto),que ocorre com freqf.%encias de 

quase 100% no falar baiano. A autora chega a formular uma 

regra categ6rica para dar conta do fato,que seria aplicada 

an七es de todas as outras， 殖  que o abaixamento, e nさo a 

eleva9さo,6 a regra mais usada naquele diale七o. 

Assim como o falar baiano,a variedade mineira de 

Juiz de Fora caracteriza-se pela presen9a de vogais m6dias 

abertas em sua pauta pret6nica,al6m de m6dias fechadas,que 

podem se realizar tamb6m como vogais altas. Castro (1990) 

procurou sistema七izar 七al alternancia, depreendendo os 

contextos que favorecem ou nさo a eleva9貸o e o abaixamento 

das pret6nicas. 

O contexto voc6lico apresentou-se como forte 

condicionador do alteamento e, tamb6m, do abaixamento das 

pret6nicas ・ 	Uma vogal alta em SIlaba t6nica seguinte a 

media favorece sua eleva9ao,enquanto as m6dias abertas e a 

baixa nasal levam ao abaixamento. 

Investigando o papel das consoantes precedentes ou 
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seguintes a m6dia, Castro obt6m resultados que coincidem com 

os de Bisei e Silva (op.cit.), exceto no que diz respeito A s 

consoantes que precedem Q. Na amostra de Castro,somente as 

velares s&o relevantes para a eleva9さo da vogal posterior,o 

que n&o esta em conformidade com os resultados daquelas 

pesquisadoras quanto ao papel da labial, sign迂icat ivamente 

favorayel em suas analises. 

Tratando da atonicidade das vogais m6dias, Castro 

constata seu papel altamente favorecedor na eleva9貸o de 只  

sempre que es七a vogal for a tona permanente. A atonicidade 

casual inibe a eleva9ao de Q , mas n敏o a de 旦  . O abaixamento 

nao mostra relacionamento estreito com a atonicidade da 

vogal, mas com a vogal[+baixa] da silaba seguinte. 

tim fato coincidente com o estudo de Silva (op.cit.), 

e que se ver迂ica no falar de quase todas as regi6es 

brasileiras, 6 a eleva9貸o categ6rica da m6dia anterior em 

in cio de vocabulo, em silaba fechada por /S/. 

Tamb6m relevantes para nosso estudo sさo os 

resultados obtidos para a Juntura Vocabular. Os dados de 

Cas七ro revelaram que o comportamen七o da pre七6nica em posi9ao 

inicial absoluta n貸o depende da qualidade do segmento que 

finaliza o vocabulo an七erior. Ou seja, a juntura n貸o 

exerceria qualquer condicionamento sobre a eleva9ao ou 

abaixamento das pret6nicas naquela posi9ao. 

O estudo de Castro revelou a tend邑ncia de a 

variedade mineira culta de Juiz de Fora preservar as medias 

pret6nicas. 	Diferentemente do falar baiano, o processo de 

alteamento das m6dias tem primazia sobre o de abaixamento. 
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Do que foi revisado, p6de-se levantar alguns fatos 

que serao considerados em nossa analise. O primeiro deles 

diz respeito ao contexto fonol6gico, isto 6 ,a s consoantes 

que precedem ou seguem as m6dias,as quais desempenharam 

papel significativo nos tres estudos,tanto no sentido de 

0 contex七o vocalico tamb6mIlloBtrou exercer forte 

illfluencia, quer na eleva9ao, quer no abaixamen七o da8 

O contexto vocalico tamb6m mostrou exercer forte 

influencia, quer na eleva9ao, quer no abaixamento das 

pre七6nicas ・  No que se refere espec吐icamente a eleva9貸o, a 

presen9a de uma vogal alta na silaba seguinte desencadeou,o 

mais das vezes,o alteamento da m6dia,suspeita que nao se 

pode deixar de ter a respeito da vogal na silaba que segue a 

inicial. 

Outro aspecto observado foi a eleva9貸o quase 

ca七eg6rica de 旦  em posi9徴o inicial absolu七a, seguido de /S/, 

mesmo くaue a s consoantes alveolares n5o 七enha sido atribuido 

o papel de favorecer a modifica95o da vogal em nenhum dos 

estudos. Esse fen6meno, talvez nas mesmas propor96es, deve 

se repetir na fala ga丘cha. 

Nossa analise levara em conta,tamb 6m,considera96es 

que nasceram do contato com o conjunto de dados, como a que 

envolve os prefixos. Bisol (1981) n貸o investigou as m6dias 

em prefixo devido ao fato de, entre outras peculiarida.des, a 

maioria dos prefixos ainda hoje se compor七ar ''como se fora 

a palavra que lhe dera origem, guardando. relativa 

favorecer, quanto no de mnimr a eleva9さo da vogal. Esse 

condicionamento exercido pelas consoantes deve, igualmente, 

ter efeito sobre a m6dia em silaba inicial de vocabulo. 

independencia com respeito. ao  vocabulo fonol6gico de cujo 
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corpo faz parte'' (op.cit.,p.36). Assim sendo, os vocabulos 

possuiriam tra9os de composi9ao que impossibilitariam a 

aplica9貸o da regra de Harmonia Voc6lica. Contudo, em nossa 

amostra, na maioria dos casos,os prefbくos foram interpreta-

dos pelos falantes como par七e da palavra original, e n敏o 

como algo acrescido a um radical,o que elimina as .caracteー  

Hsticas composicionais. Al6m disso,acreditamos que as 

altera96es das m6dias nos prefixos n加  se devam a uma regra 

de assimila9ao, como a Harmonia Vocalica,que seria bloquea-

da caso houvesse qualquer indicio de composi9さo,mas a mo七1ー  

va96es hist6ricas,o que sera por n6s investigado no decorー  

rer desta pesquisa. 

A observa9敏o pr6via dos dados revelou， 七amb6m, ser 

ma垣  freqてtente a eleva9員o de m6dias em silabas fechadas do 

que em silabas abertas. Isso talvez se justifique pela 

qualidade da consoante que fecha a silaba,que, por suas 

caracteris七icas, pode promover a al七era9ao das vogais. 

Outra suspeita que temos 6 que,a maior ou menor distancia da 

silaba t6nica pode influenciar, de alguma forma, 〇  

compor七amento das m6dias em silaba inicial. 

Unindo todos esses fatos a outros de ordem 

ex七ralingfii st i ca, como o sexo e a etnia a que pertencem os 

informantes, e tomando-os como condicionadores favoraveis ou 

desfavoraveis a altera9徴o das m6dias,temos as variaveis 

utinzadas na anal垣e quan七itat iva. Essa anal加e,que segue 

o modelo variacionista, tem o prop6sito de estudar as alte- 

ra96es sofridas pelas vogais m6dias,nas silabas que iniciam 

os vocabulos,na fala ga立cha. 
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O objetivo desta pesquisa 6,POis, fornecer ma妬  

elementos para a descri9ao da pauta pret6nica gacha, 

apontando os contextos em que a eleva95o pode ou n員o ocorrer 

na silaba inicial. 	Para tanto, procederemos a analise 

quantitativa dos dados, cujos resultados serao apresentados 

e di8cutidos no capitulo que segue, e que traz, tamb6m, uma 

exposi9貸o do que vem a ser a Teoria da Varia9貸o. 

No capitulo 3, como complemento da analise 

quantitativa, estudaremos o fen6meno a luz da Fonolog垣  

Autossegmental, em busca de explica96es para os fatos 

observados. 



2 A VARIACAO EM SILABA INICIAL 

2.l A Teoria da Varia9徴o 

A Teoria da Varia9嵐o, ou Sociolinglistica 

Variac ionista ・  6 o ramo da ling杜istica que inves七iga a 

l ngua no contexto social, ou seja,enquanto falada por uma 

comunidade ou grupo social. Seu foco de interesse n&o sきo 

as formas regulares da lingua,mas as variantes, isto 6, 

formas alternativas de se dizer a mesma coisa, perm比idas 

pela pr6pria estrutura da lingua, mas motivadas por 

condicionamentos externos - idade e sexo dos usuarios, 

es七ra七os S6cio-econ6micos a que pertencem, atwidades que 

desenvolvem. Trata-se de um modelo de analise que, al6m de 

envolver conhecimentos de lingua e antropologia e outros, 

incorpora t6cnicas computacjonajs no tratamento de grandes 

conjuntos de dados, possibilitando ao lingiiista descrever, 

com base estatistica,a variabilidade de um fen6meno, assim 

como os fatores que o influenciam. 

Tal m6todo de an貞lise quantitativa foi proposto por 
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William Labov (1966) e posteriormente aprimorado por 

Cedergren e Sankoff (1974), constituindo-se a primeira 

tentativa de analisar cientificamente o fen6meno da 

varia9.o ・ 	An七es deles, a varia9さo n貸o teve lugar nos 

estudos sincr6nicos. Era apenas catalogada e classificada 

como variante livre ・  Essa desconsidera9&o 6 consequ6ncia de 

uma postura te6rica ja assumida por Saussure e que esta 

presente no estruturalismo e no gerativismo. 

Quando Saussure, em seu CURSO DE LINGUISTICA GERAL 

(1973,p・ 22),propろe a dicotomia langue/parole e considera a 

primeira como o verdadeiro objeto de estudo da lingt廷stica, 

subtrai da ci邑ncia a tarefa de dar conta do estudo das 

formas variantes ・  A langue 6 um conjunto de signos 

nng五sticos, de natureza homog6nea e concre七a, ex七erior ao 

individuo, e que nao pode ser por ele criado ou mod迂icado. 

E o sistema depositado no c6rebro de cada indiv duo de uma 

comunidade ling五stica, que permite associac6es entre 

e aceitas e que, 

nte a todo a七o de 

sentido e imagem ac丘stica coletivamente aceitas e que, 

portanto, 6 o padrさo ling!tistjco subjacente a todo ato de 

吐scurso ・  Ja a rarole 6 o ato indムridual de utinza9ao da 

Hngua para express貸o de um pensamento pessoal, eujeito a 

interfer6ncias extralingu is七icas e,portanto, de natureza 

heterog6nea ・ 	E o universo que abriga as manifesta96es 

particulares ・  as formas variaveis e que,sob o ponto de 

vista saussureano, s&o irrelevantes para o estudo de 

sistemas ling技ls七icos. 

A l加】比a9ao do objeto de estudo da lingLiistica a 

ユangue imprime rigor e cientincidade a pesquisa, mas 

associa96es entre 
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inaugura uma tradi9ao te6rica que abandona quest6es referen-

tes a s variedades lingてlist icas. 

O es七ruturalismo americano,que tem em Bloomfield um 

de seus representantes, adota a vis散o saussureana de 

imutab ilidade e homogene idade da lingua. Cons七ata a 

exis七白ncia de 	''variantes livres'',mas estas s貸o apenas 

catalogadas, n貸o sendo objeto de qualquer estudo. 

O gerativismo, com o objetivo de descrever a 

gramatica de um falante-ouvinte ideal,tamb6m deixa de dar 

lugar a varia9貸o den七re os es七udos lingUisticos. A oposi9貸o 

entre comiDetence (compet邑ncia) e performance (desempenho) 6 

uma aparente reformula9負o da dicotomia lan只ue/parole, de 

Saussure. A compet己ncia 6 o conhecimento da lingua que cada 

individuo possui sob a forma de um sistema de regras 

(gramatica) por ele internalizado. A sele9ao e execu9さo das 

regras, por sua vez,constitui o desempenho do falante, 

reflexo aproximado de sua compet邑ncia. O pesqu比ador opera 

no a mbito da compet己ncia, interessando-se pela descoberta da 

estrutura invari6vel da lingua,isto 6,pelo comportamento 

de um falante-ouvinte ideal em uma comunidade lingUistica 

homog邑nea, considerando a lingua como uma capacidade 

ind iv idual, sem atribuir importancia a fatores sociais de 

qualquer esp6cie na produ9貸o da fala(performance). 

E claro que o formalismo introduzido pelo 

gerat ivismo na lingIistica foi de ex七rema validade e 

utilidade para o estudo e descri9貸o de fen6menos 

nngi五sticos, assim como o estruturalismo inaugurado por 

Saussure. A questao que levan七am os cientistas refere-se ao 
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alto grau de abstracionismo a que chegam certas solu96es 

te6ricas - 

Al6m das regras categ6ricas,que fazem parte da 

competencia do falante,a teoria gerat iva, assim como o 

estrutural i smo,prop6e a exist6ncia de regras opcionais. As 

primeiras operam sempre que suas descri96es estrutura妬  

sejam satisfeitas, isto 6,sempre que encontrem ambiente 

para aplica9貸o ・  Ja as segundas,dependendo de sua execu9加  

ou n貸o-execu9貸o, geram as formas variantes. 	Contudo, o 

estudo da lingua em uso revela que as formas vari veis,al6m 

de sua rela9貸o com fa七ores es七ruturais (fono l6gicos, 

morfofonol6gicos, sintaticos, etc.), sao marcadas 

Soc ialmente, isto 6,est&o sujeitas & influ6ncia de fatores 

n&o-lingisticos, como idade, contexto social e classe a que 

pertencem os falantes. Como afirmam Cedergren e Sankoff: 

''A no9ao de opcionalidade falha em captar a 
natureza da varia9ao sis七emat ica, que existe 
at6 mesmo no nivel da gramatica de um 丘  nico 
indiv duo. 	Ela n&o permite a incorpora9散o da 
rela七ividade ou covaria95o en七re a presen9a de 
certos tra9os no ambiente lingttstico de uma 
regra e a freqti6ncia de opera9さo da regra. 	o 
r6tulo opcional falha na transmissさo de 
qualquer informa95o, como o modo com que os 
elementos da descri9&o estrutural de uma regra 
favorecem ou nao sua opera9&o. Antes disso, o 
uso deste r6tulo implica que toda inforrna9ao 
como aquela seja alheia a COMPETENCIA do 
falante nativo.' (op.cit.,1974,p..333) 

Essas observa96es repercutem teoricamente, apontando 

a necessidade de se criar um modelo em que a varia9ao seja 

um aspecto central da compet6ncia lingtlistica. Assim, 

a七ribul-se a regra variavel o "status'' de regra da 

gramatica, e incorpora-se a varia95o sistematica a 
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descri9負o linguistica: eis,ent員o,a Teoria da Variac負o. 

A regra variavel proposta por Labov deve ter 

freqil6ncia de USO expressiva e estar sujeita a interfer6nc垣  

tanto de fatores ling isticos quanto de 	fatores 

extrai ingt'tisticos. Isto leva a tr邑s implica96es imediatas. 

Primeiro, que a an6l垣e da regra variavel seja 

necessariamente quantitativa,ja que envolve o tratamento de 

grande nmero de dados para dar conta do efeito de 

diferentes fatores. Segundo, que o variacionis七a tenha como 

objeto de descri9ao a faia de indムriduos enquan七o membros 

de uma comunidade de fala, ou seja, dados empiricos, e n貸o 

dados obtidos em estantes ou bibliotecas. Terceiro, que a 

analise seja muitivarjada,ja que a alternancia entre duas 

ou mais formas pode se dar por influencia simultanea de 

varios fatores independentes. 

Na regra variavel, os fatores 七endem a agir 

independentemente, mesmo que a aplica9貸o da regra resulte da 

atua9さo conjunta das categor ias presen七es em um dado 

contexto. 	Desse modo, cada vez que um determinado fator 

aparecer na regra,e le 七era o mesmo efeito,agindo de forma 

independente ・ 	Assim, 6 Pos吐yel associar a ele um valor 

matematico que mostre o quanto aquele fator interfere nos 

limites da api加a9ao categ6rica da regra,quando confrontado 

com a probabilidade INPUT, medida a partir de um conjunto 

inteiro de dados e que corresponde a m6dia geral de 

aplica9貸o da regra. 

O efeito de cada fator na regra variavel 6 avaliado 

em um intervalo 	( (p ) de O a 1, atrav6s de uma fun9さo 
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1 
matematica . Se o resultado for um nmero superior a 0.5, 

ha probabilidade de a regra ser aplicada quando aquele fator 

estiver presente no contexto. Um resultado inferior a 0.5 

demonstrara que a presen9a daquele fator no 	contexto 

tende a n3.o favorecer a aplica9貸o da regra. Ja valores pr6ー  

ximos a 0.5 indicam que o fator n貸o desempenha papel condi-

cionante na aplica9さo da regra. 

A possibilidade de associar um 甲  as regras vari - 

veis leva Labov a atribui-las a compe七邑ncia do falante, ja 

que as probabilidades ou pesos rela七ivos indicam o cara七er 

sistematico (e n貸o opcional,como pretendia a Teoria Geratiー  

va) da aplica9ao de tais regras. Como o pr6prio Labov 

(1972,p ・ 94) afirma , ''pretende-se que as regras variave妬  

apresentadas aqui obtenham um nivel ma垣  alto de contabiliー  

dade do que a varia9さo lムrre incondicionada pern注tira.'' 

Ou七ra van七agem de se tratar quan七itativamerite a reー  

gra variavel 6 que os pesos relativos obtidos podem revelar 

se ela 6 ou nao i ndice de mudan9a lingLiist ica. Uma discusー  

sao que ocupa os variacionistas diz respeito a dire9さo da 

mudan9a. 

1 
,. A ,' fun9きo matematica mais usada atualmente pela 

5oc10-L讐g警stica ~ quantitativa 一一e a Fun9ao Logistica, 
aesenvoivicia por t(usseau e banko賛  em l978. Sua f6rmula 6: 

P 
	

P 	x Pl x 	Pn 
O 

(1-P) 
O 

P 6 a probabilidade global de aplica9ao da regra em 
presen9a de um fator de cada grupo; Po 6 a probabilidade 
INPUT e p1. . .pn correspondem ao peso relativo de cada fator 
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Segundo Labov, duas ou mais formas alternantes 

pers垣tem at6 que uma se sobreponha a s demais: 

''Estas varia96es podem ser causadas pelos 
processos de assimilacao ou dissimila9ao, por 
analogia, empr6stimo, fus貸o, contamina9貸o, 
varia9貸o aleat6ria ou qualquer nmero de 
processos nos quais o sistema lingUistico 
interage com as caracteristicas fisiol6gicas ou 
psicol6gicas do individuo. Muitas dessas 
varia96es ocorrem 8omente uma vez, e sao 
extintas t貸o rapidamente como surgem, Por6m, 
algumas retornam e,num segundo estagio, podem 
ser imitadas mais ou menos amplamente,e podem 
alastrar-se at6 o ponto onde as formas novas 
estao em contraste com as formas mais antigas 
em nmero sign迂icat ivo. Finalmente,em algum 
estagio posterior,uma ou outra das duas formas 
geralmen七e vence,e a regularidade 6 obtida．・’ 
(op.cit. ,p.1-2) 

Inic ialmente, ha contraste entre uma forma empregada 

por um grupo social(A)e outra forma empregada por outro 

grupo (B). O primeiro 白  adotado como refer6ncia pelo grupo 

B, e o tra9o 6 adotado e exagerado como sinal de identidade 

social em resposta a pressao de for9as externas ．・・  

(op ・ cit ・ ,p ・ 39 ）・  Ou seja, a varia9ao pode surgir em qualquer 

estrato social ・  A propaga9ミo se da por esfor9o(social) de 

identinca9&o entre grupos, sempre que um deles se加  

refer6ncia para os demais. 

Para Kroch (1976), o dialeto popular 6 um inovador 

lingUistico, independentemente de seu prestigio. Quando o 

processo de mudan9a estiver relacionado a classes altas, 

pode ser inibido, uma vez que carrega a ideologia da elite. 

Todavia, o ponto inicial de uma mudan9a pode estar tanto na 

Classe alta como na dos trabalhadores,mas essa 6 ma妬  
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aberta ・  mais pronta a levar avan七e uma inova9ao. 	Assim, 

吐ferenternente de Labov,a mudan9a,para Kroch, nao esta 

ligada a pres七igio. 

Seja qual for a dire9&o da mudan9a ling(五S七ica, o 

modelo da Teoria da Varia9&o prova ser instrumento valioso 

no fornecimento de dados sincr6nicos que permitam detectar e 

interpretar mudan9as em curso. Al6m disso,6 inegavel que o 

modelo tenha eliminado o excesso de abstra9&o e de 

julgamentos puramente intntivos no tratamento do fen6meno 

da varia9敏o ・  Superando essas d迂iculdades analiticas, os 

variacionistas obt6m um modelo quantitativo que permite 

extrair regularidades a partir de dados empiricos,e descoー  

brir d迂eren9as sistem&ticas entre os falantes, associadas 

nさo s6 ao amはente lingttistico,mas tamb6m a configura9貸o do 

contexto social em que estao inseridos. E possivel af・irmar- 

mos, entao, como Labov, que a importancia do modelo ・・．  . .vai 

cons ide rave imente al6m das regras vaniaveis. '' 

(op.cit. ,1972,p. 109) 

2.2 A Pesquisa Variacionista 

Esta se9&o trata da metodologia e dos dados 

empregados neste estudo. 

