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RESUMO 

O comportamento varivel da vibrante no portugu6s tem sido alvo de pesquisas de 

vrios linguistas em todo o Brasil nas ltimas d6cadas. Como contribui9ao para o 

panorama desses estudos, buscou-se, nesta disserta9o, investigar a realiza車o e queda da 

vibrante em posi9をo p6s-voclica no portugues falado em Porto Alegre, a partir de amostras 

de fala de entrevistas extradas do Projeto Variaぐdo Lingustica Urbana na Regido Sul ー  
VARSUL. A pesquisa, feita sob uma perspectiva variacionista laboviana, conta com um 

corpus de vinte e quatro informantes. S乞o investigadas variaveis linguisticas e 

extralinguisticas envolvidas no fenmeno em estudo, destacando-se especialmente a 

influencia dos fatores sociais, que parecem demonstrar ser o apagamento do r um caso de 

mudan9a em andamento na comunidade. Por sua vez, a variavel classe morfolgica indica 

que o apagamento do r em interior e em final de palavra sao fen6menos distintos, tendo, no 

primeiro caso, uma motivaao fonol6gica e, no segundo, uma motiva 乞o morfol6gica ou 

lexical. 



Abstract 

The variable behavior of the Portuguese vibrant has been studied by several 

linguists all over Brazil in the last decades. To contribute to the survey of these studies, we 

have attempted to investigate, in this dissertation, the realization and delection of the 

vibrant in syllable final position in the spoken Portuguese of Porto Alegre city, from 

samples of oral interviews of the "Variacdo Ling おtica Urbana na Regido Su！ー VARSUL" 

project. The research has a corpus of twenty-four informants and has been done by a 

Labovian Variationist perspective. The linguistic and extralinguistic factors have been 

investigated in this study which are emphasized by influence of the social factors which 

probably show that the delection of r is a changing case happening in that community. In 

this way, the morphological class indicates that the delection of r in the final or internal 

position are different phenomena, and it has, in the first case, a morphological motivation 

and, in the second case, a lexical or morphological motivation. 
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INTRODUCAO 

Existem, no Portugues do Brasil, diferentes alofones do r em posi9ao p6s- 

vocalica, tanto em interior de palavra (porta, barco) quanto em contexto final (gostar, luar) 

Estudos anteriores realizados em diferentes cidades do pas demonstraram que, dependendo 

dos condicionadores envolvidos no processo, sejam eles de natureza linguistica (contexto 

fonol 6gico, n白mero de silabas, entre outros), sejam de natureza extralinguistica (localiza9o 

geogrfica, idade, sexo, escolaridade), o r pode ser realizado de diferentes formas: como 

vibrante alveolar simples ou mltipla, como vibrante retroflexa ou ainda como fricativa 

posterior velar, uvular, giotal ou aspirada. Al6m dessas diferentes variantes, o r tamb6m pode, 

nesse contexto, ser completamente apagado, o que alguns autores denominam de "zero 

fontico". 

Em nossa pesquisa, estudamos as rea.liza96es do r p6s-voclico existentes em Porto 

Alegre, bem como a sua omissao total, investigando quais fatores linguisticos e 

extralinguisticos influenciam a escolha do falante por uma ou outra variante. Dessa forma, 

trataremos esse fen6meno como um caso de varia9谷o linguistica, dentro da linha da 

sociolinguistica variacionista. Para a realiza9をo de nosso estudo, utilizamos um corpus de 

vinte e quatro informantes extraido do projeto Varia9do Lingustica Urbana na Regido Sul- 

VARSUL. O projeto VARSUL 6 um banco de dados que disp6e de amostras de fala 

representativas das variedades linguisticas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Parana e tem como objetivo central descrever o portugues falado no sul do Brasil. 

O texto est dividido em trs captulos, apresentados da seguinte forma: no capitulo 1, 

expomos nosso referencial te6rico, caracterizando diferentes pesquisas feitas sobre a variavel 

em estudo; no capitulo 2, apresentamos nosso suporte metodol6gico, incluindo a 
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caracteriza弾o do corpus, bem corno os grupos de fatores sociais e lingusticos considerados 

na anlise; no capitulo 3, detemo-nos na exposi9ao e discussao dos resultados estatsticos 

Seguem-se, ainda, as conclus6es a que pudemos chegar com a realiza9o deste estudo 

Por fim, esperamos, com este trabalho, mostrar resultados que possam 

contribuir, ainda que timidamente, com a pesquisa sociolinguistica que vem sendo realizada 

sobre o portugues em diferentes localidades do Brasil. Gostaramos, tambdm, de que nossa 

pesquisa pudesse levar outros pesquisadores interessados no fenmeno em estudo a reflexo 

sobre o comportamento do r p6s-voc自lico no portugus do Brasil 

Objetivos 

O objetivo desta pesquisa 6 analisar as diferentes realiza96es do fonema r 

quando em posi車o p6s-voc自lica - tanto em final quanto em interior de voc自bulo - no 

portugues falado em Porto Alegre, atentando principalmente para sua manutenao ou queda 

Pretende-se investigar em quais contextos essa variavel se mant6m (considerando as diferentes 

variantes do r em posi9ao ps-voclica) e quais contextos favorecem a sua supressao, 

verificando sua distribui9ao social. Al6m disso, queremos investigar se existe um 

condicionamento morfol6gico interferindo na realizaao do r, o que justificaria a maior 

incidencia de queda desse segmento em posi9乞o final de determinadas classes gramaticais, 

especificamente em verbos. 

Um dos enfoques importantes desse trabalho di7 respeito aos condicionadores sociais 

do fen6meno em estudo. Nesse sentido, nosso objetivo 6 tentar demonstrar, a partir de dados 

estatisticos, que informa6es sobre o sexo, o grau de instru9谷o, a faixa etaria e a classe social 
so relevantes na escolha dos falantes por uma ou outra realiza9きo da varivel 

6 



Hip6teses 

A principal hip6tese desta pesquisa sobre a realiza9o do r p6s-vocalico 6 que o 

apagamento desse segmento em contexto final de silaba e uma forma inovadora, que 

representa um caso de mudan9a linguistica em andamento. Assim, esperamos, a partir dos 

resultados, verificar uma maior adesao de falantes mais jovens a essa variante. Essa hiptese 

se baseia em resultados de estudos ja realizados (Marquardt, 1977; Oliveira, 1983; Votre, 

1987). Tamb6m acreditamos haver a possibilidade de o segmento se manter na fala de 

informantes do sexo feminino, pois muitas vezes, em casos de mudana em andamento, as 

mulheres esto a frente, contribuindo para a efetiva9きo de fen6menos inovadores 

Quanto a classe social, esperamos identificar o padro ascendente estabelecido por 

Kroch (1981), que demonstra - pelo menos no que diz respeito a fen6menos fonologicos ー  
serem as classes sociais mais baixas as que conduzem os processo de mudan9a. Um maior 

detalhamento sobre as vari自veis sociais e sobre nossas expectativas em rela9谷o a elas sera 
exposto no item 3.1. 

Em rela9ao s variaveis linguisticas, nossas expectativas sao as de que, em primeiro 

lugar, a classe morfologica seja a variavel de maior relevancia no processo de supress乞o do r 

p6s-vocalico. Essa hip6tese, ja discutida em outros trabalhos que trataram da realizaao e do 

apagamento do r p6s-vocalico, baseia-se na alta taxa de omiss乞o do r em infinitivos, o que foi 

percebido inclusive por estudos realizados ha varias dcadas, tais como os de Bueno (1944), 

Melo (1945) e Amaral (1955). Essa alta taxa de supress乞o em infinitivos, bem como em outras 

categorias verbais, levou-nos a supor a existencia de dois fen6menos distintos: um para os 

casos de apagamento do r no interior do vocabulo, de motiva9乞o fonol6gica, e outro para os 

casos de apagamento no final do vocabulo, fortemente associado a classe gramatical dos 

verbos 

Tamb6m esperamos que haja uma restri9ao a omissao em palavras monossilabicas, de 

acordo com os resultados de Votre (1987) e Cailou et ai. (1996), bem como com as 
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observa96es de Amara! (1955). Por fim, acreditamos serem as vogais nao-arredondadas no 

contexto precedente as que mais favorecem o apagamento, sobretudo nos verbos, devido a 

reten9ao do r percebida nos verbos p6r e seus derivados 

Justificativa 

Este trabalho, al6m de contribuir para uma descriao do portugus falado em 

Porto Alegre a partir de uma analise de dados retirados do Projeto Variagdo Lingustica 

Urbana no Sul do Pas (VARSUL), vai ao encontro dos objetivos de um estudo mais 

abrangente sobre Universais de Variaぐdo Sociolingustica, de autoria do Prof. Dr. Gregory 

Guy, da Universidade de York, Canada.a A meta desse estudo 6 a identifica9ao de 

generaliza96es sobre o comportamento sociolingulstico que sejam vlidas nao s6 para 

diferentes comunidades de fala, mas tamb6m para diferentes lnguas; melhor dizendo, essa 

linha de pesquisa esta ligada a investiga9ao de universais sociolingusticos. Denominamos 

universais sociolingusticos porque consideramos que nao apenas fatores de natureza 

lingustica sao respons自veis pelo estabelecimento de regras de carter universal, mas porque 

acreditamos que certos condicionadores sociais - tais como classe social, grau de instruao e 

sexo - podem contribuir para a efetiva9乞o de certas mudan9as que ocorrem nas linguas 

Conforme nos explica Guy em sua proposta de projeto de pesquisa com base no 

banco de dados VARSUL, a abordagem comparativa na pesquisa sociolinguistica adota duas 

perspectivas. De um lado, busca-se saber se os detalhes de condicionamento de varia車o so 

semelhantes ou equivalentes em linguas e dialetos distintos ou se ao menos s乞o 

condicionados pelas mesmas estruturas e principios. Guy aponta como exemplo o apagamento 

de t/d finais em ingls, que e influenciado pelos segmentos anteriores e posteriores seguindo 

principios fonol6gicos gerais, como a silaba9ao e o princivio de contorno obrigatrio'. O 

I Segundo o OCP (obligatory contour principle), quando ha correspond6ncia ou semelhan9a entre tra9os 
fonol6gicos de elementos prximos (por exemplo, uma variavel e seu contexto fonol6gico precedente ou 
seguintの，  maior6 a tendencia de apagamento de um desses elementos. 
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portugus, assim como o ingls, tambem apresenta processos de apagamento de segmentos 

finais, tais como o s, que serviu como objeto de estudo de Guy (1981), e o r, sendo este ltimo 
o tema de nossa pesquisa. 

A sociolingistica comparativa tem necessariamente uma perspectiva social. Na teoria 

sociolinguistica, postula-se que certas tendencias sociais s乞o gerais, como a estratifica o 

social das variaveis e a distribuiao social das inova96es linguisticas. Segundo estudos ja 

feitos (ver, por exemplo, o papel das classes sociais no uso de vanaveis fonologicas em 

Kroch, 1978, e o "padro curvilineo" em Labov, 1990), parece que esse postulado 6 vlido, 

mas uma investiga9ao mais extensiva se faz necessaria. Algumas dessas tendencias podem ser 

universais, mas 6 provavel que outras dependam da estrutura social da comunidade de fala 

Nesse sentido, estudos comparativos podem contribuir para esclarecer o que e geral, ou seja, o 

que diz respeito a todas as linguas, e o que 6 particular de cada lingua ou comunidade 

especificamente. Logo, um estudo sobre a realizaao do r p6s-vocalico se enquadraria nessa 

perspectiva, visto que pode ser comparado com outras pesquisas sobre o mesmo assunto 

O estudo da queda da vibrante em posi9ao p6s-voclica sob uma perspectiva 

varlacionista no portugus de Porto Alegre se justifica tamb6m pela existncia de outras 

pesquisas sobre essa variante em diferentes localidades do Brasil. Assim, um estudo especifico 

sobre o fenmeno em Porto Alegre viria a contribuir para urna anlise da omiss乞o da vibrante 
tamb6m em nvel diat6pico 

A distribui9ao das realiza96es fonticas do r 6 reconhecida como diferente no Sul do 

Brasil, onde predomina a vibrante anterior. Por isso, o fen6meno merece ser investigado para 

ver se essa diferen9a tem influencia sobre a taxa ou sobre os contextos de apagamento 

Cabe salientar, ainda, que este estudo pretende contribuir para um ensino de lngua que 

n乞o desconsidere o portugus efetivamente utilizado, diferente daquele idealizado pelas 

gramticas. Ja na ddcada de 30, Rodrigues Lapa (apud Amaral, 1955: 21) muito lucidamente 

percebia que "uma coisalmヌ ossveルchamar d ordem o idioma 卑フrisiondーん， lmporー仇e umα 
disciplina insuportvel ". Nesse sentido, o estudo podera contribuir para o esclarecimento 
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daqueles que ainda acreditam que certas caractersticas inovadoras da lingua "corrompem" a 

lingua ideal. Segundo Lemle (1978; 63) 

"o estudoddS 乙Ilノerenas esかutura智 regulares entre a norma1フα乙Iro e 
cada uma das demais variedades db lingua Portuguesa constitui uma 
et4フab赤ica Para a 加a metodologia do ensino くわPortugi尼＆ uma vez 
que somente tendo em mdos os resultados emp加cos de taisPesquisas 
contrastivas tero os organizadores dos currたulos as informag6es 
essenciais para o planejamento das etapas或dticas atravs das quais 
os educandos Poderdo ser levados a desenvoんera C翌フacidade de 
'traduzir'de umaPara outra variedade do Portuguお” 

Nessa mesma dire9乞o, Bortoni-Ricardo (1996) nos aponta que aqueles professores que 

vem a varia9乞o como uma caracterstica natural dos alunos, indicadora de sua cultura, esto 

mais aptos a praticar e permitir que se pratique uma alternncia de estilos em sala de aula, de 

acordo com as caractersticas do processo interacional, e tambdm estao mais aptos a entender o 

ensino de estilos monitorados como uma apropriaao de recursos e de informa6es que se 

processa naturalmentea medida que os alunos amadurecem. De acordo com Mattos e Silva 

(1994:215), 

"osPrく界ssores ma碧 cons・cientes da Prくフb lemd ttca da sociolinguistica 
brasileira procuram traba尻ar a partir dessa realidade diversグcada, 
sem estigmatizar a varia o凌aktal, peルcontrrio, valorizando-a, ao 
mesmo tel響フo em9ue dbsenvoんem o seu lraba肌o numa linha cr方ica 
que assume de fato o que alguns tm chamado de situado 
digissica()" 

Em resumo, a id6ia que a autora nos transmite e com a qual concordamos 6 que os 

educandos, embora devam ser respeitados e valorizados quanto ao seu dialeto de origem - e 

nesse sentido os estudos sociolinguisticos podem prestar servi9o a educa9ao -, eles devem 

tambdm estar conscientes da existencia de outra norma socialmente exigida a um individuo 

escolarizado, sobretudo em determinadas situa96es sociais 
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1. Revis豆o bibliogrfica 

Estudando as transforma96es ocorridas no sistema consonantal do latim vulgar para o 

portugu6s, Coutinho (1976:116) cita a queda de segmentos, via perda ou assimila9乞o por 

adjacencia. Percebe-se, portanto, que existe uma tendncia, do inicio para o fim das palavras, 

em diminuir a manuten車o das consoantes latinas. As consoantes mediais surdas latinas 

sonorizam-se em portugues quando intervoclicas, e as sonoras tendem a cair: lupu > lobo, 

acutu>agudo, nuん＞nu, gradu>grau 

Em relaao s consoantes finais, segundo Coutinho, o processo de queda do latim para 

o portugus foi bastante expressivo. Todas as oclusivas finais desapareceram, como em bibit> 

bebe, post>p6s, quid>que. A sibilante s se manteve no plural dos nomes (arbores> 

drvores), nos adv6rbios (minus > menos), em alguns nomes pr6prios de introdu9o 

eclesiastica (Lucas > Lucas, Marcos >Marcoり  e como desinncia verbal (debemus> 

devemos). As nasais finais desapareceram totalmente (nomen > nome), ou perderam o seu 

estatuto consonantal nos monossilabos, mantendo-se como ressonancia nasal da vogal anterior 

(in > em, cum >com). Por fim, a liquida r em posi9ao final se manteve, mas sofreu mettese 

com a vogal anterior, formando um grupo consonantal interno ao vocabulo: (semper > sempre, 

inter> entre, quattuor>quatro) 

Essa redu9ao no inventario das consoantes finais do latim para o portugues e tamb6m 

mencionada por Maftos e Silva (1991). Segundo essa autora, contrariamente ao que ocorre 

com as consoantes em posi9ao inicial e medial, posi96es em que os elementos do sistema se 

reestruturam e o sistema 6 enriquecido, em final de vocabulo o inventrio 6 simplificado 

Fica clara, ent乞o, a partir dos exemplos listados, a tendencia ao cancelamento das 

consoantes finais do latim para o portugus. Cabe ressaltar, no entanto, que as consoantes 

finais que permaneceram em nosso sistema existiam no latim, mas no em posi9ao final; elas 

se mantiveram devido a outras mudan9as em progresso no sistema. Tarallo (1994:114) 

esclarece que 
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ソssim, o ノ冗 em 'amor' era interno no ktim 巨morem), mas; com α 
queda da nasal final e a ap6cope do /e/ essa consoantepl trazida e 
implantada no portugus em Pos駕acゾmal de palavra" 

A supressao da vibrante em contexto p6s-voclico e suas diferentes realiza96es j自  

despertaram o interesse de numerosos estudiosos, desde fil6logos ate sociolinguistas, que 

buscaram investigar as possiveis causas do seu comportamento vari自vel. Um dos 

comportamentos mais comuns da vibrante quando em contexto final de vocbulo 6 justamente 

a sua supress谷o, e esse fen6meno muitas vezes 6 abordado, em estudos de fon6tica do 

portugus, como uma tendncia え  queda de segmentos finais que vem desde o latim e se 

reflete no portugues contemporaneo, conforme vimos em Coutinho (1976) e Tarallo (1984) 

Embora a maioria dos estudos abordem a queda de consoantes em final de palavra, h自  
tamb6m men96es a omissao do r em contexto interno. Em sua obra datada de 1937, Juca Filho 

(p. 112), ao descrever o portugus do Brasil, ja aponta uma tendncia a omiss乞o de consoantes 

em final de silaba, citando como exemplos palavras como carnaval e mesmo, em que 

consoantes nasais no contexto seguinte favorecem o fenmeno de apagamento 

Bueno (1944:22-23) chama atenao para uma modalidade de r gutural utilizada no 

norte do Brasil e no Rio de Janeiro semelhante ao r do franc6s parisiense. Estudando o 

portugues falado nos estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia e na cidade do Rio de Janeiro, 

verificou que, principalmente quando o grau de instruao dos falantes era inferior, esse r 

tomava-se mais aspirado. Alem disso, o autor afirma que as consoantes finais esto sendo 

omitidas na fala de pessoas sem instru9ao, como em jant e passed.d A partir dessas 

afirma6es, percebemos que Bueno considera o processo de apagamento do r um fen6meno 

relacionado sobretudo a falantes de grupos socioculturais mais baixos. Uma discussao mais 

detalhada a respeito do papel das diferentes classes sociais no fen6meno de apagamento do r 

p6s-voclico ser自  feita no capitulo 3 

A aspira9乞o do r verificada por Bueno (1944)6 uma das caracteristicas que fez com 

que muitos considerassem o portugues do Brasil mais "macio" do que o portugues europeu 

Nesse sentido, Nascentes (1960:255) nos chama aten9ao para o fato de que "a lngua do 

Bras l/d denominada o PortugUお com a9妥car." 
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Em seu estudo dialetol6gico sobre o portugus do nordeste brasileiro, Marroquim 

(1945:41-42) comenta que, naquela regiえo, o r final se suprime invariavelmente na fala do 

povo. Para ilustrar a afirmaao de Marroquim, transcrevemos um trecho extraido de um 

poema de Patativa do Assar, escritor que utiliza, em sua obra, uma linguagem que deixa 

transparecer caractersticas do portugus falado no nordeste, dentre elas a omissao da vibrante 

final: 

(...) Os 6 io aldm de chor 
E quem v己  a nossa estrada 
Mode o corpo se livrd 
De queda e barruada 
E al6m de chorI e de v 
Prumode nos dけend, 
Tem mais um grande mistr 
De admirave vantage 
Na sua muda linguage 
Diz quando qu' e n乞o qud() 

Marroquim (1945) tamb6m verifica esse processo de apagamento na linguagem mais 

espontanea de falantes com maior instru9ao, embora em um contexto mais restrito, qual seja, 

diante de palavra iniciada por consoante. Marroquim associa esse fenmeno do portugus ao 

que aconteceu no romeno, em que o r final foi omitido nos infinitivos verbais.E interessante 

ressaltar aqui a similaridade do portugues com o romeno no que diz respeito ao fen6meno de 

apagamento do r; assim como no romeno, a queda do r final em portugues tambem se 

verifica em maior grau na classe do infinitivo, fen6meno que ainda pode ser identificado no 

丘ancお  

MeIo (1945 :47) tamb6m faz referncia a alegada rela9ao entre o tupi e o portugus do 

Brasil. Uma influencia seria o ensurdecimento do r final nos infinitivos verbais, tal como 

ocorre em cas, aplaudi, comp6.6 Segundo ele, 
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"esse戸n6meno na unguaP翌miar atinge sistematicamente o r戸nal, 
em qualquer caso, ed da fala de todos no dialeto do Nordeste 
brasi后ro, onde pode alcanぐar o r戸chando silaba no interior do 
vocdbulo()" 

A partir dessa afirmaao, percebemos que o autor considera a queda do r p6s-voclico 

em interior de voc自bulo uma caracterstica do portugu6s falado no nordeste brasileiro, sem, 

contudo, fazer qualquer men9ao s possiveis varia96es diat6picas existentes nessa regiao 

Tambdm podemos inferir que o autor considera o fen6meno restrito a fala do povo; porm, 

uma observa9谷o mais acurada talvez pudesse demonstrar que, mesmo ha mais de cinco 

d6cadas, o fen6meno tamb6m era verificado na fala de pessoas de nivel social mais elevado 

Ap6s essa afirma頭o, Meio explicita sua discordncia frente a id6ia de influncia do 

tupi nesse fen6meno: "Parece-me inteiramente desarrazoado explicar o falo por lllノluEncia 

tupi", lembrando que esse mesmo processo ja foi comprovado em outras linguas distantes do 

tupi, como o francs, que ensurdeceu o r final de nomes em -er, como em premi, dansE, 

dernie, e o friules (lingua falada no norte da Itlia), como em pas (passarり， laud 伽udare) 

Al6m disso, esse fen6meno tamb6m ocorreu no romeno. Acrescenta, ainda, que semelhante 

redu9ao verificou-se no espanhol da Am6rica (p. 47) 

Questiona-se Meio por que teriam relacionado ao tupi o processo de apagamento do r 

no portugues do Brasil se essa lingua possuia o r final. "Para no ficar sem prova o que acabo 

de dizer, eis uma pequena lista de vocdbulos tupis ostentando r戸nal: osekar, 'ele o procurou 二  
mosapyr, 'trs 二 xe ropar, 'encontrou-me 二 our, 'ele veio'()" 

Al6m de Meio (1945), outros pesquisadores associaram o processo de queda de certas 

consoantes do portugusa estrutura da lingua tupi. Paulo Duarte (apud Amaral, 1955:15) diz 

que o tupi nきo tinha os fonemas If!, /1/ e Ir!. "Lngua sem声 sem瓦 sem rei, no dizer de 

Gabriel Soares‘．プ ou semガe rr, segundo Cassiano Ricardo." 

