
VARIACIONISTA: PRESSUPOSTOS 

META

Labov.

OBJETIVOS

Reler a primeira aula.

Aula

variacionista.
(Fontes: http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de)
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Variacionista: .

(Fonte: http://ecx.images-amazon.com)
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Aula

3OS ESTUDOS PIONEIROS DE WILLIAM LABOV

/R/ na cidade de Nova Iorque. 

por Marcos Bagno, Marta Scherre e Caroline 
Oliveira. 

VINEYARD

Fonte: http://www.upenn.edu/
pennnews/current/2006/011206/
labov-index.jpg
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de Chilmark. Os pescadores de Chilmark formavam o mais fechado grupo 

           

 ] e [  ] no sudeste da 

ouvia [  ] e [  ] ou [  ] e [  ], o que aponta para o arredondamento ou 

de que os informantes usariam palavras que contivessem os ditongos, Labov 

(Fontes: 01 http://www.world-guides.com, 02 http://www.balcells.com, 
03 http://static.howstuffworks.com)

01

02

03
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Aula

3
centralizar os ditongos que os habitantes da Ilha Baixa. Os pescadores de 
Chilmark centralizam /ay/ e /aw/ muito mais que qualquer outro grupo 
ocupacional. Falantes descendentes de ingleses e de indianos tendem mais a 
centralizar os ditongos do que descendentes de portugueses. Estes resultados 

Ilha Baixa
Querem partir

Ilha Alta

(ay)(aw) (ay)(aw)
00-40 90-100
00-00 113-119

                        Fonte: LABOV, 2008, p. 52

/aw/ e /ay/.
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Pessoas (ay) (aw)
40 Positiva 63 62
19 Neutra 32 42
6 Negativa 09 08

Fonte: LABOV, 2008, p. 59

Vineyard e/ou querem deixar a ilha imitam o acento da variedade da Nova 

f f(AC) (1)

AC

f  |A(B) = f  (2)

onde
exagerados, ou seja, f (A) f (A) f|A

|| f|A f (A)||    (3)

|A(B)            

f|B|A(C)=lf(B|A)   (4)
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Aula

3

DE DEPARTAMENTO DA CIDADE DE NOVA 
IORQUE

Iorque, seria preciso contatar perto de 80.000 pessoas. 
Para o estudo em Nova Iorque, Labov precisou tentar uma abordagem 

como [k

ao mesmo grupo social. O grupo social mais alto deveria realizar o /r/ na 

haveria problema na coleta de dados com entrevistas curtas, com diferentes 

costuma ser conhecido como paradoxo do observador (veremos na aula 
6). Em uma entrevista extensa, na qual o entrevistador pode estabelecer uma 

tas, o que se apresenta como um problema na coleta de dados. Por isso, 
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Labov escolheu um grupo que poderia servir como informante porque 

Fontes: 01 http://pushgroup.com, 02 http://pursuitist.com

01

02
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Aula

3

Fonte: http://upload.wikimedia.org Fontes: http://www.lancastermall.com

St. Klein
Fonte: http://66.230.220.70
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na cidade de nova Iorque. Os empregados da Saks mostraram o mais alto 

  ] ou vocalizado. 

se considerados parte da classe baixa.

ionista

diferentes nichos sociais.  
e
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Aula

3
comunidades de fala. Vamos relembrar: o objeto da 

redes comunicativas diversas, e que orientam seu comportamento verbal 
por um mesmo conjunto de regras, constituindo uma ,
como vimos na primeira aula desta disciplina. Por exemplo, podemos 
selecionar e descrever comunidades de fala como a cidade de Aracaju, 
dos estudantes do curso de Letras da UFS, dos rappers, dos internautas, 

como vimos na aula 1, toda comunidade se caracteriza pelo emprego de 
diferentes modos de falar. 

. E o conjunto de var-

engloba os diferentes modos de falar utilizado pelo conjunto de seus 

heteroge-

 inerentes a ele 
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Segundo Weireinch, Labov e Herzog ([1968]2006), ao estudarmos 

problemas que precisam ser averiguados: 

de fala? Como elas se movem de uma comunidade a outra? Como uma 

aos quais as formas se vinculam. 
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Aula

3
Weireinch, Labov e Herzog ([1968]2006) buscam em Herman Paul, repre-

idioleto como o mais 

turalismo estabelece a homogeneidade

estrutura = homogeneidade, introduzindo a 

idioletos

nidade de fala.  

favorecedor, e aos poucos, se propaga aos ambientes menos favorecedores. Este 

da regra

probabilidades !)

([1968] 2006, p.167). 

casos de
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variantes. 
As variantes correspondem aos modos alternativos semanticamente equivalentes 

a mesma coisa mesmo 
contexto

uma das variantes desaparecer.

,

forma a gente

a gente 
do que a forma 

bar, a forma a gente

a forma 

elemento de um sintagma nominal  recebe a marca, sendo suprimida nos demais, 
como em  . A regra 
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Aula

3
Os estudos pioneiros de Labov serviram de base para constituir o 

elecer toda a multiplicidade de contextos em que ela aparece: (iii) elaborar 

tomado na aula 7.

RESUMO

mais formas ocupam o mesmo contexto com o mesmo valor de verdade/
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ATIVIDADES

1. Tente, com as suas palavras, delimitar uma comunidade de fala da qual 

na fala.

Para dizerem milho dizem mio

Para telha dizem teia
Para telhado dizem teiado

Pronominais

Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco

Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
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Aula

3

ao polo. Logo, certamente partilham valores culturais, sociais e 

Magno Santos Gomes.

variantes ,

Pronominal, aspectos sociais relacionados a quem usa cada um dos 
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