2.2.1 Objeto de Estudo 

Nesta pesquisa, sera estudado o comportamento da 

vogal m6dia pret6njca em silaba inicial de vocabulo, que 
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compreende a vogal inicial (旦letrecista::jletrecista), a 

vogal em hiato (teatro::t工atro) e a prefixal 

(d sconfjado: :djsconfjado). 

No estudo que realizou sobre a Harmoniza9さo Vocalica 

na fala ga丘cha, Bisol (1981)considerou apenas a vogal 

pret6nica interna,just迂icando a exclus邑o da vogal inicial 

pelo fato de que ''os principios que regem a eleva9ao da 

vogal inicial nao se ident迂icam com os que elevam uma vogal 

m6dia pret6njca interna, mas devem estar em concordancia com 

ou七roe ・ ”(op・ cit ・ ・ P・ 33) 	Disso se infere que "deve a. vogal 

inicial ser es七udada a par七e.''(op.cit.,p.35) 

Es七e estudo ・ pois,retoma 05 dados excluidos daquela 

pesqu垣a ・  com vistas a busca de regularidades que governem a 

varia9さo neles encontrada. 

乙2 ・ 2 Defini9Ao Operacional das Vari6ve妬  

Esta se9員o traz a defini9貸o operacional das variave加  

envolvidas neste estudo, exemplificando-as de modo que fique 

clara sua utiliza9&o na analise. 

2.2.2.1 Vari&vel Dependente 

Eleva9ミo da vogal m6dia pre七6nica em sIlaba inicial 

de vocabulo. 
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E a passagem da vogal m6dia pret6nica /e 0/ para 

/i UI, respect ivamente,por um processo assimilat6rio ou 

anal6gico ・  Ex・：  dユspesa por （垣spesa, tユa七ro por 七旦a七ro, 

midelo por mQdelo. 

2.2.2.2 Variaveis Independentes 

LINGUISTICAS 

Prefixa9ao  

Com vistas a apreender o comportamento das m6dias em 

prefixo, os dados foram classificados em: 

a) com prefixo: d旦c ai do 

b) sem prefixo: mx ido 

Tipos de Silaba 

A fim de ver迂icar se o 七ipo de silaba em que as 

m6dias pret6nicas ocorrem exerce alguma influ6ncia sobre a 

eleva9貸o, 

a)  

b)  

a variavel teve os seguintes fatores. controlados: 

silaba leve:perigo,g2lent a 

silaba pesada: perdido, poltrona 



Distancia da Silaba T6nica. 

Partindo-se da id6ia de que a distancia entre a 

silaba inicial e a t6nica pode exercer algum papel na 

eleva9&o das m6dias,foram controladas as posi96es: 

a)cont igua:formiga 

b)distancia de uma silaba:formigu6iro 

C)distancia de duas silabas：土旦licidade 

d) distancia de tr6s ou 

sorr identem6nte 

maユB silabas: 

Vogal da Silaba Seguinte  

A presen9a de uma vogal al七a na silaba seguin七e a 

inicial poderia desencadear um processo assimilat6rio de 

tra9o alto que elevaria a m6dia. Assim,foram investigados 

os seguintes contextos: 

a) vogal alta na silaba seguin七e: cemjt6rio, 

hospjtal 

b) seqii6ncia de vogais altas:o旦Cユna,decユdユda 

C) 	outras vogais:novela,cebQl a 

Contexto fonol6gico precedente 

Pressupondo-se que os segmentos que precedem a 

vogal em es七udo possam exercer influ色ncia sobre sua 

eleva9ao, foram verificados os contextos abaixo, de acordo 

32 
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1 
com a seguinte classifica9.o : 

a) coronal anterior: [t,d,n,予,l] 

tecido, delicia, nominal, pxeciso, levado 

b) labial: [p,b,m,f,v] 

pe1丘cia, kelicoso, momento, leliz, yeludo 

c) dorsal: [k,g] 

Qolirio, gorila 

d)palatal : ［首，Lt首， d乞］  

xere七a,gelado 

e) sibilante: [s,z] 

旦obrado, zelador 

f)vibrante : [r] 

ietrato 

g)aus6ncia de consoante 

旦levador, hQrar加  

Contexto Fonol6gico Seguinte  

Assim como as consoantes precedentes, as consoantes 

seguintes a vogal podem, em principio, influenciar a 
2 

realiza9貸o da vogal. Foram agrupadas como segue: 

1 
Embora essa seja uma classifica9ao corn base nos pontos 

de articula9ao, separam-se, de um lado, a vibrante, e, de 
outro, [s,z], que serao denominados sibilantes, em virtude 
de algumas suspeitas. As coronais ［ーanterior] serao 
mencionadas como palat ais. 

2 
Aqui, 七amb6m a nasal foi considerada a parte em 

virtude da complexidade que a envolve. 



a) coronal anterior: [t,d,n,矛, 1] 

po上avel,educado, bon比o,meよ二enda,boユada 

b) labial: [p,b,m,f,v] 

trepidar, ohrigado,emigrar, o土ender, eyidente 

c) dorsal: [k,gJ 

oQul比ta,foguete 
~ 

d)palatal : [t各， d義1,n， 胤幻  

e C dz] if leio , o [ts] imi eta, telhado, conhecer ,mexer, projeto 

e) sibilante: [s,z] 

estudo , cozinha 

f) vibrante: Cr] 

teにt丘1 ia,horilve 1 

g)nasal :IN! 

concurso , dentu9o 

h) vogal: 

te旦tro , bo皇to 

EXTRALINGtJISTICAS 

Etnia 

O Rio Grande do Sul foi povoado por diferentes 

grupos 6 tnicos ・ 	Acreditando que o portugu邑s hoje falado 

pelos descendentes desses grupos guarde caracteristicas de 

sua antiga diversidade eultural,distinguimos os gauchos 

34 
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conforme ascendencia 比aliana, alema ou portuguesa. 

Em fun9さo da organiza9ao da amostra(Bisol 1977) de 

que nos valemos, o controle desta variavel envolveu os 

se gu in七es fatores: 

a) grupo dos metropolitanos: de ascend己ncia 

portuguesa, habitantes de Porto Alegre; 

b) grupo dos fronteiri9os: tamb6m de ascend6ncia 

portuguesa, mas habitantes da zona de fronteira com o 

Uruguai, em contato direto com a lingua espanhola e a 

cultura Uruguaia; 

C) grupo dos 比al ianos: descendentes de italianos; 

d) grupo dos alemさes: descendentes de alemaes. 

Foi observado, tamb6m, o comportamento lingi五stico 

dos inetropolitanos de l丘yel superior de instru9貸o, 

七otalizando cinco fatores para a variavel E七fia. 

Sexo 

A vari貞vel Sexo tem sido apontada como um dos 

condicionadores dos fen6menos de varia9敏o e evolu9さo 

nng技i st ica. 	Assim, a amostragem de cada etnia esta 

dividida em informantes de sexo feminino e informantes de 

sexo masculino.. 
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2.2.3 Metodologia 

Do 'corpus'' trabalhado, foram levantados os contextos 

de eleva9&o em silaba inicial,os quais foram sl意）metidos a 

uma posterior analise quantitativa. Os passos des七e 

processo s&o de七aihados a seguir. 

2.2.3.1 Amostragem e informantes 

Da amostra de Bicol, foram selecionados, 

inicialmente, vinte e oito informantes. A estes foram 

acrescidos mais sete informantes,met ropolitanos de nivel 

superior de instru9貸o,entrevis七ados pelo Projeto NURC ー  

Projeto da Norma Urbana Culta. 

S負o sete os represen七antes dos italianos, tr6s 

mulheres e quatro homens, habitantes de Monte B6rico, 

distrito de Veran6polis,localizada na Regi.o da serra a 

nordeste do Rio Grande do Sul. S貸o pequenos agricultores e 

donas-de-casa, todos bilingUes. 

Dentre os informantes alem5es,moradores de Taquara, 

regiさo nordeste do Rio Grande do Sul, ha quatro mulheres e 

tr6s homens. Trabalham na constru9ao civil ou em f6bricas 

de cal9ados, e, assim como os italianos, s貸o bilingUes.. 

Quatro mulheres e tr邑s homens s徴o os informan七es 

fronteiri9os. Residentes em Livramento,cidade localizada a 

oeste do estado, na fronteira do Rio Grande do Sul com o 

UruguaL os fronteiri9os s5o monolingUes, mas entendem 

e spanho l ・ 	Trabalham em um frlgor fico locaL e, entre as 
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mulheres, ha donas-de-dasa e uma costureira. 

Os informantes metropolitanos de nivel primario de 

ins七ru9 ao 	~ tres mulheres e quatro homens - sao 

monol ingues, e trabalham como serventes na PUG e na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os 

metropolitanos de fivel superior de instru9ao ~ qua七ro 

mulheres e tr6s homens - foram entrevistados pelo projeto 

NURC(Norma Urbana Culta). 

Obteve-se, ent員o,a seguinte amostra: 

mulheres, 116. donas-de-dasa e uma costureira. 

Os informantes metropolitanos de nivel primário de 

instrução 	três mulheres e quatro homens 	são 

monolingües, e trabalham como serventes na PUC e na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os 

metropolitanos de nivel superior de instrução - quatro 

mulheres e três homens 	foram entrevistados pelo projeto 

NURC (Norma Urbana Culta). 

Obteve-se, então, a seguinte amostra: 

QUADRO 01 - Distribui9ao dos informantes por 
etnia e sexo 

QUADRO 01 - Distribuição dos informantes por 
etnia e sexo 

Etnia Mulheres Homens Total 

Italianos 3 4 7 

Alemães 4 3 7 

Fronteiriços 4 3 7 

Metropolitanos 3 4 7 

Metropolitanos (NURC) . 	4 3 7 

TOTAL DE INFORMANTES 18 17 35 

Os informarl七es situam-se na faixa dos 25 aos 50 anos 

de idade,nasceram e viveram em suas regi6es a maior parte 

da vida e sao profissionais atuantes. 

Os informantes situam-se na faixa dos 25 aos 50 anos 

de idade, nasceram e viveram em suas regibes a maior parte 

da vida e são profissionais atuantes. 
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2.2.3.2 Levantamento de Dados 2.2.3.2 Levantamento de Dados 

Tanto o "corpus' de Bisol (1977) quanto o do Projeto 

NtJRC constituem-se de entrevistas gravadas, em que os 

informantes falam sobre temas diversos. 

Ouvidas as en七revistas e examinadas as transcri96es, 

foram levantados 12.054 contextos de vogal .. e 7.567 

contextos de vogal 旦  em silaba inicial de voc6bulo, 

totalizando 19.621 contextos analisados, conforme se v6 no 

quadro abaixo: 

Tanto o "corpus- de Bisol (1977) quanto o do Projeto 

NURC constituem-se de entrevistas gravadas, em que os 

informantes falam sobre temas diversos. 

Ouvidas as entrevistas e examinadas as transcriOes, 

foram levantados 12.054 contextos de vogal 2, e 7.567 

contextos de vogal LI em silaba inicial de vocábulo, 

totalizando 19.621 contextos analisados, conforme se Ira no 

quadro abaixo: 

QUADRO 02 - Numero de contextos analisados 
por etnia 

QUADRO 02 - Número de contextos analisados 
por etnia 

Etnia Vogal E Vogal 	0 

Italianos 2.202 1.534 

Alemães 2.000 1.522 

Fronteiriços 3.227 1.546 

Metropolitanos , 2.634 1.773 

Metropolitanos (NURC) 1.991 1.192 

TOTAL 12.054 7.567 

GERAL 19.621 

2.2.3.3 Codifica9&o dos Dados 2.2.3.3 CodificaQão dos Dados 

Levantados os contextos, estes foram codificados de 

acordo corn as variavejs consideradas na sec貸o 2.2.2, para 

que pudessem ser submetidos aos programas de analise 

Levantados os contextos, estes foram codificados de 

acordo com as variáveis consideradas na seç&o 2.2.2, para 

que pudessem ser submetidos aos programas de análise 



39 39 

computac ional,tal como no exemplo seguin七e: computacional, tal como no exemplo seguinte: 

Ocorrência Aplicaq:ao Fatores 

1 2 3 4 5 6 7 8 

[i]stojo 1 MWEF2B- Z 

O exemplo mostra que,na ocorr6ncia isto加，  houve 0 exemplo mostra que, na ocorrência istojo, houve 

eleva9さo, o c6digo 1 marcando a elevaqao, o código 1 marcando a aplica9ao da regra. Os aplicaOlo da regra. Os 

c6digos atribuIdos aos fatores de um a oito assinalam, 

respectivamente, que o informante 6 metropolitano, do sexo 

feminino, que a primeira silaba do vocabulo nさo 6 um 

prefbco, 6 pesada e contigua a silaba t6nica,que n貸o ha 

vogal alta na silaba seguinte e que a vogal alteada nさo 6 

precedida por consoante,mas 6 seguida por uma sibilante. 

códigos atribuidos aos fatores de um a oito assinalam, 

respectivamente, que o informante é metropolitano, do sexo 

feminino, que a primeira silaba do vocábulo mao 	um 

prefixo, 	pesada e contigua 46. silaba t6nica, que n'do há 

vogal alta na silaba seguinte e que a vogal alteada nbio 

precedida por consoante, mas seguida por uma sibilante. 

2.2.3.4 M6todo da Analise Quantitativa 2.2.3.4 Método da Análise Quantitativa 

Os dados cod迂icados foram submetidos a quatro 

programas computac ionais, descritos por Sankoff (1986): 

CHECKTOK, READTOK, MAKECELL e IVARB. Os tres primeiros 

foram api叱ados para preparar os dados para os calculos 

probabilistjcos, efetuados pelo 丘  ltimo. 

O programa CHECKTOK 6 utinzado para detectar erros 

na cod辻ica9貸o do arquivo de dados. Cada sequ6nc妬  

codificada 6 comparada com a lista dos fatores considerados 

legais para a pesquisa. Se nenhum erro for encon七rado pelo 

CHECKTOK, o programa cria um novo arquivo de dados, "input ・・  

para o pr6ximo programa,o READTOK. 

Os dados codificados foram submetidos a quatro 

programas computacionais, descritos por Sankoff (1986): 

CHECKTOK, READTOK, MAKECELL e IVARB. Os três primeiros 

foram aplicados para preparar os dados para os cálculos 

probabilisticos, efetuados pelo último. 

0 programa CHECKTOK utilizado para detectar erros 

na codificaçblo do arquivo de dados. Cada seqüência 

codificada comparada com a lista dos fatores considerados 

legais para a pesquisa. Se nenhum erro for encontrado pelo 

CHECKTOK, o programa cria um novo arquivo de dados, "input" 

para o pr6ximo programa, o READTOK. 
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O programa READTOK procede a leitura de cada 

seqUncia codificada, escrevendo-as em um novo arquivo, 

utinzado pelo MAKECELL. 

O programa MAKECELL 6 respons貞vel pela cria9ao de um 

arquivo de c6lulas necessario aos calculos realizados pelo 

IVARE. 	Recodificando o arquivo criado pelo READTOK, o 

MAKECELL fornece o n丘mero de vezes em que a regra em questao 

foi aplicada e o percentual de aplica9貸o para cada fator 

envolvido. 

Tendo como 'input" o arquivo de c6lulas criado pelo 

MAKECELL, o programa IVARB fornece pesos relativos corresー  

pondentes a influ6ncia dos fatores de cada variavel na apliー  

ca9&o da regra ~ no caso,a eleva9さo das m6dias pret6nicas 

em silaba inicial. Seleciona os fatores mais significativos 

para o desencadeamento do processo em quest貸o, al6m de, 

quando da sobreposi9貸o entre variaveis,atribuir-lhes valoー  

res em fun9ao de sua importancia estatistica. 

Cabe-nos salientar que,na analise,toda vez que um 

indice percentual 6 de 0% ou 100% para um fator,o programa 

MAKECELL acusa ''knockoi北’'e o fator 6 elin吐nado, pois o 

programa IVARB nさo opera com tais indices. E,ainda, que os 

programas ser&o rodados uma segunda vez para amalgama9負o de 

resultados quando a d迂eren9a entre as probabilidades de 

alguns fatores for aproximada ou inferior a 0.05. 

2.2.4 Resultados da Analise Quantitativa 
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A se95o 2.2.3.4 esclareceu que, em nosso estudo, ana- 

nsar quantitativamente os dados sign迂icava submetかlos a 

quatro programlas comp比aciona垣  d辻erentes, sendo que o 

output " 	do primeiro seria o 	''input'" 	do segundo,e 

assim sucessivamente. Como conseql6ncia disso, se, por ai- 

guma raz貸o,n貸o fosse possivel obter resultados em qualquer 

uma das fases,seria impossivel rodar o programa da fase 

seguinte. 

Contrariando nossas expectativas, a extensきo do 

corpus '' em questao levou-nos a enfrentar esse tipo de 

problema quando da rodagem do programa MAKECELL. Criadas as 

c白lulas, isto 6 , os conjuntos de contextos ou linhas id6nti- 

cas, o n丘mero total foi superior a capacidade do programa, 

que 白  de, no mximo, 999 c6lulas, e o MAKECELL n貸o p6de ser 

rodado, inviabilizando, tamb6m, a rodagem do IVARB. 

Para solucionar esse problema,ao inv6s de descar七ar 

uma parte do ''corplユS " para torna-lo menos numeroso, opー  

tamos por preserva一lo,dividindo-o em partes a serem rodadas 

separadamente. Para tanto, tomamos como crit6rio as etnias 

consideradas em nossa analise. Por exemplo,os dados de 旦  

para alem貸es foram rodados separadamente dos de 旦  para 此a- 

lianos, e assim por diante. 

Essa decisさo teve como conseqlencia uma mudan9a no 

foco de investiga9ao(cf.2.2.2)da pesquisa,que era obserー  

var a influ6ncia de fatores linguisticos e extralingi妊sticos 

(variaveis independentes)sobre a eleva9&o das m6dias pre七oー  

nicas (variavel dependente). Passou-se a verificar o peso 

do 'fator etnia sobre a aplica9貸o da variavel dependente 
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(eleva95o de . e de .) quando da coocorr6ncia de outro fator 

linguistico ou extralingUistico. Ou seja, etnia deixou de 

ser uma das vai吐aveis independentes da analise. O fator 

aplica95o continuou sendo a eleva9ao das m6dias. 

O pacote de programas foi,ent5o, rodado dez vezes, 

cinco para os dados de .,cinco para os de Q. Al6m de forー  

necer i ndices de freqlencia e pesos relativos,essa analise 

selecionou os fatores que mais favoreceram a eleva9貸o das 

vogais. E o que se descreve nesta se9さo, deixando-se a dis- 

cuss&o do papel dos fatores selecionados para a se9貸o seー  

guinte, 2.2.5.,. 

2.2.4.l Variaveis Ling五sticas 

2.2.4.1.1 Prefixa9さo 

A Tabela 1 (p.43) oferece um contraste entre os re-

sultados da vogal anter吐or e a quase aus色ncia de resultados 

para a vogal posterior. Isto se deve n負o s6 a escassez de 

dados obtidos para esta variavel,mas tamb6m ao tipo de preー  

fbw em que a vogal ocorreu em nossa amostra. Considere-se 

o quadro abaixo: 
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QUADRO @3 - Tipos de prefixo da amostra QUADRO 03 - Tipos de prefixo da amostra 

O E 

PREFIXO OCORRENCIAS PREFIXO OCORRENCIAS 

contra- 
con- 	- 
co- 
por- 
sobre- 

04 
06 
04 
01 
02 

des- 
de- 
re- 
pre- 
meno- 
ex- 
penta- 
em- 
es- 
per- 

268 
10 
91 
09 
01 
08 
01 
26 
01 
04 

TOTAL: 17 419 

Como se v己, a ocorr6ncia de prefixos com vogal pos- 

tenior 6 expressjvarnente menor que a de prefixos com vogal 

anterior ・  Al6m disso,prefixos como coー  （ cooperatムra) diー  

ficilmente ocorrem com vogal alteada. Assim, o programa 

acusou "knockout" em todos os grupos de fala popular para Q , 

e o fator com prefixo foi eliminado. Conseqlentemente, des- 

considerou-se tamb6m o fator sem prefixo para aquela vogal, 

殖  que o programa IVARB nao opera com grupos 丘  nicos. 