Amadeu Amaral, em sua obra "O dialeto caァira" (1955:52), em que descreve o 

dialeto falado no interior do estado de Sao Paulo, afirma que a consoante r cai, nesse dialeto, 

quando em final de palavra, como em and, mui, esquecE, subi, vap6.6 Por6m, o r se conserva, 
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geralmente, em alguns monossilabos t6nicos, como em dor, cor, par, e tamb6m no 

monossilabo tono por. Raras vezes, o r permanece em palavras de mais de uma silaba: amor, 

suor. Nos verbos, ainda que monossilabos, cai sempre : ve, i, p6.6 Interessante perceber que, no 

dialeto caipira de decadas atrs, a queda do r ja se fazia presente nos verbos p6r e seus 

derivados, o que, considerando-se a amostra extraida do Projeto VARSUL, nをo se percebe no 

portugues falado em Porto Alegre. Voltaremos a questo no capitulo referente a analise de 

dados (capitulo 3) 

Antenor Nascentes (1960), em sua obra "O idioma nacional", pouco nos fala a respeito 

da articulaao da vibrante, tanto em posi9ao inicial quanto em posi9谷o final de silaba e de 

voc自bulo. E curiosa, no entanto, a recomendaao que o autor nos faz sobre a adequada 

pronncia da vibrante: "O rfinal deve ser pronunciado sem exagero, e ndo como fazem certas 

pessoas que querem lフassar por bem falantes" (p.Tl). Essa recomenda9ao parece apontar para 

uma questo importante: a de que a pronncia do r final estava associada a um modo mais 

prestigioso de falar, o que levava certos falantes a salientarem sua pronncia 

Ao descrever o portugu6s do Brasil, Silva Neto (1963) informa que o r forte apical, 

tanto inicial quanto medial, tem sido substituido, n谷o s6 em portugus como em outras 

linguas, por um r posterior, velar ou uvular (p. 191); sobre esse mesmo processo, Malmberg 

(1954) diz ser um fen6meno erninentemente urbano, que teve origem nas classes superiores 

das cidades grandes do Brasil e que influenciou a fala da "gente da provincia" (p. 84) 

Constata9豆o semelhante 6 a de Camara Jr. (1977), que diz que, no caso do r forte portugus, o 

processo diacr6nico ocorre no sentido da substitui9ao da articula9ao 含  ntero-bucal, 

caracterizada por vibra96es mltiplas da ponta da lingua junto aos dentes superiores, por uma 

vibra9ao posterior. Essa modalidade de r, presente no frances - r grassey' -e , segundo Silva 

Neto, considerado o de mais prestigio na Fran9a (p. 17). Se, como afirma Malmberg, o 

processo de posterioriza9ao do r no portugues do Brasil realmente se iniciou nas classes 

sociais superiores, podemos refletir se, assim como na Fran9a, esse fen6meno tamb6m 

apresenta prestigio no Brasil. Infelizmente nao ser possivel, em nosso estudo, abordar tal 

questao, visto que em nossa amostra essa modalidade de r 6 praticamente inexistente 
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Vasconceflos (1970:133), assim como outros autores citados, tamb6m chama aten9o 

para a omiss谷o do r final no "dialecte brsilien", como ocorre em fio, muid e bot. Por6m, 

reconhece ser essa tamb6m uma caracteristica do portugues europeu, afirmando que "en 

Proc僑e・行final dispamカ  dbvan! une consonne ddnsたPrononciation n奄llg'e()com叫’ 

caro, p0' teu p (sic), se no f' muito tarde" (p.98). Percebe-se nessa afirma 乞o que o 

fen6meno de apagamento do r final 6 associado pelo autor a um portugues pouco cuidado, 

provavelmente utilizado em situa6es de menor formalidade. Cabe salientar que o autor 

reconhece, tamb6m, um condicionamento linguistico para o processo de apagamento: a 

influencia do contexto seguinte a vibrante 

Vasconcelos (1970:135) verifica esse processo tamb6m no indo-portugues - "le 

portugais parl autant dans l 'inde Pr卑フe, qu公 Ceylan". Por exemplo, no dialeto "norteiro" 

(do norte da costa ocidental da i ndia, em territ6rio ingl 眺ocorre "quelquefois la s塑pression 
de 1'一  r des infinit ifs: cord = acordar (...)", bem como a supress乞o de outras consoantes 

finais (p. 138). No portugus de Goa, antigo territ6rio portugues da costa ocidental da i ndia, 

"r- et rr- se prononcentfaiblement(..)" (p. 140). No portugus da costa de Coromandel, regiao 

situada na costa leste da i ndia, o autor demonstra que algumas caractersticas podem ser 

depreendidas de certas frases citadas por M. Schuchardt, em "Beitrage zur Kentniss des 

kreol", dentre elas o apagamento do r em infinitivo verbal: bErig f6m comE (literalmente 

"barriga fome comer"), que significa "quero comer" (p. 143). No dialeto de Macau, na China, 

tamb6m h queda do r em infinitivos:fal, quere (p. 148) 

A queda do r em final de palavra e verificada por Vasconcelos (1970) tambem no 

crioulo falado em Malaca, cidade da Malasia, como nos vocabulos faz, muih, lugd ; no 

crioulo do arquip6lago do Cabo Verde, como em cheg; no crioulo da ilha se Sao Thom, 

como em cui (colher); no crioulo de Prncipe, como em vende; no crioulo de Ano-Bom, ilha 

do Golfo da Guin6, em que o r final ou cai, como em mat, ou e substituido por 1, como em 

Chiol (Senhor), ou ainda recebe um e epent6tico subsequente, como em miere (mulher) (p 

150-6). Por fim, sobre o portugus de Angola (p. 158), a respeito do fen6meno em estudo, o 

autor faz uma curiosa observa9ao: "Les Ngres ont toujours une grande diがcultd articuler 

notre r (...)". Com base nessa afirma9乞o, podemos inferir que essa dificuldade de pronancia 
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pode ser, para o autor, uma das explica6es para os fen6menos que envolvem a vibrante nos 

crioulos africanos de base portuguesa. No entanto, no podemos deixar de ressaltar o carter 

discriminat6rio dessa afirma9ao, visto que n乞o existem, de fato, raz6es para os negros 

apresentarem tal dificuldade de pronhncia, como se fossem considerados lingisticamente 

"menos capazes" 

Tamb6m na 自  rea de varia9ao lingustica vrias pesquisas foram realizadas sobre a 

vibrante. Em geral, as pesquisas na d rea de variaao apresentam grande relevancia no 

contexto dos estudos lingilisticos por nao se deterem simplesmente na descri9ao de uma 

lingua, mas por preocuparem-se em apresentar, de forma sistemtica, a relaao evidente entre 

lingua e sociedade. E foi gra9as a teoria sociolingustica de Labov, precursor dos estudos 

dessa natureza, que se passou a demonstrar com sucesso ser a heterogeneidade da fala passivel 

de sistematiza9ao. Essa sistematiza9ao se tomou viavel com o auxilio de modernos modelos 

estatisticos, que apresentam resultados num6ricos elucidativos referentes a atua9ao de cada 

varivel extralinguistica 

A partir do primeiro estudo sociolinguistico realizado por Labov em 1963, sobre o 

ingls falado na ilha de Martha's Vineyard, Estados Unidos, inmeros outros foram feitos at 

os dias de hoje. No nosso trabalho, faremos um breve apanhado dos estudos sobre a vibrante 

realizados com o aparato da teoria sociolinguistica laboviana em diferentes estados do Brasil, 

pois os achados e a anlise de outros pesquisadores nortearo a discussao de nossos resultados 

Dentre os estudos variacionistas sobre a vibrante, podemos destacar o de Cagliari 

(1981). No dialeto paulista, Cagliari (198l) observa que ha vibrantes que ocorrem quando a 

ponta da lingua bate v自rias vezes contra a regiao alveolar do palato e ha vibrantes que ocorrem 

quando o dorso da lingua vibra contra o v6u palatino. A primeira articula9ao6 mais comum, 

podendo ser tamb6m pronunciada com uma fric9ao local. Ha ainda vibrantes em que a parte 

posterior do dorso da lingua bate repetidamente contra a 立  vula, mas sao raras no portugus 

brasileiro. No dialeto estudado, segundo o autor, ha uma pronncia atipica no Brasil, que 

consiste em um som retroflexo em que a ponta da lingua se eleva, encurvando-se na dire9ao da 

regi乞o palato-alveolar. Esse som 6 comum em alguns dialetos do ingls americano e no dialeto 
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caipira. Felizmente, nossos dados nos permitiro verificar se esse r considerado "atipico"6 

realmente uma particularidade do dialeto caipira (no caso do portugus do Brasil), ou se pode 

ser encontrado tamb6m em outras regi6es do Brasil - no caso, no Rio Grande do Sul, como 

verificou Cailou ei ai. (1996) e Monaretto (1992) 

Oliveira (1983), em seu estudo sobre as consoantes liquidas no portugus, analisa a 

vibrante p6s-vocalica medial e final na fala de habitantes de Belo Horizonte e considera que o 

apagamento do r 6 um caso de mudan9a em progresso. Ele fala sobre uma tendnciaa 

elimina9ao das consoantes liquidas no portugus, argumentando que o fato de articula6es 

anteriores do r serem substituidas por posteriores 6 uma confirma9o dessa tendnciaa 

omiss乞o de segmentos liquidos 

Oliveira (1983) afirma, tamb6m, que a ausencia do r em posi9ao final de palavra no 

pode ser o resultado de uma regra de apagamento. Sua proposta 6 que as formas verbais tem 

dois alomorfes - um com r, antes de fronteira de morfema, e um sem r, antes de fronteira 

de palavra. Os casos de r foneticamente realizados antes de fronteira de palavra em formas 

verbais foram analisados como casos de inserao do r. Segundo o autor, essa nova visao do 

problema tem o suporte de evidencias fonol6gicas e estilisticas, bem como de evidencias 

diacrnicas da hist6ria do portugus 

A respeito da comunidade estudada, uma informaao interessante que Oliveira (1983) 

apresenta em seu trabalho 6 que Belo Horizonte anda em dire9ao ao estabelecimento de um 

padro que nao existia anteriormente. Isso se d pela gradativa eliminaao de variantes 

fon6ticas do r e do 1h associadas ao meio rural, que acabam sendo substituidas por outras 

utilizadas em grandes centros urbanos ou em cidades prestigiadas como o Rio de Janeiro. Um 

achado interessante em seu estudo foi que as classes sociais intermediarias (middle classes) 

demonstraram-se as maiores "adeptas" a essas variantes standards (p.236), o que pode sugerir 

hipercorre9ao. Al6m disso, no caso de Belo Horizonte, nきo sao as mulheres que lideram o 

processo de mudan9a em andamento. Com  base nesse dado, podemos notar que 6 importante 

verificar o papel que a mulher exerce em cada comunidade de fala antes de se fazer 

generaliza96es a respeito do seu comportamento linguistico 
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Os resultados de Oliveira (1983) relativos a realiza9ao do r demonstram a frequencia 

total de cada uma das variantes da vibrante, inclusive o zero, ou seja, o apagamento: 0,17% 

para a vibrante anterior, 0,57% para o r posterior (velar ou uvular), 0,63% para a fricativa 

palatal retroflexa, 1,15% para o r fricativo palatal retroflexo, 4,56% para o tepe, 4,66% para a 

fricativa velar, 39,11% para a fricativa glotal e, finalmente, apresentando a maior frequencia, 

49,13% para o apagamento da vibrante. Examinando os resultados de acordo com diferentes 

posi96es (interna e final),e importante ressaltar que a fricativa glotal e o zero fontico s乞o o 

inverso nas duas posi96es: 70,39% de ocorrncia da fricativa glotal no interior de palavra e 

17,57% no final de palavra, e 17,59% de apagamento no interior contra 70,83% no final de 

palavra. Segundo o autor, esses resultados poderiam levar a crer que existe uma regra de 

apagamento atuando sobre a fricativa glotal, que6 fortemente favorecida pela posi9ao final de 

vocabulo, mas n乞o se pode esquecer que o apagamento tamb6m ocorre em dialetos que nao 

apresentam essa modalidade de r, como o portugues falado em Porto Alegre 

Oliveira (1983) tamb6m analisou os diferentes tipos de r em final de palavra separando 

verbos de nomes. Na categoria dos verbos, incluiu o vocabulo qualquer, "qued historicamente 

uma palavra composta cujo segundo elemento a prma verbal quer"(p. 112). Al6m disso, 

foram agrupadas as variantes do r de acordo com modo de articulaao devido ao reduzido 

nmero de dados de algumas delas. Os resultados dessa rodada foram 8,47% de ocorrencia de 

tepe em final de nomes e 4,01% em final de verbos, 2,74% de r retroflexo em final de nomes 

contra 0,68% nas formas verbais, 1,62% de vibrante mltipla em final de nomes e 0,46% em 

verbos, 61, 06% de fricativas posteriores em final de nomes e 13,26% em verbos e 26,09% de 

apagamento em final de nomes contra 8 1,59% em final de verbos. Saliente-se, aqui, a alta taxa 

de apagamento de r em final de verbos, como atesta a literatura, e tamb6m a ocorrncia 

significativa, nesse dialeto, de fricativas posteriores tanto nas formas verbais quanto nos 

nomes. 

Ainda sobre as diferentes realiza96es do r em Belo Horizonte, Oliveira (1983) 

observou que a fricativa glotal6 a variante mais frequente em todas as classes sociais, 

enquanto o tepe e mais utilizado nas classes inferiores, o que sugere ser uma variante 

estigmatizada. Alem disso, o tepe e preferido entre os homens, enquanto as mulheres parecem 
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preferir a variante de maior prestigio na comunidade. Sobre o r retroflexo, Oliveira (1983) 

comenta que, de fato, essa variante tem uma conota9ao rural. Segundo o autor, o fato de o r 

retroflexo no ter aparecido em pares minimos indica que ele no tem prestigio (p. 180) 

A varivel estilo demonstrou, para os casos de r em interior de vocbulo, uma maior 

tendncia a omissao desse segmento na fala casual, seguida da fala cuidada e da leitura 

Utilizando as palavras do autor, "isso ndo d surpreendente, visto que os estilos de leitura so 

muito dferentes dos estilos de fala"(pl20). Esse resultado atesta a rela9ao entre a 

manutenao da vibrante e o grau de formalidade do discurso. Em outras palavras,6 possivel 

constatar que quanto mais formal for a situaao comunicativa em que se encontra o falante, 

maior a tendencia de manuten9ao do r p6s-vocalico. Poderamos dizer, ento, que a 

tendencia "natural" do falante 6 a omissをo da vibrante, enquanto a manutenao desse 

segmento est intimamente ligada linguagem menos espontanea 

Na analise do apagamento do r p6s-voclico, o autor observou que o efeito da variavel 

estilo 6 muito similar para o contexto interior (peso de 0,54) e final de palavra (peso de 0,55) 

em nao-verbos. Em ambos os casos, o r 6 mais frequentemente apagado na fala menos 

cuidada. J自  nos verbos, os resultados foram completamente inesperados: houve maior retenao 

no estilo casual (peso de 0,62) do que no estilo cuidado (0,3 8), o que surpreendeu o autor, 

pois, segundo ele, a inser頭o nao 6 um "processo natural"; ao contrrio,6 um fen6meno mais 

comum em situa6es em que o falante est自  mais alerta, ou seja, mais preocupado com seu 

modo de falar (p. 204) 

Sobre a variavel idade, o autor verificou que a manuten9ao do r nos verbos6 

favorecida por adultos entre 31 e 40 anos (0,2 8 de apagamento) e desfavorecida por adultos 

com mais de 40 anos (0,76 de apagamento). Ele explica esses resultados argumentando que 

jovens adultos s乞o aqueles que tem maiores expectativas na sociedade em termos de ascenso 

social e coloca9ao profissional, o que os levaria a empregar certas variantes de prestgio. Ja 

nos nao-verbos houve maior apagamento entre os falantes mais jovens (0,60 para falantes at 

20 anos e 0,53 para falantes entre 21 e 30 anos) e menor apagamento entre os mais velhos 

(0,46 para falantes acima de 41 anos) (p. 206) 
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Os resultados para a variavel idade levaram o autor a questionar a possibilidade de 

mudan9a em progresso. Ele conclui que, no caso do r final em no-verbos,d possvel que os 

resultados de tempo aparente indiquem mudan9a em curso, com falantes mais jovens 

favorecendo o apagamento e mais velhos desfavorecendo. Por6m, no caso do r interno nきo 

houve evidncias de mudana em andamento, visto que a maior probabilidade de apagamento 

est justamente associada a falantes mais velhos (acima de 41 anos) 

Por fim, sobre as vari哀veis sexo e classe social, Oliveira (1983) verificou maior adesをo 

aregra de apagamento, tanto em interior quanto em final de voc自bulo, entre homens e nas 

classes sociais mais baixas, sendo a classe m6dia baixa a que se mostrou mais conservadora 

Segundo ele, esses achados esto de acordo com a id6ia, presente na literatura sociolingistica, 

de que as mulheres esto mais alertas do que os homens s variantes de prestigio social e de 

que a classe m6dia baixa tende a utilizar mais as formas de prestgio do que as classes altas 

nos estilos de fala mais cuidados. Portanto, na comunidade estudada, pode-se dizer que 

mulheres mais jovens pertencentes a classe m6dia baixa sao as pessoas que mais retem o r 

ps-voclico. 

Estudando o dialeto carioca, Votre (1987) examina, independentemente da realiza9o 

fon6tica, os casos de omissao das vibrantes finais, valendo-se de amostras de fala de 

informantes universitrios e alfabetizandos. Ele faz um apanhado hist6rico do processo de 

queda do r em final de palavra, mostrando que essa tendencia j se verificava no latim, embora 

tenha se intensificado em fases posteriores ao portugus arcaico, "vindo a disseminar-se por 

todas (糾釦 nosso) as classes de vocdbulos nos doお妥itimos s'culos, nas modalidades ndoー  
tensas" (p. 36). Observaremos, em nossos dados, se essa afirma9乞o 6 realmente vlida, tendo 

em vista nossa expectativa de que a queda do r pos-voc自lico ocorra especialmente em certas 
classes morfol6gicas 

Votre (1987) constata que a preservaao da vibrante 6 relativamente baixa na classe 

dos universitarios (0,64) e ainda mais baixa entre os alfabetizandos (0,36). Esse dado nos6 

elucidativo, pois tamb6m esperamos encontrar maior taxa de apagamento entre informantes de 

menor escolaridade. Essa supressao, segundo o autor, vem ocorrendo lenta e gradativamente, 
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tendo se iniciado possivelmente antes do s6culo XVI e caracterizando-se, assim, como um 

fen6meno de mudan9a 

Conforme ja referimos, Votre (1987) acredita que a queda da vibrante tenha se 

iniciado nos verbos, atingindo posteriormente outras classes de palavras, embora com 

restri96es. Isso se explicaria pelo fato de o r ser marca de redundncia no l6xico e na 

senten9a, visto que a qualidade t6nica da slaba nao 6 afetada, como em buscd e come, nem a 

predizibilidade da forma infinita 6 prejudicada pela sua ausencia, como em quero brincd.d Ja 

em nomes a vibrante n乞o teria fun9ao m6rfica especfica, fazendo parte do item lexical na 

maioria dos casos. Essa idia vai ao encontro de uma das nossas hip6tese iniciais, qual seja, a 

de que a omiss谷o do r no portugues do sul tamb6m ocorra com maior frequencia em 

determinadas classes de palavras (especialmente nos verbos) ou em vocabulos isolados 

Votre (1987) encontrou os seguintes pesos relativos para a varivel classe morfolgica 

0,18 na categoria dos infinitivos, 0,30 nos verbos no subj untivo,0,73 nos adjetivos e 0,80 nos 

substantivos. Esses resultados parecem confirmar a hierarquia proposta pelo autor, em que a 

taxa de manuten9ao do r seguiria a ordem substantivos> adjetivos > verbos. Ainda sobre essa 

vari dvel, o autor ressalta que 

"o amlgama dos fatores 'nominais'Substantivo e Aオetivo num sb 
ルtor Nome redundou numa varidvel elegante e poderosa, em que os 
fatores se distribuem gradualmente aoルngo da escala pro babil加ica, 
representando condicionamentos lingusticos fundamentais()" 
(p.86). 

A variavel, dimenso, inicialmente dividida em quatro fatores - monossilabo, dissilabo, 

trissilabo e polissilabo - apresentou resultados muito pr6ximos para os trs h ltimos fatores 

(0,48, 0,49 e 0,49 respectivamente), o que levou o autor a subdividir a variavel em trs 

categorias - monossilabo, dissilabo e polissilabo. Ainda assim, os resultados (0,54, 0,48 e 0,48 

respectivamente) demonstraram uma possivel distin9をo apenas entre palavras com uma slaba 

versus palavras com mais silabas. Logo, parece haver uma tendencia a manter a vibrante nos 

monosslabos. Trataremos disso no capitulo 3, ao apresentarmos nossos resultados 
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Quanto a vari自vel contexto seguinte, os resultados foram contrrios ao esperado. A 

expectativa de Votre era de que a presen9a de vogal no contexto fonol6gico seguinte 

propiciasse a reorganiza車o da estrutura silabica, favorecendo, assim, a reten9ao do r, o que 

nao ocorreu: a probabilidade de reten9ao da vibrante diante de vogais foi de apenas 0,34 

Al6m disso, a pausa, que de acordo com as expectativas deveria favorecer a supressao do 

segmento vibrante, apresentou um peso relativo de 0,70. Por fim, a probabilidade de reten9ao 

diante de consoantes, em rela o s quais o autor nをo tinha uma expectativa pr-estabelecida, 

foi de 0,45. Essa baixa probabilidade de retenao da vibrante diante de consoantes ja havia 

sido indicada por Vasconcellos (1970), o que poderia ter levado o autor ao menos a supor 

uma possivel influencia desse contexto. 

Em rela をo aos condicionadores sociais, "sexo comportou-se como varivel 

irrelevante", segundo o autor (p. 77). Houve uma diferen9a de 0,58 e 0,42 respectivamente 

entre homens e mulheres. Entre os alfabetizandos, tanto homens como mulheres mantiveram 

um i ndice de 0,50 de reten9ao; por6m, entre os universitarios, a diferen9a passa para 0,57 para 

homens e 0,43 para mulheres 

Embora a diferen9a entre os sexos nao tenha sido expressiva em termos de 

probabilidade, n乞o achamos que possa ser 'irrelevante". E possivel que exista uma tendencia 

feminina a aderirえ  forma inovadora, e esse dado no pode ser ignorado, sobretudo pelo fato de 

essa tendencia se confirmar no grupo isolado dos universitarios 

Por fim, quanto a faixa etria dos informantes, houve um resultado curioso: falantes 

mais jovens retm mais a vibrante (0,53) do que os mais velhos (0,47). Votre interpreta esse 

resultado como sendo um indcio da maior aten9ao dos jovens s variantes consideradas mais 

cultas, o que se deve a sua maior necessidade de vencer os desafios que a vida lhes imp6e e, 

por isso, de se conformar aos padres de prestigio linguistico 

Cailou et ai. (1996) realizaram um estudo comparativo da pron丘ncia do r com dados de 

diferentes estados do Brasil. Segundo eles, o fonema r, em posiao de coda silabica,6 um 

excelente exemplo de varia9ao no portugus do Brasil devido a seu elevado grau de 
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polimorfismo. Nesse trabalho, com base na distribui頭o das variantes do r em posi9ao p6s- 

voclica, pretendem estabelecer, a partir de dados extraidos do Projeto Norma Urbana Culta 

(NUIRC), uma delimita をo de a reas dialetais de cinco capitais estudadas pelo Projeto 

Gramdtica do PortuguEs Falado - Porto Alegre, S谷o Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife 

ー  e tamb6m observar indcios de mudan9a, atravs das diferentes faixas etrias, e possveis 

diferen9as de comportamento linguistico entre homens e mulheres. Foram analisadas 4.334 

ocorrncias de r extraidas de trinta inquritos do tipo dilogo entre informante e documentador 

ou entre dois informantes, distribuidos por a rea geogrfica, sexo e faixa etria. Os grupos de 

fatores considerados foram tipo de r, posido no vocbulo, tonicidade da slaba em que se 

encontra o segmento, tonicidade do vocbulo na cadeia fnica, dimensdo do vocbulo, vogal 

anteceden旭  ponto e modo de articula o‘わ elemento subsequente, classe gramatical, idade, 

regiao e sexo. 

Os resultados encontrados para a realiza9谷o do r em uma rodada feita com todas as 

localidades mostram evidentes diferen9as entre as regi6es estudadas. Em interior de palavra, 

h predominio da vibrante simples em Porto Alegre (83%) e Sao Paulo (87%), da fricativa 

velar no Rio de Janeiro (54%) e Salvador (55%) e da fricativa larngea ou aspirada (56%) em 

Recife. A queda do r nessa posi9ao6 baixa em todas as localidades, apresentando sua maior 

porcentagem (7%) no Rio de Janeiro. Um dado que consideramos curioso 6 a maior 

porcentagem de r retroflexo em Porto Alegre (7%) do que em S乞o Paulo (5%), cidade onde se 

esperana uma maior freqencia desse tipo de r por influencia do dialeto caipira. Nas outras 

localidades, essa variante no ocorreu. 

