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Ora, "a lingua" como uma "essentia" nao existe: o que existe sao 
seres humanos que falam linguas, "os individuos que constituem o 
todo da populacao". A lingua nao e uma abstracao: muito pelo 
contrario, ela e tao concreta quanto os mesmos seres humanos de 
carne e osso que se servem dela e dos quais ela e parte integrante. Se 
tivermos isso sempre em mente, poderemos deslocar nossas reflexoes 
de um piano abstrato — "a lingua" — para um piano concreto — os 
falantes da lingua. (BAGNO, 2002, p. 23). 
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RESUMO 

0 presente trabalho insere-se no campo de estudo das Variacoes Linguisticas, observando, de 
forma mais precisa, como o entendimento acerca do Portugues Padrao e Nao-Padrao vem 
sendo construido em sala de aula, em tres turmas do primeiro ano do Ensino Medio, de duas 
Escolas da Rede Publica Estadual de Ensino e uma Escola de Ensino Profissionalizante -
CEFET, na cidade de Aurora-Ce. A investigacao da problematica em questao se deu a partir 
da analise da visao de tres docentes, observando se houve a preocupacao destes em apresentar 
a seus alunos as variadas possibilidades de uso da lingua, que tipo de abordagem foi dado ao 
ensino Padrao, bem como observar de que maneira tern sido trabalhada ou nao a Variedade 
Nao-Padrao. Para tanto, foi realizada uma entrevista com essas docentes, composta por oito 
itens, e suas respostas foram registradas de forma escrita. Alem disso, fez-se uma apreciacao 
do material didatico e de outros recursos utilizados pelas professoras. Por meio dos dados 
obtidos verificou-se que as docentes mostram um posicionamento que deixa transparecer um 
conhecimento dotado por algumas lacunas, que atribuimos, provavelmente, em virtude de 
algum deficit na propria formacao dessas profissionais, que apesar de reconhecerem a 
importancia de um ensino plural, por vezes, nao compreendem claramente a distincao entre as 
Variedades Linguisticas. As profissionais mostram-se ainda bastante contidas ao discorrerem 
sobre o seu agir em sala de aula e este agir mostra-se apoiado apenas no reconhecimento das 
diferentes formas de manifestacao linguistica, em vez do uso efetivo. Atraves da realizacao 
deste trabalho destacamos tambem contribuicoes relevantes para o aprimoramento das 
atividades docentes a partir das leituras realizadas que nos permitiram uma reflexao embasada 
da tematica em estudo, alem das experiencias das professoras entrevistadas que nos 
possibilitaram diagnosticar os aspectos positivos e os deficits encontrados nesse processo 
visando a superacao destes. 

PALAVRAS-CHAVE: Portugues Padrao. Portugues Nao-Padrao. Ensino de Lingua 
Portuguesa. 
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ABSTRACT 

This present work is part of the study of Linguistic Variations, watching, more accurately, as 
the understanding of the Portuguese Standard and Non-Standard has been constructed in the 
classroom, into three classes the first year of high school, two Schools of the State Public 
Education Network and a School of Vocational Education - CEFET Aurora-Ce city. The 
investigation of the issue in question was based on the analysis of the vision of three teachers, 
noting whether there is a concern of his students to present the various possibilities of 
language use, what kind of approach was gave to the teaching pattern, and observe how has 
been worked or not non-Standard Variety. For this, an interview was conducted with these 
teachers, consisting of eight items and their responses were recorded in written form. In 
addition, did an assessment of the teaching materials and other resources used by teachers. 
Through the data obtained it was found that the teachers show a position that betrays a 
knowledge endowed by some of the gaps, a fact we attribute probably due to some deficit in 
the very formation of these professionals while recognizing the importance of teaching a 
plural, sometimes not clearly understand the distinction between Linguistic Varieties. The 
professional show is still quite contained the discorrerem about your act in the classroom and 
this act, it is shown supported only in the recognition of different forms of linguistic 
expressions rather than actual use. Through this work also highlight outstanding contributions 
to the improvement of teaching activities from the readings made that allowed us to reflect the 
theme grounded in the study, and the experiences of the teachers interviewed that allowed us 
to diagnose the strengths and deficits found in this process aimed at overcoming these. 

KEYWORDS: Standard Portuguese, Non-Standard Portuguese, Teaching Portuguese 
Language. 
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1INTRODUCAO 

A lingua nao e estatica, imune as transformacoes e interferencias sociais, historicas e 

culturals, mas dinamica, dada as necessidades de seus falantes. Nao se pode conceber a lingua 

como algo isolado das variedades, uma vez que esta constitui em si o proprio conjunto de 

variedades. Nas palavras de Castilho: 

E sabido que as linguas variam em razao de condicionamentos situacionais 
que afetam os falantes, tais como o momento historico em que se acham, o 
espaco geografico, social e tematico em que se movem. O conjunto dessas 
circunstancias interage sobre os fatores da comunicacao e daqui fluem as 
variantes linguisticas [...]. (CASTILHO, 2004, p.27). 