Os resultados da Tabela 1 indicam o uso maior da 

vogal alta anterior em prefixos no grupo dos alem&es, seー  

guindo-os os metropolitanos e, finalmente, os italianos, o 

que coincide com a sele9さo realizada pelo IVARB. Infere-se, 

pois,que o prefixo,em se tratando da vogal anterior,6 um 

contexto favoravel para a eleva9貸o. 

Como se vê, a ocorrência de prefixos com vogal pos-

terior é expressivamente menor que a de prefixos com vogal 

anterior. Além disso, prefixos como co- (cooperativa) di-

ficilmente ocorrem com vogal alteada. Assim, o programa 

acusou "knockout" em todos os grupos de fala popular para D, 

e o fator com prefixo foi eliminado. ConseqUentemente, des-

considerou-se também o fator sem prefixo para aquela vogal, 

já que o programa IVARB n'do opera com grupos únicos. 

Os resultados da Tabela 1 indicam o uso maior da 

vogal alta anterior em prefixos no grupo dos alembles, se-

guindo-os os metropolitanos e, finalmente, os italianos, o 

que coincide com a seleçb'o realizada pelo IVARB. Infere-se, 

pois, que o prefixo, em se tratando da vogal anterior, é um 

contexto favorável para a elevaç&o. 



2.2.4.1.2 Tipos de Silaba 

A Tabela 2 (p.46) mostra um comportamento bastante 

uniforme da variavel tipos de silaba. Os valores s貸o rela- 

uvamente ma垣  altos para o fator silaba pesada em todos os 

grupos, tanto para 旦  quanto para Q. Apenas metropolitanos 

(fala popular) e alem貸es apresentam i ndices neutros neste 

contexto. 

O fator silaba pesada foi selecionado como o segundo 

contexto mais favorecedor da eleva9さo de Q em todas as etni-

as pesqu垣adas ・  Para 旦， tal fator foi selecionado no grupo 

dos fronteiri9os, 此alianos e metropol此anos de fala popu- 

lar ・ 	Assim,pode-se inferir que uma silaba inicial pesada 

favorece mais a eleva9貸o de ambas pre七6nicas do que uma 吐ー  

laba leve. 

2.2.4.1.3 Distancia da Silaba T6nica 

A variavel distancia da silaba t6nica foi selecionada 

como favorecedora da eleva9ao de Q em todos os grupos. Em 

rela9貸o a 旦,a variavel foi selecionada apenas para metropoー  

litanos de fala culta e popular. 

Conforme a Tabela 3 (p.47), os maiores indices na 

eleva9さo de 旦  s貸o os da distancia l em todos os grupos, seー  

guidos pela dist&ncia 2. As outras duas distancias foram 
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TABELA 2 - Tipos de sílaba 

FALA POPULAR 

FATORES METROPOLITANOS ITALIANOS ALEMÃES 

Freq. Pro Freq. Pro Freq. 

LElJE 309 /1532 = 2D% . 46 269 /1296 = 21% .37 28 1 / 117 1 = 24 % 
(pengo) 

E PESADA 68 1 / 1102 = 62 % .54 6D1 / 9D5 = 66 % . 63 5D8 / 829 = 61 % 
(per-di do) 

LElJE 239 /1D76 = 22% .24 18D / 87D = 21 % . 31 244 / 891 = 27% 
(co lega) 

o PESADA 241 / 697 = 35 % .76 176 / 664 = 27 % .69 212 / 631 = 34 % 
(contente) 

~--- ~ ~---

FRONTEIRIÇOS 

Pro Fre'q. Pro 

.46 264 /1377 = 19 % . 38 

.54 6D4 / 995 = 61 % .62 

.37 147 / 887 = 17 % .32 

.63 193 / 659 = 29 % .63 

FALA CULTA 

METROPOLITANOS 

Freq. Pro 

117 / 1222 = 14 % . 27 

533 / 769 = 69 % .73 

12D / 74D =· 16 % . 28 

144 / 452 = 32 % .72 

I 

~ 
()) 



TABELA 3 - Distância da sílaba tônica 

FALA POPULAR 

FATORES METROPOLITANOS ITALIANOS ALEMÃES 

Freq. Pro Freq. Pro Freq. 

1 719 /1929 = 67% .67 620 /1579 = 39% .42 571 /1473 = 39 % 
(feliz) 

2 . 227 / 554 = 41 /. . 61 212 / 519 = 41% .44 187 / 445 = 42 % 
(per f umoso) 

E 3 41 / 127 = 32 % .54 33 / 96 = 34 % .50 28 / 73 = 38 % 
<f e 11 c 1 da de) 

4 3 / 24 = 13 % . 21 5 / 7 = 71 /. .64 3 / 9 = 33 % 
(decl d1 darnent e) 

1 413 /1241 = 33% .87 290 /1022 = 28 % .74 386 /1116 = 35 % 
<form1ga) 

2 66 / 446 = 15 /. .67 66 / 468 = 14 /. .26 69 / 372 = 19 /. 
<f o rm 1 gue 1 r o ) 

o 3 1 / 60 = 2 /. . 07 o / 33 = - - 1 / 24 = 4 % 
(oferecer) 

4 o / 26 = - - o / 11 ::: - - o / 10 = -
(poss1bl11dade) 

-- - ·~---- -

FRONTEIRIÇOS 

Pro Freq. Pro 

.55 636 /1679 = 38 % .49 

.49 207 / 596 = 35 % .48 

.56 21 / 91 = 23 % .52 

.40 4 / 6 = 67 % . 51 

. 81 287 /1107 = 26 /. . 67 

.47 53 / 384 = 14 /. . 33 

. 21 o / 39 ::: - -

- o / 16 = - -

FALA CULTA 

METROPOLITANOS 

Freq. Pro 

454 /1130 = 40 /. .66 

179 / 558 = 32 /. .54 

54 / 225 = 24 /. .49 

23 / 78 = 29 % .32 

236 / 724 = 33 /. .77 

24 / 328 = 7 /. .44 

4 / 90 = 4 /. . 27 

o / 50 = - -

~ 
-...J 

,.,I 
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eliminadas por "knockout". 

Na eleva9ao de 旦  , h貞  diversifica9議o de resultados. 

A distancia 1 apresenta i ndices altos somente para 

metropoli七anos (fala popular e eul七a). As outras distancias 

exibem valores neutros ou baixos em todos os grupos, exceto 

no dos metropolitanos. 

Dai,se infere que as posi96es mais favorecedoras da 

eleva9ao s議o as mais pr6ximas a silaba t6nica,o que parece 

mais claro para Q do que para 旦．  

2.2.4.1.4 Vogal da Silaba Seguinte 

Os i ndices que mais se sobressaem na analise da 

var ia vel Vogal da Silaba Seguinte s貸o os dos fatores que 

envolvem vogal alta: seqtt6ncia de vogais altas,para Q, em 

todos os grupos exceto metropolitanos (fala culta); e vogal 

alta na silaba seguinte,para 旦， em todos os grupos. 	O 

fator outras vogais, ao con七rario, apresenta os menores 

valores tanto para 旦  quanto para Q,na maioria dos grupos. 

Assim, a leitura da Tabela 4 	(p.49) permite-nos 

inferir que o contexto de, no minimo, uma vogal alta na si-

laba seguinte favorece a eleva9貸o da pret6nica em silaba 

inicial・  confirmando o resultado de analises anteriores, ja 

citadas. 

E importante salientar que a variavel vogal da alia- 

ha seguinte foi selecionada em todos os grupos,tanto para 旦  

quanto Para Q. 



TABELA 4 - Vogal da sílaba seguinte 

FALA POPULAR 

FATORES METROPOLITANOS ITALIANOS ALEMÃES 

Fre_g. Pro F reg_. Pro Freq. 

Outras Uoga1s 677 /1934 = 35 % .23 600 /1596 = 38% .32 521 /1414 = 37% 
(cebola) 

E Uogal Alta 292 / 646 = 45 % . 6 1 252 / 562 = 45 % .55 257 / 547 = 47 % 
(cem! téno) 

Seqüência de 21 / 54 = 39 % .68 18 / 43 = 42 % .64 11 / 39 = 28 % 
Uoga1s Altas 

(decidi da) 

Outras Uoga1s 275 / 1186 = 28 % .28 117 / 958 = 12 % . 11 246 /1013 = 24 % 
(novel a) 

o Uogal Alta 190 / 509 = 37 % .57 227 / 538 = 42 % .50 206 / 487 = 42 % 
(hospital) 

Seqüência de 15 / 78 = 19 % .66 12 / 38 = 2 % .89 4 / 22 = 18 % 
Uoga1s Altas 

(oficina) 

FRONTEIRIÇOS 

Pro Freq. Pro 

.30 653 /1778 = 37% ,47 

.69 208 / 536 = 39 % .66 

. 51 7 / 58 = 12 % . 36 

.27 191 /1009 = 19% . 30 

.59 136 / 494 = 28 % . 48 

.65 13 / 43 = 30 % . 71 

----- ---

FALA CULTA 

METROPOLITANOS 

Freq. Pro 

567 /1500 = 38% .50 

128 / 427 = 30 % .66 

15 / 64 = 23 % .34 

177 / 878 = 20 % .36 

79 / 247 = 32 % .69 

8 / 67 = 12 % .44 

I 

I 

~ 
tO 



2.2.4.1.5 Contexto Fonol6gico Precedente 

A vibrante precedente apresentou os indices ma妬  

baixos, tanto na eleva9負o de 旦  , quanto na de 旦  , em todos os 

grupos, durante a analise preliminar (ver Anexo A). 	Por 

essa raz&o ・ o fator vibrante foi amalgamado ao fator coronal 

anterior ・ 	A Tabela 6 (p.51)mostra os resultados ob七idos 

ap6s a amalgama9ao ・  Os i ndices da consoante coronal anteriー  
or na eleva9さo de 旦  sさo os mais baixos. mante de Q, as 

probabilidades giram entre os valores baixo e neutro. 

As consoantes precedentes a 旦  que apresentam os 

menores n6meros em todos os grupos 頭o a palatal e a 

sibilante, seguindo-se a coronal. Ja diante de 旦  , os 

valores da palatal sao altos para metropolitanos(fala culta 

e popular)e alemaes,e os da sibilante,para italianos e 

fronteiri9os, mantendo-se baixos nos demais grupos. 

Labial e dorsal exibem os indices mais altos na 

eleva9&o de . em todos os grupos. Na eleva9ao de 旦  , sao 

altos os da dorsal: a labial apresenta i ndices baixos 

uniforinemente. 

Os resultados relativos a ausencia de consoante 

antes da m6dia s貸o os mais altos na eleva9ao de e. 

Curiosamente, observa-se reduzido n丘mero de dados neste 

contexto para 旦， e a nao-aplica9ao da regra em tres dos 

cinco gruPos. 

Ass加1・  dos resultados acima descritos sobre o 

contexto fonol6gico pr6-vocalico, pode-se inferir que as 

consoantes dorsal e labial favorecem a eleva9ao da vogal 旦  . 

50 
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J6 a vogal . tem seu alteamento favorecido pela dorsal e 

pela aus6ncia de consoante precedente, e inibido pela 

coronal anterior e pela labial. A coronal anterior 

apresenta coerentemente nmeros baixos ou ao redor do ponto 

neutro para as duas vogais. 

A variavel contexto fonol6gico precedente foi sele-

cionada pelo IVARB enl 七odas as etnias para ambas as vogais, 

sendo que,no que se refere a eleva9貸o de 旦， aparece em priー  

meiro lugar dentre as variaveis selecionadas. 

2.2.4.1.6 Contexto Fonol6gico Seguinte 

O comportamento da vibrante, tamb6m observado no 

contexto fonol6gico seguinte a m6dia, da origem a valores de 

freql6ncia e probabilidade muito pr6ximos a zero na eleva9徴o 

de 旦  em todos os grupos (ver Anexo E) . Novamente foram 

amalgamados os valores da vibrante e os da coronal anterior 

para 旦  e para .Q,e os resultados obtidos est貸o expostos na 

Tabela 8 (p.53). 

O fator coronal anterior apresenta os menores 

valores na eleva9&o de 旦．  Para Q,os i ndices tamb6m s&o 

b aixos, com exce9さo dos metropolitanos (fala culta), que 

chegam a uma probabilidade de .76 

Na eleva9ao de 旦  , juntamente com a coronal anterior, 

a consoante labial exibe i ndices baixos. Conforme a Tabela 

8 ・ os valores un迂ormemente mais altos sao apresentados pela 

palatal e pela sibilante. A nasal apresenta valores altos 

para metropolitanos (fala popular), italianos e alem員es. Os 



TABELA 8 - Contexto fonológico seguinte 

FALA POPULAR 

FATORES METROPOLITANOS ITALIANOS ALEMÃES 

Fre_q. Pro Fre_g. Pro Freq. 
LABIAL 47 I 4 16 = 11 % .36 32 I 347 = 9 % .35 72 I 410 = 18 % 
(emlqrar) 

CORONAL ANT. 62 I 559 = 11% . 16 77 I 496 = 16 % .25 84 I 448 = 19 % 
(educado) 

PALATAL 43 I 130 = 33 % . 70 48 I 122 = 39 % .70 36 I 133 = 27 % 
(telhado) 

DORSAL 56 I 244 = 23 % .46 54 I 188 = 29 % .57 57 I 185 = 31 % 
(pregUl fi a) 

E SIBILANTE 452 I 787 = 57 % . 63 337 I 625 = 54 % . 68 257 I 438 = 59 % 
(estudo) 

NASAL 318 I 453 = 70 % . 65 320 I 390 = 82 % .74 280 I 375 = 75 % 
(dentuf;o) 

UOGAL 12 I 45 = 27 % .52 2 I 33 = 6 % .23 3 I 11 = 27 % 
(teatro) 

LABIAL 107 I 37 1 = 29 % . 75 70 I 317 = 22 % .64 103 I 297 = 35 % 
(obnqado) 

CORONAL ANT. 232 I 667 = 35 % .47 135 I 616 = 22 % .29 214 I 667 = 32 % 
(potável) 

PALATAL 35 I 84 = 42 % .83 25 I 75 = 33 % .84 31 I 81 = 38 % 
(conhecer) 

DORSAL 11 I 118 = 9 % .43 10 I 80 = 13 % . 49 17 I 69 = 25 % 
(foquete) 

o SIBILANTE 50 I 186 = 27 % .26 100 I 174 = 57 % .74 66 I 170 = 39 % 
(COZl nha) 

NASAL 15 I 286 = 5 % .03 7 I 240 = 3 % . 03 11 I 184 = 6 % 
(concurso) 

UOGAL 30 I 61 = 49% .90 9 I 32 = 28 % .73 14 I 54 = 26 % 
(boato) 

FRONTEIRIÇOS 

Pro Freq. Pro 
.49 19 I 393 = 5 % .20 

.20 52 I 546 = 10 % . 12 

. 57 92 I 185 = 50 % .76 

.52 57 I 175 = 33 % . 62 

. 60 392 I 691 = 57 % . 52 

.68 240 I 344 = 70 % .48 

.48 16 I 38 = 42 % .84 

.73 55 I 346 = 16 % . 62 

.42 17 4 I · 599 = 29 % .53 

.79 30 I 86 = 35 % . 82 

.53 5 I 76 = 7 % .33 

.57 49 I 171 = 29% .50 

. 08 12 I 218 = 6 % .08 

.50 15 I 50 = 30 % .72 

FALA CULTA 

METROPOLITANOS 

Fre_q. Pro 
16 I 224 = 7 % . 4 1 

28 I 499 = 6 % . 16 

20 I 135 = 15 % 
I 

. 74 I 

40 I 168 = 24 % .66 

359 I 586 = 61 % . 64 1 

1 

243 I 330 = 74 % . 51 

4 I 49 = 8 % . 4 1 

52 I 324 = 16 % , 81 I 

144 I 361 = 40 % .76 

23 I 58 = 40 % . 91 I 

4 I 77 = 5 % .53 

36 I 157 = 23 % . 43 
I 

3 I 194 = 2 % . 02 : 

2 I 21 = 10% . 28 I 

U1 
úJ 
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n丘meros da consoante dorsal e os da vogal s貸o 

diversificados, com predominancia dos neutros.. 

Na eleva95o de Q , 08 menores i ndices s員o exibidos 

peユa nasal, com freqlencia tamb6m ri豆nima. Jd os valores 

probabilIsticos da pala七al e da lab ial sao altos em todos os 

gmユPos ・ 	O fator vogal apresenta numeros altos,exce七o no 

grupo dos metropolitanos (fala culta) e no dos alem貸es. 

Para a dorsal・ os valores ficam ao redor do ponto neutro,ou 

relativamente mais baixos,e,para a coronal anterior e a 

sibilante, 	ha i ndices altos somente no grupo dos 

metropolitanos 	(fala 	eul七a) 	e 	dos 	italianos, 

respect ivamente. 

Dos resultados apresentados, infere-se que a 

consoante palatal p6s-vocalica favorece a eleva9貸o de ambas 

as m6dias; a sibilante,da vogal 旦,e a labial,a deQ. 	A 

coronal anterior e a labial tendem a inibir a eleva9ao de e 

e de . ・  e a nasal, a de 旦  . 	Deduz-se, tamb6m, que uma 

consoante dorsal nao interfere na mod迂ica9貸o ou preserva9貸o 

de ambas as m6dias ・  Exce9ao para o papel negatムTo da 

coronal anterior se constata somente no grupo dos 

metropolitanos (fala Cul七a e popular)com refer6ncia a 旦．  
A var垣yel contexto fonol6gico seguinte foi selecioー  

nada pelo programa em todos os grupos 6 tnicos,tanto para 旦  
quanto para 旦．  

旦  

e 

乙2 ・ 4 ・ 2 Var垣veis Extralingtiistjcas 
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2.2.4.2.1 Sexo 

Os resultados da variavel sexo,como mostra a Tabela 

9 (p.56), sao ora levemente superiores a .50, ora levemente 

inferiores, na eleva9ao de e. e de ., em ambos sexos, e em 

todos os grupos. 

Para e.,os 丘  nicos grupos que apresentam pesos relatiー  

vos com diferen9as superiores a 0.05 sao os de italianos e 

metropolitanos (fala culta). No primeiro, o resultado 6 

mais alto para as mulheres,e,no segundo,para os homens. 

Para ., todos os grupos, exceto o de metropolitanos 

(fala popular), exibem pesos relativos com diferen9as de, no 

minimo, 0.09 pontos. Nos grupos de italianos e fronteiriー  

9os, os i ndices dos homens sao menores que os das mulheres; 

nos grupos de alemaes e metropolitanos (fala culta), ao 

contrario, os valores dos homens sao superiores aos das mu- 

iheres. 

No que se refere . sele9ao realizada pelo programa,a 

vax吐avel sexo 6 eliminada apenas no grupo de metropolitanos 

ー  fala popular, para a vogal 旦； 3a para a vogal 旦 a eliminaー  

9貸o ocorre nos grupos de fronteiri9os,alemさes e metropol:1.ー  

tanos - fala popular ・  Quando selecionada, a variavel apareー  

ce em 丘  ltimo lugar. Assim sendo, devido a heterogeneidade 

dos resultados, seria d迂'cil fazer infer6ncias sobre o pa- 

pel da variavel sexo frente . eleva9さo das m6dias pre七6nicas 

em silaba inicial na fala ga丘cha. Contudo, o fato de a Va- 

r垣yel ter sido selecionada pelo programa, principalmente 

para Q・ sugere que sexo exerce algum tipo de condicionamen七o 

frente ao fenomeno. 



TABELA 9 .. Sexo 

FALA POPULAR 

FATORES METROPOLITANOS ITALIANOS ALEMÃES 

Freq. Pro Freq. Pro Freq. 