Em contexto final (tanto em verbos quanto em no-verbos), a queda do r s6 

no predomina em Porto Alegre, onde a vibrante simples ainda lidera, ocorrendo em 57% dos 

casos. Nesta capital, a queda representa 37% dos dados. Em Sをo Paulo, Rio de Janeiro, 

Salvador e Recife a queda representa, respectivamente, 49%, 47%, 62% e 50% 

Apesar dos achados interessantes do estudo de Cailou et ai. (1996), nao podemos 

deixar de lembrar que esses resultados se referem a uma amostra pouco expressiva, o que gera 

um problema de representatividade. Tendo em vista que a pesquisa foi feita em cinco capitais 
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distintas, com informantes de ambos os sexos e trs faixas etarias, sendo trinta informantes no 

total, cada c6lula social da pesquisa conta com apenas um representante. Uma anlise 

sociolingustica baseada nos dados de apenas um informante para representar uma dada 

categoria social sempre apresentar limita96es, que devem ser reconhecidas, pois corre-se o 

risco de fazer generaliza96es sobre a fala de um informante com um comportamento 

linguistico atpico, por exemplo 

Os resultados especficos para Porto Alegre, os quais mais nos interessam no momento, 

demonstram que, em uma rodada relativa a posi9ao interna, foram selecionadas as variaveis 

idade, vogal antecedente e dimensdo do vocbulo; ja na rodada relativa ao contexto final, os 

grupos selecionados foram vogal antecedente, contexto subsequente e classe moグolgica 

Podemos depreender dos resultados que a vibrante simples em posi9ao interna ocorre 

preferencialmente depois de uma vogal anterior (0,68), sendo que a vogal central inibe a sua 

realizaao. Em posi9乞o final, as vogais que favorecem o apagamento so as n乞o-arredondadas 

O resultado referente a vari自vel idade infelizmente n乞o foi apresentados pelos autores 

Em rela9oa vari自vel dimensdo do vocbulo, os resultados mostram que quanto maior 

o rnimero de slabas, maior a probabilidade de queda do r em posi9乞o interna (0,37, 0,59 e 

0,6 1, respectivamente, para vocdbulos de duas, trs e quatro silabas) 

Os outros dois grupos de fatores que favoreceram o apagamento do r em posi9乞o final, 

como ja mencionamos, foram contexto subsequente e classe moiプolgica. O apagamento do r 

apresenta maior probabilidade de ocorrncia, nesses dados, quando o contexto fonol6gico que 

o segue 6 uma consoante (0,57), e a queda 6 inibida diante de pausa total (0,31). Sobre a classe 

morfolgica, fica claro que os verbos favorecem o apagamento, com 0,56 de aplica9ao versus 

0,32 nos nomes. Esse resultado para classe morfolgica nao impressiona, visto que a distin o 

entre verbos e nomes ja foi verificada por varios outros autores, conforme ja mencionamos 

Alem do seu trabalho sobre a pronuncia do r em diferentes regi6es do Brasil, Cailou ei' 

ai. (1998) realizaram um estudo mais especifico sobre a vibrante, desta vez analisando o 

apagamento do r final no dialeto carioca, utilizando como corpus entrevistas gravadas do 

25 

戸f;'mご網●~ U F R G s叫繊協感勇
‘畿I 

―→ ‘ ー～.，~ 

引bHoteci Selロ「ia! de Cincias Soc!als e Hum＆かメ  



珂eto Norma Urbana Culta do Rio de Janeiro. Atravs de um estudo de tendncias (que 

utiliza uma nova amostra representativa) e em painel (que envolve o recontato com os mesmos 

falantes em perodo posterior), conforme a metodologia proposta por Labov (1994), os autores 

tentam demonstrar que o apagamento do r n乞o corresponde, na fala culta, a um padro de 

mudan9a em progresso, mas sim de gradaao et自ria 

Utilizando a metodologia da sociolingustica quantitativa laboviana,6 feita uma analise 

do fen6meno em tempo aparente e em tempo real de curta dura9ao, para verificar se o 

processo de apagamento do r representa varia9ao estvel ou se existe mudan9a em andamento 

Para tanto, sao analisados trs conjuntos de dados do Projeto NURC coletados em duas e pocas 

diferentes, sendo os informantes estratificados em trs faixas etarias: 25 a 35 anos; 36 a 55 

anos e 56 anos em diante 

O primeiro conjunto de dados (66 informantes, sendo 33 homens e 33 mulheres) foi 

gravado no inlcio da dcada de setenta; o segundo e o terceiro, na decada de noventa, O 

segundo conjunto foi composto por alguns dos mesmos informantes do corpus anterior (10 
informantes, sendo cinco homens e cinco mulheres), e o terceiro, por uma nova amostra 

composta de 18 informantes (9 homens e 9 mulheres). As variaveis lingUisticas e sociais 

analisadas foram tamanho do vocbulo, contexto precedente, ponto e modo de articulaぐdo do 
segmento seguin匁 pausa subsequente, classe moグolgica, item lexical, acento lexical e 
acento frasal,ルαaetria e sexo. 

A inten9ao dos autores era verificar duas propostas referentes ao apagamento do r, 

quais sejam, uma mudan9a completa no sentido da perda do segmento ou de sua recupera o 

Para isso,e feita uma an良lise em tempo aparente e em tempo real, atraves de um estudo em 
paine] (panel study), e de um estudo de tendencias (trend study). Eles nos explicam que a 

concep9o de mudan9a laboviana parte do pressuposto de que e posslvel captar mudan9as em 

progresso atraves da analise distribucional.quantitativa de variaveis em diferentes faixas 

etanas - o que se convencionou chamar anlise em tempo aparente; entretanto, a distribui9o 

por faixas etrias "pode ndo representar mudanぐas na comunidade, mas sim Constituir um 
padro caracterstico de gradaぐdo etaria que se repete a cada geraぐdo" (p. 65) Por isso, eles 
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chamam aten9ao para o fato de que devemos buscar a solu 乞o dos problemas encontrados na 

interpreta9ao dos dados em tempo aparente nas observa96es feitas em tempo real 

Na anlise dos dados, o primeiro grupo selecionado em todas as amostras foi a classe 

morfolgica. Esse 6 um resultado que tamb6m esperamos, pois sabemos que a perda do re 

mais frequente nos verbos. Os verbos tiveram 0,70, 0,77 e 0,82 de apagamento 

(respectivamente, na amostra da decada de 70, na do recontato e na nova amostra, as duas 

ultimas da d6cada de 90). Nos nao-verbos, em que o r no carrega informaao morfol6gica, os 

pesos relativos foram de 0,32, 0,39 e 0,33. Os autores ressaltam que, em todas as amostras, 

nomes e verbos foram analisados separadamente. Eles explicam que, se os nomes no fossem 

separados dos verbos, a sele9ao dos grupos de fatores significativos n乞o refletiria corretamente 

os ambientes condicionantes do apagamento do r. Al6m disso, as ocorrncias do pronome 

qualquer foram desconsideradas, visto que a omiss乞o do r foi quase categrica (99%) nessa 
palavra. 

Analisando os dados relativos aos verbos, no estudo em tempo aparente, os autores nos 

mostram, atraves de curvas de distribui9乞o, que ha uma varia9ao estavel, para os homens, 

tanto na dcada de setenta quanto na dcada de 90. Eles ressaltam que os falantes mais jovens 

no modificam o seu comportamento no curso dos anos, mas o segundo e o terceiro grupos 

apresentam comportamentos opostos: na dcada de 70, o peso relativo diminui da terceira para 

a segunda faixa etaria e aumenta da segunda para a primeira. Ja na d6cada de 90, ha um 

aumento da terceira para a segunda faixa etria e um decrscimo da segunda para a primeira 

Sobre esse resultado, os autores afirmam 

"Uma provvel explicaぐdo para esse aumento na segundaルαα ー  
que coincide, no Bras記 com a senioridade na vida profissional 一 e α 
deo 響フagamento 凌フ加ノ ndo ser mais umaProni2ncza esたgmaたzadd,ao 
menos nos verbos‘プ”(p.69) 

Segundo os autores, nos nao-verbos, as curvas de distribui9ao indicam uma mudana 

em curso, embora haja uma diminui9ao no uso da regra de apagamento entre os falantes mais 

jovens da decada de 70 para a de 90. Para as mulheres, as curvas de distribui9ao indicam 

mudan9a em progresso tanto para verbos quanto para nao-verbos 
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No estudo em tempo real, a compara9ao dos dados dos mesmos informantes do sexo 

masculino em dois momentos distintos evidenciou que o comportamento naod o mesmo ao 

longo da vida; ha um avan9o da queda do r tanto em verbos quanto em outras categorias, 

exceto, na ltima faixa ethria, nos verbos. A compara9きo das amostras das d6cadas de 70 

e 90 com informantes diferentes indica 	que a popula9ao feminina continua a 

implementar a regra de apagamento, havendo um aumento dos pesos relativos com o passar do 

tempo; em relaao aos homens, contudo, h indlcios de perda do processo do apagamento do 
r. 

Sobre a tendncia a eliminar a vibrante final, os autores constatam que a vibrante p6s- 

vocalica e muitas vezes to d6bil que pode desaparecer quando seguida de pausa e chegam 

conclusao que as variantes mais frequentes no dialeto carioca, em posi9ao final de vocabulo, 

seriam a fncativa aspirada e o zero fontico, e a realiza9ao padro em outros contextos 

corresponderia a variante fricativa velar surda 

Os resultados encontrados por Cailou ei aL, bem como os de outros estudos sobre o 

mesmo fen6meno em outras localidades do pals, podero ser bastante elucidativos para o 

desenvolvimento da nossa pesquisa. Tornar-se-a posslvel, por exemplo, estabelecer uma 

comparaao entre os resultados, o que permitir que se tenha uma vis乞o sobre o fen6meno de 

apagamento do r no apenas em a mbito regional, mas que se verifiquem tend6ncias de uso da 

variante no Brasil como um todo 

Dentre os estudos sobre a vibrante realizados no Rio Grande do Sul, destacamos o de 
Marquardt (1977). No seu trabalho, Marquardt trabalhou com dados obtidos de entrevistas 

com homens e mulheres residentes em quatro localidades do Rio Grande do Sul - Porto 

Alegre, Lajeado, Veranopolis e Uruguaiana - todos com instru9o de primeiro grau completo 

ou incompleto. Seus objetivos eram 1) verificar a existencia da articula9ao alveolar da vibrante 
no estado, apresentando as outras variantes existentes; 2) estudar fen6menos de interferncia 

lingulstica, como a influencia do espanhol no portugus; e 3) relacionar os dados com fatos da 

evolu9ao lingulstica. Ela lembra que, por ser o Rio Grande do Sul um estado limltrofe de 

palses de lngua espanhola,e interessante para o pesquisador identificar a penetraao de 
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casteihanismos no nosso falar. As variaveis investigadas foram regiao, posi9ao da vibrante na 

palavra, sexo e situa9ao (teste ou fala livre) 

A autora ressalta que a articula9ao alveolar no 6 a nica existente e que as variantes se 

distribuem diferentemente de acordo com as regi6es geogrficas e a posi9ao da vibrante no 

contexto fonol6gico. Ela observou que a vibrante alveolar se manteve menos nos dados de 

Porto Alegre do que no interior do estado. Conforme a autora, esse fato pode estar relacionado 
ahipotese de Camara Jr. (1977), que se referea tendncia de uma passagem gradual da 

articula9ao anterior para posterior. Trataremos dessa questo no capltulo 3, ao apresentarmos 

nossos resultados. 

Os resultados relativos aos informantes de Porto Alegre, referentes ao que Marquardt 
denominou regra 1, ou seja, a passagem de vibrante para nao-vibrante, indicam que essa 

passagem apresentou uma probabilidade de 0,06 em fim de slaba interna, 0,22 em fim de 

forma nao verbal e 0,72 em fim de forma verbal. Entre homens e mulheres, o peso foi de 0,39 

e 0,70 respectivamente, ou seja, os homens tendem a preservar mais a vibrante 

Quanto a passagem da nao-vibrante para fricativa (regra 2), os resultados indicam que, 

em fim de slaba interna, houve uma taxa de 0,76 de aplicaao; ja em fim de forma nao- 

verbal e verbal, os numeros foram 0,05 e 0,002. As mulheres favoreceram mtidamente a 

aplica9ao da regra, com 0,86 versus 0,13 para os homens 

Sobre o apagamento da vibrante, a autora diagnosticou que esse fen6meno "ocorre 

apenas em fim de palavra e aルrna verbal favorece mais α aplicagdo da regra" (89,98%, 

com probabilidade de 0,99 em fim de forma verbal, e 36,92% em fim de forma nao-verbal, 

com probabilidade de 0,94. Ela explica que o peso relativo de 0,94 para final de formas nao- 

verbais foi falsificado para aplicaao do programa VARBRIJL). Alem desses nmeros, 

destacamos os resultados de apagamento encontrados por Marquardt (1977) para a variavel 
sexo: 0,87 entre os homens 0,12 eり甘e競  m叫厨es,com p踊9m41s nti車 riepte fvqrcenjo 
a omissao da vibrante. 
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O trabalho de Marquardt pode contribuir para um estudo atual da realiza9ao do r no 
Rio Grande do Sul porque sera posslvel tra9ar um paralelo entre os dados encontrados pela 

autora ha mais de vinte anos e os dados do Projeto VARSUL. Al6m disso, poderemos verificar 

se, como afirma a autora, existe realmente a tend6ncia da passagem da articula9ao anterior 

para a posterior da vibrante - afirma9o que provavelmente no se adequa a realiza9o do r 

em posi9ao p6s-vocalica - o que viria a confirmar a referida hip6tese de Camara Jr 

Monaretto (1992) ja encontrou, em sua anlise, o r retroflexo em comunidades de fala 

distintas daquela pesquisada por Cagliari (1981), que estudou o dialeto paulista. Ela estuda a 
articula9をo da vibrante como posterior ou anterior no portugus do Rio Grande do Sul, 

voltando sua aten9ao sobretudo para seu status fonologico. Utiliza um corpus constituIdo por 
amostras de fala de informantes de quatro regi6es do estado (capital, fronteira, zona de 
coloniza9乞o italiana e alem), e a anlise dos dados 6 feita segundo a metodologia 

variacionista laboviana e a fonologia nao-linear 

Em uma segunda investiga9言o sobre a vibrante, cujo objetivo e investigar o 

comportamento fonetico e fonologico dos sons de r e discutir o status da vibrante no sistema, 
Monaretto (1997) mostra resultados que indicam ser o tepe a realiza9きo preferida na Regio 
Sul, defendendo a idia de ser essa a forma subjacente da vibrante. Neste trabalho, a autora 

analisa de fala de 12 informantes das trs capitais da regi乞o - Curitiba, Florianopolis e Porto 
Alegre ー,trabalhando com as variaveis posiぐdo na slaba, contexto precedente, contexto 
seguinte, acento, velocidade daルia, sexo, idade e escolaridade. Julgamos importante 

comentar que o trabalho de Monaretto (1997), assim como o de Cailou et ai. (1996), conta 

com apenas um informante para cada celula social, o que pode implicar limita96es na anlise 
dos resultados 

A variante zero, ou seja, a omissao da pronncia de r, nao foi considerada neste 

trabalho, pois, segundo a autora, 
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"essa variante exigiria investigar a inte昨rencia de fatores 
condicionantes dferentes dos que sdo levados em considera9do nas 
demais variantes, pco deste estudo"(pl8) 

A analise da vibrante nas trs regi6es estudadas demonstrou que o tepe foi a variante 

mais usada, correspondendo a 40% das ocorrncias, seguido da vibrante posterior (39%), da 

anterior (16%) e por fim da retroflexa (5%). Alem disso, Porto Alegre apresentava a maioria 

dos tepes encontrados no estudo - 52% ・, em contraste com as outras variantes, para as quais 

Porto Alegre apresentou 32% dos casos de vibrante anterior, 28% dos casos de vibrante 

posterior e 21% dos casos de retroflexo. Cabe ressaltar tambem que, enquanto o tepee a 
variante mais frequente em Porto Alegre, a vibrante posterior e mais comum em Florianopolis, 

e as ocorrncias de retroflexo foram encontradas principalmente em Curitiba. Os dados 

revelaram tamb6m que em Porto Alegre as quatro variantes do r sきo utilizadas 

Os dados de Porto Alegre relativos a posi9do da vibrante demonstraram que, na coda 
sil自bica, o tepe corresponde a 86% das ocorrencias, contra 9% das ocorrencias da vibrante 

anterior, 4% da retroflexa e 1% da posterior 

Os pesos relativos para o grupo de fatores contexto precedente foram bastante baixos 

ou quase neutros (em torno de 50%), "confirmando sua pouca importncia" (p.93). Embora os 

ndices para esse grupo de fatores nao sejam muito significativos, segundo a autora, ela 

ressalta que a vogal coronal (verde) favorece mais o tepe (0,5 8) do que a vibrante anterior 

(0,4 1). Ja a vogal dorsal (porta) favorece mais a vibrante anterior (0,54) do que o tepe (0,46) 

No contexto seguinte, a consoante homorgnica ao r apresentou peso de 0,63 para a 

aplica9ao do tepe e 0,20 para a vibrante posterior. Alem disso, a consoante nao homorgnica 

demonstrou certa influncia sobre a realizaao da posterior (0,62), a vogal destacou-se com 

0,62 para o tepe e apenas 0,36 para a retroflexa e a pausa favoreceu a retroflexa (0,75) e 

desfavoreceu a vibrante anterior (0,39) 
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A variavel acento foi selecionada apenas para a retroflexa e o tepe, e os resultados 

revelaram que o tepe ocorre menos em sllaba acentuada (0,44) do que em sllaba nao-acentuada 

(0,56); ao contrrio, para a vibrante retroflexa os dados foram invertidos: essa vibrantee 

favorecida pela sllaba t6nica (0,56) e desfavorecida pela tona (0,44) 

Sobre a variavel sexo, as considera96es feitas por Monaretto revelam que ー  tanto em 
ataque quanto em coda silabica - as mulheres utilizam mais a vibrante posterior do oue a 
anterior (0,32 versus 0,2 1), enquanto os homens inclinam-se para a vibrante anterior (0,27 
versus 0,18). Alem disso, verificou que a vibrante retrofiexa e preferida pelos homens (0,34 
versus 0,17), e que o tepe 6 mais utilizado pelas mulheres (0,29 versus 0,20). Infelizmente, a 
iaita ae uma analise isolada do uso do r p6s-voclico pelos diferentes sexos nao permitir uma 

comparaao com nossos resultados sobre essa variavel 

O cruzamento dos fatores escolaridade e posiぐdo na sllaba confirmou a predominancia 

do tepe na coda silabica, com 58% de aplica9ao entre os informantes de nvel primario, 64% 

entre os informantes de nlvel ginasial e tambem 64% entre os informantes com segundo grau 

A vibrante anterior apresentou, respectivamente, para primario, ginasio e segundo grau, 5% 

12% e 5%; a posterior, 27%, 13% e 29%. Por fim, a vibrante retroflexa apresentou, nesse 

cruzamento, 10% de aplica 乞o para primario e ginasio e 2% para segundo grau. Esse resultado 

parece indicar ser a vibrante retroflexa uma variavel estigmatizada socialmente 

A Ciltima variavel estudada por Monaretto - a variavel velocidade da falaー  revelou que 
a vibrante retrofiexa ocorre preferencialmente em fala rpida (0,60). Por outro lado, a vibrante 

posterior apresenta maior incidncia quando em ritmo moderado. Sobre a vibrante retroflexa, a 

autora ressalta que, devido ao seu pouco uso, nきo e posslvel fazerem-se generaliza96es sobre o 
seu comportamento. 

Em estudo recente realizado em 2000, Monaretto investigou o apagamento da vibrante 

pos-vocalica nas trs capitais da regiao sul. Nessa pesquisa, ela utilizou como corpus 36 
entrevistas do Projeto VARSUL, distribuldas por localidade (Porto Alegre, Florianopolis e 
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Curitiba), escolaridade (primeiro e segundo graus), idade (25 a 39 anos,. 40 a 54 anos e acima 

de 55 anos) e sexo 

As variaveis linguisticas examinadas por Monaretto (2000) foram posiぐdo da vibrante 

na palavra (medial ou final), contexto precedente (vogal anterior ou vogal posterior), contexto 

seguinte (consoantes oclusivas, fricativas, nasais, laterais, vibrantes, africadas, vogais ou 

pausa), classe moifolgica (verbos: conjugados ou no infinitivo; nao-verbos: substantivos e 

adjetivos; e outras palavras: advrbios, conjun96es, preposi96es e pronomes), funタdo do r 

(morfmico e nao-morfmico), dimenso da palavra (monossllabo, dissIlabo, trissllabo e 
polissilabo), acento e ritmo 

Na anlise estatlstica de todos os dados reunidos (sem distinao entre posi9ao medial e 

final), a variavel classe morfologica foi selecionada em primeiro lugar pelo programa 

VARBRUL. Isso naoe surpreendente, pois ja e sabido que a taxa de omissao da vibrante em 

verbos e muito expressiva, o que certamente motivou esse resultado. Nos dados de Monaretto 

(2000), o apagamento do r em verbos ocorreu em 81% das ocorrncias, com peso relativo de 

0,88. Nas palavras funcionais, como preposi96es, pronomes, conjun96es e adv6rbios, o 

apagamento foi de 20% e peso relativo de 0,29. Por fim, em no-verbos, o apagamento foi de 

apenas 5%, com peso relativo de 0,09 

A variavelfun戸o do r tambem foi selecionada na analise estatIstica. Segundo a autora, 

l
'o azlagamento do ノ”ノ ocorre geralmente qmndo conslitwmoグema 

('escolar, quise佐蟹quandoルer parte de um moグema pomput瓦br 
construtor) com 87% de frequncia e com peso relativo .90" （戸 279) 

Em uma analise separando verbos de no-verbos, considerando primeiramente os 

resultados para verbos, a autora chegaa s seguintes conclus6es: ha maior queda de r nos 

infinitivos do que em nao-infinitivos; o apagamento e quase categrico em final de palavra; a 

queda do r e mais freqente na fala de informantes jovens, "ou seja, evidencia-se um processo 

de mudanぐa em progresso" (p.280) 
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Em nをo-verbos, ela constata que a dimensao do vocabulo 6 importante, pois a queda6 

mais baixa em monossllabos, como tambem verificou Votre (1987). Ela chama aten9o 

tambem para o fato de o r ser mais omitido em slaba nao acentuada, "isto ,' mais comum 
凌zeraグca・ rev6w do que cal, dout6" (p.28 1) 

Quanto a posi戸o da vibrante na palavra, Monaretto (2000) aponta um maior 
apagamento em posi9ao fin叱"que se apresenta com uma dひerenぐa sign fIcattva em relaぐdod 
posi戸o medial." (p. 282) Todavia, a autora no esclarece se, nessa analise, ela est 
considerando todos os contextos em que aparece o r, ou se est distinguindo verbos de nao- 

verbos. Caso a anlise considere os diferentes contextos, parece haver nesse resultado uma 

forte influencia dos infinitivos verbais, nos quais, como ja sabemos, a vibrante apresenta um 

grande percentual de apagamento. Portanto, para se fazer uma anlise mais adequada da 
variavel posiぐdo, sem que se corra o risco de lidar com resultados enviesados,e necessario 

considerar apenas os casos de r presentes em nao-verbos 

Ainda nesse estudo, Monaretto ressalta a diferen9a entre as variantes do r p6s-voclico 

utilizadas no dialeto da regi谷o Sul, em compara9ao com o dialeto carioca, por exemplo. No 

dialeto do sul, ha predomnio do tepe e da vibrante alveolar, enquanto no Rio de Janeiro sao as 

variantes posteriores as mais comuns. Por fim, a autora afirma que, pelo fato de haver mais 
casos de n乞o-apagamento do que de apagamento na fala das capitais da regiきo Sul 
(considerando uma anlise de todos os dados, indistintamente), essa regi乞o tende a preservar a 
estrutura silabica em final de palavra. "Com isso, pode-se concluir que o Sul do Brasil uma 

regido conservadora"(p.282) 
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2. Metodologia 

Apresentaremos, neste capitulo, os procedimentos metodol0gicos da anlise de dados, 

demonstrando, inicialmente, o funcionamento do banco de dados do projeto VARSUL e, a 

seguir, expondo os grupos de fatores que fizeram parte de nossa pesquisa. Por fim, sをo feitos 
alguns comentrios sobre a anlise quantitativa dos dados 

2.1 Amostra e coleta de dados 

A pesquisa seguirh a metodologia da sociolingulstica variacionista laboviana e contar 

com um corpus composto por entrevistas extradas do projeto Variaぐdo Lingustica Urbana 
na Regio Sul. Esse projeto esta sendo implementado pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), Pontificia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade Federal do Parana (UFPR) 

desde 1988 e teve, imcialmente, como objetivo central, criar um banco de dados linguIsticos 

de localidades significativas dos trs estados da Regio Sul. Atualmente, as equipes trabalham 

em duas dire96es: analisando os dados ja existentes e ampliando a coleta segundo parmetros 

especificos (escolaridade superior, por exemplo) 

No caso especIfico do Rio Grande do Sul, o banco de dados VARSUL conta com 

entrevistas de falantes representativos de trs importantes imigra96es - a9orianos, alemaes e 

italianos. Al6m dessas imigra96es, houve a preocupa9ao em representar as popula6es das 

areas de fronteira corn a Argentina e o Uruguai. Desse modo, percebe-se que a sele9含o das 

cidades foi baseada na forma9ao cultural do estado, tendo sido escolhida Flores da Cunha 

como localidade representativa da coloniza9ao italiana, Panambi, como cidade de coloniza9o 

alem, Sao Borja, representando a coloniza9ao fronteiri9a e, finalmente, Porto Alegre, 
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representando a coloniza9o a9oriana1, tendo sido selecionada estau ltima cidade tambem por 

ser a capital do estado, bem como o centro urbano e cultural mais importante. Alem da 

distin9ao geogrfica, os informantes que comp6em o banco de dados VARSUL sao 

diferenciados por trs outros grupos de fatores extralingulsticos: idade (vinte e cinco a 

cinquenta anos e mais de cinquenta anos); escolaridade (ate cinco anos de escolaridade, entre 

oito e nove anos de escolaridade e ate doze anos de escolaridade); e sexo (feminino e 

masculino). Para o presente estudo, utilizamos vinte e quatro entrevistas do projeto VARSUL, 

A consolida9ao do Bando de Dados do Projeto VARST.JL foi exposta em um seminrio 
internacional realizado em l996フ na UFRGS, intitulado lEncontro de I伽naぐdo Lingustica do 
CくmeL汝1. 

