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A PESQUISA VARIACIONISTA: 

META

OBJETIVOS

Ter realizado as atividades da aula anterior. 

Aula
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colo para o seu aferimento. Assim, nesta aula, conheceremos o protocolo 

europeu e americano.
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sempre teremos O menino e nunca * Menino o (usamos o asterisco [*] para 

-a ou ): Aquele menino  e Aquela menina. Salvo 

O menino correu. 

Correu o menino

sujeito-verbo 
e verbo-sujeito.

que todos os elementos do sintagma nonimal devem receber a marca de 
Os meninos bonitos. Mas nem 

Os
meninos bonito e Os menino  bonito
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[

CLASSE SOCIAL



71

Aula

5
Alta

herdaram riqueza

Baixa
mais baixos

Classe trabalhadora Alta

Baixa

Fonte: CHAMBERS, 2003, p. 43

tem posse destes bens. 

classe de consumo dos seus informantes. 

IDADE
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quirida quando o falante tinha aproximadamente 15 anos de idade. Assim, 

denomina de 

linear, ou quase linear, tanto descendente, 

seja, os grupos extremos (jovens e velhos) apresentam um comportamento 

de todos os segmentos de uma comunidade de fala. Estudos desse tipo, 
chamados estudos em tempo real, se subdividem em 
estudo de painel
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Comunidade

(1) Estabilidade 

        Fonte: LABOV, 1994, p. 83
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denomina de 

Em  (FREITAG, 

do PEUL, no Rio de Janeiro, Scherre e Paiva (1999, p. 217-218) resumem:

escolaridade suplanta as demais, moldando, em grande parte, a heterogeneidade 
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de Eckert e McConnel-Ginet (2003), para quem sexo
, enquanto social

caminhar com certo rebolado e os homens de peito estufado, ou para que 
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tigiadas, as mulheres assumem uma atitude conservadora; homens tendem 

Fonte: CUNHA; FREITAG, 2008, p. 168.
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atribui a homens e mulheres. 

comunidade itabaianense (CUNHA; FREITAG, 2008)

Fonte: CUNHA; FREITAG, 2008, p. 167.



78

do que em determinantes: vemos Os menino Os menino bonito ,
meninos, O meninos

a categoria gramatical do elemento que recebe a marca pode ser importante 

alegres. Nesse caso, podemos ter Meninos alegre *Menino
alegres

s
menino  do que como Os ovo . Observe em seu cotidiano: deixar escapar 

policiar, caso a variante seja estigmatizada. Assim, outro fator a ser contro-

tores que condicionam, motivam a escolha de uma ou de outra forma. Mas 
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RESUMO
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ATIVIDADES

falante brasileiro do universo rural. Veja as tirinhas abaixo.

Bento e Rosinha. Precisamos ter em mente que, apesar de ser um 
registro escrito, as tirinhas tentam representar como os personagens 
falam. Analisando a fala de Rosinha, encontramos, no registro escrito, 
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Rosinha o fez na primeira tirinha. Chico faz uso do rotacismo em 

Neste romance, Marcos Bagno explica, em linguagem 
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depois!
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