HOMEM 598 /1544 = 39% .52 530 /1299 = 41% .46 393 / 962 = 41% 

E MULHER 392 /1090 = 36% .48 340 / 902 = 38 % .54 396 /1038 = 38 % 

HOMEM 247 / 979 = 25 % .48 198 / 937 = 21 % .45 234 / 714 = 33 % 

o MULHER 233 / 794 = 29 % .52 158 / 595 = 27 % .55 222 / 808 = 27 % 

FRONTEIRIÇOS 

Pro Freq. Pro 

. 51 374 /1005 = 37% .52 

.49 494 /1367 = 36 % .48 

.56 112 / 64 2 = 17 % . 46 

.44 228 / 904 = 25 % .54 

--

FALA CULTA 
I 

METROPOLITANOS 

Freq. Pro i 

303 / 845 = 36 % .54 

407 / 1146 = 36 % .46 

118 / 539 = 22 % .55 

146 / 653 = 22 % . 45 

(Jl 
<J) 



2.2.4.2.2 Etnia 

Conforme o exposto anteriormente (p.41), nさo nos foi 

possivel ter etnia, na analise, como uma das variaveis inde- 

pendentes. Tomada como cri七6rio para a separa9ao dos dados, 

levou a realiza9ao de dez rodadas diferentes. As variaveis 

selecionadas em cada uma delas aparecem no quadro a seguir, 

em ordem de sele9ao: 

57 
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QUADRO 3 - Variaveis selecionadas por etnia QUADRO 3 - Variáveis selecionadas por etnia 

E 0 

fronteiriços 1. con.fon.prec. 1. con.fon.seg. 
2. con.fon.seg. 2.  tipos de all. 
3.  tipos de all. 3. dist.sil.t8n. 
4. vog.sil.seg. 4. vog.sil.seg. 

5.  con.fon.prec. 
- 6.  sexo 

italianos 1. con.fon.prec. 1. con.fon.seg. 
2. con.fon.seg. 2.  vog.sil.seg. 
3.  vog.sil.seg. 3. dist.sil.t6n. 
4. tipos de all. 4. tipos de all. 
5. sexo 5. con.fon.prec. 

6. sexo 

alemães 1. con.fon.prec. 1. con.fon.prec. 
2. con.fon.seg. 2.  con.fon.seg. 
3.  vog.sil.seg. 3. dist.sil.tem. 
4. prefixo 4. vog.sil.seg. 

5.  tipos de all. 
6.  sexo 

metropol.- 1. con.fon.prec. 1. con.fon.seg. 
fala pop. 2. con.fon.seg. 2.  tipos de all. 

3.  vog.sil.seg. 3. con.fon.prec. 
4. prefixo 4. dist.sil.t8n. 
5. dist.sil.t6n. 5. vog.sil.seg. 

metropol.- 1. con.fon.prec. 1. con.fon.seg. 
fala culta 2. con.fon.seg. 2.  tipos de all. 

3.  tipos de all. 3. con.fon.prec. 
4. dist.sil.tem. 4. dist.sil.t6n. 
5. vog.sil.seg. 5. vog.sil.seg. 
6. prefixo 6. sexo 
7. sexo 

Nas etnias pesquisadas, o conjunto de fa七ores da vaー  

riavel contexto fonol6gico (precedente, em nove dos dez gru- 

pos) aparece como o mais forte condicionador da eleva9ao das 

m6dias em silaba inicial,na fala ga丘cha. Ou seja,ao que 

七udo indica, mesmo que ou七ros fatores estejam presen七es no 

Nas etnias pesquisadas, o conjunto de fatores da va-

riável contexto fonológico (precedente, em nove dos dez gru-

pos) aparece como o mais forte condicionador da elevação das 

médias em silaba inicial, na fala gaúcha. Ou seja, ao que 

tudo indica, mesmo que outros fatores estejam presentes no 

contexto, 6 a qualidade da consoante que precede a m6dia, média, contexto, 	a qualidade da consoante que precede a 

ou mesmo a ausencia de consoante,o que exerce maior ou mesmo a ausência de consoante, o que exerce maior 
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influencia sobre a vogal. As outras variaveis n貸o apresen- influência sobre a vogal. As outras variáveis não apresen-

tam uma ordem de sele9ao comum, exceto a vari6vel extralin- 

gt'tistica sexo, que, quando selecionada, aparece em ultima 

p0619ao. 

Como nao pudemos ob七er pesos rela七ivos para a vaniaー  

vel etnia e, conseqt'tentemente, ficamos impedidos de saber 

qual grupo 6 tnico formador do povo riograndense seria o mais 

forte condicionador da regra em quest&o,realizamos uma con-

tagem do nimero de vezes em que as m6dias se elevaram nos 

dados de cada grupo, para obter ao menos um indicativo da 

etnia que mais eleva a vogal. Disso resultou a tabela abai- 

tam uma ordem de seleção comum, exceto a variável extralin- 

gUistica sexo, que, quando selecionada, aparece em última 

posição. 

Como não pudemos obter pesos relativos para a variá-

vel etnia e, conseqUentemente, ficamos impedidos de saber 

qual grupo étnico formador do povo riograndense seria o mais 

forte condicionador da regra em questão, realizamos uma con-

tagem do número de vezes em que as médias se elevaram nos 

dados de cada grupo, para obter ao menos um indicativo da 

etnia que mais eleva a vogal. Disso resultou a tabela abai- 

xo: XO: 

TABELA 10 ー  ETNIA TABELA 10 - ETNIA 

, 
E 0 

990 480 
METROPOLITANOS ---- = 38% ---- = 27% 

2634 1773 

870 356 
ITALIANOS ---- = 40% ---- = 23% 

2201 1534 

789 456 
ALEMAES ---- = 39% ---.: = 30% 

2000 1522 

868 340 
FRONTEIRIÇOS ---- = 37% ---- = 22% 

2372 1546 

710 264 
METROPOLITANOS (NURC) ---- = 36% ---- = 22% 

1991 1192 
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Os i ndices percentuais mostram くユue os italianos emー  

pregam a vogal al七a anterior com maior freqil6ncia que os 

demais grupos.Ja a eleva9さo de 旦  6 praticada mais freqi'en- 

temente pelos alemaes. O grupo dos fronteiri9os 6 o que 

apresenta os menores i ndices de uso da vogal alta, seja posー  

tenior, seja anterior. 

Assim, mesmo sabendo que, numa investiga9員o variaci- 

onista como a nossa,freql6ncias percentuais sejam "mas conー  

se lhe iras'' 	do linglis七a,poderiamos dizer que, a julgar 

pelos i ndices babcos em todas etnias,a fala ga丘cha 七ende a 

preservar as m6dias pret6nicas em silaba inicial de vocabu- 

lo. 

2.2.5 Discussさo dos resultados 

A se9ao que se inicia objetiva discutir os resul七aー  

dos da analise quantitativa,procurando justincar o papel 

favo ravel apresentado por alguns fatores frente a eleva9貸o 

da vogais m6dias pret6nicas em silaba inicial de vocabulo na 

fala gaacha. 

乙2.5.l Vani veis Lingi五sticas 

2.2.5.1.1 Prefixa9ao 
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Conforme vimos na se9貸o 2.2.4.1.1, 	a variavel pre- 

nxa9員o mostrou-se relevante na eleva9ao de 旦  nos grupos de 

metropolitanos, de fala culta e popular, e alem&es. 	Contuー  
do ・  nao se p6de dizer o mesmo de 旦  devido a escassez de 

prefixos com a vogal posterior,o que,a nosso ver, parece 

provir da pr6pria lingua,nao sendo uma caracteristica apeー  
nas de nossa amostra. 

Isso suscitou a curiosidade de averiguar que 

prefixos com vogal 旦  estariam em 加go,e qual o percenいユa1 

de eleva9&o de cada um deles. Das trinta e cinco 

entrevjs七as examinadas,resultou a seguinte tabela: 
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ノ  TABELA ll ~ Prefixos com vogal media anterior TABELA 11 - Prefixos com vogal média anterior 

FALA POPULAR FALA 
CULTA 

Pref. Metrop. Italian. Alemães Fronte. Metrop 

55 21 42 16 38 
des- -- =75% -- =48% -- =73% -- =32% -- =84% 

73 43 57 50 45 

0 0 1 
de- -- = 0% -- = 0% -- =14% ---- 

2 1 7 

5 10 2 3 6 
em(en-) -- =100% -- =90% -- =100% -- =100% -- =100% 

5 11 2 3 6 

1 1 1 5 
ex(es-) -- =100% -- =100% -- =50% -- =100% 

1 1 2 5 

0 1 e 0 e re- -- = 0% --=0,8% -- = 0% -- = 0% -- = 0% 
13 12 6 13 47 

e 0 0 1 o pre- -- = 0% -- = 0% -- = 0% --=33% -- = 0% 
2 2 2 3 3 

0 0 e per- -- = 0% -- = 0% -- = 0% 
2 2 1 

e 
penta- -- =0% 

1 
0 

meno- -- =0% 
, 1 

Como mostra a Tabela 11, o prefixo des- foi o que Como mostra a Tabela 11, o prefixo des- foi o que 

mais ocorreu, exibindo altos i ndices de freql6ncia de mais ocorreu, exibindo altos indices de freqüência de 
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eleva9さo da pret6nica no grupo dos metropol比anos (fala 

culta e popular)e dos alem貸es,seguido por reー ,cuja nao 

eleva9ao foi quase categ6rlCa. Contudo, o prefixo 'e 

apresentou as maiores frequ6ncjas de aplica9貸o da regra foi 

旦皿ー（旦nー）・ 	Caso pud6ssemos basear nossa analise apenas em 

freqt6ncias percentuais ・ diriamos que esses tr己s prefixos, 

des-, 旦m(旦nー） e reー ， s&o os mais produtivos em nossa amosー  
tra ・ mas que apenas os dois primeiros, des- e 旦皿ー（旦皿ー） favoー  
receriam a eleva9貸o da pret6njca. Por que esses dois prefiー  
xos'espec迂icamente, elevariam a vogal,e n貸o os outros? 

Uma explica9さo plausivel para esse comportamento 

remonta a mst6ria da lingua portuguesa. Segundo Naro 

(1973,P・ 42),havia ・  no portugu6s an七erユor ao s6culo Xlv, um 

intercambio de prefixos em posi9ao inicial que dava origem a 

alternancias do tipo es-: : ens-: : ins-: : is-. 

"Alternancias do tipo entrar：ゴn七r貞r （く呈ntr5re) 
podem ser encontradas mesmo nos documentos mais 
antigos, e representam uma confus貸o ou 
contamina9さo da evolu9貸o normal i n->enー, com a 
erudita para inー（ ...). Uma confus貸o adicional 
de eis- ou es- < ex- e ens- < ins- resultou 
numa nova forma grafada ens- ou enzー（ ...) o 
novo prefbくo ens- en七rou ent徴o na al七ernanc Ia 
enー： :11lー  , produzindo formas como inzemplo 
inz ame, 	que, 	por sua vez, 	perderam a 
nasaliza9&o e tornaram-se izemplo izame (...). 
Essas evolu96es criaram alternancia dos 七ipos 
en-: : in- 	e es-: : ens-: : ins-: : is- em posi9さo 
inicial." 	(op.cit.,p..39) 

No estagio de evolu9ao seguinte, que corresponde ao 

periodo posterior ao s6culo XVI,a alternancia generalizouー  
se para os contextos eCー： :enCー：ゴnCー：：ュC-. Devido a grande 

abrangencia do fen6men。・ Naro(op.cit,p.4の  acredita que a 
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alternancia eー＞i- em posi9議o final e inicial no portugues 

nさo seja conseqL%6ncia da regra de detalhe fon6tico do s6culo 

1 
xv',mas ・ preferenc ialmente,da generaliza95o causada pela 

confusさo de prefbくos. 

Sem atribuir a alternancia dos prefixos a motiva9&o 

丘  nica da eleva9貸o da m6dia anterior em silaba inicial, 

podemos dizer ・ como Naro,que a antiga confusさo ainda ocorre 

no portugu邑s falado no Brasil, e que a varia9さo, neste 

caso ・  seja resultado desse processo anal6gico. Essa mesma 

interpreta9さo, baseada na deriva ling istica e atribuindo a 

eleva9貸o a causas morfol6gicas,pode ser estendida a des-, 

que alternaria com disー．  

Conforme se pode cons七atar em algumas gramaticas 

normativas da lingua portuguesa,des- vem sendo empregado 

com o mesmo sentido de die- ・ que e de separa9さo, nega9ao, 

a9ao con七raria (Cunha e Cintra,1985,p.85). Ex.: harmonia- 

desarmonia ・  paridade-disparidade. Assim, 6 possivel 

吐irmarmos que a alternancia entre os prefixos 6 sustentada 

por rela96es anal6gicas de fun95o sintatico-sem ntica 

existentes en七re eles,que ainda sao verュficadas no estagユo 

atual de evolu9ao da lingua. 

O mesmo ocorre com 旦mー（旦nー） ,que alterna com ユ皿ー  
はnー）  :ambos indicam movimento para dentro(ingerir ，旦1ュterー  
rar）・  Somente o segundo 6 usado para nega9ao,mas,devido 

1 
No mesmo artigo,Naro cita a exist6ncia de uma regra 

de assin注la9敏o que levantaria as vogais m6dias diante da 
vogal alta t6nica ou de ditongo terminado em /y/ ou /w/, 
apontada por Herculano de Carvalho (1962). 
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a sua alta produtividade,ha uma tend6ncia de os falantes 

empregarem-no indistintamente - 
Podemos tentativamente dizer, ent&o, que o alto in- 

吐ce de eleva9貸o da m6dia lloS prefbくO8 旦且11（旦22-) e des- 6 

provocado pela analogia que se estabelece com outros dois 

prefixos ・ ユn~ e disー ,respect ivamente,fen6meno ainda ho加  
presente na lingua portuguesa,que se sustenta nas fun96es 

sintatico-semanticas que lhes sao comuns, com tend6ncia a 

preval6ncia das formas com j. 

2..2.5.1.2 Tipos de Silaba 

Um ponto em comum nas defini96es de silaba e a 

constata9貸o de que a sonoridade 6 maior em seu centro, e 

menor a medida que nos aproximamos de seus limites. Ou 

seja ・ toda silaba possui um PICO DE SONORェDADE. 

Como afirma Clements (1989,p.i.5), 

apesar de silabicidade e sonoridade serem 
no96es formalmente distirl七as, ha uma forte 
tend6ncia nas lingua de o pico snabico ser 
ocupado por sons de alta sonoridade, que 
possuem uma classifica9ao mais alta que a de 
seus vizinhos mais imediatos. Assim, muitas 
teorias atuais de silabifica9さo prop6em 
procedimentos para identificar picos de 
sonoridade e construir silabas ao seu redor 
pela adi95o de consoantes em ordem decrescente 
de sonoridade." 

Desse modo, a teoria da sonoridade, como a denomina 

Clements, pressup6e a exist6ncia de uma escala de sonoridade 

Unユversal segundo a qual as linguas selecionam e organizam 

seus padr6es snabicos ・  Fatos percebidos em todas as 

Hnguas・  como o de que os segmentos mais Sonoros s議o as 



66 

vogais mais baixas (/a,a/), e os menos sonoros, as 

obstrujntes surdas('P,t,k/),sao levados em con七a sempre 

que se procura formular tal escala. Para Clements 

(op ・ c此・ ・ P・ 16), os tra9os de sonoridade que especificam as 

Classes a que os segmentos pertencem sao 	[soante ], 

[aproxjmante] 	e [voc6 ide ], 	os quais correspondem a 

sonoridade (pro emin6nc ia) relativa dos sons. Clemente 

prop6e ・  desse modo,a seguinte escala,que desconsidera a 

proen吐n6ncia relativa entre as vogais,mas que 6 universal: 

Classe de 
Obstruinte Nasal Liquida Voc6ide 

+ 	voc6ide 
+ 	aproxjinante 
+ 	soante 

の 	1 
	

2 
	

3 

sonoridade 

Escala de 
sonoridade 

+ 
+ 	+ 

(Clemente, l989,p. 16) 

班gura l ~ Escala de sonoridade universal 

Atendendo a escala de sonoridade, para a palavra 

comida.' por exemplo ・ obteパamos a classifica9さo 0-3-1-3-0-3, 

onde os nmeros mais altos indicam a ocorr6ncia de uma 

silaba ・  Cu加S limites estao nos nmeros relativamente mais 

baixos. 

Admitindo-se ・  entao, a existencia de um pico de 

sonoridade em cada silaba,o qual pode ou n5o cercar-se de 

segmentos de proemin6ncia relativemente menor, pode-se 

caracterizar o que Harry van der Huist (1988) chama de 

estrutura linear de uma silaba. 

Segundo }加let ・  cada lingua apresenta diferentes 
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configura96es de estrutura linear devido a restri96es 

coligacionais e colocacionais especificas, diretamente 

relacionadas ao tra9o [sonoridade ]. 	Essas configura96es 

correspondem aos moldes (do ingl色s "template") silabicos da 

l ngua. 	Por exemplo, o molde silabico do ingles apresenta 

maximamente seis segmentos: CCVVCC, onde C simboliza os 

segmentos consonantais, e V, os vocalicos, O vocabulo true  

6 aceito porque esta de acordo com o molde do ingl6s. 	Alem 

吐650, os segmen七os est.o organizados adequadamen七e aos 

valores da escala de sonoridade. Ou seja, no vocabulo true, 

sao respeitadas,respect ivamente,restri96es colocacionais e 

coligacionais do padr&o snabico do ingles. 

Comparativamente, o vocabulo *vrue, apesar de estar 

de acordo com o molde silabico do ingl6s, n.o 6 aceito 

porque n.o respeita restri96es(coligac ionais) relativas . 

escala de sonoridade, ja que o segmento de entrada de uma 

silaba ・  nesta lingua,n貸o pode ser uma fricativa sonora,mas 

somente fricativa surda ou oclusiva (surda ou sonora), 

segmentos de sonoridade menor que v. 

A men9ao a um segmen七o de en七rada sugere que a silaba 

P0851n uma hierarquia interna que tamb6m determina a 

司labicidade de seqti6nc ias CV. Admitamos, ent.o, 	que a 

silaba seja composta por tr6s partes, ATAQUE (ingl6s 

"onset"), NJCLEO e CODA, e que NUCLEO e CODA formam um 丘  nico 

constituinte ・  a RIMA ・  Hulst (1988)chama tal hierarquia 

interna de estrutura hierarquica, a qual constituL 

juntamente com a estrutura linear e a autossegmental, os 

七r6s aspectos da caracterjza9.o da 吐laba: 
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Estrutura 
merarquica 

Estr. Auto-segmental 
Estr.Linear 

(op.cit. ,p.38) 

A 	estrutura, ident迂icada por Huls七  como 

autossegmental ・  6 necessaria em uma analise snabica daquele 

uP0, e corresponde a rela9ao entre as camadas (ingl6s 

''tiers'') ai北ossegmentais e a camada central. 	Como tal 

analise silabica nao 6 o foco de irl七eresse de nossa 

pesquisa ・  nos absteremos de 七rata-le. com  maior profundidade. 

O conceito de silaba leve (aberta) ou pesada 

ばechada) deriva da estrutura hierarquica da silaba. Hogg e 

MoCully (1987)salientam a importancia dessa distin9さo para 

todos os tipos de processos fonol6gicos,principalmente no 

que se refere a atribui95o de acento e a mudan9a 

1ユngtiist ica ・ 	Segundo aqueles au七ores, 	silaba pesada 6 

aquela em que a rima se ram迂ice.. 	A silaba leve, ao 

contrario, apresenta a rima sem qualquer ram迂ica9Ao. 	Isto 

equivale a dizer que,ignorando一se o ataque,a silaba pesada 

possui um segmento al6m do n cleo, que vem a constituir a 

coda ・ 	Estau ltima se encontra ausente nas silabas leves, 

que devem apenas ter um segmento no n丘cleo. Ex.: 
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Silaba Leve Silaba Pesada 

0 	 び  

A 

p6ffeito 血止cola 

び  0 

O R R 

eisa elevador 

O molde, ou seja, o padrao silabico mais complexo do 

portugu己s apresenta maximamente cinco segmentosl CCvCC, 

considerando-se que toda vogal alta depois de v converte-se 

em glide (semivogal ） ・ por regra geral,sendo, portanto,C. 

A rima pode apresentar, no maximo, tres elementos 

(claustro), e o ataque, at6 dois elementos (triste). 

Segundo Camara Jr. (197?,p.44), a vibrante /r/, a lateral 

/Iん  que se realiza como alofone posiciona], posterior, al6m 

do arqu迂onema fricatュvo labial /S/ e o arquifonerna nasal 

/N／・  ocupam a Posユ9ao de coda,que ele chama de 	'parte 

decrescente da silaba'‘ ・  Ou seja,em portugu6s,as silabas 

pesadas podem ser fechadas por /1/, /r/, ou pelos 

arquifonernas /S/ e /N/. 