Os vinte e quatro informantes que comp6em o corpus da nossa pesquisa so 
diferenciados por sexo, idade e escolaridade (primario, ginsio e segundo grau), sendo esses 

trs os fatores extralingulsticos que caracterizam a amostra do banco de dados VARSUL 

Inclulmos, tamb6m, em nosso estudo, a variavel classe social, recentemente constitulda, sobre 

a qual trataremos mais detaihadamente no item 2.3.4. A analise dos dados ser feita de acordo 

os postulados da teoria sociolinguistica 

As entrevistas, com duraao media de sessenta minutos, sao individuais e foram 

realizadas sempre por dois entrevistadores treinados pela equipe do Projeto VARSUL. Nessas 

entrevistas, buscou-se minimizar o efeito negativo causado pela presena do pesquisador, 

abordando-se assuntos do cotidiano das pessoas entrevistadas, devido ao fato de ser o escopo 

da teoria sociolinguistica o estudo da lngua falada em situa96es espontneas de comunica o 
ー  o vernaculo. As entrevistas eram baseadas em um roteiro de topicos, mas buscava, tanto 

quanto posslvel, uma conversa descontralda e a elicitaao de narrativas de experiencia pessoal 

1 Em Porto Alegre, ha uma grande confluencia de etnias, com forte contribui9o de alemaes e italianos no s6culo 
XEX. Al6m disso, a partir da segunda metade do s6culo XX, ha um grande incremento populacional resultante do 
exodo rural, o que da uma fei9o cosmopo斑a a cidade. 
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2.2 Dados hist6rico-geogrficos da regi豆o estudada - Porto Alegre 

Em 1700, bandeirantes paulistas chegaram a zona costeira do atual estado do Rio 

Grande do Sul, que at ento era povoado por alguns grupos de indigenas. Esses bandeirantes 

deram incio a pequenas povoa96es, entre as quais Viamきo, que despertou o interesse da 

coloniza9ao portuguesa. Porto Alegre, por sua vez, come9a sua histria com o bandeirante 

Jernimo de Omelas, proveniente de Sao Paulo, que estabeleceu sua estncia na regi乞o onde 
atualmente se situa a cidade de Porto Alegre. O povoado de Jernimo de Ornelas, juntamente 

com os sessenta casais a9orianos que vieram para Viamao em 1752, come9ou a se expandir, 

ate transformar-se em vila. Em 1772, em face do crescimento populacional do nucleo, esse 

povoado se toma a Freguesia de Nossa Senhora de Madre Deus do Porto dos Casais; no ano 

seguinte, esta passou a ser a capital da Capitania de Sao Pedro do Rio Grande do Sul. O 
povoado foi elevado a vila em 1810 e, em 1882,a cidade 

De acordo com o censo demogrfico de 1990, Porto Alegre possua, na e poca da 

coleta de dados, uma extensao territorial de 489 Km2 e uma popula9きo de 1.330.369 
habitantes. 

2.3 As vari豆veis sociais 

Segundo Paredes da Silva (1992:33), a primazia dos condicionadores sociais nos 

estudos sociolinguisticos se deve ao fato de esses fatores assinalarem uma postura teorica 

oposta a idealiza 乞o gerativista, mostrando o comportamento de um falante/ouvinte real, em 

uma comunidade lingulstica nem homogenea, nem tampouco estavel. O escopo dos estudos 

baseados em variaveis sociais, e nao apenas lingulsticas,e , pois, quantificar essas influncias 
de carter externo a lngua, aferindo com precisao o peso de cada tipo de condicionamento 
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Em particular, conforme ja estabelecido, a realiza頭o do r em posi9ao p6s-voclica e a 
sua omiss乞o no mesmo contexto sao os objetos de estudo deste trabalho. A partir da 

observa9o da fala dos informantes da amostra, de resultados encontrados em trabalhos 

anteriores sobre o mesmo tema e de dados extrados da literatura, definiram-se os possveis 
condicionadores desse fen6meno, que sero expostos a seguir 

2.3.1 Sexo 

A escolha do fator sexo fundamenta-se na literatura sobre teoria da varia9ao e tambem 

em estudos anteriores realizados por uma equipe de bolsistas do projeto VARSUL sobre 

fen6menos de variaao observados na fala de Porto Alegre e Flores da Cunha (regio de 
coloniza 乞o italiana do estado). Tais trabalhos', desenvolvidos durante os anos de 1994, 1995 

e 1996 e apresentados nos sal6es de Iniciaao Cientfica dos respectivos anos, apontaram a 

grande relevncia desse fator nos estudos de Varia頭o Lingulstica, bem como, no caso, a 
tendncia feminina a aderir s variantes mais inovadoras 

E preciso lembrar, ainda, as tendncias sobre a vari自vel sexo que v6m sendo discutidas 
na literatura. A primeira explica9乞o seria que, em variaao est自vel, as mulheres tendem a 

utilizar mais as formas de prestgio; ja em caso de mudan9a, elas tendem a liderar a inova9o 

1. Os trabalhos mencionados foram apresentados no Vi, VII e VIU Sal言o de Inicia 豆o Cientlfica da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos anos de 1994, 1995 e 1996 por bolsistas do Projeto 

VARSUL e foram coordenados pela Professora Clarice Bohn Knies. Seguem-se os titulos dos 
trabalhos e seus respectivos autores 

- "Palaializa o das oclusivas dentais一 “rnfenmeno de vana戸O伽gstica"(Hilaine Gregis, 
Maria Rosane Medeiros, Denise Menezes, Clarice Bohn Knies) 
ー ‘O papel do sexo lla retendo由 oclusiva dental diante de m em Flores da Cunha"(Hilaine 
Gregis, Carla Elsuffi Borges, Clarice Bohn Knies) 
ー ‘'Alternncia entre os ditongos nasais [wJ e危ヅna zona de colonizado italiana do Rio Grande 
do Sul" (Hilaine Gregis, Carla Elsuffi Borges, Clarice Bohn Knies) 
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Entao, caso seja o apagamento do r p6s-vocalico um processo de mudan9a em curso, espera- 

se que as mulheres favore9am o apagamento - a forma inovadora. Nesse sentido, poderamos 

dizer que a omissao do rja e to comum - sobretudo nos infinitivos verbais - que nao e mais 

considerada estigmatizada, tendo sido criada uma nova norma 

No entanto,6 preciso considerar que, se o fen6meno for simplesmente um caso de 

varia9ao estvel na comunidade e a manuten9o da vibrante for mais prestigiada socialmente 

- tendo em vista sua relaao direta com o portugues padro -, as mulheres devero omitir o 

segmento menos do que os homens. Como exemplo, podemos citar o estudo sobre a presen9a 

ou ausencia de r pos-voclico no ingls nova-iorquino realizado por Labov (1966). Nesse 

caso, a pronncia de maior prestlgio e tambem a forma inovadora - aquela que privilegia a 

manutenao do r, padro em Nova Torque -e preferida pelas mulheres. Outro exemplo 

elucidativo 6 encontrado no estudo feito por Milroy (1980) em Belfast. Pesquisando a 

manutenao e omissao de th em palavras como mother e brother, ela percebeu que as 

mulheres se inclinavam, mais do que os homens, a utilizar a forma padrao (com th) 

Paiva (1992:7 1) chama aten o para o fato de que o fator sexo pode ser bastante 

elucidativo quando relacionado a outros fatores sociais, tais corno classe social e idade 

Segundo ela, as diferenas de comportamento linguistico entre homens e mulheres tendem a 

ser ainda mais evidentes na classe m6dia baixa; al6m disso, a intera9ao entre sexo e idade 

revela que as diferenas linguisticas entre homens e mulheres s乞o maiores nas faixas etarias 
mais avan9adas 

O argumento de Paiva a respeito da intera車o entre sexo e classe social, que 

consideramos procedente, 6 coerente com o de outros linguistas, tais como Oliveira 

(1983 :237). Ele fala sobre a inadequa o de se olhar o fator sexo per se, visto que, 

dependendo da estrutura social, homens e mulheres podem ter comportamentos distintos. Em 

certas sociedades, por exemplo, mulheres podem ter uma maior mobilidade social do que 

homens, enquanto em outras pode ocorrer justamente o contrrio, que e o que ocorre em larga 

escala no Brasil. Entao,6 muito importante considerar que o que determina se homens ou 
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mulheres lideram certo processo de mudana 6 o papel que eles exercem em cada comunidade 

especifica. Isso demonstra que, em estudos sociolinguisticos, sexo n谷o pode ser visto, de 

acordo com Eckert (1989:212-18), como uma categoria binria, meramente biol6gica, que 

determina, independentemente de outros fatores, comportamentos linguisticos distintos 

Inclusive, segundo esta autora, essa "naturaliza9乞o" das categorias de sexo verificada na 

literatura 6 uma das responsaveis pela falta de sucesso de certas anlises sociolinguisticas 

Essa no9o de que o fator sexo no pode ser visto isoladamente, ja defendida por 

Labov (1990),6 tamb6m verificada no estudo de Haeri (1996). Investigando processos de 

anterionzaao e posterioriza9ao de vogais no a rabe falado no Cairo, ela ressaltou que as 

diferen9as entre homens e mulheres sao resultados das diferenas de aparelho fonador e 

fatores sociais que operam simultaneamente. Al6m disso, eia afirma que, para cada caso 

particular, o comportamento linguistico de mulheres e de homens exige uma explica 乞o (p 

102). Nesse sentido, devemos ter muita cautela, como nos sugere Eckert (1989), antes de 

fazermos afirma96es do tipo "mulheres utilizam mais variantes de prestをlO'' 

Portanto, ao analisarmos os efeitos do fator sexo no fen6meno em estudo, precisamos ter 

em mente as diferentes considera96es ja feitas at6 o momento sobre essa varivel 

extralinguistica. Antes de fazermos quaisquer generaliza6es, n乞o podemos esquecer que, em 

"Sociolinguistic patterns", Labov considerou especulativas certas explica96es atribuidas ao 

comportamento diferenciado entre homens e mulheres, e que ainda hoje as explica96es para 

essas diferen9as geram d自vidas entre os linguistas. Guy (2001:13) tamb6m nos lembra que a 

maioria dos estudos realizados apontam a mulher como mais inovadora do que o homem, 

mas salienta que ha casos claros em que o homem esta liderando o processo de mudan9a, e 

outros, ainda, em que no ha distin9ao linguistica aparente entre os diferentes sexos 
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2.3.2 Idade 

Guy (2001: 11) afirma que 

"a caracterむtica mais sistemdtica da distribui9do social das 
mudanぐas em progresso d que as inova9死s lingUおticas sdo mais 
avancadas entre as ,gera戸es mais jovens". 

De acordo com essa afirma 乞o e tamb6m com outras referencias retiradas da literatura 

sociolinguistica, esperamos que informantes mais jovens apliquem com maior frequncia a 

regra de omiss乞o do r p6s-vocalico, visto ser esta uma caracterstica inovadora na lngua 

portuguesa, conforme apontam vrios autores (Oliveira, 1983; Caliou et ai, 1998; Monaretto 

2000). Nesse sentido, realizaremos um estudo em tempo aparente, de acordo com a 

metodologia de Labov (1994), verificando o comportamento lingustico de falantes de duas 

faixas etrias diferentes (mais de 50 anos e menos de 50 anos) 

Labov (1994) observa que n乞o6 to simples verificar mudana linguistica em estudos 

quantitativos. Se o objetivo 6 fazer um estudo em tempo real, temos que localizar os mesmos 

falantes tempos depois (panel study)ー  o que nem sempre 6 possivel -, ou temos que construir 
uma segunda amostra representativa (tendency study). Ele afirma ainda que raramente se do 

as condi96es para um estudo quantitativo dessa natureza. Isso ocorre porque os panel study 
so caros e poucos o rgos financiadores apoiam um projeto durante muito tempo; alm disso, 

nao h garantia de localiza9ao dos mesmos informantes. Quanto ao tendency study, ele 
considera que e raro encontrar pesquisadores interessados nos mesmos problemas durante 

varios anos. Com  base nessas considera96es, Labov sugere que se siga a pista da mudana em 

tempo aparente, ou seja, a distribui9乞o das variveis linguisticas por niveis de idade. Tamb6m 
Guy et ai. (1986) afirmam que e indispensavel ter outros tipos de evidencia de mudan9a para 

se poder assevera-la; em outras palavras, apenas evidencias em tempo aparente nao s乞o 
suficientes. 
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Nao podemos esquecer, contudo, uma importante considera9ao feita pelo autor a 

respeito dos estudos em tempo aparente, qual seja, a de que uma vis乞o clara da mudan9a em 

tempo aparente requer uma anlise multivariada, que leve em conta o efeito de outros fatores 

sociais (p.123) 

Pretendemos verificar se a queda do r, bem como a escolha do falante por variantes mais 

fracas, s乞o de fato preferidas por falantes de menor faixa etria. Caso se confirme a hip6tese 

de que a regra de apagamento predomina entre falantes mais jovens, esse resultado poder ser 

o indicativo de uma mudan9a em andamento no portugues do Brasil, conforme sugere Oliveira 

(1983). Cabe lembrar que, de acordo com Labov (1983 :74 -75), uma mudan9a em andamento 

raramente representa a substitui9乞o completa de uma forma por outra. Ao contrrio, o que 

geralmente ocorre 6 uma mudana na frequ6ncia relativa das variantes e em suas restri96es 

ambientais. Ent乞o, como nをo ha substitui9ao completa, ainda se espera a ocorrncia, embora 

em pequena escala, de r em final de infinitivos na fala dos informantes, sobretudo mais velhos 

O fato de o segmento ainda ser pronunciado nesse contexto nao significa, necessariamente, 

que o processo de mudana ainda nao tenha se instituido na lingua. 

2.3.3 Escolaridade 

O fator grau de escolaridade - subdividido em primdrio, ginsio e segundo grau' - pode 

ser importante para um estudo de varia9乞o porque permite investigar ate que ponto o prestigio 

de certas variaveis linguisticas inibe o processo de mudan9a e tambem porque possibilita, de 

certa forma, verificar a estratificaao social das vanaveis. Segundo Kroch (1978), dialetos 

populares demonstram uma maior suscetibilidade ao condicionamento fontico. Isso se deve 

justamente a menor pressao exercida pela norma culta, que tem como importante veiculo o 

ensino escolar. 

1 No Projeto VARSJJL, usamos, arbitrariamente, por conven9ao dentro do projeto, os rtulos primrio, ginsio e 
segundo grau, que no correspondem aos graus de escolaridade atuais. O mais adequado seria falar em tempo de 
escolaridade (4-5 anos; 8-9 anos; 11-12 anos). 
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Kroch (1978:344) afirma que 

“伺numa comunidade estratg'Icada, o dialeto que tem prest卿o 
p露blico, de elite, diノとre sistematicamente do凌aMo das camadas que 
ndo so elite pelo menos no aspecto pnolgico. Em particular, o 
dialeto de prest卿otァicamente resiste aos processos normais 鹿  
condicionamento fontico にJ que a fala das demais camadas 
regularmente qpresenta." 

Se, como sugere Kroch, a elite realmente impede que processos fonol6gicos se 

efetivem, entao esperamos que a manuten9ao do r prevale9a entre informantes de maior 

escolaridade ou nvel social mais elevado, caso se trate de um fenmeno fonologico 

Resultado semelhante foi encontrado por Guy (1981), que mostra ser o apagamento de s 

portugus mais comum nas classes mais baixas, que sao mais inovadoras, ao contrrio das 

classes mais altas, que s乞o mais conservadoras 

Tamb6m no estudo de Votre (1987) podemos observar essa tendncia: os universit自rios 
contribulram com 0,64 para a preserva9乞o da vibrante, em oposi9o aos 0,36 dos 
alfabetizandos. Ele ressalta que"a esco瓦 o prestgio social e a llグiuncia da escrita‘ ノ  
devem contribuir para essa tendncia maior em preservar a vibrante final"(p. 80) 

2.3.4 Classe social 

Guy (1981:86) afirma que a distribui9ao social de uma inova9ao linguistica 6 de suma 

importncia para o entendimento da rela9ao entre o status sincr6nico da linguagem e seu 

desenvolvimento histrico. A distribui9ao social das variaveis lingusticas pode ser verificada 

a partir da escolaridade dos informantes, mas e preciso salientar que a instru9きo naoe o inico 
indicador de classe social. Nesse sentido, concordamos com Chambers (1995:36), que define 
classe social como "aestratfIcaぐdo da sociedade baseada em similaridades ocupacionais 

econ6micas e educacionais." Por esse motivo, al6m do fator escolaridade, inserimos em 

nosso estudo uma nova varivel - a variavel classe social - que nos possibilitar uma melhor 
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estratificaao dos informantes na hierarquia social e, por conseguinte, contribuir para uma 

anlise sociolinguistica mais apurada 

Em uma primeira rodada feita com os dados de doze informantes de Porto Alegre, 

encontramos resultados curiosos em rela9五o ao grau de instru9ao. Nossa expectativa era de 

que os informantes com prim豆rio aplicassem mais a regra de apagamento, seguidos dos 

informantes de gin自sio e segundo grau, nessa ordem, pois, conforme ja mencionamos, 

consideramos a manuten9ao da vibrante em contexto p6s-voclico - sobretudo em final de 

voc自bulo - uma variante de prestgio na sociedade. No entanto, o que os dados nos mostraram 

foi uma "inversao" nos resultados de primario e ginsio (76% de apagamento entre os 

informantes com primario e 82% entre os informantes com gin自sio) e uma diferen9a muito 

pequena entre os resultados de primario e de segundo grau, que teve um percentual de 75% de 

apagamento. 

Al6m disso, uma leitura mais detalhada das entrevistas desses informantes nos atentou 

para a ocorrencia, na fala de informantes com nivel prim自rio, de formas normalmente 

associadas a lingua padro, como o futuro do presente simples (POA 18, linha 84: Se n6s 

quisermos que isso aqui seja tudo florido, poder ser),o uso do verbo haver com sentido 

existencial (POA l8っ linha l99: Ento havia condE戸es de eu traba訪ar em construdo),a 

enclise pronominal (POA 01, linha 275 : . aTinou-se o tempo e nos recolheram...), entre 

outras. Essa verificaao nos levou a buscar informa6es, nas entrevistas e fichas sociais, que 

permitissem uma formulaao de indicadores sociais, tais como profissao, renda, bens 

materiais, acesso a bens culturais e escolaridade dos filhos, pois, como afirma Chambers 
(1995:4の,E necessario estabelecer um conjunto de critrios para ranquear indivduos para 

descobrir o grupo sociaルque eたPertence" 

Paiva (1996) verificou que a vari自vel bens culturais se mostrou relevante no estudo da 

queda do r. Ela percebeu que havia uma rela o diretamente proporcional entre as 

probabilidades de ocorrncia das variantes mais prestigiadas e a escala de distribui9きo dos 

falantes de acordo com bens culturais. Falantes que mais empregam a pronncia no 

prestigiada situavam-se no nlvel 1 de acesso a bens culturais, e o emprego da vibrante 
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aumentava gradativamente a medida que se subia na escala (53%, 60%, 68% e 77%). Para 

estabelecer essa vari自vel, Paiva se baseou nas informa96es adquiridas sobre o ambiente 

cultural dos falantes (acesso a cinema, teatro, literatura, etc. e postura diante dos programas de 

televis乞o). 

Uma anlise minuciosa de cada uma das entrevistas de Porto Alegre nos permitiu 

depreender, a partir do discurso dos falantes, dados relativos a sua profissao ou ocupa9乞o,a 

renda familiar aproximada e a escolaridade dos filhos ou de familiares prximos. A partir 

dessas informa96es, conseguimos formular nossa nova vari自vel 

infelizmente, informa96es relativas a bens materiais e acesso a bens culturais, que 

pretendiamos localizar nas entrevistas que compunham nosso corpus, nao foram encontradas 

em todas as entrevistas. Isso impediu uma elabora きo mais criteriosa da varivel classe social, 

o que poderia enriquecer nossa discuss乞o sobre a import合ncia de dados extralinguisticos em 

estudos de varia頭o. Sobre essa vari自vel, Chambers (1995:36) afirma ainda que "a nogdo de 

classe sociaル inerentemente mga,sobret召db se comparadb a ouひosdoおルtores sodaお, 

sexo e idade ". Tendo em vista essa reconhecida dificuldade de se trabalhar com dados dessa 

natureza, apresentamos, a seguir, a formula o que constitui antes de tudo uma tentativa de 

apreender com mais preciso as caractersticas sociais dos falantes a fim de verificar a 

existencia ou n乞o de rela96es sistemticas destas com o apagamento do r 

Para estabelecermos nossa nova variavel, tivemos de, primeiramente, fazer uma leitura 

minuciosa de cada uma das vinte e quatro entrevistas que compunham o corpus. A partir dessa 

leitura, pudemos retirar todos os dados referentes 

1)a escolaridade dos filhos ou familiares prximos ao informante, pois acreditamos 

que a influncia direta de pessoas da familia seja urn fator em certa medida 

relevante na maneira de expressao verbal dos indivduos; 
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2)a renda familiar do informante, pois 6 sabido que, quanto mais alto o padro 

econ6mico, maior 6 a facilidade de acesso a bens culturais, o que pode contribuir 

para o uso de formas mais prestigiadas; 

‘、、  
コノ  aprofiss乞o ou ocupa o do informante, pois acreditamos que atividades de cunho 

mais intelectual - que exijam, por exemplo, algum tipo de especializaao ou 

mesmo a prtica de leitura e a expressao verbal -フ  tais como atividades ligadasa 

area da educa9ao, atendimento ao phblico, gerncia etc., permitam aos individuos 

a amplia9ao de sua "competencia comunicativa" e o uso flexvel da linguagem 

segundo diferentes estilos. Entendemos por competencia comunicativa "a 

Progressiva coPacidade de redizar a adequaぐdo do ato verbal d s situa6es de 

comunica戸o" (Travaglia, 1998:17) 

Ap6s essa coleta, as informa6es sobre cada um dos itens supramencionados foram 

hierarquizadas, de modo que pudssemos estabelecer pesos diferentes para cada subitem 

Assim, estabelecemos uma escala num6rica para cada item. Por exemplo: o fator escolaridade 

teve cinco subdivis6es, com os seguintes valores: O para informantes sem instru9ao, 1 para 

informantes com nvel primario, 2 para informantes com gin自sio, 3 para informantes com 

segundo grau1 e 4 para informantes com grau superior. Cabe lembrar que somente a 

escolaridade dos familiares incluiu os valores O (sem instruao) e 4 (nivel superior), visto que 

esses niveis de escolaridade n乞o comp6em as c6lulas sociais da parte inicialm.ente consolidada 

do Banco de Dados VARSUL. Al6m disso, a escolaridade dos familiares teve peso 0,5 na 

composi9ao do i ndice final, enquanto a escolaridade do informante, a renda e a profisso 

tiveram peso 1 

A renda familiar foi dividida em menos de cinco salarios minimos e mais de cinco 

salarios minimos (respectivamente valores O e 1). Esse crit6rio, al6m de ja ter sido 

estabelecido pelo Projeto VARSUL para a categonza9ao dos informantes por renda familiar, 

sustentado por informa9ao do IBGE, extraida de um artigo da revista Fronteiras (p. 16), de 

1 Lembramos que os termos primario, ginasio e segundo grau sao rtulos utilizados pelo Projeto VARSIJL, por 
conven9ao dentro do projeto, para indicar, respectivamente, 4 a 5 anos de escolaridade, 8 a 9 anos de escolaridade 
e 11 a 12 anos de escolaridade. 
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que 78% dos trabalhadores brasileiros recebe at6 5 salrios minimos por mes. Essa parece ser, 

entきo, uma base razoavel para a caracteriza9ao da pir含mide social do pas. Segue, no anexo 1, 

a tabela com a distribui9乞o dos trabalhadores brasileiros por faixa salarial 

Por fim, o grupo profissdo foi definido em duas categorias distintas, subdivididas em 

duas categorias para traba仇os manua碧 e outras duas para traba肌os intelectua岱 Baseamoー  
nos em Chambers (1995: 37) ao estabelecer essa divisao entre trabalhos manuais versus 

intelectuais; segundo o autor, 

'‘α maior 或viso social em nag6es industrializadas 'estabekcEda 
entre pessoas que ganham a vida tr功α仇‘indo com suaspr中rias mdos 
e aquelas que reaルam traba仇os de escri万rio, administra9do e 
serviぐosにプ  Um grande nImero de d界renぐas sociais normalmente 
segue esta uinんz: trabalhadores ndo-manuais normalmente 厄m mais 
anos de escolaridade, frequentemente trabalham supervisionando 
traba仇adores manmlお ou outros mlba仇adores sem especializa戸o e 
ganham mαお或nheiro." 

Fica claro, entao, de acordo com Chambers (1995), que a diferena entre trabalhos 

manuais e intelectuais se deve ao fato de que trabalhos nao-manuais geralmente exigem maior 

escolaridade e oferecem maiores rendimentos, com a amplia9ao de contatos e viv6ncias, de 

acesso a bens culturais, etc. Chambers (1995:43) apresenta, em sua obra, uma tabela com uma 

lista de 40 ocupa96es e seus respectivos i ndices socioeconmicos (ver anexo 2), na qual nos 

baseamos para a constru9乞o deste indicador em rela9oa s profiss6es efetivamente incluidas na 

amostra. 

Portanto, de acordo com o estudo de Chambers (1995), em nossa pesquisa, a categoria 

de trabalhos manuais recebeu valor O para profiss6es como a de agricultor, zelador, jardineiro, 

vigilante, entre outras, e valor 1 para profiss6es que, mesmo sendo manuais, requerem um 

certo treinamento, como eletricista, costureira, garom, operrio em ind丘stria, mecanico, etc 

Ja a categoria de trabalhos intelectuais recebeu valor 2 para atividades ligadas ao ramo do 

com 6rcio, como vendedor e atendente, bem como para pequenos empresarios ou proprietrios 

de lanchonetes, lavanderias, etc. Para artistas, profissionais liberais, professores e gerentes ou 

administradores de lojas e empresas em geral, atribuimos o valor 3 
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Essa hierarquiza 乞o nos permitiu calcular valores referentes a nova vari自vel para cada 

um dos informantes da amostra. Os i ndices finais foram interpretados segundo as seguintes 

faixas de uma escala: 

A= classe m6dia-alta -8 ,5 ou mais; 

B= classe m6dia一  6 a 8; 

C= classe trabalhadora - 3,0 a 5,5; 

D= classe baixa - O a 2,5 

De fato, essa nova variavel contribuiu para que pudssemos ter uma no9ao mais clara 

da estratificaao social dos informantes, conforme veremos no captulo referente a discusso 

dos resultados. Cabe ressaltar aqui que o fato de essa varivel incluir a informa9ao sobre 

escolaridade geraria uma sobreposi9ao das duas variaveis que impediria que fossem tratadas 

como independentes, o que sena condi9ao necessaria para serem incluidas simultaneamente na 

anlise estatistica. Entao, ap6s algumas rodadas preliminares, optou-se por discutir somente 

classe social, por ser significativa nas analises feitas, ao contrario de escolaridade, que nem 

sempre era selecionada. 

2.4 As vari豆veis lingusticas 

Alem das vanveis extralingusticas, estudaremos tamb6m a possivel influencia de 

variveis linguisticas no processo. As variaveis analisadas sero tipo de r, contexto 

precedente, contexto seguinte, categoria moグolgica, tonicidade e posiぐdo moグolgica 
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2.4.1 Tipo de r 

Embora o foco de nosso interesse seja o processo de apagamento do r p6s-voclico 

tanto em interior quanto em final de vocabulo, consideramos importante tambm investigar se 

a modalidade de r mais frequente nessa posi9ao da slaba apresenta alguma rela9ao com a 

omiss乞o do segmento vibrante 

A partir de estudos ja realizados com dados de Porto Alegre (Marquardt, 1977; CaIlou 

et ai. 1996; Monaretto, 1997), esperamos encontrar um maior i ndice de ocorrncia da vibrante 

simples (tepe), em detrimento das demais variantes. Discutiremos, no capitulo referente 

anlise dos resultados, a prov自vel relaao dessa variante com o fen6meno de apagamento 

As variantes nesse grupo de fatores sao tepe, vibrante anterior, vibrante posterior, 

vibrante retroflexa e apagamento do r1 

1 Para maiores esclarecimentos sobre a variavel tipo de r e sobre as demais variveis linguisticas, ver arquivo de 
especifica恒o de fatores no anexo 3 
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2.4.2 Contexto precedente 

Essa varivel permitir investigar se o tipo de vogal anterior ao r (anterior, central, 

posterior) influencia na sua manuten9ao ou queda. Cailou ei' ai. (1996:472) verificaram, nos 

dados de Porto Alegre extraidos do Projeto Norma Urbana Culta (NURC), que o tipo de 

vogal antecedente 6 atuante tanto no interior quanto no final de palavra, embora com 

comportamento diferenciado. inclusive, no contexto final, a vogal antecedente foi o primeiro 

fator selecionado pelo programa VARBRUL. De acordo com esses autores, a relevncia do 

fator vogal antecedente ja era esperada, visto que as realiza96es em foco, na variavel 

dependente, s乞o distintas: vibrante simples, em posi9ao medial, e zero fon6tico, em posi9o 

final. Nesse estudo, a vogal anterior foi a que mais favoreceu a queda do r em contexto interno 

(0,68), seguida da vogal posterior (0,47) e da vogal central (0,29). Em contexto final, a maior 

favorecedora foi a vogal central (0,69), seguida da anterior (0,5 8) e, por fim, da vogal 

posterior (0,14). 

Para verificarmos a possivel influncia da vogal anterior no processo de realiza9ao do r 

p6s-vocalico, analisaremos os dados da vibrante em posi9ao interna para que n乞o haja 

influencia da categoria morfol6gica na interpretaao dos resultados 

2.4.3 Contexto seguinte 

Considera-se que o elemento seguinte - vogal, consoante, pausa - 6 importante para a 

realiza車o do r. Segundo Marroquim (1945:41), na linguagem falada no nordeste, o r 

raramente se pronuncia quando se lhe segue uma palavra iniciada por consoante. Nascentes 

(1960:31) tambem menciona a tendencia que apresentam as consoantes finais do portugus a 

se ligarem a vogal inicial da palavra seguinte, como em amar a Deus (a-mdra-dezo) 
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A prop6sito, a afirma9をo de Marroquim confere com o resultado encontrado por Cailou 

e. ai. (1996:472); em seu trabalho, 6 feita uma distin9ao entre pausa total, vogal e consoante 

no contexto posterior ao r final. Porm, os resultados encontrados por Votre (1978:87) seguem 

uma outra linha: a presen9a de vogal no contexto seguinte n乞o favoreceu a manuten9乞o da 

vibrante, ao contrrio do que esperava. Apenas no que concemea pausa no contexto seguinte 

os resultados de Votre e Caliou et ai. foram semelhantes: ambos verificaram que a pausa 

favorece a reten9をo da vibrante 

Essa disparidade nos resultados encontrados em estudos anteriores nos despertaram o 

interesse em rela9ao a essa vari自vel. Nossa expectativa para os resultados de Porto Alegre, no 

entanto, vai ao encontro dos apontamentos de Nascentes (1960) e dos resultados obtidos por 

Cailou et ai: maior apagamento diante de consoante e maior reten9乞o diante de pausa e vogal 

Al6m disso, faremos uma distinao entre as consoantes do contexto subsequente para verificar 

se, de acordo com o OCP, existe uma tendencia maior de omiss乞o diante de consoantes 

"semelhantes", ou seja, que compartilhem com o r traos comuns. Segundo Roncarati 

(1992:40), 

"Segmentos sonoros tendem,Por exemplo,a harmonizarem-se entre si, 
α contraporem-se com maior nitidez ou a permutarem de posi9do; 
podem ser substituidos, inseridos ou fundidos. Podem, tambm, sofrer 
modfIca9うes de fora articulatria que vo do ensurdecimento, 
αspiraぐdo ou響'agamento d sonorizaぐd o'' 

J 

E possivel, no caso do r em contato com uma consoante no contexto seguinte, que haja 

um processo assimilatrio, em que um som se toma similar a outro ou d por ele influenciado 

Sobre a tendencia a manuten9ao do r em final de palavra diante de vogais, acreditamos 

haver uma estreita relaao desse processo com a estrutura silabica do portugues, em que 

prevalecem os contextos CV. Melhor dizendo, a reten9ao do r em final de vocabulo diante de 

vogal levaria a forma9o de uma nova slaba padro consoante/vogal 

51 

UlkGb 	”「でザこ‘えf 	一 

馴biloteca Setori& de CI9ncias SocIa!s e Hurn,nt 



2.4.4 Categoria morfol6gica 

Assim como a omiss乞o do fonema r ocorre em larga escala nos infinitivos verbais, bem 

como na primeira e na terceira pessoas do futuro do subjuntivo - possivelmente pelo fato de 

essas formas verbais serem marcadas em portugues tanto pela presen9a do Ir! final quanto pela 

tonicidade da slaba que contm o segmento ([fa'lar] versus ['fala]), ou seja, por ter fun9o 

informativa redundante nessa categoria morfol6gica -6 possivel que outras classes de palavras 

(substantivo, adjetivo, pronome) tamb6m favore9am o seu apagamento 

Segundo Votre (1987;44), parece haver uma hierarquizaao de classes no que 

concerne a omisso da vibrante final, sendo os verbos os maiores favorecedores da aplica9o 

da regra, seguidos de adjetivos e substantivos. E o que postula a hip6tese da difusao lexical: h 

fen6menos linguisticos que atingem primeiramente certas classes de palavras ou certos 

voc自bulos, para posteriomiente atingirem outras categorias 

Essa ordem verificada por Votre se deve, segundo ele, a um parentesco entre verbos e 

adjetivos, sendo estes considerados "predicadores"; por isso a posi9谷o intermedi自ria de 

adjetivos entre substantivos e verbos. Al6m disso, acreditamos que certas palavras, em 

particular, ter乞o um i ndice de apagamento bastante elevado, ao contrrio de outras de sua 

mesma classe morfol6gica, como 6 o caso do pronome qualquer 

2.4.5 Tonicidade 

Estudos na a rea de fonologia apontam a tonicidade como importante fator em varios 

fen6menos. Como exemplo, podemos citar o trabalho de Bisol (1981) sobre harmoniza9きo 
voc自lica. Seguindo o paradigma de estudos j自  realizados, a silaba t6nica deveria restringir o 
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avan9o do processo de omissao do r p6s-vocalico, enquanto as silabas tonas favoreceriam a 

perda do segmento 

Essa tendencia de processos de redu9ao ocorrerem mais em silabas no acentuadas 

pode ser verificada, por exemplo, no sistema voclico da maior parte dos dialetos do portugus 

do Brasil, em que em contexto de final de palavra existem apenas trs vogais (la!, li!, tu!). No 

caso do r em final de palavra, entretanto, essa tendencia n谷o 6 tao evidente, tendo em vista a 

forte influncia das fonnas verbais, que tm o r em silaba t6nica, no processo de apagamento 

Nesse sentido, teremos de analisar separadamente os dados de r em verbos e em nao-verbos 

para verificarmos se a tonicidade realmente influencia no processo de apagamento. Votre 

(1987) e Caliou et ai. (1996) verificaram que, nos nomes, o percentual de queda do segmento 

esta diretamente relacionadoa dimensao do vocabulo: quanto maior o numero de silabas da 

palavra, maior a taxa de apagamento. Por isso, criamos uma variavel que dar conta no 

apenas da tonicidade da silaba em que ocorre o r, mas tamb6m da quantidade de silabas 

(palavras monossil自bicas e polissil自bicas) 

2.4.6 Posi恒o morfol6gica 

Pretendemos verificar se a tendncia a supress乞o do r em final de palavra tamb6m se 

aplica ao interior de palavra. Se assim for,6 posslvel que o fen6meno nきo tenha motiva車o 

morfol6gica, mas seja um fen6meno fonol6gico, visto que no interior da palavra o r nao tem 

uma fun9乞o especifica, como em final de verbo no infinitivo. Outros autores que ja estudaram 

esse fenmeno demonstraram que a queda do r 6 bem mais frequente em infinitivos verbais 

(Caliou et ai.; 1998, Votre; 1987). Esse 6 tambem o resultado que esperamos, mas 

pretendemos investigar como se d o fen6meno de omissao do r pos-voclico em Porto Alegre 

tambem em interior de palavra e comparar os nossos resultados com outros ja encontrados 
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2.5 M6todo de anlise para estudo da vibrante - o pacote VARBRUL 

De acordo com Scherre, 

'zo Pes9msador cabe identg'Icar o ・戸n6menos lmgi2雷たcos vandveis 
de uma dada lngua, inventariar suas variantes, levantar hip6teses que 
鹿em conta das tendncias sistemdticas da variado lEngU加ica, 
叩eracionalizar as仲づteses atravs de varidveis ou grupos de fatores 
de natureza ling添tica e ndo-lingustica, codficar os dados 
reルvantes; subme尼-los aos Programas adequados e interpretar os 
resultados にプ Aos programas existentes cabe quanty'icar os dados 
recebidos e pro漉izir resultados estatisticos para os quais foram 
preparados." (1992:1) 

Tendo em vista que esta pesquisa pretende lidar com varias influncias simultneas no 

processo de omissao da vibrante, ser necessario utilizar mtodos analticos quantitativos e 

multivariados na anlise dos resultados. A metodologia principal estabelecida nos estudos 

sociolinguisticos nacionais e internacionais de varia 乞o linguIstica e baseada na abordagem da 

chamada "regra varivel" (Labov 1966; Sankoff, 1986). A implementa9ao prtica dessa 

abordagem 6 feita atravs do programa computacional VARBRUL, desenvolvido por Sankoff 

e Rousseau (1978). Existem atualmente vrias vers6es desse programa junto com outras 

rotinas para facilitar a entrada de dados, testes de significancia e recodifica6es para testar 

hipteses alternativas. Usaremos o pacote de programas VARBRUL desenvolvido por Susan 

Pintzuk (1988), destinado aos computadores tipo PC, que 6 a prtica geral dos estudos 

variacionistas no Brasil 

A grande vantagem dessas an自lises e a possibilidade de calcular urn peso relativo para 
cada fator identificado nas vari自veis independentes, indicando a influencia de cada um deles 

no fen6meno em estudo (no caso, no processo de apagamento do r). Esses pesos relativos 

caem no intervalo entre 0 e 1 e sao interpretados assim: "0" significa que quando tal fator est 

presente no contexto,6 impossivel o processo acontecer; "1" significa que, dada a presena de 

tal fator, o processo sempre acontece, categoricamente. Valores de 0,5 indicam neutralidade 
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do fator frente ao processo, acima de 0,5 indicam fatores favorveis e abaixo de 0,5, 

desfavor自veis. Para maiores esclarecimentos, buscar informa96es no artigo de Naro (1992), 

sobre modelos quantitativos e tratamento estatistico 
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3. Apresenta頭o e an豆lise dos resultados 

Neste captulo, apresentaremos os resultados deste estudo sobre o apagamento do r em 

Porto Alegre, obtidos atravs da anlise computacional realizada com o programa VARBRUL, 

discutindo-os a partir de nossas hipoteses e de nosso referencial teorico. Este captulo 

apresenta a estrutura a seguir descrita. 

Na se9乞o 3.1, apresentaremos a distribui9ao das diferentes realiza96es do r p6s- 

voclico tanto em posi9ao interna quanto em posi9ao final, destacando o predominio marcante 

de urna das variantes sobre as demais e discutindo a relaao deste fato com o fenmeno de 

apagamento. 

Na se9ao 3.2, iniciaremos a exposi9ao dos resultados sobre apagamento do r. A 

diferen9a entre as posi96es final e interna nos levou a uma anlise em separado dos verbos, de 

um lado, e das demais classes de palavras, de outro. Conforme ja haviam percebido Caliou et 

d(1998:67)プなe os nomes ndoprem separados dos verbos,a sele9do dos gn4フos de戸tores 
signヂcativos ndo reflete corretamente os ambientes condicionantes do apagamento do r" 

Assim, na se9ao 3.3, apresentaremos as vanveis que mais favorecem a regra de apagamento 

em nao-verbos e por fim, na se9乞o 3.4, trataremos das variaveis que favorecem o apagamento 

nos verbos. 

Na conclusao deste capitulo, reafirmaremos nossa hip6tese de que o fen6meno do 

apagamento do r em portugues nao pode ser encarado como um processo iinico, que ocorra 

indistintamente em qualquer posi9乞o ou classe morfol6gica. Ao contrrio disso, devemos 

encarar o apagamento do r em final de verbos um fen6meno independente do apagamento 

desse segmento em outras classes de palavras ou em interior de vocabulos 
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3.1 Realiza96es do r p6s-voc豆lico em Porto Alegre 

Iniciaremos nossa exposi9ao dos resultados apresentando, a seguir, a distribui9ao dos 

diferentes tipos de r utilizados em nossa amostra de Porto Alegre em interior e em final de 

vocabulo. Nossa amostra 6 constituida de 6.474 dados no total, sendo 2.590 (40%) de r interno 

e 3.884 (60%) de r final. Nesses resultados, ficar saliente a diferena no nivel de apagamento 

do r nos dois contextos. Ap6s essa configura9ao geral, passaremos a apresentar os resultados 

detalhados de apagamento para r final, salientando a influncia das variaveis lingusticas e 

sociais envolvidas em cada contexto1 

3.1・1 Realiza恒o do r p6s-voclico em interior de voc豆bulo 

No interior de voc自bulo, a realiza9乞o de r p6s-voclico que predomina 6 o tepe, com um 

indice altissimo (2.200/2.590= 85%), em contraste com as baixas porcentagens de ocorrncia 

das demais variantes 

O grfico 1 a seguir apresenta as diferentes realiza6es do r em contexto interno e suas 

respectivas porcentagens de uso. Inclui, tamb6m, o i ndice de apagamento do segmento neste 

contexto. Os dados completos, incluindo nmero de ocorrncias, encontram-se no anexo 5 

1 Apresentamos, ainda, no anexo 4, uma tabela contendo os dados de r em interior e final de voc自bulo reunidos, 
mostrando como se perderia em precis乞o quanto ao apagamento nas duas posi96es da palavra 
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Grafico 1 Distribui叫o percentual das realiza96es do r p6s-vocalico em 
interior de vocabulo, dados do VARSUL, Porto Alegre 

罵TePC 

I Vibrante 

ロRehりnexo 

ロ F'iicat加a veIar 

'Apagamento 

% 

 

O predominio do tepe em Porto Alegre na coda silbica ja fora percebido por 

Marquardt (1977), Cailou et ai. (1996) e Monaretto (1997). CalIou et ai. (1996) verificaram 

que, entre as capitais estudadas, o tepe predomina, em interior de vocabulo, apenas em Porto 

Alegre (83%) e Sao Paulo (87%), enquanto no Rio de Janeiro, em Salvador e em Recife ha um 

predominio de fricativas posteriores' 

1 Cabe esclarecer, aqui, que os autores mencionados tambm incluram em sua anlise, alm das diferentes 
variantes do r p6s-voclico, a omissao completa do segmento, o que contribui para tomar vAlida nossa 
compara 言o. 
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Esses resultados poderiam nos levar a supor que existe uma diferen9a dialetal 

associada ao distanciamento geogrfico das diferentes localidades estudadas, pois, ao que 

parece, quanto mais ao Norte elas estao, menor a tendncia ao uso do tepe. Em Belo 

Horizonte, de acordo com Oliveira (1983), ha, tamb6m, nessa posi9谷o, predominio da 

fricativa glotal (70,39%) e baixo ndice de ocorrncia de outras variantes, o que reforaria 

nossa hip6tese. Por6m, para fazennos tal generaliza9乞o, precisaramos de uma analise mais 

ampla, que incluisse outras cidades do Brasil, e, para tentar entender tal processo, seria 

necess自rio analisar mais profundamente cada comunidade de fala, o que vai al6m dos 

prop6sitos desse trabalho. 

O predominio do tepe parece afastar a possibilidade de em Porto Alegre haver, em 

posi9ao p6s-voclica, uma tendencia a passagem da articula9乞o anterior para a posterior, 

conforme postulam Cailou et ai. (1998:62-63), baseados em Camara Jr.(1977:16). Esse autor 

nos explica que 

"no caso do rprte portugus;a marcha diacrnica'no sentido da 
substituiぐdo dd amcuJa戸6 d ntero-bucal愈bra9d o mlllァた da Ponta 
da lingua junto aos dentes s響フeriores) Por uma wbraぐdo Posterto乙  
que vai da vめra戸o da raiz da lingua junto ao l尼u palatinod 
iremuiado da zI vula e d mera戸icdofar ingea; em suma, um processo 
anilogo ao que 戸 se completou no francs parisiense, com α 
consolida9do da articulagdo uvularにプ ”．  

Nesse sentido, a referida hip6tese de Camara Jr. (1977), que fala sobre um possivel 

processo de enfraquecimento do r antes de sua queda completa, passando de r alveolar para 

velar ou aspirado, talvez esteja relacionada, no caso especifico de Porto Alegre, ao uso do r no 

ataque silabico, mas nao na coda. Nesta u ltima posi9ao realmente parece estar havendo, em 

Porto Alegre, um processo de enfraquecimento da vibrante, tendo em vista o alto i ndice de 

uso do tepe; no entanto, a hip6tese de Camara Jr. (1977) s6 se evidencia parcialmente ー  

apenas quanto ao enfraquecimento, e nきo quanto a postenoriza9ao - pois, quando p6s- 

voclica, a vibrante alveolar forte, reconhecida como caracterstica marcante do portugus do 

Sul, esta sendo substituida por uma vibrante tamb6m anterior - o tepe. A prop6sito, a vibrante 

alveolar, comumente associada ao falar do povo ga立cho, parece rara em Porto Alegre, de 
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acordo com nossa amostra, tendo aparecido, em posi9ao p6s-voclica, em apenas 1,O%dos 

dados no interior de palavra1 

O r retroflexo ocorreu, em interior de palavra, em 1,29% dos casos. Essa baixa 

ocorrencia de r retroflexo j era esperada: h, na literatura, resultados semelhantes, como os de 

Monaretto (1997), que encontrou 4% dessa variante nos dados de Porto Alegre, e os de Caliou 

ei ai. (1996), que tiveram, para essa capital, um total de 7% de ocorrncias de retroflexo em 

todas as posi96es. Nosso resultado para r retroflexo 6 ainda menor que o de Cailou ei' at 

(1996) para Porto Alegre (mesmo se somarmos os dados de r interior e final), mas no 

podemos esquecer que esses autores trabalharam com apenas um informante por c6lula, o que 

pode ser uma das causas da pequena discrepancia 

A respeito da fncativa velar - que corresponde a 2,3% dos casos de r p6s-voclico em 

interior de palavra -, devemos notar que sua ocorrencia se restringe a fala de uma 

自nica informante dos 24 aqui considerados. Monaretto (1997), que tamb6m trabalhou com 

uma amostra extrada do Banco de dados VARSUL, verificou um i ndice de 9% de ocorrencia 

dessa variante na posi9乞o p6s-voclica. E preciso notar, contudo, que essa autora examinou a 

fala de 12 informantes apenas. Assim, esse resultado de Monaretto (1997) provavelmente se 

referea fala da mesma informante que "enviesou" nosso resultado 

1 Refor9a essa constata9ao o fato de haver, no conjunto de nossos dados, apenas 0,9% de ocorrncias da vibrante 
alveolar (59/6.474). 
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Em casos como esse, em que o pesquisador percebe um resultado inesperado,6 

importante ir a busca de informa96es que ajudem a esclarecer o motivo do fen6meno. Uma 

leitura cuidadosa das entrevistas de Porto Alegre nos levou a identificar uma possivel 

explica95o para o fato: a カ  nica informante que utilizava a fncativa velar (informante POA 13) 

declarou, em sua entrevista, realizar viagens frequentes ao Rio de Janeiro e ter amigos que 

moram naquela cidade, fato que pode estar relacionado a sua maneira de realizar a vibrante 

Al6m disso, seu pai 6 de nacionalidade portuguesa, e seu dialeto tamb6m pode influenciar no 

modo de falar da informante. Por isso, devemos ter muito cuidado na interpretaao do 

resultado relativo a realiza9ao da fricativa velar antes de afirmar a existncia, ainda que 

restrita, dessa modalidade de r p6s-voclico em Porto Alegre. Caso exclussemos de nossa 

amostra a informante POA 13, essa variante simplesmente desapareceria de nossos 
resultados. 