Os resultados de nossa analユse da fala gaiacha reveー  
laram , como vimos da se9貸o 2.2.4.1.2, que, em in cio de 

vocabulo, a silaba pesada favorece a eleva9ao de ambas as 

1 
O molde CCVCC 6 equivalente a CCVVC caso se admita que 

o ditongo esta na estrutura subjacente.A op9&o por um ou 
olュtro molde 6 uma quest5o de longa discussさo,que nos absteー  
remos de fazer por fugir aos objetivos deste estudo. 
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m6dias em todos os grupos. Este comportamento da silaba 

pesada contraria ・ de certa forma,padr6es ja discutidos para 

outras linguas ・ em que a silaba leve inicial,pret6njca, 6 a 

candidata na七ural a sofrer processos fonol6gicos como o de 

redu9貸o vocalica ou o de eleva9&o, conforme afirma Clements 

(1977) sobre o ingl6s: 

médias em todos os grupos. Este comportamento da silaba 

pesada contraria, de certa forma, padr6es j& discutidos para 

outras linguas, em que a silaba leve inicial, pretônica, 	a 

candidata natural a sofrer processos fonológicos como o de 

reduçgo vocálica ou o de elevaçgo, conforme afirma Clements 

(1977) sobre o inglês: 

"...ha tres ambientes basicos e ineqi豆vocos em 
que as vogais caracteristicamente perdem sua 
completude (...)silabas iniciais perdem acento 
quando s貸o leves e precedem imediatamente uma 
silaba 	mais 	fortemente 	acentuada.'' 
(Clements, 1977,p.283) 

"...h& três ambientes básicos e inequivocos em 
que as vogais caracteristicamente perdem sua 
completude (...) silabas iniciais perdem acento 
quando sgo leves e precedem imediatamente uma 
silaba 	mais 	fortemente 	acentuada." 
(Clements,1977,p.283) 

Uma explica9ao plausivel poderia ser encontrada no 

uP0 de consoante presente na coda da silaba. Analisados 

&200 contextos de nossa amostra,constatamos uma ocorr6ncね  
maior de silabas fechadas por /N/ ou /S/,para 旦,e por /N/ 
ou Irん  para Q,como mostra o quadro abaixo: 

Uma explicação plausível poderia ser encontrada no 

tipo de consoante presente na coda da silaba. Analisados 

3.200 contextos de nossa amostra, constatamos uma ocorrência 

maior de silabas fechadas por /N/ ou /S/, para k, e por /N/ 

ou /r/, para Q, como mostra o quadro abaixo: 

QUADRO 04 - Tipos de consoante na coda QUADRO 04 - Tipos de consoante na coda 
, 

FALA POPULAR FALA CULTA 

Metrop. Italian. Alemges Front. Metropol 

E 0 E 0 E0E0 E 0 

/N/ 

/r/ 

/S/ 

/1/ 

60 

13 

81 

- 

48 

46 

7 

2 

56 

22 

45 

- 

35 

40 

23 

6 

29 

14 

22 

- 

15 

33 

8 

3 

77 

43 

46 

- 

35 

38 

15 

9 

59 

22 

43 

- 

34 

13 

3 

- 



7匡  

Esses resultados, confrontados corn os da Tabela 8 

(p ・ 53) para o contexto fonol6gico seguinte, refor9am nossas 

inferencias no que se refere a 旦， o que nos permitir吐a aー  

nrmar que o papel da coda es七a diretamente ligado ao tipo 

de consoante. ' Com respeito a Q , todavia, esse paralelismo 

n貸o pode ser estabelecido,o que nos pr吐be de fazer uma 

generaliza9ao neste sentido. De acordo com nossos dados, 

pois ・ uma silaba pesada favorece mais a eleva9ao do que uma 

s laba leve, em fun9貸o da presen9a de ,/S/ e de /N! na coda, 

mas as explica96es para o fato permanecem desconhecidas. 

2.2.5.1.3 Distancia da Silaba T6nica 

Analisando o fen6meno de Harmonia Vocalica no dialeto 

ga丘cho,Bisol (1981,p ・ 111)ver迂迂cou que,embora a presen9a 

de uma silaba t6nica alta exer9a papel favoravel na eleva9ao 

da pret6nica ・ a tonicidade 6 por si s6 inoperante. Ou seja, 

6 a vogal alta da silaba contigua que desencadeia o processo 

de Harmonia Vocalica,por espraiar seu tra9o alto a vogal 

media da silaba imediatamente precedente, independentemente 

de ser acentuada. 

Em nosso estudo, a eleva9ao da m6dia em silaba 

inicial de vocabulo mostrou-se claramente favorecida pela 

menor distancia da silaba t6nica,conforme vimos na se9ao 

乙2 ・ 4 ・ 1・ 3, 	o que sugere que a modifica9ao da vogal tem 

alguma rela9貸o com a localiza9ao do acento. 

Nesse sentido,mas investigando o carater da proprね  



72 

vogal candidata a eleva9&o, Bisol (1981) aponta: 

” ・・・ o tra9o de atonicidade da vogal assimilada 
como um doa mais fortes condicionadores da 
regra de Harmoniza9&o (...) a lembran9a do 
acento subjacente (secundario) pode exercer um 
papel negativo na aplica9胤o da regra ． ‘・  
(oD.cit 一一 o- 1QLR 、  

A id6ia 6 a de que o acento secundario protege as 

vogais contra as regras de eleva9ao,assim como o primario, 

ja que ''uma silaba a tona pode ser ouvida como for七e em 

fun9ao de um acento maior que lhe foi atribuido nas 

primeiras etapas do processo derivativo'' (op.c此． ,p.101) E 

o que explicaria a n貸o-ocorr6ncia de formas comb 

sereno > *sjrinidade, e sim sereno > serenidade, pela 

lembran9a do acento em sereno. 

Em contrapartida, as silabas a tonas que nunca 

recebem acento,seja primario,seja secundario,tornam-se as 

mais sensiveis 加  regras variaveis. Isso poderia se aplicar 

as silabas inicia妬, mas seria preciso investigar ma妬  

aprofunadadamente o carater, se a tono permanente ou nao, da 

vogal , cuidado que nao tivemos nesta analise. 

2.2 ・ 5 ・ 1.4 Vogal da Silaba Seguinte 

Como nao poderia deixar de ser, investigou-se o 

papel desempenhado pela presen9a de uma vogal alta na 吐laba 

seguinte no processo de eleva9&o da m己dia em silaba inicial 

de voc貞bulo ・  A vogal alta poderia emprestar seu tra9o alto 
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a m6dia, caracterizando um quadro de Harmoniza9ao Vocalica. 

Segundo Camara Jr. (1984,p.134), ha uma forte 

tend6ncia no portugu6s do Brasil de se mudar o timbre de uma 

vogal pret6nica para harmoniza-lo com o da vogal t6nica, 

determinando a passagem de uma vogal m6dia para alta ou de 

uma alta para m6dia, independentemente da correspond6ncia 

entre elas na posi9ao (anterior ou Pos七erior) ou 

arredondamento. 	E o que acontece com o vocabulo comprido  

(longo), pronunciado como cumprido (executado). Camara Jr. 

(1977) salienta que, em um caso assim, n&o ha neutraliza9 o 

porque a oposi9さo pode ser recriada para que se obtenha 

clareza comunicativa,e,tamb6m, porque uma m6dia pret6nica 

nao se altera em derivados se,no vocabulo primitivo, ela 

for t6nica. 

Nosso estudo mostra que a silaba inicial 6 muito 

sensivel a esse contexto (cf..Tabela 4), ou que a eleva9さo em 

silaba inicial 6 favorecida pela presen9a de uma vogal alta 

na palavra ・ seja t6n比a ou pret6n叱a.Assim sendo, pode-se 

吐zer que a vogal inicial 6 facilmente atingida pelo 

processo de Harmoniza9さo Vocalica. 

2.2.5.1.5 Contexto Fonol6gico 

Coronal anterior 

A consoante coronal anterior apresentou i ndices 

baixos na eleva9さo de ambas as pret6nicas, tanto no contexto 

precedente quanto no seguinte ・ 	Ex.: declarado, enorme, 
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ユota9ao, horario. 

Conforme Chomsky e Halle (1968), " os sons coronais 

s貸o produzidos com a ponta da lingua erguida de sua posi9ao 

neutra; os sons nao-coronajs sao produzidos com a lamina da 

Hngua na posi9ao neutra''(op.C此． ,p.304). 	A l mina da 

Hngua equivale aos tres primeiros centimetros' da parte 

anterior e superior da lingua (Istre,1983,p.16). Al6m das 

dentais e alveolares, as consoantes retroflexas e palato- 

alveolares sao coronais. 

No modelo autossegmental (ver cap.3),que agrupa,em 

classes naturais ，  七ra9os de segmentos com comportamento 

funcional semelhante nos processos fonol6gicos, o tra9o 

coronal carac七eriza o pon七o de articula95o tanto de vogais 

quanto de consoantes que envolvam a frente da lingua como 

articulador 	ativo (Clements, l991,p.78) - 	Opostamente 	a 

［〇 ・U,” ・  vogais caracterizadas como labiais por serem 

produzidas com cons七ri9ao nos lamos,as vogais[Le ， と］  sao 

coronais, produzidas com a constri9ao provocada pela lamina 

da lingua. 

Clemente (1991) observa que assimila96es entre 

vogais e consoantes envolvendo o tra9o coronal ocorrem em um 

numero sign迂icativo de linguas. 	Esse tipo de assimila9貸o 

promove a anteriorjza9加  de vogais pr6ximas a consoantes 

coronais - 

''No Maltes,a vogal nさo-especificada do prefixo 
imperfectivo, normalmente uma c6pia da vogal da 
raiz seguinte(9a),6 realizada como[1] se a 
primeira consoante da raiz for uma obstruinte 
coronal (9b): 
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(9) a. 	 b. 
perfectivo imperfectivo perfectivo imperfect. 

forok 	yo-frok 
	

dahal 	yi-dhol" 

(Clements, 1991,p.85) 

Todavia, o caso que discutimos 6 outro. E o da 

assimila9貸o de altura. Diferentemente do que ocorre com a 

anterioriza9ao, nao ha registros de que seja freqlente nas 

Hnguas a eleva9ao de uma vogal na vizinhan9a de uma 

consoante coronal. Isso leva-nos a concluir que uma 

consoante coronal anterior nao favorece a eleva9ao se o que 

esta em 加go 6 o alteamento por assimila9ao de tra9o. 

Ou seja, 6 possivel atribuir ao tra9o coronal a 

caracteris七ica de preservar as vogais m6dias (cf.Bisol 

1981). 	Resta saber por que as consoantes [5,z], tamb6m 

coronais anteriores, apresentam um comportamento distin七o 

das demais no sentido de propiciar a eleva9ao quase 

categ6rica da m6dia anterior em contextos como 

旦sco la: ：ユscola. A explica9各o mais plausivel para o fen6meno 

evoca uma antiga alternancia entre prefixos no portugu6s, 

como veremos na discuss貸o dos resultados da sibilante. 

Palatal ou Coronal -atterior 

Sob o r6tulo de palatal , foi observado o 

comportamento de palato-alveolares ［着 ， 乞 ， t者， d幻  e palatais 
~ 

[?,l]. Na articula9ao das primeiras, a coroa "da lingua 

entra em contato com a a rea que se estende da regiao 

alveolar at6 o palato duro.'' (Shane,1975,p.34). 	Sさo 
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caracterizadas pelo tra9o[+coronal] e,para d垣tingui-las 

das alveolares-dentais, pelo 	tra9o ［ーanterior] 

(Clements,1991) ・ 	As palatais, por sua vez, resultain do 

contato da fronte da lingua (ou corpo) com o palato duro 

(Shane,op.cit.p.35). 	Assim como as palato-alveolares, 

recebem o tra9o ［ーanterユor] e [+coronal],este ul七imo para 

吐stingui-las das consoantes velares,consideradas dorsais. 

Por ser produzida com o corpo da lingua em posi9ao 

alta ・  a palatal aproxima-se, em termos de semelhan9as 

articulat6rias, das vogais altas,cuja emissao envolve o 

mesmo levantamento de lingua. Isto permite-nos conceber a 

palatal corno uma consoante complexa,que apresenta um tra9o 
1 

vocalico secundario. Exemplifiquemos com ／者／: 

C 

1 
x 

I ［ー  soante 1 

suPr a上aringeo 

cavi『  aie oral 

pontos de C 

voc頁lico [coibnal] 

  

   

abertura pontos de V ［ーanterior] 

1 
[coronal] 

1 
Segundo Shane(op.cit.,p.42),articula9ao secundarね  

6 aquela que se superp6e a ar七icula9ao (prim貞ria) de um 
segmento, modificando-o. 

/者/: 
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(l989,p.27), p6e em evid6ncia a articula9さo secunciarja da 

consoante palatal, que tem realizado o n6 vocalico em seu 

ponto de articula9ao, o [coronal]. 
Assim, 6 possivel dizer que a palatal propicia a eleー  

va9ao das m6dュas pret6nicas porque traz consigo um 七ra9〇
いvoc]que facユ lita processos de esprajamen七o: 

''Eas七ante comum 6 a PALATALIZA9AO onde,al6m da 
constri9胤o primaria, ha um estreitamento 
secundario do corpo da lingua na regiさo 
palatal. 	Conseq 支entemente, 	consoantes 
palatalizadas possuem uma colora9ao de [j] ou 
[i] caracteristica." (Shane, 1975,p. 43) 

Admitimos, ent貸o, que uma consoante palatal, em 

virtude de seu tra9o secundario, o vocalico, pode provocar a 

eleva9ao de uma vogal m6dia vizユnha,embora n貸o o fa9a como 

regra geral. 

Sibilante 

As consoantes [s,z] apresentam, em geral, um 

comportamento bastante favoravel a eleva9貸o da m6dia 
anterior ・  principalmente quando seguem a vogal,em inioio de 

vocabulo. Silva(1989)chega a formular uma regra,a Regra 

Categ6rica de Eleva9ao(op. cit,p.23の， para dar conta da 
eleva9さo de e. que ocorre com grande freg敵6ncia quando a 
吐laba 6 fechada por /S/. Tal tendencia tamb6m foi 

constatada por Castro (1990,p.164) ：  ・  ． as pret6njcas 

anteriores no contexto メメ  _S. sさo altas, (...) sem nenhuma 

realiza9さo variante no mesmo item lexical." 
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Resultados como esses motivaram a analise em 

separado de[S,z]das coronais anteriores em nosso es七udo, 

ja que as 丘  ltimas consoantes,ao contrario das primeiras, 

t6m se mos七rado desfavoraveis a eleva9貸o das m6dias ．  長06808 

dados revelaram. que,na fala ga丘cha,as coronajs sibilantes 

desfavorecem a eleva9ao de Q , tanto no contexto precedente 

(.ofa) quanto nb seguinte a m6dia(ho見pital, moQada). 	Em 

rela9貸o a 旦・  ［S ・ zJfavorecem o al七eamento se ocorrerem aP6S 

a vogal (e旦portivo, dezoito); ja em posi9貸o precedente 

(Qebola), os resultados n&o s議o consistentes a ponto de 

permitir uma generaliza9&o. 

Naro(1973,p.39),ap6s analisar antigos documentos do 

portugu邑s ・  observa que,at6 meados do s6culo XVII, havia 

quatro contextos que exibiam ユー  no lugar de 旦ー  em posi9ao 

inicial・  O primeiro consiste de formas cuja mudan9a 6 muito 

antiga no portugu6s(aetatum>ユdade,germanum>ユrmさo),e que 

constituem・  no maximo,dez palavras. O segundo refere~se a 

vocabulos Cuja silaba seguinte cont6m uma vogal al七a. 

Contudo, como o fen6meno ocorre tamb6m em silabas internas 

de palavras,fica descartada a possibilidade de relaciona一lo 

aposi9&o inicial. 

Outra 'fonte primitiva do[1]em inicio de palavra 6 

o 旦  ortografico colocado diante de grupos come9ando com . 

ユmpuro 	 (Naro ・ op ・ cit・） , como em strIctもs>estrito, 
, Y ． ‘ 	一  splrltus>espirlto ・  que quase sempre se realiza como[1] na 

fala espontanea na maioria dos dュaletos portugueses. 	Naro 

observa que ・ at6 o s6culo VII,a vogal prot6tica era ユ, e 
nao 旦’ o que configuraria uma tend6ncia natural de emprego 
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de uma vogal alta nesse contexto, nao havendo, portanto, uma 

verdadeira alternancia entre 旦ー  e ユー ， mas uma substituj9ao 

quase categ6rica. 

O quarto contexto e o da nasal. Refere-se a evolu9ao 

do prefixo latino .n- em portugues. Segundo Naro (op.cit.), 

e como vimos anteriormente, a evolu9ao normal de in- 6 旦  n- 
v 
（盆ュ七rare>entrar ）・ 	Por6m, alternancias como 旦よユ七rar：はntrar 

foram registradas em documentos dos mais antigos, e devem-se 

a confusao com a evolu9ao erudita de ユ且ー  para ユ丑一．  Al6m 

吐560, a evolu9ao de 旦各ー  para 旦血- ou 旦ユ旦ー , e de insー  
para ens- resultou em apenas uma forma escrita, en＄ー ，  que 

passou a alternar com 旦よユー  e ユ皿ー， onigmnando registros como 

inzemplo e inzame ・  Assim, como afirma Naro (op.cit.,p.40), 

"o portugues do s6culo XVI tinha 旦  - como [i] em 旦  n- e es- 

(a七rav6s de ensー）  e talvez em esCー, mas nさo em outras 

inicユais'’ ・  resultado das alternancias 旦丑ー：：血ュー  e esー： :ensー  

	

::insー：ユ旦ー , 	originadas pela confusきo no emprego desses 

Prefixos. 

	

Essas 	constata96es 	de 	Naro 	interessam-nos 

sobremaneira porque, al6m de just迂icar a confusao no 

emprego dos prefixos que ainda ocorre em portugu邑s, como 

entitulado por intitulado e inquadrar por enquadrar, 

verificada nos escritos de nossos alunos, fornece uma 

motュva9ao hist6rユca para a eleva9ao de 旦  seguュdo de /S/ que 

n5o poderia ser explユcada pela assimila9さo do tra9o 

Ecoronal] da consoante. c omo ja vimos no item que discute o 

papel da consoante coronal anterior (p.73), o tra9o [coro- 

nal], assimilado por uma vogal, provocaria, no maximo, sua 
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anterioriza9ao, como ocorre no maltes, mas nao sua eleva9貸o. 

Assim, podemos 七entatム'amente dizer que n貸o s5o as 

propriedades fonol6gicas da sibilante anterior que segue 旦  

em inicio de vocabulo as responsaveis por sua eleva9&o, mas 

a confusao no emprego de certos prefixos duran七e a evolu9徴o 

da lingua portuguesa, e a vogal prot6tica que, no contexto 

de /S/ impuro, manifes七ava-se como ユ, originando a 

alternancia 旦旦ー：：ユ旦ー．  Em suma, o fa七o de /S/ favorecer a 

presen9a de uma vogal alta nao esta diretamen七e ligado & s 

propriedades deste segmento,mas a mst6ria particular de 

cer七os morfemas ou itens lexicais. 

Porsal  

As consoantes [k,g]mostraram-se favorecedoras da 

eleva9ao das m6dias pre七6nicas em posi9&o precedente 

（旦uste la,guverno, 9M ir ia). Em posi9貸o seguinte (economia, 

piqueno , 加gando ),comportaram-se com neutralidade frente ao 

fen6meno. Os resultados da posi9ao precedente coincidem com 

os de Bisol (1981), que evoca a articula9&o alta da 

consoante para just辻icar esse comportamento. Uma dorsal, 

produzida pelo levantamento da lingua contra o palato mole, 

''pode avan9ar ou retroceder de acordo com a vogal com que 

combina'' 	(op. cit. ,p..98) - 	Conseqlentemente, 	seria 	o 

ajustamento Consoante + Vogal o responsavel pela eleva9ao. 

O dorso 6 a parte da lingua que entra em contato com 

o palato mole quando as dorsais s6o produzidas. 	Consoantes 

como [k,g,n] "s敏o articuladas na mesma regiao que a vogal 
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Eu］・ 	Conseく担entemente, para as velares, o corpo da lingua 

esta no alto e na parte posterior" 	(Shane,1975,p.35). 