Por fim, a taxa de apagamento do r em interior de vocabulo 6 bastante pequena (apenas 

10,6%), o que nos permite afirmar de antemao que o fen6meno se concentra em final de 

palavra. Isso ja havia sido percebido por Marquardt (1977), que afirmou serem os verbos no 

infinitivo os principais favorecedores do fen6meno de apagamento. Portanto, comparando 

nossos resultados com os do estudo de Marquardt (1977), realizado ha pouco mais de duas 

decadas, podemos pensar que, em tempo real, nao parece ter havido diferen9a no fen6meno de 

apagamento do r p6s-vocalico em Porto Alegre no que diz respeito a posi9o da vibrante 

(interna ou final), ou seja, n乞o parece ter havido, em geral, uma evolu9ao que levasse o 

fenmeno de apagamento a se aplicar maci9amente em outro contexto que no fosse o de final 

de palavra. No entanto, na se9ao 3.2.1 adiante, trataremos de um caso particular de 

apagamento de r no interior de palavra, a conjunao porque, mostrando como esse item lexical 

se distingue dos demais 
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3.1.2 Realiza恒o do r p6s-vocAlico em final de voc五bulo 

Em posi9ao de final de palavra,e o apagamento do r que predomina: 2.93 4 ocorr6ncias 

do total de 3.884, ou seja, 75,5%, umi ndice realmente muito alto. Examinando os demais 

casos, temos novamente um i ndice maior de tepe (N = 874, 22,5%), em contraste com as 

outras realiza96es, que tem todas i ndices muito baixos, inferiores a 1%.E o que se observa no 

grfico 2 a seguir' 

Grfico 2: Realiza9ao do r p6s-vocalico em final de voc自bulo, dados do VARSUL, 
Porto Alegre 
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Comparando os grficos I e 2, a 丘  nica grande diferen9a 6 , de fato, o apagamento 

10,6% no interior de palavra e 75,5% no final de palavra. No parece haver maior diferen9a 

nas realiza96es do r p6s-vocalico nas duas posi96es, o que transparece mais claramente se 

1 Os dados completos, inchujndo nmero de ocorrncias, encontram-se no anexo 6 
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eliminamos os dados de apagamento e recalcujamos os percentuais. E o que esta na tabela 1 a 
seguir. 

Tabela 1: Distribui9ao percentual das realiza96es do r ps-voclico segundo a posi9o 

na palavra, excludos os casos de apagamento; dados do VARSUL, Porto Alegre 

Interior de voc自bulo Final de voc自bulo 

Tepe 

Vibrante 

Retroflexo 

Fricativa velar 

N 

2'2( 2.200 

27 27 

29 

60 

% 

95,0 

1,2 

1,2 

乙6 

N 

874 

32 

29 

15 

% 

92,0 

ミ4 

3,0 

1,6 

Total 2.3316 100 950 100 

Como se observa na tabela 1, se excluimos os casos de apagamento, encontramos uma 

altlssima taxa de tepe nas duas posi96es (95% e 92%), contra ndices bem baixos das demais 

realiza6es. Portanto, nossos resultados para tepe parecem confirmar os achados de Monaretto 

(1997), que verificou, na coda silabica, uma incidencia de 86% dessa variante. Tambem 

confirmam os resultados desta autora para as demais realiza96es 

O predominio do tepe tamb6m em final de vocabulo nos leva novamente a refletir 

acerca da hip6tese de Caliou ei ai. (1998: 62-63), baseada em Camara Jr. (1977), sobre a 
tendencia, no portugus do Brasil,a posterioriza9谷o da vibrante antes da queda completa do 

segmento. Nossos dados parecem mostrar que esse processo de postenoriza9ao nao apresenta 

rela9乞o com o portugues falado em Porto Alegre, de acordo com a nossa amostra, tendo em 

vista que nessa localidade o tipo de r mais frequente, quando em posi9ao pos-voclica,e o 

tepe, uma modalidade de r anterior, e nao a fricativa velar ou glotal, que s乞o posteriores 
Nesse sentido, no podemos atribuir ao portugus de Porto Alegre o continuum proposto por 
Cailou ei ai. (1998); podemos apenas reconhecer que ha um processo de enfraquecimento do r 
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antes de sua completa omissao, visto que o tepe e a variante mais frequente antes do 

apagamento, ou seja, parece que o falante, quando nao apaga o segmento, opta por realizar 

uma variante mais fraca 

Quanto ao apagamento, o fato de ser muito mais expressivo em final do que em interior 

de vocabulo parece sugerir a existncia de fen6menos distintos. Um deles e o do apagamento 

do r em interior de palavra, que teria motiva9ao de ordem fonolgica. Outro e o do 
apagamento 一  ou talvez devessemos falar de ausencia - do r em final de palavra, que teria 

motiva9ao morfol6gica, relacionada a categoria dos verbos. A taxa elevadissima de ausencia 

do r nesta categoria, especialmente nos infinitivos, possivelmente implica uma reestrutura9o 

da representa9ao subjacente da flexo verbal do infinitivo, mudando-a para uma forma em que 

no ha o r final. Nas se96es subsequentes deste trabalho, isso ser tratado em detalhe 

O alto ndice de apagamento do r em final de palavra n乞o foi um resultado 
surpreendente, tendo em vista que outros autores - Marquardt (1977); Oliveira (1983); Votre 
(1987); Caliou et ai. (1998) ー  ja haviam notado a grande tendencia a queda da vibrante neste 

contexto, fen6meno associado sobretudo a categoria morfol6gica da palavra em que se 

encontra o segmento. Cabe notar, no entanto, que nosso resultado de apagamento em contexto 

final e bastante diferente do encontrado por Cailou ei ai. (1998), que trabalharam com dados 

do Projeto NURC, da d6cada de setenta: Cailou ei ai. encontraram 37% de apagamento do r 

pos-voclico nesse contexto, enquanto nos encontramos 75,5% de apagamento. Isso parece 

sugerir ter havido um significativo avan9o na regra de apagamento do r final; porm, antes de 

fazermos tal afirma9ao, duas ressalvas devem ser feitas. A primeira e quanto a natureza das 

entrevistas do NURC, tematicas e menos espontneas, o que poderia ter determinado 

monitoramento da fala e, portanto, menos apagamento. A segunda diz respeito a diferen9a de 

escolaridade - os informantes do NURC, com terceiro grau, poderiam ter sido mais 

cuidadosos com a fala, dispensando um maior cuidado a variantes associadas a fala culta. 

O fen6meno de apagamento do r pos-voclico em final de palavra no foi apenas 

reconhecido por estudiosos brasileiros: Teyssier (1997), por exemplo, observa que, em certos 

registros familiares e vulgares, o portugus brasileiro tende a suprimir o r no final das 
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palavras, como em faz peg; dout6 (p. 103). Obviamente, esta observa頭o consiste numa 

simplifica9ao das dimens6es sociolinguisticas do apagamento do r pos-voc自lico. No 

recorthece a existencia de apagamento no interior de vocabulo e nao contempla a diferen9a 

entre verbos e n貸o-verbos. Por isso, uma obje9きo a observa車o de Teyssier (1997)6 que no 

consideramos a queda do r um fen6meno associado a um modo "vulgar" ou "inadequado" de 

falar, tendo em vista sua aplica9ao, nos verbos, por pessoas das mais diferentes camadas 

sociais. Alem disso, nao acreditamos que o apagamento do r em final de substantivos, como 

em dout, por exemplo, possa ocorrer em qualquer registro familiar, independentemente de 

grupo social ou grau de escolaridade. A configuraao lingustica e social 6 muito mais 

complexa, como ficar evidenciado no decorrer das prximas se96es 

3.2 Resultados de apagamento do r p6s-voc豆lico 

Nesta se9きo apresentamos os resultados de apagamento do r a) contrastando a posi9o 

no vocabulo, se no interior ou no final; b) apenas nos verbos; e c) no final do voc言bulo nas 
outras classes morfol6gicas. Em seguida, fazemos uma exposi9ao das variveis significativas 

para a aplica9をo da regra de apagamento em verbos e nao-verbos 

3.2.1 Apagamento do r p6s-voc豆lico em interior e final de voc豆bulo 

Nesta se9ao, discutimos os resultados gerais obtidos para o apagamento do r tanto em 

interior quanto em final de palavra 
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A acentuada diferen9a - 10,6% de apagamento em interior de voc言bulo e 75,5% em 
final de voc自bulo - nos levou a analisar separadamente os casos de r final1 e os casos de r 

interno, supondo, como j a mencionamos, a existncia de dois fen6menos distintos 

Uma primeira observa9ao precisa ser feita a respeito desses resultados. Trata-se do 

seguinte: o resultado de apagamento em interior de palavra sena muito mais baixo caso 

exclussemos os dados do vocabulo porque, que apresentou uma taxa elevada, muito 

discrepante, de supressao do r. Num total de 492 ocorrncias de porque codificadas como r 

interno, correspondendo a conjun9乞o explicativa ou causal, 233 casos (47%) tiveram r 

apagado. Excluidos esses 492 dados da analise, obtemos um i ndice de apagamento de r p6s- 

voclico no interior de palavra de apenas 1,9% (4 1/2.098 ocorrncias), ampliando 

enormemente o contraste entre as duas posi96es - interior e final de palavra. Esse i ndice de 

apagamento do r pos-voclico na palavra porque talvez seja evidencia de que ela esteja sendo 

analisada, pelos falantes, como um caso de r final, supondo a estrutura que combina a 

preposi9do por com a conjun9ao que. Essa suposi9乞o serd refor9ada quando examinarmos os 
resultados da preposi9乞o por e, em especial, da locu9をo por exemplo, na se9ao 3.2.3 adiante 

Tendo demonstrado a enorme diferena na taxa de apagamento entre r interno e final, e 

sendo este contexto amplamente favorvel ao apagamento, nossa anlise se concentra, a partir 

de agora, na posi9乞o de final de palavra 

3.2.2 Apagamento do r final em verbos e n豆o-verbos 

Os resultados de apagamento do r pos-vocalico em Porto Alegre demonstraram, como 

supnhamos, a grande diferena no i ndice de apagamento em verbos e nao-verbos. Esse 

resultado vai ao encontro de uma de nossas hipoteses iniciais, qual seja, a de que a classe 

1 A partir deste ponto do trabalho, denominaremos o r p6s-voclico em final de palavra de r final e o r p6s- 
vocalico em interior de palavra de r interno. 
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Verbos 

Nao-verbos 

2.856/2.981 

70/870 

96 

8 

morfol6gica seria uma variavel relevante no fen6meno de apagamento. A tabela 2 nos mostra 

mais claramente essa distin o 

Tabela 2 Apagamento do r final em verbos e no-verbos (N e %), dados do 

VARSUL, Porto Alegre 

. 

Aplica o/Total 
	

% 

Essa forte distin 乞o entre verbos (96%) e no-verbos (8%) refora os achados de outros 

autores ja referidos - Oliveira (1983), Votre (1987), CalIou et ai. (1998) e Monaretto (2000)ー, 

que tamb6m haviam associado o fenmeno de apagamento a classe morfol6gica. Portanto, no 

ha duvidas de que a distinao entre verbos e n乞o-verbos e de grande relevancia no processo de 
apagamento do r final. 

Na tabela a seguir (tabela 3), detalhamos os resultados de apagamento do r em verbos 

Estao a incluldos os infinitivos (gostar, viver, sair), os verbos no futuro do subjuntivo (quiser 

fizer), o verbo querer conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo 

(quer) e o vocabulo qualquer. Ha duas raz6es para incluir este vocabulo entre os verbos, uma 

hist6rica, e a outra quantitativa. O voc自bulo qualquer d uma palavra historicamente formada 

pela palavra qual mais a forma verbal quer, de acordo com Oliveira (1983). Alem disso, a alta 

taxa (98%) de apagamento do r nesse vocabulo e muito semelhante a da forma verbal quer 

(99%) e a dos infinitivos (96%), o que embasa a suposi9乞o de que esteja sendo tratado pelos 

falantes como parte da mesma regra. Note-se que esse resultado para qualquer confere com o 

encontrado por Cailou ei ai. (1998), pois esses autores tiveram uma taxa de 99% de omiss乞o 
da vibrante nesse vocabulo no dialeto do Rio de Janeiro 
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Tabela 3: Apagamento do r final em verbos (N e %), dados do VARSUL, Porto 
Megre 

Aplic叩 o/Total 
	

% 

Quer 82/83 99 

Qualquer 44/45 98 

Infinitivo 2691/2800 96 

Futuro do subjuntivo 3 9/53 74 

Ao observarmos a tabela 3, verificamos a altissima taxa de apagamento do r final em 

quase todas as categorias verbais, com resultados prximos de 100%. A nica exce9ao 6 o 

futuro do subjuntivo, que apresenta uma porcentagem mais baixa (74%). 0 teste do qui- 
quadrado indica que os resultados da tabela 3 s乞o significativos, mas a significancia reside na 

diferen9a entre os casos de futuro do subjuntivo e as demais categorias. Fazendo o teste s0 

para as tres primeiras categorias (quer, qualquer e infinitivos), nきo h合  diferen9a significativa 

para elas. (p>O,O5). Portanto, podemos concluir que entre os verbos terminados em r, o futuro 

do subjuntivo, embora tenha uma taxa muito alta de ausencia de r,e mais conservador do que 

as outras categorias verbais. 

Esse tratamento distinto do futuro do subjuntivo pode estar relacionado a certos 

aspectos que merecem registro. Em primeiro lugar, cabe notar que ha bem menos dados de 

futuro do subjuntivo (53 ocorrncias) do que de infinitivo (2.800 ocorrncias). Assim,e 

possivel que, se tiv6ssemos mais dados de verbos no futuro do subjuntivo, talvez no houvesse 

uma diferena to grande. No entanto, essa baixa ocorrncia pode ser uma das respons自veis 

pela menor taxa de apagamento: em se tratando de uma forma menos utilizada, relacionada a 

estruturas sintticas mais complexas,6 possivel que o seu uso esteja relacionado a uma 

linguagem mais cuidada, em que provavelmente haja monitorarnento do falante e, 

consequentemente, menos apagamento 

De modo geral, os resultados encontrados para verbos confirmam os achados de outros 

autores ja referidos na revisao da literatura: Marquardt (1977) afirma que o apagamento do r 
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ocorre apenas em final de palavra, relacionando esse resultado a classe morfol6gica ou, mais 

precisamente, categoria dos verbos; Cailou ei ai. (1998) tiveram o grupo de fatores classe 

morfolgica selecionado em primeiro lugar em seu estudo, graas a forte influncia dos verbos 

no apagamento do r em final de palavra; Oliveira (1983) tamb6m encontrou, na comunidade 

estudada, uma grande diferen9a de apagamento entre nomes e verbos (26,09% e 8 1,59% 

respectivamente); Monaretto (2000), por sua vez, reconheceu ser o apagamento do r final em 

verbos quase categ6rico. Apenas Votre (1987) no deu aos verbos o mesmo destaque, 

afirmando que o apagamento se disseminou por todas as classes de palavras 

A grande diferena entre verbos e nao-verbos torna improvavel a hip6tese de que haja 

um h nico processo fonol6gico responsavel pelo apagamento de todos os r ausentes. O mais 

provavel 6 que a incidncia altissima de ausencia de r final em verbos deva-se a uma reanlise 

no l6xico ou na morfologia, de modo que tais formas sao representadas na forma subjacente 

sem r final, afastando-as das antigas normas da lingua portuguesa. Dito de outro modo, os 

resultados indicam a possibilidade de uma mudan9a morfol6gica na dire9ao de eliminar o r 

como marcador de infinitivo verbal (com extensao anal6gica aos outros casos de r final 

verbal). 

Cabe lembrar que a motiva9ao morfol6gica para o apagamento do r fmal no 6 um 

fen6meno exclusivo do portugues do Brasil. Vasconcelos (1970) percebeu essa mesma 

tend己ncia no portugus europeu e no indo-portugues. Al6m disso, se retomarmos Marroquim 

(1945), notaremos que tamb6m no romeno o fen6meno de supress乞o da vibrante nos 

infinitivos verbais se faz presente. Inclusive, segundo Marroquim, a perda da vibrante final no 

romeno foi total, assim como no francs, n乞o havendo varia9乞o como no portugus. Por outro 

lado, no italiano o r do infinitivo no 6 final, sendo seguido pela vogal e. Portanto, parece 

haver uma tendencia entre as lnguas romanicas de evitar a manuten9ao de um r em posi9o 

final nos infinitivos 
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3.2.3 Apagamento do r final em n豆o-verbos 

Nossa visao do apagamento do r em final de voc自bulo precisa considerar tamb6m as 

outras classes morfol6gicas, em que o fen6meno 6 muito menos saliente. Apresentamos, na 

tabela 4, a distribui9ao das ocorrncias de apagamento do r final para as categorias nきo- 
verbais. 

Tabela 4: Apagamento do r final em nao-verbos (N e %), dados do VARSUL, Porto 

Alegre 

Aplica9乞o/total 
	

% 

Substantivos, Adjetivos:, 
Sufixos -or e -ar 

Preposi9乞o (por) 

Por exemplo 

Advrbios (pior, melhor, 
devagar) 

Conjun9乞o (apesar) 

34/597 

19/206 

12/48 

3/6 

,/1 -LI 1. 

6 

9 

25 

5o 

15 

Em nossos resultados, podemos observar que, em geral, todas as categorias de n乞o- 

verbos apresentam porcentagem mais baixa de apagamento. Substantivos e adjetivos foram 

amalgamados porque havia, em ambas as categorias, um nmero muito restrito de casos de 

apagamento. Al6m disso, observando-se isoladamente os vocabulos com sufixos -or e -ar, 

verificou-se que em nenhum caso havia apagamento, diferentemente do que verificou 

Monaretto (2000), que encontrou, em sua amostra das trs capitais da regiao Sul, ocorrncias 

de apagamento em palavras cujo r constitui morfema ou faz parte de um morfema 

derivacional, como escolar, familiar, computador1. A amalgama頭o feita tamb 6m foi 

1 Esse resultado de Monaretto (2000)e referente ao portugu6s falado nas tr6s capitais da regiao sul, ou seja, nao 
sabemos se nos dados isolados de Porto Alegre houve apagamento nesses casos 
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verificada na literatura: Oliveira (1983), Votre (1987), CaIlou et ai. (1996) e Monaretto (2000) 

distinguiram verbos de n乞o-verbos tendo em vista o alto l ndice de supress乞o nos verbos em 
oposi9ao s outras categorias 

f 

E dificil fazer um teste estatistico geral das diferen9as de porcentagem na tabela 4, 
devido a grande varia9乞o no numero de casos. O maior percentual de queda do r pode ser 

atribuido a classe dos advrbios; contudo, seria inadequado fazer qualquer afirma9ao sobre o 

apagamento nessa classe de palavras tendo em vista o baixo nmero de ocorrncias (apenas 

seis casos). As conjun96es tamb6m tiveram um nmero inexpressivo de ocorrncias (apenas 

treze) e, em nossa amostra, restringem-se ao vocabulo apesar. Mas as demais categorias tem 

numeros adequados de casos para permitir testes de significancia. Usando o qui-quadrado, 

verifica-se que nao ha diferen9a significativa entre as primeiras duas categorias (substantivos, 
adjetivos e sufixos -or e -ar, de um lado, e preposi9をo por, de outro), mas h, sim, diferen9a 

significativa entre os casos depor exemplo e as outras ocorrncias da palavrapor 

De fato chama a aten をo o ndice de 25% de supress谷o da vibrante na express乞o por 
exemplo. Nesse caso, a preposi9ao por favorece mais o apagamento do r do que quando em 

outros contextos, em que o ndice de omissao 6 de apenas 9%. Sendo esta uma diferena 

significativa,e importante buscar explica96es. A possibilidade mais evidentee a de que este 

seja um processo parcial de lexicaliza 乞o ou gramaticaliza9をo da locu9ao por exemplo. Por 
tomar-se uma forma fixa, fica fora dos processos gerais de sintaxe e inser9乞o lexical e adquire 
uma entrada lexical independente dos vocabulos que historicamente a comp6em. Assim, o 

caso de por exemplo seria semelhante ao caso que ja verificamos no vocabulo porque (se9o 
3.2.1) 

O baixo ndice de apagamento em todas as classes de nao-verbos - sobretudo o i ndice 

de 6% nos substantivos e adjetivos, em que se concentra o maior nmero de ocorrencias - e o 

contraste forte com o alto ndice nos verbos nos permitem afirmar que n乞o ha um t nico 
processo (em final de paivra) aplicando-se a todas as classes morfol0gicas, configurando uma 

situa9ao mais complexa do que a inicialmente suposta neste trabalho, quando pensavamos que 

sena necessario distinguir o apagamento do r final de verbos do apagamento do r no interior 

dos vocabulos. Votre (1987) afirmou que o fen6meno da ausencia de r final acontece em todas 
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as classes morfol6gicas, o que, num sentido literal,e vlido para nossos dados, mas num 

sentido explanatorio, a ausencia quase absoluta do r nos verbos, nos dados de Porto alegre, 

evidencia um outro processo, como ja indicamos, de natureza morfologica. Reconhecemos que 

Votre (1987) estudou outra comunidade de fala, na qual talvez o fen6meno esteja tomando 

diferentes propor6es; entretanto, devemos lembrar que esse mesmo autor tambem percebeu 

que substantivos e adjetivos favorecem a reten9ao da vibrante, tendo essas categorias pesos 

relativos de 0,80 e 0,73 respectivamente 

Diante do exposto, n乞o podemos negar que o processo de apagamento da vibrante final 

parece distinto dependendo da comunidade de fala que se esta estudando. Um bom exemplo 

dessa distin9ao pode ser percebido a partir das observa6es de Amaral (1955) sobre o dialeto 

caipira: segundo esse autor, o r sempre 6 omitido em infinitivos e raramente se mant6m em 

palavras de outras classes gramaticais que apresentam mais de uma silaba, como amor e suor 

Em nossa comunidade de fala, encontramos resultados que nao condizem com a observa9ao de 

Amaral (1955), tendo em vista o ndice de apagamento de apenas 6% em substantivos e 
adjetivos. 

Feitas essas considera6es sobre a distribui9ao do apagamento do r segundo as classes 

morfol ogicas, com enorme polarizaao dos dados,e importante que se discuta, a seguir, o 

papel das variaveis explicativas nos dois grandes grupos de palavras, verbos e nao-verbos. Se 

6verdade que ha processos distintos motivando o apagamento do r, pode-se esperar efeitos 

diferentes das variaveis explicativas. E isso que passamos a tratar, considerando primeiro os 

grupos de fatores significativos para o apagamento do r em no-verbos (se9ao 3.3) e, a seguir, 
em verbos (se9乞o 3.4) 
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3.3 Apagamento de r final em n豆o-verbos - as vari言veis selecionadas 

Nesta se頭o vamos discutir a natureza do processo de apagamento do r final em nao- 

verbos a partir dos resultados da anlise estatstica para tentar compreender por que ocorre a 

diferen9a to marcante entre verbos e n乞o-verbos 

As variaveis selecionadas pelo programa VARBRTJL 	como estatisticamente 
significativas para o apagamento do r final em n谷o-verbos foram, nesta ordem, 1) contexto 

seguinte; 2) classe social; 3) tonicidade e extensao do vocabulo; 4) contexto precedente 
(vogais arredondadas e nきo-arredondadas); e 5) consoante coronal e nao-coronal no contexto 

seguinte. Das cinco variveis selecionadas, nota-se que apenas uma e social, ao passo que as 

demais apontam para a existncia de efeitos fonologicos, como seria de esperar. Por coerencia 

interna, discutiremos primeiro os resultados dos grupos de fatores lingulsticos e por u ltimo 

trataremos do grupo de fatores sociais 

3.3.1 Contexto seguinte 

Na tabela abaixo (tabela 5) apresentamos os resultados referentes ao apagamento do r 

final em nao-verbos de acordo com o contexto subsequente a vibrante. Inicialmente, havamos 

trabalhado com uma codifica 哀o mais detalhada para essa variavel, distinguindo todas as 

vogais e todas as consoantes no contexto seguinte. A medida que as rodadas iam sendo feitas, 

as distin96es nao-significativas foram sendo eliminadas', de modo que obtivemos como 

resultado a tabela a seguir. Os grafemas /eh! e /ohノ  foram utilizados para indicar, 

respectivamente, a vogal media no-arredondada aberta e a vogal media arredondada aberta 

ll
Usamos o teste de 

qui-q
uadra

do para testar a significancia das distin9oes, eliminando-as sem
p
re 

q
ue nao fossemsignificativas. 
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Tabela 5: Apagamento do r final em nao-verbos (N, % e peso) em relaao a 

contexto seguinte, dados do VARSUL, Porto Alegre 

Aplica頭o/Total % Peso 
ん以/01血  1/82 1 0,14 
五ノ  2/64 3 0,26 
Pausa 8/199 4 0,37 
Sonorante (nasais + /1/) 7/111 6 q50 
No-sonorante 42/3 lO 14 0,67 
eノ,ノeW 14/93 15 0,69 
ノW 3/18 17 0,72 

r 	
De acordo com os pesos relativos apresentados na tabela, os contextos que mais 

iavorecem o apagamento do r sao as vogais /u/ e /e/,/eh!, seguidas pelas consoantes nao- 
sonorantes. Sobre as vogais hI e lob!, /o/, ノaノ, de acordo com seus baixos pesos relativos 
poaemos dizer que elas desfavorecem a aplica9乞o da regra. As consoantes sonorantes 
mantiveram-se no ponto neutro, com peso relativo de 0,50 

Sobre a vogal /e/ no contexto seguinte, devemos lembrar que foram incluidas as 

ocorrncias de por exemplo, em que o r6 apagado em 12 das 48 ocorrncias. Isso quer dizer 

que, das demais palavras em que o r e seguido por lei e /ehl, so ha apagamento em 2 entre 45 

casos, ou seja, em torno de 4%, resultado bem semelhante ao das demais vogais. Assim, resta 

apenas o /u/ como contexto vocalico com taxa elevada de apagamento, e este e o contexto 

seguinte com o menor numero de dados, um resultado provavelmente no-confiavel. Portanto 
n乞o 6 possivel afirmar ciue haia cert2c vtoqic fat,ハraハ。”』一一一一一一一  
especialmente quando as vocais one fivnrecem ri多r' 	 一 .1一一一 	」  
tm tra9os em comum que as distingam de outros segmentc 

Quanto a s consoantes, amalgamamos as consoantes sonorantes versus as consoantes 
nao-sonorantes por4ue espervamos que o apagamento fosse maior quando se seguissem ao r 
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consoantes sonorantes (mar lindo, lugar nenhum), com as quais o r compartilhasse essa 

caractenstica, considerando-se a posslvel influencia do Principio do Contorno Obri2at6rio 

i-to contrario, o maior i ndice de apagamento com as nao-sonorantes demonstra uue o 
OCP 

nao pode ser considerado relevante neste caso. Voltaremos a discutir traos das consoantes na 
se9乞o seguinte 

Por fim, resta-nos comentar os resultados referentes ao apagamento de r diante de 

pausa. Em nossa amostra, a pausa parece desfavorecer a aplica o da regra de apagamento de 

r final em no-verbos, com um peso relativo de 0,37. 