Observa96es como essas permitem afirmar que ''certos tipos 

de vogais e consoantes estao naturalmente relacionadas,('...) 

como consoantes velares e vogais posteriores .'' 

(Lass, 19B4,p. 109) 

No modelo de Clements (1991), tanto consoantes 

yelares quanto vogais posteriores s貸o caracterizadas pelo 

tra9o [dorsal]. Tal tra9o restringe-se a "sons que 

envolvam uma constri9ao no centro ou dorso (em oposi9貸o a 

frente) da lingua,assim distinguindo vogais posteriores 

como 	Eu] 	ou Ea] de vogais centrais como [u-] ou [a]" 

(op ・ cit ・ ， P ・ 8の・ 	E importante notar que essa defini9ao de 

dorsal 6 uma defini9ao de ponto de articula9ao que tem base 

nas constri96es articulat6rias das consoantes e das vogais, 

o que possibilita prop6r a exist6ncia de uma classe natural 

de segmen七os dorsais. Isso faria esperar que as regras de 

eleva9貸o de 旦  seriam mais favorecidas do que as de eleva9ao 

de 旦・  Todavia, nos dados,ambas as vogais sさo favorecidas 

pela dorsal precedente, o que se deve, de fato ,a eleva9ao 

do corpo da lingua,ja que vogais altas s貸o pronunciadas com 

o corpo da lingua alto. 

Asshll, quando falamos em sons dorsais, estamos nos 

referindo a sons carac七erizados por um tra9o posterior e 

alto. 	Contudo, nさo ha, pelo modelo que seguimos, nenhuma 

homogeneidade de tra9os que nos pern注ta afirmar a ocorrencね  

de um processo assimilat6rio entre a consoante e as m6dias. 

Comparemos as representa96es(a)e(b),de uma dorsal e uma 



I[soa ［ーsoante] 

C 
I 
x 

Bupraiar ingeo 

caviaaae orai 

讐tos ae じ  I（ユ（；〕工’Ba上」  

V 
I 
x 

r [+voc6jde] 

supralIringeo 

cavidal e oザ  pontos cte u 

vocalico 

vogal, respectivamente: 

a. 	 [k] 
	

b. 	 [e] 
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abertura 

Cab 1] 

[ab2] 

pontos de v 
I 

[coronal] 

[ab3] 

Como vemos, diferentemente do que ocorre com as pala-

tais (p ・ 75)em portugu邑s,ou no caso,ja citado,do malt6s 

(P・ 74 ） ・ nao ha tra9os similares entre os d吐s segmentos que 

possibilitem processos de assimila9さo.E possivel que ha加  

elementos intervenientes que nossa analise nao tenha alcan- 

9ado ・ 	Today垣, os i ndices da dorsal na Tabela 8 (contexto 

fonol6gico seguinte)n o sao altos,o que pode ser indic加  

de que o processo de expans&o da dorsal n貸o seja neste conー  
texto atuante ・ Al6m disso,nさo ha uma quantidade sign迂icaー  

tiva de exemplos que permitam atribuir a dorsal o papel de 

elevar as medias,com exce9ao de palavras como p queno::pjー  

queno, cQlega ::ciilega, esta 丘  ltima bastante frequente em 

outros falares brasileiros que nao o gancho. 



Labia1  

Tamb 6m a consoante labial repetiu o comportamento ja 

verificado por Bisol (1981) no dialeto ga丘cho: os i ndices 

de eleva9ao foram altos paraQ e baixos para 旦，  七an七o em 

posi9さo precedente 	(kuneca) quanto em posi9ao seguinte 

(cuIIler). A pesquisadora (op.cit.,p..96) relaciona o 

comportamento diferenciado da vogal posterior frente a 

anterior a natureza articulat6ria de 旦  e da lab ial. 	A 

passagem de 旦  para j acomodaria a articula9議o da labial e da 

vogal, ja que ji, apresentaria, em principio, labial iza9ao 

ainda maior que .Q. 

As consoantes labiais analisadas sさo as labiais 

[m,p,bJ e as labiodentais [f,v]. No contexto seguinte a 

m6dia, a bilabial[m]considerada 6 a que faz parte da oi比ra 

silaba, como em cosida. Na coda da silaba inicial, como em 

combate, a consoan七e 6 analisada junto a nasais. 	Segundo 

Chomsky (1968,p.304), as labiais s徴o consoantes 

[+anteriores] por serem ''produzidas com uma obs七ru9散o 

localizada a frente da regiao palato-alveolar (isto 6, 

alveolopalatal) da boca''; 	sさo [-coronal] porque 	" s o 

produzidas com a lamina da lingua em posi9ao neutra" 

(op ・ cit ・ ・ P ・ 304); 	e ［ーarredondado] porque " sさo produzidas 

sem um estreitamento do orificio dos labios・・  

(op ・ cit ・ ・ P ・ 309）・  Contudo, essa carac七eriza9さo apresenta 

alguns problemas. 

83 
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''Ela 	falha , 	primeiramente, em 
consoantes labiais (...) a 
labializadas como 	[t'' ] 	e [kw 

relacionar 
consoantes 

], que sao 
[+arredondadas ]. Ela falha tamb6m em moe七rar a 
rela9&o entre labiais e vogais arredondadas, 
desde que as primeiras s貸o ［ーarredondadas ] e 
as 	丘  ltimas, 	C+arredondadas]." 

(Hyman, 1975,p.53) 

Como assinala Clemente (1991), ha fen6menos 

fono logユcos nas linguas,como os processos assimilat6rjos, 

que atestam a proxmidade articulat6ria entre voga比  

arredondadas e consoantes labiais. Ha casos em que uma 

vogal nao-arredondada se labializa se precedida tanto por 

uma consoante lab ial quanto por uma vogal arredondada 

(op ・ cit ・ ・ P ・ 83 ） ・ ou consoantes que s員o labializadas pr6ximo a 

vogaユs arredondadas (op ・ cit.,P.84). Is七o quer dizer que 

como as bilabiais [nl・ P ・ bJ e as labioden七ais [f,v],e vogais 

produzidas com uma constri9ao nos labios,como as voga妬  
arredondadas Cu・ oゆ， a],podem ser carac七erユzadas pelo mesmo 

七ra9o, 	o 	tra9o 	lab ial, conforme se observa nas 

representa95es (a)e(b)abaixo: 

c〇nsoan+e8 qu - -.nvo 1 - em - -. 	os com0 、～'～、J"“レcンにフ  't 亡ニ tニI ivujytブIIl oど  i.aoios como articulador ativo, art iculador 



[labialj 

a. [o] 

V 
I 
x 

r [+voc6jde] 

supralaringeo 

cavidade oral 

pontol de C 

vocalico 

b. 	[bJ 

C 
I 
x 

I [soan七e] 

suprai. 7rユngeo 

caviaacie orγ 

pontos cie U 

I 
[labial] 
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abertura 

［ーabl] 

[+ab2] 

［ーab3] 

pontos de v 

[dorsal] 

O tra9o labial, como 6 proposto por Clements, 

吐erece explica95o para o fato de a combina9さo lab ial+Q ou 

Q+labial ser contexto favoravel para a regra de eleva9貸o, 

contudo ・  exercer 工nflu邑ncユa na modュfica9貸o de 旦． 	Assim, 

podemos dュzer que 6 o tra9o labial,compartilhado por ambas 

Consoante e Vogal ・ o responsavel por esta tend6ncia:de Q 

tornar-se u no contexto de labial. 

Nasa1 

bem presente no sistema "'al ico 一  一ーーーーー  ーー  ’ーノー ‘J','-Jj'-,. V 、J、ー‘ユ山よしレ  I-".) PUェ’1ン1ユgues, sem do Portugu6s, 

Em nosso estudo, nasal foi considerado o segmento na 
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posi9&o de coda da 吐laba inicユal ・  Ex．・ central, controle, 

lembran9a ・  combュna9ao ・  No inicユo da silaba seguユnte,tomouー  

se m e n como labial e coronal anterior, respect ivamente. 

Assim, se o comportamento da nasal s6 foi observado em 

Posユ9&o seguinte a vogal,o que analisamos foi o papel da 

vogal nasalizada. 

A class迂ica9ao de um som como nasal diz respeito ao 

caminho percorrido pela corrente de ar que sai dos pulm6es 

Um segmento [+nasal] 6 produzido com o abaixamento do v6u 

palat mno' permユtindo que o ar passe livremente pela faringe 

nasal. (Lass,1984,p・ 39) Opostamente, os segmentos 

［ーnasal] sao produzidos com a passagem do ar atrav6s da 

cavidade oral,pelo levantamen七o do v6u palatino,que impede 

o fluxo de ar de percorrer a cavidade nasal. 	"Assim, 

consoantes nasais e vogais nasalizadas sao 	[+flasal ]. 
(op.ci七． ) 

O que consideramos 6 a nasalidade, de natureza 

fonol6gica, como observou Camara Jr. (1977,p.36), que 
dュS七ユngue juta de 血n土旦,cユto de cinto, ユ旦豆a de ユ旦nd旦 	A 

quest&o que se coloca 6 por que, se 七anto vogal anterユor 

quanto posterior ocorrem no mesmo contexto,apenas 旦  tem sua 

eleva9ao favorecida quando nasalizada. 

Parece-nos que a explica9ao para este fato repousa na 

mesma motiva9ao hュst6rica que promove o alteamento de 旦  em 

prefixos e em contexto de vogal seguida de /S/,como vimos 

anteriormente ・ 	Trata-se de uma alternancia entre os 

prefixos en- e in-,que ocorria no portugu6s do s6culo xw 

(Naro ・ 1973,P 42), e que aユnda se verュfica na amostra em 
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estudo. 	Evid6ncias que sustentem esse argumento poderiam 

ser encon七radas na observa9ao de contextos de vogal seguida 

de nasal em que a eleva9ao se deu: 

旦皿七or七ava: ：ユn七or七ava 

旦皿tender: :jntender 

entrar : ：ユntrar 

embora::in山ora 

embaixo : ：ユmbaixo 

entao::int員o 

empregada ：ユmpregada 

engenho: :ingenho 

entregar ::intregar 

Contudo, 	quando a vogal e precedida por uma 

consoante, o que desfaz sua semelhan9a com o prefixo, ha 

uma forte tend6ncia de a eleva9さo nao acontecer: 

lembrada tnd6nc垣  sensivel 

  

     

Assim・  6 possivel afirmarmos que a motiva9&o para o 

alteamento da vogal anterior no contexto de nasal 6 a mesma 

que justifica a eleva9貸o de e em prefixos ou seguido de /S/, 

ou seja ・ uma antiga confus貸o entre prefixos que faz parte da 

evolu9さo da lingua portuguesa desde o s6culo XIV. 	N員o se 

trata, P 0ユS ・ de 旦  ser maユs sensivel do que Q ao processo de 

nasaliza9貸o ・  mas,sim,de uma peculiaridade do prefixo com 

esta vogal nasalizada que,por analogia, confundiu-se com 

outro ja existente, e estendeu-se ao contexto n5o-prefixa].. 



2 ・ 2 ・ 5 ・ 2 Vari6veis Extra1ingttistjca5 

2.2.5.2.1 Sexo 

Nos estudos sociolingiist icos, admite-se que homens 

e mulheres apresentem conduta lingi五stica die七inta. De modo 

geral (cf ・ Paiva , 1992),vem sendo atribuida a s representantes 

do sexo feminino a propens員o de favorecer o emprego de 

formas mais prestigiadas nos meios Sociais quando esta em 

jogo a varia9ao estavel ・  No caso da implemen七a9ao de 
inova9さo lingMst ica ・ as mulheres lideram o processo se a 

forma for pres七igiada. Do contrario,os homens assumem o 

papel inovador. 

Sabemos, todayユa ・  que tal hュp6tese nem sempre 己  
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comprovavel. Muitos fatores podem influenciar o 

comportamento lingulstjco de homens e mulheres, como o papel 

que exercem em detem吐nado grupo socユal,ligado a hist6ria 

S6Ci O-CUltural da comunidade a que pertencem. 

Assim, esse comportamento diversificado tem sido 

relacユonado 加  dュferen9as no processo de socializa95o en七re 

homens e mulheres. Pode-se dizer que o processo de 

escolariza9ao atua mais fortemente sobre mulheres que sobre 

homens numa sociedade em que a mulher cabem pap6is que 

exigem uma conduta exemplar ・ como o de respons6vel pela 

educa9&o dos filhos,o que pressup6e uma influencia natural 
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sobre a linguagem em decorrencia de certa aten9ao com a 

fala. 

Estudos variacionjstaa envolvendo as m6dias 

pret6nicas, como o de Silva (1989) e Castro (1990), 

confirmam as tend6ncias mencionadas acima. Segundo Silva, a 

Regra Variavel de Timbre,que produz as variantes 豆  e 亘  na 

fala de Salvador, tem sua aplica9ao favorecida pelas 

mulheres sempre que es七iver em 加go o fator prestigio. Em 

Juiz de Fora, apesar de os resultados nao fornecerem 

conclus6es definitivas, Castro verificou que as mulheres 

elevam mais as m6dias que os homens. E importan七e notar que 

a amostra de Castro 6 cons七ituida de dados da fala eulta, 

onde o papel de preserva9ao da norma de prestigio poderia 

ser desempenhado pelas mulheres. 

Os resultados obtidos por Bisol (1981) para o 

dialeto ga丘cho mostraram-se, com respeito ao papel do homem 

e da mulher,inconsistentes e diversificados , 〇  que nao 

permitiu conferir a variavel sexo uma fun9&o na regra que 

eleva a pret6nica. A 丘  nica exce9&o ocorreu na fala dos 

fronteiri9os, o mais conservadosr doa grupos. A mulher da 

fronteira apresentou i ndices de aplica9貸o da regra 

superiores aos dos homens,o que,segundo Bisol, 	''parece 

insinuar que s貸o elas mais abertas & inova9ao ling技istica do 

que os homens." (op.cit.,p.83) 

Em nossa analise,os mais altos i ndices de eleva9加  

para a variavel sexo ficam por conta dos me七ropolitanos 

ばala culta)e dos italianos,tanto para 旦  quanto para Q 

No primeiro grupo,os homens elevam mais as pret6nユcas que 

Q. 
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as mulheres, o que atribuiria aos homens o papel de 

inovadores, e, as mulheres,de preservadoras das formas 

tradicionalmente tidas como cultas. 

Ja no grupo dos italianos, as mulheres superam os 

homens no uso da vogal alta. Tanto as primeiras quanto os 

ul七imos sao falantes bilingues e fazem parte de uma 

comunidade onde o marido se dedica a s atividades rurais, e a 

esposa encarrega-se da manuten9貸o da casa, al6m da 

supervisao da educa9ao dos filhos. Consequentemente, as 

mulheres t6m um maior contato com falantes de portugu6s, o 

que as torna mais sensiveis a variante alta presente na fala 

coloquial. 

2.2.5.2.2 Etnia 

Comparados aos de Bisol (1981), os i ndices de 

freqてl6ncia obtidas para a variavel etnia na analise da 

直laba inicial mos七raram-se levemente d迂eren七es no que se 

refere a indica9ao do grupo que mais pratica a eleva95o. os 

italianos aparecem em primeiro lugar na aplica95o da regra 

que eleva 旦  , e os alemaes, na que eleva Q . No trabalho de 

msol, o grupo dos me七rapolitanos (fala popular)6 o que 

aplica mais freqlen七emente a regra que eleva ambas as 

pret6nicas ・ 	Em nossa analise,a vogal mais alterada 6 旦，  

naquela,6 Q. Da mesma forma,por6m, os italianos s5o mais 

sensiveis ao levantamento de ., e os alemaes, ao de Q , por 

raz6es que nao iremos perseguir. 	Deixamos regis七rado o 

fato. 



2.3 A Varia9ao Condicionada 

A discussao dos resultados mostrou-nos que cada fator 

investigado no decorrer desta pesquisa apresenta um grau de 

for9a diferente como condicionador da eleva9go das 

pret6nicas: alguns favorecem o fen6meno, outros, tendem a 

inibi-lo. 	Foi possivel perceber, tamb6m, que um fator que 

prop蚊五a o alteamento de Q pode ngo faze-lo em rela9&o a 旦，  
e vice-versa. 

Esse tipo de informa9&o 6 peculiar ao que chamamos de 

Regra Variavel, uma regra cuja aplica9さo resulta de 

restri9&oes variaveis. 	De acordo com Cedergren e Sankoff 

(1974 ・ P ・ 340),enquanto uma regra opcional 6 tradicjonalmente 

escrita como 

91 

x ーーー＞ (Y)/ 

、  
[tra9o A] 

[tra9o B1 
[tra9o I』く  
[tra9o J]I 

[tra9o P1 

[tra9o Q7 
: 

~ 

[tra9o Z] 

ノ  
a regra variavel correspondente 6 a que segue: 

/[tra9o A] 
x ーーー＞ <Y>/1 

、［七ra9o B1 

 

/[tra9o P]1 

1
[tra9o Q1 [tra9o Z] 

[tra9o I] 
[tra9o J] 
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Os colchetes angulados cont邑m a lista dos fatores que 

fazem parte do condicionamento da regra,o que aparece entre 

chaves na nota9ao tradicional. A diferen9a esta no fato de, 

na regra vari vel, os colchetes angulados indicarem que os 

fatores concorrentes estさo em rela9ao de disjuntividade, 

isto 6 , "exatamente um item da lista ocorre em cada ambiente 

de X ・ ” (op・ cit・）  Um fator fora dos colchetes angulados, 

como o 七ra9o Z,6 obrigat6rio: ''deve estar presen七e no 

ambiente para que a regra se aplique.'' (op.ci七． ) 	Nas 

nstas, os fa七ores es七＆o em disposi9ao hierarquica: 	o 

primeiro e o que mais favorece o fen6meno naquela posi9さo,e 

assim por diante. 

Desse modo,para formular a regra vari vel,6 preciso 

saber, pelo menos,quais fa七ores variaveis condicionam o 

fen6meno, e qual o grau de pertin6ncia de cada um deles. 

O programa IVARE,empregado em nossa pesquisa na 

analise quantitativa dos dados (cf.2.2.3.4), fez a sele9ao 

das vari6veis que condicionam a eleva9ao das m6dias, mndiー  

cando, inclusive,quais sao,dentre os conjuntos de fatores 

selecionados, os mais fortes condicionadores do fen6meno. 

Dessa sele9ao, ja anteriormente apresentada (2.2.4.2.2), 

extraImos generaliza96es para determinar, independentemente 

de etnia ・ que fatores fariam parte da regra variavel para 

cada vogal. 

Para a vogal Q,as variavejs selecionadas foram, em 

ordem de importancia: 1) Contexto Fonol6gico Seguinte, 2) 
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Tipos de Silaba, 3) Distancia da Silaba T6nica, 4) Contexto 

Fonol6gico Precedente e 5) Vogal da Silaba Seguinte. 

Na variavel Contexto Fonol6gico Seguinte, as 

consoantes pala七al e labial sさo relevan七es; na variavel 

Tipos de Silaba,o fator silaba pesada;na variavel Contexto 

Fonol6gico Precedente, as consoantes dorsal e labial; na 

var ia vel Distancia da Silaba T6nica,a menor das distancias, 

isto 白  , a contigua a t6nica; e, na variavel Vogal da Silaba 

Seguinte, o fator vogal alta. 

Em se tratando de formula9ao de regra, temos de 

deixar claro que, com exce9さo de um caso - o da eleva9議o 

de 旦  antes de /S/ e /N/ ー  nao ha regra especifica que 

atinja exciusivamente a silaba inicial, objeto de nosso 

estudo ・  O que nos preocupa saber 6 o quanto a vogal em 

s laba ir豆cial 6 sensivel a eleva9ao casual,ou se ela seria 

comandada pela Harmonia Vocalica. Os resultados obtidos, 

entao, permitem-nos somente apontar quais sao os contextos 
1 

mais favoraveis para a eleva9ao da pret6nica em silaba 

inicial, independentemente de regra. 
2 

Assim, para Q,temos o seguinte: 

1 
A aus己ncia de cer七os contextos nas representa96es 

n&o significa que sejam irrelevantes frente ao fen6meno, 
apenas que,para aquela vogal,nさo cons七ituem os mais fortes 
condic ionadores.No caso do fator silaba pesada,a ausencia 
na regra de Q se jus七ifica por nossas suspeitas de nさo ser 
ele o condicionador, mas a qualidade do segmento na coda da 
旺laba, suspeita que n o perseguimos for falta de recursos 
computacionais no momento enlque rodamos os programas. 

2 
Os 七ra9os que caracterizam vogais e consoantes,pelo 

moaeio autossegmental, sao discutidos no capitulo 3. 
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V 
~ 

+dorsal 
ーab1 
+ab2 
ーab3 

> <ーab2> / # (C ) 	  C 	V 

	

l l ' , 	 ノ  1 、  r一 

	

ノlabiaA ノ 	、ノpalataA たab 1 
やorsay く dュst ・ 17\labi ai ガーab3 

ーab3 
+ac 

A representa9ao pode assim ser lida: 

A vogal Q torna-se variavelmente u,em silaba inicial 

de vocabulo, sobretudo por influ6ncia das consoantes labial 

e dorsal precedentes,e da palatal e labial seguintes. 	A 

eleva9ao da m6dia 6 favorecida pela presen9a de uma vogal 

alta na silaba seguinte,preferencialmente t6nica. 

A formaliza9さo acima pode ser tomada como uma 

representa9ao parcial da Harmoniza9ao Vocalica,quando Q 6 a 

vogal assimilada, no sentido de que a vogal alta, quando 

presente, pode elevar a m dia. A d迂eren9a aqui 6 que a 

vogal assimiladora tamb6m esta entre colchetes, como os 

dema加  con七extos, o que mostra nao ser obrigat6ria sua 

presen9a para que o fen6meno se d6. 

No que se refere a 旦,das variaveis selecionadas para 

os d迂erentes grupos obtivemos os seguintes conjuntos de 

fatores a serem levados em conta na formula9さo da regra vaー  

riavel : 1) Contexto Fonol6gico Precedente, 2) Contexto Fo- 

nol6gico Seguinte, 3) Vogal da Silaba Seguinte, 4) Tipos de 

S laba e 5) Prefixo. Na variavel Contexto Fonol6gico Prece- 

dente, o fator ausencia de ataque e as consoantes dorsal e 

palatal mostraram-se relevantes a eleva9議o de 旦；  na variaー  

vel Contexto Fonol6gico Seguinte, as consoantes palatal, 

sibilante e nasal; na variavel Vogal da SIlaba Seguinte, o 

fator vogal alta; em Tipos de Silaba, a silaba pesada; 	e, 



fato 

Bilaba 
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na vari vel Prefixo, o fator com prefixo. 

De acordo com essas informa96es, temos: 

V 

  

＞  くーab2> / #(C)  	C 

/ 10 	、βュlpe sいai二七a 
< uorsa上， )\pre土ユxoノ＼sibユ」・  
\paiata上！ 	 、  

 

V 

   

    

+Coronal 
ーab 1 
+ab2 
ーab3 

 

ーabi 
ーab2 
ーab3 

  

      

      

L邑ーse: 

A vogal 旦  torna-se variavelmente j.,em sIlaba lnicial 

de vocabulo, sobretudo quando n&o precedida por consoante. 

Tamb6m pode receber influ6ncia da dorsal e da palatal 

precedentes ・ 	As consoantes palatal e sibilante seguintes, 

assim como uma vogal preferencjalmente alta, favorecem a 

eleva9ao de 旦．  E mais susce七lyel de elevar-se a. vogal que 

ocorre em silaba pesada, com "status '' de prefixo. 

As duas formalユza96es acima mos七ram, en七ろo, os 

contextos em que ha maior probabilidade de a eユeva9色O da 

pret6nica em sIlaba inicial ocorrer,sem a pre七ens名o de que 

sejam tomadas como regras. Em termos gerais,o que de fat0 

nosso trabalho revela sobre a eleva9ao das m dias cm 61laba 

ユnユCユai de vocabulo no falar gaucho pode assim ser re 3U-rflュdo ・  

a) a vogal Q em silaba sem ataque tende a ser 

preservada; 

b) a vogal Q precedida ou seguida de lab ial ou 

palatal fica sensivel a eleva9ao; 

c) a vogal 旦  , em silaba sem ataque, seguida de /s/ ou 

nasal izada 	(seguida de /N/), 	eleva-se 	quaSe 
	que 

de /S/ ou 
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categoricamente; categoricamente; 

d)a vogal 旦  em prefixos eleva-se o mais das vezes. d) a vogal a em prefixos eleva-se o mais das vezes. 

O quadro abaixo mostra, sobre o n丘mero total de 

ocorr邑ncias, o percentual de elevaQさo em nossa amos七ra: 

0 quadro abaixo mostra, sobre o número total de 

ocorrências, o percentual de elevaQão em nossa amostra: 

Quadro 05 - Total de eleva9さo Quadro 05 - Total de elevação 

VOGAL E VOGAL 0 

Contextos 
analisados 12.054 7.567 

Contextos em que 
houve elevação 4.227 1.896 

Percentual de 
elevaQão 35,06% 25,05% 

Como se percebe, o emprego de vogal alta em silaba 

ユnicial na fala ga丘cha nao 6 muito frequente,o que indica 

uma tend6ncja geral de preserva9ao das m6dias, fa七o ja 

observado por Bisol (1981)na pauta pret6nica interna. 

Quanto a qualidade da vogal, pode-se dizer que . tende a 

elevar-se mais que Q. 

Como se percebe, o emprego de vogal alta em silaba 

inicial na fala gaúcha não muito freqüente, o que indica 

uma tendencia geral de preservaQgo das médias, fato já 

observado por Bisol (1981) na pauta pretônica interna. 

Quanto & qualidade da vogal, pode-se dizer que .2. tende a 

elevar-se mais que 



3 AS ALTERNANCIAS NUMA PERSPECTIVA AUTOSSEGMENTAL 

Ha, na fala gaacha,uma regra especifica para a 

e leva9&o em silaba inicial,e uma regra geral para silabas 

pre七6n i cas ・ 	Como vimosllo capitulo anterior, 旦  inicial 6 

levantado se seguido de IS! ou /N/, fato qja aludido na 

li七eratura ・  A regra de Harmonia Vocalica, que se aplica a s 

pre七6nicas internas (cf.Bisol 1981)tamb6m afeta a m6dia em 

silaba inicial. Tentaremos analisar estes dois fatos a luz 

da Fonologia Autossegmental. 

3.l A Teoria A北ossegmenta 1 

O desenvolvimento dos estudos fonol6gicos do 

discurso humano, neste s6culo, deve-se 色  descoberta de que 

os fonemas n貸o sさo os constituintes m nimos na analise 

fonol6gica, mas as propriedades simultaneas dos fonemas, 

denominadas 、  tra9os' (Clements,1985,p.225). 	Cada som da 

fala resulta da combina9ao desses tra9os, que n貸o s貸o 

espec比icos de uma so llngua, mas universais, isto 6, 



98 

potencialmente presentes em todas as linguas do mundo. 

O termo 、 feixe de tra9os 一  foi utilizado para defiー  

fir fonema pelo americano Leonard Bloomfield em sua obra 

"Language', de 1933. Os europeus Nikolai Trubetzkoy e Roman 

Jakobson, fundadores do Circulo LingMstico de Praga,tamb em 

conceberam o fonema como uma 、  classe de tra9os ー . Trubetzkoy 

tentou dar um 七ratamento fonol6gico a contrastes fon白ticos 

(Hyman,1975,p.29), como no caso de /p/ e fbi, ambas oclusi-

vas labiais orais,mas opostas pelo tra9o de sonoridade. 

Jakobson, por sua vez, buscou desenvolver um modelo fonol6- 

いco que peru注七isse prever somente as opo誠96es encontradas 

nas linguas(op.cit.,p.30). 

At6 este ponto, como observa Clemente (op..cit.), 

nenhum fon6 logo hayユa se referido a organiza9ao interna dos 

tra9os. A 、パsao do fonema como um feixe ou classe de 七ra9os 

peru注tia, inclusive, que se pudesse a ele atribuir uma 

desorganiza9ao e falta de es七rutura ineren七e. Nem mesmo o 

trabalho desenvolvido por Chomsky e Halle (1969), com tra9os 

binarios dispos七os em colunas nas matrizes fonol6gicas, 

contribuiu para esclarecer como esses constituintes se 

organizam ou se eles obedecem a algum tipo de hierarquia. 

N貸o se pode negar que o modelo transformacional padr敏o 

permitiu a formaliza9貸o matematicamente simples e elegante 

das regras fonol6gicas. Contudo, essa mesma for9a 

formalizadora constituiu um dos problemas do modelo: 	as 

regras poderiam resul七ar em represen七a96es fonol6gicas malー  

formadas, cuja exis七6ncia nunca fora comprovada nas linguas 

do mundo. 
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Outro 	problema 	implicado 	pelo 	modelo 

transformacional, segundo Clements (op.cit. ,p.226), 	diz 

respeito a concep9ao de tra9o. Os fonemas nas matrizes sao 

definidos pelo conjunto de valores que ocorrem em sua 

coluna ・  Isto leva a 、吐sao de que a) os 七ra9os fonol6gicos 

sao simultaneos,sem qualquer estrutura9ao ou hierarquia, e 

b) de que os tra9os n敏o sao entidades com habilidade de se 

expandir ou contrair ao longo de uma coluna, mas categorias 

as quais entidades sさo atribuIdas. 

Todavia, a observa9Ao de certos 七ipos de regra nas 

Hnguas, como de assimila9きo,revela que alguns grupos de 

tra9os se comportam como uma unidade, com autonomia, nos 

processos fonol6gicos, o que implica alguma esp6cie de 

estrutura ou hierarquia ・  O modelo autossegmental prop6e-se, 

justamente, a七ribuir organiza9ao hierarquica a representa9さo 

de tra9os, em fun9ao de seu compor七amento nas regras 

fono l6gicas. 

3.1.l A Estrutura de Tra9os 

No modelo autossegmental, os tra9os podem ter 

comportamento de entidades reais e representam o mecanismo 

de produ9さo do som・ Esses 七ra9os sao agmユpados em classes 

(n6s de classe), que revelam o comportamento funcional dos 

tra9os como unidades nas regras fonol6gicas e sao dispostos 

em uma estrutura hierarquica de a rvore. A estrutura 

representa o fato de que nem todos os tra9os podem ocorrer 
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livremente, expressando tal depend6ncia atrav6s de rela9うes 

de dominancja. 

A representa9ao arb6rea consiste de n6s 

superordenados, os .n6s de classe', sob os quais sao 

agrupados os tra9os. Os n6s de classe, por sua vez, sao 

dominados pelo Th6 da raiz', que 6 o n6 mais alto da 

estrutura e expressa a unidade fundamental do segmento 

analisado. Disso resulta uma representa9ao em camadas (do 

ingl6s "tiers"), que est貞  de acordo com a natureza 

componencial dos sons da fala: 

x 
[ voc6lde 

raiz aproxlmante 

oante 

ノ煮eono] (asp nado] [glotatizado] 

．ノイ  ． 	 Lnasau caviaaoe onat 

pontos de C 

[cont fnuo] 
f 

[coronaL] [dorsaL] [radicaL] [LabiaL] 

I 

	

voc白lico 

[anterior]] 	 ab・ rtura 

pontos de V 
[abi) 

[coronal] (radical] [do}sat] jIbia(] 
[ab2] 

[ab3] 

Figura 2 - Estrutura de um segmento (Clements 1991) 
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Os n6s de classe s貸o o n6 laringeo, o supralaringeo, 

o n6 da cavidade oral, o do ponto de articula9&o das 

consoantes (doravante 、  pontos de C ー ), o n6 vocalico, que 

domina o n6 de abertura das vogais, e o n6 do ponto de 

ar七icula9ao das vogais (doravante 、pontos de V'). A 

exist6ncia desses sons corresponde ao aparato de produ9ao 

dos sons da fala: 

''- . . que 	envolve a coordena9ao 	de 	gestos 
s imultaneos e que parcialmente se sobrep6em 
(.. . ) 	Por exemplo, pode-se manter 	certa 
configura9ao constante no trato oral, digamos, 
aquela apropriada para a produ9さo da vogal[a], 
enquanto muda-se o tipo de configura9ao 
laringea, ou a posi9さo do v6u palatino.'' 
(Clements, 1985,p.229) 

Os n6s de classe (laringeo, pontos de C, etc.) nさo 

tem conte丘do intrinseco, mas sao definidos pelos tra9os que 

dominam (Clements,1989,p.02). No n6 da raiz, sao marcados 
1 

os tra9os voc6ide ・ aproxjmante e soante,de classe maior, 

que ・ por esta raz5o,nunca esPraiam, isto 6,nao sao asshniー  

lados por outros segmentos. Esses tra9os correspondem a 

sonoridade relativa de um segmen七o no que diz respeito a 

estrutura de uma silaba: quanto maユor a sonoridade,maior a 

possibilidade de o segmento ocupar o pico snab ico. Conforー  

me vimos anteriormente (cf.2.2.5..1.2), vogais e glides sao 

mais sonoros que liqu idas,que sao ma妬  sonoras que nasais, 

que apresentam maior sonoridade que obstruintes,sendo estas 

as de m nima sonoridade, ou 	sonoridade zero. .lsl 

1 
一一 	， , A pa叫9ao des七as tr6s categorias ainda constitui urn proojema em cl.ユscussao na Teoria. 
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Assim, uma vogal e uma obstruinte seriam marcadas na 

raiz como (a) e (b), respectivamente: 

(a) 	X (b) 	X 
~ ~ 

raiz +voc6ide 
+ aproxjman七e 

raiz -voc6ide 
ーaprox imante 

+sonorante ーsonorante 

O X corresponde a uma unidade temporal, necessaria 

para explicar, por exemplo, segmentos africados, que 

apresentariam duas raizes e apenas um tempo: 

x 
／、× 

r 	r 

[l 

O n6 laringeo domina os tra9os [sonoro], 	[aspirado] 

e 	[glotalizado].. A exist6ncia de um n6 laringeo distinto 

do supralaringeo obedece a circunstancia de que 	・ regras 

podem afetar os tra9os supralaringeos como uma unidade sem 

afetar os tra9os laringeos" (Clements,1985,p..233). 

O n6 supralaringeo domina cavidade oral e o tra9o 

[nasal]. 	A cavidade oral domina [cont inuo] e o n6 dos 

pon七os de C, defimdo pelos 七ra9os articuladores [labial], 

[dorsal], 	[radical] e [coronal]. Este 丘  ltimo apresenta 

tra9o subarticulador,que 6[anterior]. 

Al6m dos tra9os articuladores, o n6 dos pontos de C 

domina o n6 vocalico, que, por sua vez, compreende as mesmas 

ramifica95es do n6 dos pontos de C, acrescido das aberturas 

das vogais. 
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3.1.2 Os Tra9os 

Segundo Clemente (l991,p.79), o tra9o [labial] 

caracteriza os sons cuja articula9&o envolve os labios.. 	Em 

portugu6s, esses sons sさo /p,b,f,v,m/. Os sons coronais 

envolvem a frente da lingua, como na produ9ao de 

パ・ d声,z,n, l,r,予  ／, coronais anterユores, e de ／者,老,i澄ん  

palatais・  O tra9o [dorsal]caracteriza sons produzidos com 

o corpo da lingua levantado, como /k,g/. 	Os sons que 

apresentam tra9o radical resultam de uma constri9&o na parte 

mais baixa da faringe,e sao fonologicamente inexistentes no 

portugu己s. 

No modelo autossegmental, o mesmo conjunto de tra9os 

de ponto de articula95o caracteriza vogais e consoantes. 

Assim, conforme Clements (op.citj, [labial] caracteriza 

vogais que envolvam os labios (voga比  arredondadas); 

[coronal], aquelas que envolvem a fronte da lingua (vogais 

frontais e retroflexas); [dorsal], as que envolvem 

constri9ao no centro ou parte posterior da lingua (voga妬  
pos七eriores ); [radical], vogais produzidas com uma 

constri9ao na parte mais baixa da faringe e voga妬  

far ingal年adas ・  Em portugues, ／。 ,U， 。／  sao vogais labiais, 
1 

/a,o,U ,..)/,vogais dorsais,e /i,e,e/,vogais coronais. 

Na a rvore, apesar de os mesmos tra9os serem 

utinzados para consoantes e vogais,eles localizam-se 	em 

1 
r, 	 A vogal /a/ pode ser caracterizada como [radical]. 
Yorno . es三e Fra9o一 nao e土onol6gico em portugues,optamos por 
inciuir /a/ na C上asse das dorsais. 



[b] 
I 

raユz 

pontos de C 

[labial] 

[o] 
I. 

raユz 

pontos de C 

vocalico 
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planos diferentes ・  ” ・・・ o n6 dos pontos de V liga-se ao dos 

pontos de C atrav6s de um n6 vocalico 一  intermediario, que 

七amb6m domina os tra9os de altura das vogais llgadas sob o 

n6 de 、  abertura' (Clements, 1991,p. 78). A segrega9貸o I entre 

pontos de V e pontos de C 6 necessaria para expressar o fato 

de que os tra9os de vogais e glュdes espraiam-se, isto 6, sao 

assimilados mais livremente do que os tra9os de consoantes. 

Assim, o mesmo tra9o deve ser colocado em planos d迂erentes 

se ele caracterizar uma consoante ou uma vogal, como se v6 

nas representa96es abaixo em rela9徴o ao tra9o labial: 

pontos de V 

[labial] 

abei、tura 

Como resultado dessa unifica9ao , 七ra9os sup6rfluos 

como [posterior] e [arredondado] sao eliminados da 

carac七eriza9さo das vogalS,e o model〇  consegue dar conta do 

fato de consoantes e vogals fazerem parte de classes 

naturais, como consoan七es labiais e vogais arredondadas, 

carac七erizadas pelo tra9o [lab I al]. 

Outra solu9Ao elegante fornecida pelo modelo diz 

respeito a representa9ao das articula96es secundarユas, como 

a resultante de palataliza9ao,atraves da intera9言o de 
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tra9os 	(primarios)dos pontos de C e tra9os (secundarios) 

dos pontos de V: 

[tyJ 
I. 

raユz 

pontos de C 

[corona石一一～  
~~～、  

pon七os de V 

[cor』  nal] 

abertura 

(Clements, 1991,p.78) 

voC' vocalico 

Ha ・  ainda, os tra9os de abertura, tamb6m dominados 

pelo n6 vocalico, que Clements (1989) prop6e para substituir 

as alturas das vogais. 

3 ・ 1・ 3 As Alturas das Vogais e o Tra9o de Abertura 

At白  o modelo autossegmerital e a geometria de tra9os, 

a busca por tra9os binarios que provassem ser adequados a 

descri9ao das alturas das vogais constituiu tarefa d迂icil. 

As primeiras propostas, como a de Jakobson e Halle 

(Hyman ・  1975 ・ p ・ 35), pem注tiam que o tra9o binario de altura 

das vogais ・  o tra9o[compacto], funcionasse como tra9o 

七ernario, o que vinha a ser uma anomalia do modelo. 

Outra proposta, a de Chomsky e Halle (1968), traz 

dois tra9os de altura vocalica, [alto] e [baixo], o que 

tamb6m mostra-se problematico. Entre outras dificuldades, a 
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principal delas, segundo Hyman (op. cit.,p.56), reside na 

combina9ao de tra9os permitida pelo modelo. Em um sistema 

de cinco vogais, como o do espanhol /i,u,e,o,a/, /i,u/ sさo 

caracterizados pelos tra9os [+alto,-baixo]; 	/e,o/, como 

vogais [-alto,-baixo]; /a/ recebe os tra9os [ーalto,+baixo]. 

A questao que se coloca 6 que, se o modelo permite a 

combina9さo de tra9os [-alto, -baixo], como evitar que 

origine tamb6m *[+alto,+baixo], combina9ao possivel na 

l6gica, mas impossivel fisiologicamente? 

Problemas como esse deram origem a novas 

investiga96es a respei七o da natureza das vogais. 	Conforme 

observa Clements (1989,p.20), nos sistemas de tra9os nさo- 

b ユnar工os, ''a altura das vogais forma um parametro ac丘stico 

a articulat6rjo uniforme, com um n丘mero potencialmente 

ilimitado de valores. Nesse parametro, as distin96es de 

altura formam uma s6rie de graus ordenados''. Nesse sentido, 

a altura das vogais caracteriza-se como TOM, cujos 

d迂eren七es registros organizam-se hierarquicamente em 

I豆veis,que se agrupam em classes na七urais. 