Votre (1987) esperava verificar uma maior reten 乞o do r diante de vogais no contexto 
seguinte e, ao contrrio, maior supressao diante de pausa 

"Seguamos a crena, ma岱 ou menos implcita, de que apresen9a de 
vogal no inたlo de vocbulo seguintea essa vibrante favorecesse α 
Preservaぐdo dessa vibrante; nessa mesma ！加ha de racioc加lo 
e.spervamos que a ausncia de qualquer segmento fosse favorveld 
supressdo do segmento vibrante"(p. 5り．  

No entanto, Votre (1987) teve suas expectativas contrariadas: a retenao da vibrante 

diante de vogais foi de apenas 0,34, nao havendo, portanto, uma tendencia a manuten9きo da 

estrutura silabica CV, ao passo que a pausa favoreceu a reten9乞o (0,70). Em rela 乞o 良  pausa, 

nossos resultados foram semelhantes aos de Votre, pois o peso relativo de 0,37 indica que o 

apagamento do r 6 desfavorecido nesse contexto, como ja mencionamos. Note-se que, caso 

considerssemos como aplicaao da regra a reten9谷o do r, como Votre, teramos um peso de 

0,63 para a pausa, resultado bem semelhante ao dele. 

ー 	 COncluindo, o efeit
o principal aqui parece ser a diferen

9a entre consoantes e vogais 
rxcIuInao-se os casos 

de por exemplo, a vogal seguinte tende a conservar o r final, e a 
consoante tavorece o seu a

pagamento, como acontece em outros 
processos de a

pagamento de 
consoante tina! em outras lnguas, como no ingl s (Guy, 1980) e no es

panhol (Ceder
green,1 C '7 \ 」ブノコノ．  
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3.3.2 Consoante coronal e n豆o-coronal no contexto seguinte 

Resultados de rodadas anteriores nos levaram a agrupar consoantes coronais, de um 

lado, e no-coronais, de outro, pois o trao [coronal] parecia exercer influncia na regra de 

apagamento do r final em n5o-verbos. Os resultados para esse grupo de fatores esto expostos 
na tabela 6. 

Tabela 6: Apagamento do r final em no-verbos (N, % e peso) em relaao a consoante 

coronal e n谷o-coronal no contexto seguinte, dados do VARSUL, Porto Alegre 

Aplica9o/total 
	

% 
	

Peso 
Coronal 20/254 8 0,42 
Nao-coronal 29/1 68 17 0,61 

Essa distin9o entre consoantes coronais e no-coronais foi feita para testar mais uma 

vez a posslvel influencia do Princivio do Contorno Obrigat6rio sobre a regra de apagamento 

No entanto, nossos resultados nao demonstraram a influencia que espervamos do OCP sobre 
a regra de apagamento do r final em nきo-verbos, pois s乞o as consoantes nao-coronais que 

favorecem essa regra. Desse modo, assim como ocorreu com a variavel contexto seguinte, em 

que tambem esperavamos verificar a influencia do OCP, esta varivel, relativa ao tra9o 

[coronal], ao contrariar nossa hipotese, deixa-nos com novas quest6es interessantes que 

merecem ser tratdas em futuras investiga96es 
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3.3.3 Contexto precedente 

Inicialmente, nossa an自lise da variavel contexto precedente foi feita com as vogais 

separadas, mas,a medida que as rodadas estatisticas foram sendo feitas, chegou-se ao 

agrupamento aqui proposto. Assim, apresentamos, na tabela 7, os resultados para a varivel 

contexto precedente, distinguindo vogais arredondadas de nao-arredondadas 

Tabela 7: Apagamento do r final em nao-verbos (N, % e peso) em relaao a contexto 

precedente, dados do VARSUL, Porto Alegre 

Aplica 乞o/Total % Peso 

Vogais arredondadas 48/602 8 0,45 
Vogais 
no-arredondadas  29/278 10 0,61 

De acordo com os resultados da tabela 7, as vogais arredondadas parecem desfavorecer 

o processo de apagamento do r final. Esse resultado 6 semelhante ao de Cailou et ai. (1996) e 

esta de acordo com a nossa hiptese inicial de que vogais nao-arredondadas no contexto 

precedente favoreceriam mais o apagamento do r 

' 
E interessante notar que a influncia de vogais arredondadas na manutenao do r n乞oe 

apenas percebida em no-verbos, mas tambdm parece ser o caso na categoria dos verbos, em 

que o verbo p6r e seus derivados raramente sofrem a perda do r. O motivo deste efeito no6 

muito claro. Possivelmente seja um efeito articulat6rio ou acstico. As vogais arredondadas 

so, ao mesmo tempo, as vogais mais retraldas do portugus. Considerando que a realiza9o 

mais comum do r em nossos dados e o tepe, isto e , uma articula9をo anterior, e que sua 
manuten9乞o 6 favorecida quando diante de vogais retraIdas, esse pode ser um caso de 

influncia do OCP, que tende a manter diferen9as articulatorias na produ きo de segmentos 
adjacentes. 
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Vale retomas aqui os casos excepcionais das formas derivadas da preposi9ao por 

Vimos na se9きo 3.2.1 que a palavra porque tem taxa elevada de apagamento (47%) frente aos 

outros casos de r interno e, na tabela 4, notamos a taxa elevada de apagamento do r na locu o 

por exemplo (25%). Em ambos os casos houve mais apagamento, apesar de haver ai vogal 

arredondada precedente'. Deve-se questionar se estes casos constituem um contra-exemplo, 

negando uma tendencia geral de vogal arredondada desfavorecer apagamento do r final 

Consideramos que no h conflito, uma vez que porque e por exemplo parecem ser casos de 

lexicalizaao ou gramaticaliza9o 

3.3.4 Tonicidade e extens豆o do voc豆bulo 

A tabela 8 apresenta os resultados de apagamento do r final em categorias n乞o-verbais 

para os fatores tonicidade (ocorrncia do r em silaba tona ou t6nica) e extensao do vocabulo 

(ocorr6ncia do r em palavra mono ou polissilabica) 

Tabela 8: Apagamento do r final em nao-verbos (N, % e peso) em relaao a 

tonicidade e extensao do vocabulo, dados do VARSUL, Porto Alegre 

Aplica9ao/Total % 

Monossil自bicas tnicas 2/57 4 

Polissilbicas t6nicas 33/485 7 

Monossilabicas! 
polissilbicas 	tonas 

43/339 13 

O motivo da amalgamaao de palavras monossilabicas e polissil自bicas em que o r 

ocorria em slaba tona foi a identifica9ao de resultados aproximados para essas categorias 

Tanto em palavras monossilabicas quanto em palavras polissilabicas, as silabas a tonas 

favorecem o apagamento do r, com peso relativo de 0,65. Esse resultado d semelhante ao de 

1 Note-se que os casos de porque nao estao incluldos nos dados da tabela 7, mas os de por exemplo esto 
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Monaretto (2000), que tamb6m verificou, nas categorias nをo-verbais, um maior i ndice de 
omissao do r em silabas nきo-acentuadas 

De fato, como afirma Monaretto (2000), parece ser um pouco mais provvel o falante 

suprimir o r final em palavras como por, mpar e a9万car, em que o segmento localiza-se em 

slaba tona, do que em palavras como lugar e senhor, em que a vibrante situa-se em slaba 

tnica. Nao podemos deixar de salientar, porm, que, apesar de a probabilidade de 

apagamento ser relativamente alta (0,65) em silaba a tona, o percentual 6 bastante baixo (13%), 

pois estamos tratando de categoriais nao-verbais, em que a supress谷o da vibrante dificilmente 
ocorre. 

Quando o r recai na slaba t6nica de palavras polissilabicas houve baixo i ndice de 

queda (peso relativo de 0,43), mas queremos destacar as palavras monossilbicas t6nicas, que 

desfavorecem muito o apagamento do r final, tendo em vista o baixo peso relativo (0,22) 

apresentado nesse contexto. Essa tendenciaa s monossilabicas t6nicas reterem o r p6s- 

vocalico tambem foi verificada por Votre (1987). No dialeto caipira, Amaral (1955) diz que o 

r final se conserva em palavras de uma so silaba, enquanto raramente se mantem em palavras 

polissilabicas. Podemos perceber, a partir dessa afirma 乞o de Amaral (1955), uma diferena 

entre o dialeto caipira e o portugus de Porto Alegre: nesta comunidade e claro que muitas 

palavras polissilabicas conservam o r, pelo menos nos no-verbos. Ainda sobre o numero de 

sllabas, cabe lembrar que Caliou ei' ai. (1996) perceberam que quanto maior o nmero de 

slabas, maior a tendncia a apagar o r. Em nossos resultados, este efeito e evidente na 

diferen9a entre as duas primeiras categorias da tabela 8: os monossilabos t6nicos apresentam 

porcentagem e peso mais baixo do que os polissilabos tnicos, mas o efeito de extensao do 

vocabulo neutralizou-se nas a tonas. E digno de nota o tamanho das diferenas entre as 

categorias na tabela 8: tonas sao apagadas 6/9% mais frequentemente e t己m peso de 0,22 a 

0,43 maior, em comparaao com as t6nicas, enquanto a diferen9a entre monossIlabos e 

polissilabos 6 de apenas 3% e 0,21 de peso para as t6nicas, no sendo significativa nas tonas 

Parece, entをo, que a extens乞o da palavra d um efeito menos forte, e o efeito da tonicidaded 

que se mostra relevante em nossa anlise. De fato, segundo Oliveira (1983:115), de acordo 

com a historia das lnguas, a tendencia e nao perder segmentos sonoros na sllaba t6nica (o que 
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6confirmado no portugues do Brasil nos estudos de apagamento de s final, tamb6m muito 

desfavorecido em silaba t6nica, conforme Guy, 1981) 

3.3.5 Classe social 

Os resultados para a variavel classe social nas categorias nao-verbais, expostos na 

tabela 9, indicaram que quanto mais baixa a classe social, maior o apagamento do r pos- 

voclico final. Alem disso, podemos dizer que a 丘  nica classe que desfavorece a aplicaao da 

regra 6 a A, com peso relativo de 0,24. As demais classes sociais tiveram peso relativo 

superior a 0,50, destacando-se a classe D, que mais favorece o apagamento, corn peso de 0,73 

Tabela 9: Apagamento do r final em nきo-verbos (N, % e peso) em rela 言o a classe 
social, dados do VARSUL, Porto Alegre 

Aplica9 ao/Total % Peso 

A 5/161 3 0,24 

B 33'., 8 0,52 

C 30/271 11 0,59 

D 10/54 19 t_ 	'7Li, 13 

Inicialmente, devemos lembrar que no dispnhamos de um n立mero igual de 

representantes para cada classe, o que explica o i ndice de ocorrencias de r p6s-vocalico final 

em nao-verbos na classe D (54 ocorrncias num total de 881). Em nossa amostra, havia apenas 

2 informantes da classe D num total de 24 

Os resultados para classe social parecem revelar que o apagamento do r em 

substantivos, adjetivos e outras categorias de nao-verbos - como, por exemplo, em muih 

coih, senh6, p/b -e estigmatizado, tendo em vista a sua menor aplica9ao pelas classes sociais 

80 



mais altas. Como se trata de um processo fonol6gico de redu9をo, nossos resultados estao de 
acordo com a previs乞o de Kroch (1978): segundo esse autor, existe uma tendencia, por parte 

das classes dominantes, de impedir que processos fonol6gicos - especialmente os de natureza 

acstico-articulat6ria - se efetivem, sugerindo que a classe social exerce urna forte influncia 

sobre o uso de certas vari言veis linguisticas. No caso do apagamento de r final em no-verbos, 

temos um processo desta natureza, exceto nos casos de lexicaliza9ao ou gramaticaliza9o 

envolvendo a preposi9ao por (conforme ja previamente discutido). Logo, concluiramos com 

Kroch que as classes sociais mais altas esto suprimindo este processo por motivos sociais 

Esses resultados, portanto, indicam um caso claro de estratificaao social, mas6 

importante salientar que os fatores sexo e idade nao foram selecionados, de modo que nao ha 

evidncia, nos nossos dados de no-verbos, de mudana em tempo aparente. Lembremos que, 

de acordo com Labov (1966:99), um dos indcios de que uma mudan9a esta sendo instituida 

em determinada comunidade ou lingua 6 a distribui9ao da variante em estudo, em tempo 

aparente, entre os diferentes grupos etrios da comunidade estudada. Caso se encontrasse uma 

distribui9乞o unidirecional e uma correla9きo estatisticamente significativa entre o uso das 

variantes e as diferentes faixas etrias, teramos evid6ncia de mudan9a em andamento, o que 

no foi identificado neste caso. Al6m disso, nえo se verificou uma tendencia feminina a aderira 

forma inovadora - no caso, a supressきo do r -, o que tambem poderia ser esperado em caso 

de mudan9a. Neste caso, parece que o apagamento do r nas categorias nao-verbais6 um 

marcador social, um processo estigmatizado, mas est自vel 

Para concluir, parece importante frisar que esses resultados tem limita96es decorrentes 

da amostra - como ja mencionamos, o fato de ter apenas dois informantes na classe D. Al6m 

disso, vale notar que nao examinamos diferen9as estilisticas, de sorte que no temos controle 

especifico sobre o maior ou menor grau de formalidade no decorrer das entrevistas. Um tal 

controle poderia ser til na determina9ao do carter estigmatizado do apagamento do r final 
em n乞o-verbos. 
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3.4 Apagamento de r final em verbos - as vari豆veis selecionadas 

Nesta se9ao, faremos a apresenta9ao das variaveis selecionadas pelo programa 

VAR.BRUL para a regra de apagamento do r final em verbos. As variaveis consideradas 

sigiiificativas foram, nesta ordem, 1) contexto precedente; 2) idade; 3) sexo; 4) extens乞o do 
voc自bulo; 5) classe morfol6gica; e 6) classe social. Diferentemente do que ocorreu com os 

resultados de nao-verbos, as variaveis sociais apresentaram grande importncia no processo de 

apagamento do r final em verbos. Discutiremos, a seguir, o papel de cada um dos grupos de 

fatores selecionados como relevantes, apresentando primeiramente as variaveis linguisticas e, 

logo ap6s, as variaveis sociais 

3.4.1 Contexto precedente 

Assim como ocorreu com as categorias nao-verbais, percebemos, tamb6m nos verbos, 

que a distin9きo entre vogal arredondada e vogal n谷o-arredondada e relevante para o 
apagamento, com as vogais n乞o-arredondadas favorecendo a aplicaao da regra (97% de 

apagamento) e as vogais arredondadas desfavorecendo (apenas 16% de apagamento). A tabela 
10 exp6e essa distin o 

Tabela 10: Apagamento do r final em verbos (N, % e peso) em rela9ao a contexto 

precedente, dados do VARSUL, Porto Alegre 

Aplica o/Total 	% 	Peso 

Arredondadas 

Nao-arredondadas 

4/25 
	

16 
	

qo 

2851/2954 	97 	0,51 
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Embora a quantidade de dados para vogais arredondadas no contexto precedente tenha 

sido muitissimo inferior a de vogais nao-arredondadas, pois se restringem a s ocorrencias do 

verbo pづr e seus derivados, este contexto desfavorece fortemente o apagamento da vibrante, 

com peso relativo de 0,0 para vogais arredondadas. De fato, se prestarmos aten9ao a fala das 

pessoas え  nossa volta, perceberemos que o apagamento do r no final dos verbos pづr e seus 

derivados raramente ocorre. Na tabela acima, o i ndice de apenas 16% de apagamento depois 

de vogais arredondadas corrobora essa impress乞o empirica. 

Uma caracterstica particular do verbo p6r e seus derivados que pode ter alguma 

rela 乞o com a manuten9ao do r final 6 o fato de esses verbos terem perdido, na diacronia, a 

sua vogal temtica. Antes de sua atual forma, o verbo p6r foi, em latim, ponere e, em 

portugus arcaico, poeT. Finalmente, essa vogal temtica e foi perdida, dando lugar a forma 

atual. Esses sao os nicos verbos da lingua portuguesa que nao apresentam vogal tematica no 

infinitivo; provavelmente por isso exista a necessidade de manter o morfema r, indicador de 

infinitivo, visto que n乞o haveria, no voc自bulo, outra marca dessa classe gramatical 

Ao contrario do contexto fonol6gico precedente, o grupo de fatores contexto seguinte 

no foi selecionado como relevante, nao demonstrando efeito significativo na aplica9乞o da 

regra de apagamento do r final em verbos. Lembramos que Oliveira (1983) tamb6m no 

encontrou resultados elucidativos para esse grupo de fatores. Essa parece ser uma evidencia 

para nossa hip6tese de que, em verbos, estamos diante de um fen6meno com motiva o 

morfol6gica. 

3.4.2 Extensao do voc豆bulo 

Em nao-verbos, a extensきo do vocabulo, por si s6, mostrou tendncia relativamente 

fraca, em comparaao com a da tonicidade. Vejamos o que ocorre com os verbos, nos quais, 

obviamente, nao existem diferen9as de tonicidade. Na tabela 11, apresentamos os resultados 
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relativos え  vari自vel extens谷o do vocabulo, demonstrando os diferentes nveis de apagamento 

do r em palavras com uma ou mais silabas 

Tabela li: Apagamento do r final em verbos (N, % e peso) em relaao a extensao do 

voc言bulo, dados do VARSUL, Porto Alegre 

Aplica9 乞o/Total 	% 	Peso 

Palavras 
monossilbicas 
Palavras 
Polissilabicas 

592/647 

2264/233 3 

91 	0,31 

97 	0,56 

Os pesos relativos de 0,31 e 0,56 para palavras monossil自bicas e polissilabicas 

respectivamente assemelham-se aos de Votre (1987), que indicavam uma maior tendnciaa 

manuten9をo do r final nos voc自bulos de menor extensao. Al6m desse autor, Caliou ei' at 

(1996) tamb6m reconheceram a importancia dessa variavel, observando que quanto maior o 

nmero de silabas, maior a tendencia a supressao da vibrante em final de palavra, como 

notamos acima. Cabe lembrar, porm, que Votre (1987) e Caiou et ai. (1996) investigaram 

essa vari自vel sem distinguir as classes de palavras, mas, a partir de nossos resultados, o efeito 

da extensao parece existir mais claramente nos verbos 

3.4.3 Classe morfol6gica 
~ 

Nos verbos, o grupo de fatores categoria morfol6gica foi subdividido em infinitivo, 

futuro do subjuntivo e verbo querer, no qual foram includos os casos de qualquer, como 

discutimos anteriormente (se9ao 3.2.2). Os resultados dessas categorias esto expostos na 

tabela 12. 

84 



Tabela 12: Apagamento do r final em verbos (N, % e peso) em rela9ao a classe 

morfol 6gica, dados do VARSUL, Porto Alegre 

Aplica9乞o/Total % Peso 

Infinitivo 2691/2800 96 0,47 

Fut. subjuntivo _,g_I5 - 74 0,71 

Verbo querer (quer) 126/127 99 0,89 

Entre as categorias verbais, o infinitivo 6 a que apresenta menor peso relativo, abaixo 

do ponto neutro de 0,50 e, portanto, em princpio, desfavorvel ao apagamento do r, o que 

contrasta com o seu percentual muito alto (96%). Por sua vez, o futuro do subjuntivo e a forma 

verbal quer apresentam pesos relativos bastante elevados, favorveis ao apagamento do r. O 

que poderia ter motivado esse resultado estatistico? E o que discutimos a seguir 

Os resultados para classe morfol6gica sao limitados pela distribui9ao desequilibrada 

dos dados, com quase 94% do total de ocorrncias correspondendo a casos de infinitivo. Esse 

eum exemplo de problema matem自tico que, de acordo com Guy (1993), pode aparecer na 

anlise estatstica;6 preciso, portanto, interpretar esses resultados com cautela. O peso alto 

atribudo a s ocorrncias da forma verbal quer sugerem que o r final neste vocabulo, que 

historicamente faz parte do radical do verbo, vem sendo tratado analogicamente como 

marcador do infinitivo, sendo, portanto, sistematicamente apagado. Como ha poucos verbos na 

lingua que tem radical terminado em r, quer representa um caso especial, dificil de ser 

comparado com outros verbos. Essa analogia6 facultada pela perda prvia da vogal temtica 

9uer<quere1 

1 Esta forma verbal perdeu a vogal final. Conforme Cunha e Cintra (1985:420), "A par de quer, terceira pessoa do 
singular do presente do indicativo, emprega-se tamb6m quere no portugues europeu, quando a forma verbal vem 
acompanhada de um pronome encltico: quere-a". No portugues do Brasil isso no ocorre. 
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Os demais fatores desse grupo tem pesos relativos muito influenciados pelo nbmero de 

dados. O infinitivo, por incluir a grande maioria dos dados,6 obrigado pelo algoritmo do 

VARBRTJL a ter um valor prximo a 0,50 

No caso do futuro do subjuntivo, ha tao poucos casos que nao 6 possvel chegar a uma 

conclusao sobre seu efeito na aplicaao da regra sem um exame mais detalhado. Pode-se supor 

que tais contextos correspondam a circunstncias de maior momtoramento, o que motivaria a 

diminui9ao do apagamento. Contudo,6 fato que os falantes regularizam o futuro do subjuntivo 

tomando-o igual ao infinitivo: usam, por exemplo, caber em lugar de couber, dizer em lugar 

de disser, fazer em lugar de fizer, etc. Isso mostra que a explica9ao das diferen9as requer 

anlise ulterior, mais detalhada. Porm, qualquer que seja a explica 乞o correta das diferen9as 

entre essas categorias morfol6gicas, a existncia de tais diferenas 6 mais uma indica9o da 

natureza morfol6gica ou morfolexical da ausencia do r nos verbos. Dito isso, encerramos a 

discuss乞o sobre as variveis linguisticas e passamos a s sociais 

3.4.4 Idade 

Diferentemente do que ocorreu com os resultados de no-verbos, no caso dos verbos, o 

fator idade mostrou-se bastante significativo para o apagamento do r final. Na tabela 13, 

percebe-se nitidamente, a partir dos pesos relativos, a maior probabilidade (0,66) de falantes 

mais jovens aderirem a forma inovadora, ou seja, a omiss乞o da vibrante final, como 

espervamos. Por sua vez, falantes mais velhos tendem a ser mais cuidadosos com a 

linguagem, ou mais conservadores, preservando mais do que os jovens a vibrante em final de 

verbo (peso de 0,33). Esses resultados condizem com os postulados de Labov (1966) sobre 

mudan9a lingustica, bem como com nossa expectativa inicial de que o processo de 

apagamento do r indicava mudana em progresso 
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Tabela 13: Apagamento do r fmal em verbos (N, % e peso) em rela9ao a idade, dados 

do VARSUL, Porto Alegre 

Aplica9ao/Total 
	

% 
	

Peso 

Mais de 50 anos 

Menos de 50 anos 

1324/1418 

1532/1562 

93 

98 

o へへつつつ  
0,66 

Labov (1966:99) afirma que uma mudana em andamento dificilmente representa uma 

substitui 9きo total de uma forma por outra - nesse caso, do r pronunciado pela sua supresso 

Por isso, o r final continua ocorrendo, em menor escala, na fala de informantes mais jovens 

3.4.5 Sexo 

A variavel sexo, que no havia sido selecionada para as categorias no-verbais, se 

mostrou significativa para verbos. A tabela 14 apresenta os resultados relativos a essa 

variavel 

Tabela 14: Apagamento do r final em verbos (N, % e peso) em relaao a sexo, 

dados do VARSUL, Porto Alegre 

Aplica ao/Total 	% 	Peso 

Homens 

Mulheres 

12 13/1292 

1643/1688 

94 	0,38 

97 	0,59 

Como podemos notar na tabela 14, existe maior tendncia ao apagamento do r final em 

verbos entre informantes do sexo feminino. Esse resultado no s6 vai ao encontro de nossa 
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expectativa inicial, como tambem refora a hiptese de haver mudan9a em progresso, visto 

que, em casos de mudan9a, as mulheres tendem a liderar as inova6es (Guy:2001). Esse 

resultado para a varivel sexo 6 semelhante ao de Votre (1987), que verificou uma tendncia 

masculina a manuten9乞o do r final em verbos, no dialeto do Rio de Janeiro 

Cabe lembrar que a diferena no uso das variantes por homens e mulheres diz respeito 

ao papel social que exercem em uma determinada sociedade. Portanto, devemos relacionar 

essa variavel 良  estrutura social da comunidade estudada, tentando buscar pistas que nos 

esclare9am os motivos dos diferentes comportamentos lingusticos entre homens e mulheres 

No caso em estudo, podemos dizer que as mulheres esto aderindo mais do que os homens ao 

apagamento, ou seja,a variante inovadora. Esse ndo parece ser um caso de adeso forma de 

maior prestgio - papel que frequentemente 6 atribuido s mulheres em estudos de variaaoー, 

tendo em vista que, nos verbos, o apagamento ja se disseminou em todas as classes sociais, e 

no ha uma maior tendncia a manutenao da vibrante pela classe dominante, conforme 

veremos a seguir. O que esse resultado nos leva a crer 6 que, de fato, estamos diante de um 

caso de mudana em progresso, como sugere Labov (1990), com as mulheres encabe9ando a 

inova9ao linguistica. Esse resultado se torna ainda mais consistente se associado ao do fator 

idade, exposto anteriormente, que mostra falantes mais jovens, assim como as mulheres, 

favorecendo o uso da forma inovadora 

3.4.6 Classe social 

Na variavel classe social, a classe que se distingue das demais 6 a classe B, com 

apagamento de 93% e peso de 0,3 8, enquanto as outras trs classes ficam com pesos quase 

iguais, entre 0,56 e 0,5 8. Os resultados relativos a variavel classe social esto expostos na 

tabela 15. 
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Tabela 15: Apagamento do r final em verbos (N, % e peso) em rela9ao a classe 

social, dados do VARSUL, Porto Alegre 

Aplicaao/Total % Peso 

A 529/542 98 0,58 

B 964/1040 r - 
(. 	1'J,j 

C 1085/1116 97 0,56 

D 278/2 82 99 q57 

Os resultados acima contrariam a hip6tese de Bueno (1944), que associa, sem 

distinguir classe morfol6gica, apagamento a baixa renda, tendo em vista que a classe A 6 a que 

apresenta o maior peso relativo e um percentual de apagamento muito elevado. E interessante 

notar que, em verbos, tivemos urn resultado para a variavel classe social bastante distinto 

daquele encontrado para nao-verbos, em que se verificou nitidamente estratifica9ao social. No 

caso do apagamento em verbos, os resultados parecem indicar que no estamos diante de uma 

variante estigmatizada socialmente, visto que as classes mais altas n言o inibem a aplica9乞o da 
regra. 