Clements (op ・ cit・） observa, ainda, que,nas regras de 

assimila9さo de tom,os tra9os espraiam como unidade. 	Esse 

ultimo aspecto, somado a id6ia de uma organiza9さo 

merarquica, sugere que a nota9ao de matriz seja substitiパda 

pela da a rvore ・  onde os tons sejam ligados a n6s, que 

espraiam nos processos asslmilat6rios: 



A B C D 

ai 

al七o baixo baixo 
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n6 tonal 

filal al話  

fila 2 

(Clements,op.cit. ,p..21) 

Clemente segue a mesma estrutura formal das alturas 

de 七om para tra七ar das alturas das vogais. 	Primeiramen七e, 

ele prop6e que um u nico 七ra9o,o tra9o[aberto ], ''divida as 

vogais em dois registros primarios de altura,mais alto e 

mais baixo" (op. cit.), que podem ser subdivididos quando os 

sistemas 七iverem mais de duas alturas vocalicas,como 6 o 

caso do portugu邑s,que recebe a seguinte representa9&o: 

 

ユ， 1ユ  e,o 

aberto 1 

aberto 2 

aberto 3 

  

  

As d迂erentes alいiras vocalicas est&o em rela95o 

merarquica, ja que a perda(por desligamento)de um tra9o 

em nivel superior, como o [aberto 2], acarretaria a perda 

ai比omatica do 七raco no1豆yel imediatamente inferior, o 

[aberto 3]. As subdivis6es de altura, isto 6 , o n丘mero de 

aberturas de um sistema,podem ser tantas quan七as forem as 

alturas vocalicas die七inguidas pelos indwiduo& 

O que Ciements considera bastante relevante nesta 

propos七a 6 que ela conforma-se a escala de sonoridade "de 
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uma maneira muito natural" (op.cit.,p.24). Em uma lingua 
1 

com quatro alturas vocalicas, como o portugu6s , temos: 

O N L I E/ A 

一 	ー 	＋ 	aberto 1 

ー 	＋ 	+ 	aber七o 2 

ー 	ー 	ー 	＋ 	+ 	+ 	voc6ide 

ー 	ー 	＋ 	+ 	+ 	+ 	aproximante 

ー 	＋ 	+ 	+ 	+ 	+ 	soante 

6 	5 	4 	3 	2 	1 

o = obs七ruinte 	 I = voc6ide alto 
N = oclusiva nasal 
	

E = voc6ide m6dio mais al七o 
L = lIquida 	 と = voc6ide m6dio mais baixo 

A = voc6ide baixo 

(Clements, op. cit .) 

Figura 3 - Tra9os de abertura na escala de sonoridade 
universal 

Como vimos na se9ao 2.2.5.1.2, a escala de sonoridade 

6 universal e, a partir dela, as linguas selecionam e 

organizam seus padr6es silabicos. Clements quer mostrar, 

quando chama a七en9貸o para o Lato de que os tra9os de 

abertura conformam-se a escala de sonoridade, que sua 
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proposta n.o peca pela abstra9.o,sendo mais''natural" que 

as anteriores . medida que encontra comprova9go nas linguas 

do mundo. 

Quan七o . localiza9.o dos tra9os de abertura na 

arvore, Clements (op..cit.) prop6e, assim como ocorre nas 

representa96es de tom,onde os tra9os ligam-se a um n6 tonal 

comum, que os tra9os de vogal sejam ligados a um n6 de 

altura vocalica, o n6 de ABERTURA. Como vimos 

anteriormente, o n6 de abertura liga-se ao n6 VOCALICO, que 

tamb6m domina o n6 dos PONTOS DE V (cf.Clements 1991): 

VOCALェ  CO 

abertura 	 pontoS de V 

    

[ab l] [con〕  [rad] [d6r] [I'.b] 

Cab 2] 

[ab 3] 

Os processos de assimila9ao envolvendo apenas a 

abertura ・  como o de Harmonia Vocalica,s.o explicados pelo 

desligamento de tra9o e espraiamento. E o que 

representaremos adiante,ap6s tratarmos de algumas regras e 

principios que regem as opera96es na ai比ossegmen七al. 

3.1.4 Regras e Pi吐nc ipios 

Conforme Clements (l989,p.5), s.o tr己s as subteorias 

que constituem a estrutura te6rica do modelo autossegmental.. 
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A primeira,a teoria das represen七a96es, determina 

quais as configura96es fonol6gicas consideradas 

universalmente bem-formadas e admissiveis nas linguas,e que 

s貸o em n丘mero de tr6s: a) a dos segmentos simples, com uma 

unidade de tempo e uma raiz; b) a dos segmentos geminados, 

com duas unidades de tempo e uma raiz; c) a dos segmentos 

de contorno, que possuem uma unidade de tempo e duas raizes: 

a) 	[t] 
	

b) 	[tt] 	 c) 	[tb] 

x 
I ra工z 

x x 
\/ 
raユz 

x 

raて二履ミ乞  

1a s1 

la = laringeo 
Sl = supralar ingeo 

Essa teoria prev己  que qualquer n6 pode estar ligado a 

dois ou mais n6s acima dele,ou seja,a n6s em uma camada 

mais alta, como ocorre no espraiamento de um tra9o, mas 

proIbe a ram迂ica9ao de um n6 a camadas mais baixas, como 

em (b), que difere de (a), um n6 nao terminal: 

a) A ,,,,B 

C 

b) 	A 
／ハ＼、  

B 	C 

6 admissivel n貸o 6 admissivel 

(Clements, 1989,p.7) 

Se uma configura9ao como (b) for criada por 

espraiamento ・  ela deve ser eliminada. Ha crit6rios para 

elimin -la (ver Clements, 1989). 
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especifica quais sao as opera96es elementares tomadas como 

base para determinar a estrutura das representa96es de 

A seL111YPI subteoria 6 a t'ori- da8 'Jレb '-44 4 I.). 	L LA Li Li ン  LI J.. J 《ユ 	cニ  くユ 	しtゴ9L1d. 	uab 	regrae, 	que regraB, 

tra9o. Essas regras elementares s貸o afirma96es de 

nao s&o compostas regularidades observadas na fala(...)que 

de outras regras''(op ・ cit.). Tais opera96es n&o ultrapassam 

as elencadas abaixo: 

a.espraie X 

b. desligue X 

C. insira X 

d. apague X 

e. divida X 

f.fa9a a fus貸o de X,Y 

g.permute X,Y 

h. mapeie X em Y 	 'C l RmFユ γ、十只 19Rq ，、  7 、  

Essas opera96es caracterizam, respect ivamente, as 

regras de assin吐la95o, dissimi la9&o,ep邑ntese, apagamento, 

nssao, fusao,metatese e associa9ao de tons. 

Dentre os elementos de uma regra, al6m de uma ou 

mais opera96es elemen七ares, devem cone七ar a) a 

especifica9貸o da configura9ao estrutural, b)um n6 agente, 

C) o dominio da regra, e d)o modo de aplica9ao: se 6 

obrigat6ria ou opcional. 

A terceira subteorja, a teoria das deriva96es, 

compreende principios e conven96es que definem como devem 

(Clemente, l989,p.7) 

Ber a8 estruturas bem-formadas resultan七es das 

representa96es ・  Entre eles,es七a o Principio de Preserva9加  



112 

do Sis七ema, que proIbe as regras de criar es七ruturas que 

吐olem condi96es de boa-forma9 ao,universais ou particulares 

de uma lingua ・  Esse principio evita que as representa96es 

originem segmentos ou seqti6ncias de segmentos inexistentes 

na lingua em que stao. 

A naturza dos autossegmentos adjacentes em uma mesma 

camada 6 definida pelo Principio do Contorno Obrigat6rio 

(Leben 1973).. Segundo esse principio, uma camada nさo pode 

comportar dois autossegmentos id邑nticos, que devem, assim, 

ser reduzidos a apenas um segmento (McCarthy 1986). 

Ja a conven9さo das Linhas Cruzadas (Goldsmith 1976) 

prev己  o apagamento de linhas de associa9さo que venham a se 

cruzar durante a deriva9ao. Ou seja, ela proibe o 

cruzamento de linhas. 

}-ia outros principios e conven96es, como a Conven9きo 

de Poda (Clements 1989), que remove a mais velha de duas 

ram迂ica96es em uma configura9ao ram迂叱ada. Todos buscam 

'expressar regularidades das representa96es fonol6gicas em 

consideravelmente o grau de abstra9ao e arbitrariedade que 

decorreria das possibilidades explanat6rjas oferecidas pelo 

pr6prio modelo. 

Do que foi exposto, percebe-se que, dando autonomia 

aos tra9os, agrupando-os em classes e organizando-os 

merarguicamente em uma estrutura de camadas e, ainda, 

restringindo as regras elementares a um conjunto de 

representa96es bem-formadas, o modelo autossegmental busca 

tCd1S aS l..------,. (OP .c it.,P .9', 、ハJ '_4cユにつ 	くユロ 	上.Lugud3 	(op ・ Cユt ・ ， p ・ U), 	o 	que 	reduz 
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tratar com o maximo de naturalidade os processos 

fonol6gicos: todos os processos naturais sao definidos como 

uma opera9ao autossegmen七ai,uma s6 manipula9邑o da a rvore. 

Outro aspec七o importante a salientar 6 que,baseandoー  

se na realidade articulat6ria dos sons da fala, o modelo 

consegue proceder a uma apropriada integra9ao entre 

considera96es linguisticas e extralinguist icas. 

3.2 A Representa9ao Au七ossegmental 

Nesta se9ao,representaremos, pelos moldes da Teoria 

Autossegmental, as duas regras mencionadas no inicio deste 

capitulo, que afe七am as m6dias em silaba inicial: a de 

Harmonia Vocalica e a da eleva9ao de e diante de /N/ e /S/. 

3.2.1 A Harmonia Vocalica 

Os resultados de nosso es七udo referentes ao 七ipo de 

vogal presente na silaba seguinte 色  inicial demonstram que, 

ainda que nao se configure como 〇  principal condicionador, 

uma vogal alta favorece a eleva9ao das m6dias. Esse tipo de 

fen6meno, que nasce da tentativa de un迂ormizar as alturas 

das vogais quando uma vogal alta es七a presente no contexto, 

recebe o nome de Harmonia (ou Harmoniza9ao) Vocalica. 

No modelo autossegmental, a Harmonia se da por 

expans貸o de tra9os da vogal alta seguinte. Como processo de 

ass imi la9ao,envolve uma operao邑o de espraiamento, indicada 



suprat arfngeo 

(sonoro] 
(-na'sal] 

supralarfngeo 

(sonoro] 
(-nasal] 

cavidade oral 

pontos de C 

1 co 

(-ab3] 

cavidade oral 

pontos de C 

voc自 lico 
ご“~～一  

pontos de V 

I 

~-～一～一-~-～一～一～、、一  abert6ra 
pontos de V 

I 

abertura 

(-ab3] 
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H armonia, temos, a seguinte representa9ao, que vale para a 

vogai an七erior e para a pos七erior: 

fe'o Ji'U} 

V 
	 C 
	 V 

x 	 x 

R (+ voc6ide] 

lar ngeo  

R (+ voc6ide] 

しar ngeo 

［ち  

1Pelo modelo que adotamos, nao ocorre cruzamento de 
linhas com a consoante intervocalica porque a opera9ao 
envolve o n6 vocalico e sua ramifica9ao mais baixa. 
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O n6 de abertura da vogal alta seguinte espraia para 

o n6 vocalico da m6dia precedente, que tem seu tra9o 

[+aberto 2] desligado e automaticamente preenchido por 

[-aberto 2], da vogal alta. Assim, a m6dia, [-abl,3 +ab2], 

eleva-se, tornando-se [-abl,2,3] por assimilar os tra9os de 

abertura da vogal alta. A principal altera9ao sofrida pela 

vogal fica por conta do tra9o[+aberto 2],que passa 	a 

［ーaberto 2],conforme a caracteriza9員o da vogal alta. 	Os 

tra9os [aberto 1] e [aberto 3] mant6m a especifica9貸o 

negativa que tinham anteriormente. 

3.2.2 A Eleva9ao de 旦  no Contexto de /N/ e IS! 

A representa9ao do processo em questao - a eleva9ao 

das m6dias em silaba inicial de vocabulo - pelo modelo 

al北ossegmental necessariamente envolve a altera9さo do 

tra9o [+aberto 2] das m6dias para ［ーaberto 2], que 

caracteriza as vogais altas. Como vimos no item anterior, 

isso acontece na Harmonia Vocalica porque a vogal alta da 

silaba seguinte espraia seus 七ra9os de abertura,causando a 

eleva9ao da m6dia. 	Ou seja ，  七rata-se de uma opera9加  

envolvendo apenas tra9os de abertura, cujo desligamento e 

liga9さo s敏o previstos pelo modelo. 

Representar a eleva9ao condicionada, principalmente, 

pelo contexto fonol6gico, isto 6 , pela consoantes que 

precedem ou seguem as m6dias, se nos apresenta como uma 

tarefa bem mais complexa,pois ainda nao esta olaro como a 
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assimila9議o de um tra9o de consoante, como o [coronal], por 

exemplo, acarretaria uma modifica9ao nos tra9os de abertura. 

De acordo com o que discutimos anteriormente 

(2 ・ 2 ・ 5 ・ 1・ 5), 旦  七ende a tornar-se ユ  em posi9ao inicial 

absoluta, em silaba fechada por /S/ ou /N/. Esse fen6meno 

tem origens hist6ricas e 6 muito antigo no portugu6s. 	Por 

estar relacionado a uma confus敏o entre prefixos durante a 

evolu9ao da lingua,afirmamos que os falantes ainda ho加  

estabelecem o mesmo tipo de rela9ao anal6gica quando elevam 

quase que ca七egoricamen七e a m6dia anterior nesse contex七o. 

Na aus6ncia de outra explica9ao senao a analogia, 

deixamos de representar o fen6meno, limitando-nos a 

aPresen七ar a regra: 

V 

ーab 1 
+ab2 
ーab3 
‘ 	 一  

N 
ーーー＞  ＜ーab2> / ＃  ー  ｛  } 

S 

A regra diz que uma m6dia torna一se variavelmente alta 

quando, em silaba inicial,for seguida por /N/ ou /S/. 

Contudo ・  os nmeros altos obtidos em nossa analice permitem 

predizer que,na fala ga丘cha,essa 6 uma regra em vias de 

tornar-se categ6rica,o que formalmente se expressaria pela 

substituユ95o dos colchetes angulados por colchetes simples, 

como em: 

N 
V 	ーーー＞  （ーab2) / ＃ー  ｛ 	} 

S 
ーab 1 
+ab2 
ーab3 



4 CONCLtJSOES 

No desenrolar desta pesquisa, investigamos as 

alternancias entre e::i e o::u que podem ocorrer em 

s laba inicial de vocabulo, na fala ga丘cha. Para tanto, nos 

valemos do m6todo variacionista, analisando o fen6meno em 

quatro d迂erentes comunidades sociolingti S七icas do Rio 

Grande do Sul. 

A primeira conclusao a que chegamos 6 que 旦，  em 

silaba inicial・ eleva-se mais que Q porque,nessa posi9ao, 

possui mais condicionadores que a vogal posterior. A 

segunda ・  白  que nさo existe uma regra espec迂ica para a 

eleva95o da vogal inicial.Nesse sentido,apenas apontamos 

os con七ex七os em que a vogal, em silaba inicial, fica mais 

sens vel a eleva9さo. Estes podem ser elencados como segue: 

ー  Dentre as consoantes precedentes, a dorsal favorece a 

eleva9さo de 旦  e de Q,a labial, s6 a de 旦，  e a palatal,a de 

旦・ 	Cabe salientar 〇  papel favorecedor da aus6ncユa de conー  

texto fonol6gico precedente no levantamento de 旦  , mas nさo no 

de 旦  , que tende a preservar-se nesse contexto. 
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ー  Den七re as consoantes seguin七es,a pala七ai eleva ambas as 

m6dias, a lab ial, apenas Q; nasal e sibilante levam a 

eleva9ao quase categ6rica de 旦．  

- A m6dia anterior 6 mais sensivel ao levantamen七o quando 

em silaba fechada por /S/ ou /N/. 

ー  Uma vogal alta na silaba seguinte favorece a eleva9ao de 

ambas as m6dias. 

ー  A vogal Q tem mais probabilidade de al七ear-se se a silaba 

inicial for contigua a t6nica. 

- O fa七o de a silaba inicial ser prefixo mostrou-se 

significa七ivo apenas para a eleva9ao de 旦． Sobre esse 丘  ltimo 

contexto , 白  importante salientar que nao 6 o prefixo em si o 

favorecedor do fen6meno, mas a presen9a de nasal ou 

sibilante na coda da silaba,o que nos leva a atribuir 

importante papel a essas duas consoantes. 

No sentido inverso, alguns fatores desempenharam 

papel inibidor frente a eleva9ao,como as consoantes coronal 

anter加r e vibran七e,tanto para 旦  quanto para Q,o que ja 

foi anteriormen七e ver辻icado em rela9貸o a s pret6nicas 

internas na fala gaacha. 

A variavel extrai ing五stica sexo,apesar de selecioー  

nada pelo programa,nさo mostrou promover ou bloquear o feー  
n6meno ・ 	No que diz respeito a e七fia, que, pelos pr6prios 

rumos tomados pela anal妬e quantitativa,passou a nao fazer 

parte do grupo de variaveis independentes,nao podemos fazer 

afirma96es quanto ao papel de favorecer ou inibir a eleva- 

9&o ・ 	Baseados em i ndices percentuajs, constatamos apenas 
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que a eleva9ao 6 mais freqi!ten七e nos grupos de italianos e 

me七ropol itanos (fala popular),para 旦  e para 旦, respectivaー  

mente,e que a fala gaacha 七ende a preservar as m6dias pre- 

t6nicas em silaba inicial, comportamento que essas vogais 

apresentam tamb6m quando fazem parte da pauta pret6nica inー  

七emna 

Dos contextos analisados, os dois que permitiram 

pensar em regra, e n貸o somente em 、  possibilidade de 

eleva9ao', foram o de 旦  em silaba fechada por IS! ou /N/, e 

o de Harmonia Vocalica, isto e , o de vogal alta na silaba 

seguinte, o primeiro,devido a eleva9さo quase categ6rica da 

m6dia anterior nesse contexto, e o segundo, em fun9ao do 

processo assimilat6rio que uma vogal alta pode desencadear 

quando presente no contexto. 

Os altos i ndices de eleva9ao da vogal 旦  seguida de 

/5/ ou /N/ permitiram-nos concluユr que se 七rata de uma regra 

em vias de tornar-se ca七eg6rica,de perder seu carater 

variavel. Por isso mesmo, esse contexto acabou levando-nos 

a um curioso contraste: de um lado, a eleva9貸o das m白dias 

(. 旦  ) em silaba inicial como fen6meno variavel, estavel, 

seguindo a mesma tend6ncia ver迂icada na pauta pret6nica 

interna, e, de outro, a eleva9ao de 旦  inicial seguido de /S/ 

ou /N／・ quase categ6rica, que,ao que tudo indica, perdera 

seu'' status'' variavel futuramente. 

Tal comportamento levou-nos a conclus&o de que esse 

deva ser um fen6meno de base anal6gica, antigo no portugu6s, 

e que diz respeito a confus徴o no emprego de alguns prefixos. 

Caso contrario,tudo o que ja se afirmou sobre a influ6nc垣  
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de certas consoantes sobre as pret6nicas poderia ser 

colocado a prova. 

J. o contexto de vogal alta, confirmando-se como 

favorecedor da eleva9ao,possibilitou-nos concluir que os 

mesmos principios que regem a Harmonia Vocalica na pau七a 

pret6nica interna devem se aplicar a s m6dias em silaba 

inicial. Alem disso,a representa9貸o autossegmental do 

fen6meno mos切ou que se trata de uma 丘  nica opera9&o na 

arvore, de espraiamento/assimila9ao de tra9o, e que tem como 

consegtl6ncia a altera9ao de um tra9o de abertura da vogal 

m6dia. 

Algumas quest6es permaneceram em. aberto, como a 

rePresenta9&o da influ6ncia de certas consoantes sobre as 

m6dias, o que merece ser retomado em futuros estudos. 
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ABSTRACT 

Quantitative study of mid vowels rise in four 

sociolinguistic areas of Rio Grande do Sul by variation 

methods. Phonological analysi.s of the vowel rise phenomenon by 

the Autosegmental Theory. 
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