De acordo com os resultados da tabela 15, podemos ainda verificar que os informantes 

da classe B tendem a reter mais a vibrante final nos verbos. Esse resultado 6 contrrio aos 

postulados de Labov (1990), que diz que so as classes sociais intermediarias que lideram os 

processos de mudan9a linguistica. Neste caso, parece justamente que as classes intermediarias 

- ou pelo menos a classe intermediria B - procuram evitar a omisso da vibrante, mas6 

notorio que a mudan9a, no caso dos verbos, esta muito avan9ada - quase completa ー, o que 
pode implicar uma organiza9乞o diferente das classes sociais. Esse poderia ser um caso de 

hipercorre9ao, no sentido de que haveria, por parte dos indivduos de classe media, uma 

tendencia a utilizar variantes linguisticas de maior prestgio social para ascenderem 

socialmente. Ja na classe mais alta, onde o apagamento 6 mais alto (0,58), parece n乞o haver 
essa preocupa9ao em utilizar uma linguagem mais "correta" 
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Apesar das considera6es feitas a respeito do papel da classe social no apagamento do. 

r final em verbos, devemos destacar tambem que os percentuais de apagamento foram 

altissimos em todas as classes sociais, com valores oscilando entre 93 e 99% de apagamento 

Esses niimeros deixam claro que essa regra est bastante difundida em toda a sociedade na 
cidade de Porto Alegre 

3.4.7 Sntese dos resultados 

A partir da anlise de dados, encontramos alguns resultados elucidativos para nossa 

pesquisa, os quais julgamos interessante retomar sucintamente 

Sobre a realiza車o do r pos-voclico em Porto Alegre, podemos afirmar que o tepe 

predomina em qualquer contexto, tanto em interior quanto em final de palavra, com i ndices de 

uso acima de 90%. Esse predominio do tepe parece indicar que o r p6s-voclico, antes do seu 

completo apagamento, est passando por um processo de enfraquecimento, visto que o tepee 

uma vibrante fraca. No entanto, esse apagamento do r esta fortemente associado a classe 

morfol6gica da palavra em que ele se encontra, ocorrendo quase categoricamente em final de 

formas verbais (gostar, sair, quiser) e em alguns vocabulos ou express6es isoladas (qualquer) 

Al6m disso, ha voc自bulos e express6es em que o apagamento parece estar a meio caminho, 

como em por exemplo e porque. Essa associaao entre apagamento e classe morfol6gica 

explica a grande diferen9a de apagamento verificada em interior de palavra (apenas 11%) e 

final de palavra (76%), pois nos verbos o r omitido est no final do vocabulo 

Sobre as variveis lingu1sticas estudadas, o grupo de fatores contexto precedente 

mostrou-se significativo para o r final em verbos e nao-verbos, com as vogais arredondadas 

desfavorecendo o apagamento. Esse resultado est de acordo com uma de nossas hipoteses, 

pois pelo menos nos verbos espervamos encontrar essa tendencia, em funao de nossa 

observa9ao assistemtica previa de baixa omiss乞o do r nos verbos p6r e derivados. Outra 

variavel linguistica que apresentou resultados interessantes foi a varivel extensao do 
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vocabulo: nas categorias verbais, as palavras monossilabicas parecem restringir a regra de 

apagamento, com peso relativo de 0,31. A partir desse resultado, podemos dizer que 6 mais 

comum nossos informantes utilizarem formas comofaz, trabalh4 estud do que s, t, f 

Os resultados nos mostraram tamb6m que as variveis sociais foram relevantes em 

nosso estudo. Isso fica claro se atentarmos principalmente para o fato de que, nos verbos, os 

fatores idade, sexo e classe social foram selecionados como estatisticamente significativos 

pelo programa VARBRUL. Nossos resultados para o fator idade mostraram a maior 

probabilidade de apagamento do r em verbos entre as pessoas mais jovens, o que e um indcio 

de mudana em curso. Al6m disso, a maior adesao a regra de apagamento pelas mulheres6 

mais um resultado que leva a crer na possibilidade de estarmos diante de um processo de 

mudan9a, tendo em vista as considera96es feitas a respeito da variavel sexo na literatura 

sociolinguistica atual (Guy:2001) 

Finalmente, podemos concluir que os fatores que condicionam o apagamento de r final 

nos ddo evid6ncia importante sobre a questao de existir um ou dois processos atuando neste 

fenmeno. Os resultados da anlise dos nao-verbos indicam uma s6rie de efeitos fonol0gicos, 

sustentando a hiptese de que aqui se trata de uma regra fonol6gica de apagamento. A omiss乞o 
do r final nos verbos, porm, que apresentou taxa elevadssima, restrita a uma categoria 

morfologica, ocorre com restri96es fonologicas bem mais limitadas. O efeito do contexto 

precedente, que pode parecer fonologico, nos interpretamos como sendo devido, de fato, ao 

caso u nico do verbo p6r. Isso deixa um so efeito de natureza fonologica atuando na regra de 
apagamento nos verbos: a extens乞o do vocabulo, segundo a qual os monossilabos conservam 
mais o r. 
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A falta de efeitos fonol6gicos significativos na omiss谷o do r final em verbos sustenta a 

hiptese de que aqui se trata de um processo morfolgico: um reestruturamento da morfologia 

verbal, em que o infinitivo 6 marcado apenas pela vogal temtica t6nica, e a forma subjacente 

normalmente n乞o tem o sufixo~ r. Tal processo, operando em um nvel paradigmtico, nao 

necessariamente faria referncia a contextos puramente fonol6gicos, o que e evidente em 

nossos resultados para verbos, e que distingue estes dos resultados para nao-verbos, mais 

fortemente restringidos pela fonologia 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Este estudo procurou levantar as diferentes variantes do r pos-voclico utilizadas na 

cidade de Porto Alegre como base para investigar em que situa96es esse segmentoe omitido 

na fala. Para realiz-lo, trabalhamos com um corpus de 24 informantes extraido do Projeto 

Varia9ao Linguistica Urbana na Regiao Sul - VARSUL. Foram analisadas vari自veis 
linguIsticas e sociolinguisticas que julgvamos relevantes no processo de apagamento do r, 

bem como na escolha dos falantes por uma ou outra das variantes do r ps-vocalico existentes 

no dialeto dessa localidade. Desse modo, tratamos o objeto de nossa pesquisa como um caso 

de variaao linguistica, sob a tica da sociolinguistica variacionista laboviana 

Entre nossas hipoteses principais, espervamos que o apagamento do r pos-voclico 

fosse um exemplo de mudana em progresso, e que esse fen6meno estivesse fortemente 

associado a morfologia. Em se tratando de um fen6meno de mudan9a, suprihamos haver 

influencia marcante dos condicionadores sociolingusticos considerados, sobretudo dos fatores 

idade e sexo. 

O corpo deste trabalho constituiu-se de trs capltulos. No primeiro deles, expusemos 

nosso referencial teorico, apresentando pesquisas ja desenvolvidas sobre o mesmo assunto, a 

partir do qual pudemos constituir nosso suporte metodologico, exposto no segundo capltulo 

No terceiro e u ltimo capltulo, apresentamos e discutimos nossos resultados estatsticos, 

observando a validade de nossas hip6teses 

Nossa analise tanto da realiza9ao do r pos-voclico quanto da sua manuten9谷o ou 
queda foi feita, primeiramente, separando-se o contexto de interior e de final de palavra, tendo 

em vista evidentes diferen9as quantitativas. Posteriormente, ao tratar do apagamento do r pos- 

voclico em final de palavra, fizemos uma anlise separada para verbos e nao-verbos, pois, de 

acordo com nossas hipoteses iniciais, acreditavamos estar diante de processos distintos - um 

ocorrendo na classe dos verbos, outro ocorrendo nas demais categorias morfologicas 
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A partir de nossa anlise dos resultados, deparamo-nos com quest6es a respeito da 

realiza9ao e do apagamento do r ps-vocalico que merecem destaque. Em primeiro lugar, 

salientamos o expressivo predominio do tepe, em posi9ao p6s-voc自lica, no dialeto de Porto 

Alegre, ao contrrio do que se verifica em outras capitais, como Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte, em que predominam variantes posteriores. Assim, podemos afirmar que em Porto 

Alegre nao esta ocorrendo o processo de posterioriza9乞o da vibrante, quando esta se encontra 
em posi9ao p6s-voclica, verificada por Camara Jr. (1977) para outras localidades do Brasil 
H, sim, enfraquecimento, denotado pela preferncia ao uso do tepe 

Outro resultado digno de nota 6 a grande diferena de taxa de apagamento do r pos- 

vocalico em interior e em final de vocabulo. Percebemos que em interior de palavra o r 

raramente 6 omitido, enquanto no final o apagamento 6 bem mais expressivo. Deve-se 

ressaltar, por6m, que o apagamento em contexto final est evidentemente associado a classe 

dos verbos, que tiveram um ndice de 96% de apagamento, contra apenas 8% das demais 

categorias morfol6gicas. Inclusive, todas as categorias de n谷o-verbos, analisadas isoladamente 

(substantivos, adjetivos, preposi9ao, etc.), apresentaram baixa porcentagem de apagamento, o 

que refor9a o papel "inovador" dos verbos 

Embora nossos resultados para verbos nao sejam uma novidade, visto que outros 

autores ja haviam encontrado nijmeros semelhantes aos nossos, eles vao ao encontro de nossa 

hip6tese inicial de que o fen6meno de apagamento do r p6s-vocalico em verbos6 diferente do 

que ocorre em interior de palavra. Assim, a grande diferen9a entre verbos e nao-verbos torna 

improvvel a id6ia de que exista um itnico processo fonol6gico atuando no apagamento do r 

Outro aspecto interessante em nosso estudo foi a sele9ao, pelo programa VARBRTJL, 

das variaveis idade, sexo e classe social como significativas para o apagamento do r pos- 

voclico em verbos, o que demonstra a importncia dos fatores externos na anlise lingulstica 

A maior probabilidade de apagamento da vibrante pelos informantes mais jovens corresponde 

ao que diz Labov (1966) sobre mudan9a lingulstica em andamento. Alem disso, a maior 

adesao a regra inovadora pelas mulheres refora a hipotese de existir um processo de mudana 

em curso, de acordo com Guy (2001). Por sua vez, a variavel classe social indicou que o 
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apagamento do r ps-voclico em verbos n谷o 6 uma variante estigmatizada, tendo em vista 

que as classes sociais mais altas aplicam amplamente essa regra. Alem disso, o fato de a classe 

social intermediaria B evitar o apagamento pode ser um indcio de hipercorre9ao - como 

tambem verificou Oliveira (1983) para a comurndade de fala de Belo Horizonte -, indicando 

que indivlduos de classe media tendem a fazer uso de variantes de prestIgio para adquirirem 
status na sociedade. Nao podemos deixar de lembrar, no entanto, uma das limita6es do nosso 

trabalho, relativa a variavel classe social: o fato de no termos igual nmero de informantes 

para todas as classes (e, inclusive, de termos um nhmero muito restrito de informantes na 

classe D, em compara9ao a s demais), o que nos sugere cautela na interpretaao dos resultados 
para essa variavel. N乞o 6 possivel tentar generaliza96es sobre toda uma camada da sociedade 

contando com apenas dois informantes, como 6 o caso da classe D. Nesse caso, so a amplia9o 

da amostra poderia auxiliar 

Ressaltamos, tambem, que os fatores condicionadores do apagamento do r em final de 

vocabulo nos indicam, como supnhamos, estarmos diante de dois fen6menos distintos. Na 
an合lise de nao-verbos, notamos a influencia de fatores fonol6gicos, influencia essa bastante 

restrita no que diz respeito aos verbos. Essa falta de motiva9えo fonologica na regra de 

apagamento do r final em verbos parece indicar que, nesse caso, estamos diante de um 

fen6meno associado a classe morfologica da palavra em que se encontra o segmento vibrante 

Julgamos importante, ainda, destacar outras limita6es do nosso trabalho. A primeira 

delas diz respeito ao estudo do apagamento do r em interior de vocabulo, que, embora no 

tenhamos enfatizado devido ao pequeno nmero de dados nesse contexto, reconhecemos 

merecer uma anlise mais cautelosa, com uma amostra ampliada, envolvendo informantes 

com terceiro grau e, se posslvel, analfabetos. A proposito, um estudo abrangendo novos graus 

de instru9ao permitiria investigar mais criteriosamente o papel da escolaridade, que preterimos 

em favor da variavel classe social, cujos resultados foram mais significativos. Seria 

necessarlo, tambem, buscar uma nova base para definir classe social, de modo que essa 

variavel no inclusse escolaridade e, consequentemente, no impedisse a testagem simultanea 
de ambas. 
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Outra analise interessante seria de variaao estilistica, que trataria com mais precis谷o a 

questo de estigma e prestgio. Poderamos verificar, por exemplo, se dentro de cada 

entrevista haveria diferentes estilos de conversa, relacionados aos varios topicos introduzidos 

pelo entrevistador, e se esses diferentes estilos teriam alguma rela9ao com o fen6meno de 

apagamento do r p6s-vocalico 

Alem de reconhecer algumas das limita96es do nosso trabalho, gostaramos de chamar 

a aten9ao para algumas questes que podem ser levantadas ao trmino desse estudo. Podemos, 

por exemplo, averiguar se existe alguma relaao entre o apagamento do r e o apagamento do s 

em final de palavra - seja como morfema de segunda pessoa no verbo, seja como morfema de 

numero no nome. Caso haja, podemos nos questionar sobre a natureza desses processos, sobre 

as escolhas lingulsticas dos informantes envolvidos no estudo e ainda sobre as caractersticas 

do portugus falado no Brasil e, em particular, no Sul 

Outra pergunta importante diz respeito ao processo de mudan9a que o apagamento do r 

pos-voclico parece indicar. Com  ndices tao elevados de apagamento como encontramos nos 

verbos, ainda convem falar em mudan9a em curso ou se pode admitir que o processo de 

mudan9a ja se completou? Talvez a resposta a essa pergunta dependa de um estudo de 
varia9乞o estillstica, ou, quem sabe, de um estudo da linguagem da crian9a. Nesteu ltimo caso, 

caberia investigar qual e a configura9乞o inicial do r na fala infantil - com ou sem r. Em outras 

palavras, deveramos observar se a crian9a adquire as formas de infinitivo sem o r e, 

posteriormente, aprende a inseri-lo ou vice-versa, lembrando que h, tambem, a possibilidade 

de a crian9a reconhecer simultaneamente as duas realiza96es 

Por fim, gostaramos de levantar, ainda, uma questo a respeito da configura頭o do 
fen6meno de apagamento do r pos-vocalico em outras comunidades de fala do Rio Grande do 

Sul. Pode esse fenmeno se apresentar de forma distinta do que verificamos em Porto Alegre 

em outras localidades do estado? Sera que a influencia de uma segunda lngua, falada em 

certas cidades, nao interferiria nos resultados estatisticos? Para responder a essas perguntas, 

poderamos incluir, em um estudo futuro, as demais localidades que comp6em o Banco de 

dados VARSTJL; alem disso, para tornar a compara頭o ainda mais ampla, seria conveniente 
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buscar informa6es em outros bancos de dados do estado, tais como os do projeto ALERS 

qtias Ling stico-Etnogr4fico da Regido Sul do Brasの eBDS~Pampa (Banco de Dados 

Sociolingusticos da Fronteira e da Campanha Gacha). Acreditamos que esses in釦rma6es 
seriam valiosas para que se tivesse uma vis乞o bem mais abrangente do fen6meno estudado, 

permitindo que se fizesse um mapeamento do apagamento do r pos-voclico em todo o estado 

do Rio Grande do Sul 
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Anexo 1 

Distribui 9乞o dos ocupados por faixa salarial e por renda m6dia no Brasil 

Faixa salarial Ocupados 
(nmero) 

At6 1/2 sal. minimo 4.343.918 

De Y2 ate 1 salario 10.352.181 

De I a 2 salarios 12.938.053 

De 2 a 3 salarios 9.360.382 

De 3 a 5 salrios 9.818.182 

De 5 a 10 salarios 6.959.214 

De 10 a 20 sal自rios 3.105.557 

Mais de 20 salarios 1.857.294 

Sem rendimento 9 .479.979 

Total 69.331.507 

Ocupados (%) Renda m6dia (R$) 

6,3 41,00 

14,9 107,00 

18,7 187,00 

1.,13, 301,00 

14,2 482,00 

10,0 883,00 

45 
	

1.698,00 

2,7 
	

4.295,00 

13, 

100% 
	

449,00 

*Sem rendimentos - trabalhadores geralmente vinculados a atividades de natureza familiar 

Fonte.- Elaboraぐdo Des月p/CUT a partir da PNADンYBGEーノunho de 199タ  
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Anexo 2 

Socioeconomic index for 40 Canadian occupations (from Blishen 1971:499-504) 

O ccupation Index Occupation Index 

Lawyers and notaries 

Biological scientists 

Osteopaths and chiropractors 

Advertising managers 

Authors, editors, journalists 

Credit managers 

Clergymen and priests 

Social welfare workers 

Artists commercial 

Teachers and instructors 

Funeral directors and 

embalmers 

Batch and continuous still 

operators 

Foremen, paper and allied 

Industries 

Interior decorators window- 

dressers 

Mechanics and repairmen, 

aircraft 

Eletricians and wiremen 

Engineeering officers, ships 

Pressmen, printing 

General foremen, construction 

Sales clerks 

Firemen, policemen, watchmen 

75.41 

73.22 

70.25 

66.05 

64.23 

60.81 

59.20 

55.62 

54.06 

52.07 

49.47 

47.60 

45.36 

44.37 

4276 42.76 

4068 40.68 

3986 39.86 

3949 39.49 

379o 37.90 

37l4 37.14 

35.80 

Baggagemen, transport 

Logging foremen 

Switchmen and signalmen 

Boiler-makers and platers 

Bus drivers 

Crushers, millers-chemical 

Labourers, primary metal 

industries 

Waiters 

Taxi drivers and chauffeurs 

Attendats, recreation! 

amusement 

Fruit, vegetable canners 

and packers 

Truck drivers 

Launderers and dry cleaners 

Woodworking occupations, 

n.e.s. 

Janitors and cleaners, building 

Shoemakers and repairers 

in shops 

Carders, combers, 

fibre-preparers 

Weavers 

Trappers and hunters 

34.85 

34.61 

33.76 

32.93 

31.86 

31.12 

3068 30.68 

30.47 3047 

30.07 3007 

29.92 

29.60 

29.31 

28.93 

28.56 

28.22 

27.87 

27.37 

26.77 

25.36 

Fonte: Ozambers, J K Sociolinguistic Theoiy 口995)p. 42 
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Anexo 3 

Arquivo de especifica9o de fatores 

Realiza9ao do r p6s-vocalico em Porto Alegre 
11 
d 

variavel 1: variavel dependente 
I - realiza o 
O - nao-realiza o 
lo 
nil 

variavel 2: tipo de r 
r - tepe 
R - retroflexo 
＃ー v山rante 
n - ausencia de r 
x - fricativa velar 
rR#nx 
血1 

variavel 3: contexto precedente 
a - vogal a 
＆ー vogal んW 
e - vogal e 
i - vogal i 
o - vogal o 
＊ ー vogal /W 
U - vogal U 
a&eio*u 
nil 

variavel 4: contexto seguinte 
a 
& 
e 
1 

o 
* 

U 

b 
d 
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f 
g 
J 
q (para fonema 1k!) 
I 
m 
n 
p 
S 

t 
V 

x 
z 
＃ー pausa 
a&eio*ubdfgjqlmnpstvxz# 
nil 

variavel 5: classe morfol6gica 
d一 adverbio 
a - sufixo ar 
o - sufixo or 
s - substantivo 
f~ verbo no futuro do subjuntivo 
i- infinitivo 
j - adjetivo 
II- pronome 
p - preposi 9o 
v 1 outros verbos 
q - querer 
C - porque 
y - conjun9o 
U - numeral 
e - por exemplo 
k - qualquer 
daosfijnpvqcyuek 
nil 

varivel 6: tonicidade 
1 - monossilabica tona 
2 - monossil自bica t6nica 
3 - slaba acentuada em palavra polissilbica 
什 - suaDa nao-acentuada em palavra polissilabica 
I乙コ什  

nil 
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variavel 7 : posicをo morfol6jca 
f-final 
1- interno 
丘  
nil 

varivel 8: sexo 
h - homem 
m - mulher 
hm 
nil 

variavel 9: idade 
十一mais de 50 anos 
ー  - menos de 50 anos 
＋ー  
nil 

vari言vel 10: escolaridade 
p-p血nano 
g一 ginあio 
s - segundo grau 
pgs 
血I 

variavel 11: classe social 
A - classe A 
B - classe B 
C - classe C 
D - classe D 
ABCD 
nil 
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Anexo 4 

Distribui9ao percentual das realiza96es do r pos-vocalico no conjunto dos dados 

(6.474 dados), sem subdividir segundo a posi9乞o (interior x final) 

N % 
Tepe 3.074 47,5 
Vibrante 59 0,9 
Retroflexo 58 0,9 

Fricativa velar 75 1,2 
Apagamento 3.208 49,5 
Total 6.474 100 



Anexo 5 

Distribuição percentual das realizações do r pós-vocálico em interior de vocábulo 

N % 

Tepe 2.200 85 

Vibrante 27 1,0 

Retroflexo 29 1,1 

Fricativa velar 60 2,3 

Apagamento 274 10,6 

Total 2.590 100 
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Anexo 6 

Distribui 9乞o percentual das realiza96es do r p6s-vochlico em final de vocbulo 

N % 

Tepe 874 22,5 

Vibrante 32 q8 
Retroflexo 29 q8 
Fricativa velar 15 q4 
Apagamento 2.934 75,5 

Total 3.884 100 
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