Desse modo, podemos depreender multiplas formas de propagacao da lingua e, em 

consequencia, diversos comportamentos linguisticos. E associada a instituicao escolar, por sua 

vez, a tarefa de possibilitar o acesso ao nivel formal, padrao da lingua, visto que ao chegar a 

escola, os estudantes ja apresentam internalizado um conhecimento informal, construido 

socialmente. Contudo, o acesso a esse novo e importante nivel de conhecimento linguistico 

propiciado pela escola nao deve excluir ou deixar a margem outros niveis de comunicacao 

linguistica que tambem sao eficientes. 

Nesse sentido, ao longo deste trabalho, buscamos esclarecer alguns conceitos 

referentes ao Portugues Padrao e Nao-Padrao, destacando a importancia deste conhecimento 

no desenvolvimento de usuarios da lingua conscientes da pluralidade de manifestacoes 

linguisticas possiveis, e, tendo em vista, as implicacoes que a compreensao do tema em 

estudo resulta na formacao dos educandos nas mais diversas esferas sociais contribuindo, 

dessa maneira, para a reducao do preconceito linguistico e disseminacao de uma compreensao 

erronea de que uma variedade seja superior as demais. Almejamos ainda contribuir, por meio 

das reflexoes obtidas, na melhoria do trabalho docente com a Lingua Materna. 

A investigacao da tematica ja mencionada foi realizada mediante a analise da forma 

como vem sendo construido os conhecimentos acerca do Portugues Padrao e Nao-Padrao em 

sala de aula, mais precisamente, em tres turmas do primeiro ano do Ensino Medio. 

A escolha da referida serie esta ancorada no fato de que ao se averiguar a referida 

tematica, em turmas do primeiro ano do Ensino Medio, pode-se observar como o professor 

desenvolve o seu trabalho levando em consideracao a visao que os seus alunos demonstram 
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possuir da Lingua Portuguesa ao adentrar no nivel medio de educacao, com base na formacao 

construida por esse alunado. ao longo do Ensino Fundamental. 

Tendo em vista a importancia do esclarecimento de conhecimentos referentes a 

tematica em estudo o professor podera deixar claro aspectos como a concepcao de que a 

lingua nao e imutavel e, portanto, nao podemos considerar apenas uma forma de manifestacao 

linguistica, nem prender-nos apenas ao estudo de uma variedade considerando-a como unica 

forma adequada ou superior as demais. Esses conhecimentos, muitas vezes, nao sao 

esclarecidos aos discentes em series iniciais, ou ainda, em situacoes mais extremas, por nao 

terem a devida compreensao das diversas formas de uso da lingua os mesmos consideram-na 

muito dificil, distante da sua realidade, chegando ate afirmar nao compreender sua lingua 

materna. 

Verificamos que e nessa etapa de ensino que as Variedades Padrao e Nao-Padrao sao 

abordadas nos livros didaticos, que constituirao um dos corpus de analise deste estudo, por 

isso, foi imprescindivel analisar como estes materials, que dao suporte ao trabalho docente, 

abordam os referidos conceitos. 

Dessa forma, compreendendo a dinamicidade da lingua e embasados numa 

perspectiva pautada na concepcao da pluralidade de manifestacoes linguisticas, decidimos 

investigar a abordagem docente diante da multiplicidade de formas de uso da lingua. 

Objetivamos, nesse sentido, analisar a visao do professor sobre o Ensino Padrao e Nao-Padrao 

da Lingua Portuguesa e suas implicacoes na formacao dos educandos. Buscamos, de forma 

mais especifica, observar se ha preocupacao do professor em apresentar diferentes 

possibilidades de uso da lingua, diagnosticar qual a abordagem dada ao Ensino Padrao, bem 

como verificar de que forma vem sendo trabalhada ou nao, a Variedade Nao-Padrao. 

Abordados esses questionamentos e tendo refletido sobre o olhar docente, nos 

propulsemos a elucidar a validade do referido trabalho como uma forma de beneficiar a 

pratica docente e a formacao dos educandos, do ja mencionado nivel escolar, a fim de ampliar 

a visao de lingua que estes possuem, tendo em vista que o professor e o responsavel direto 

pelo esclarecimento de conceitos acerca das questoes linguisticas e pela desmistificacao de 

muitos mitos em torno da lingua ou mesmo da perpetuacao de conhecimentos simplistas, 

como bem nos esclarece Antunes: "[ . . . ] existe a ideia simplista e ingenua de que apenas a 

norma culta segue uma gramatica. As outras normas funcionam sem gramatica. Movem-se a 
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n e resulada por uma gramatica." 
em quaver condicao de uso - c reg 

0 r a . toda lingua - em qu 4 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PR0FE3S0RES 
BlBUOTECA SETORIAL 
CAJAZEIRAS • PARAlBA 



13 

2 FUNDAMENTACAO T E O R I C A 

A Sociolinguistica, uma das grandes areas da Linguistics estuda as relacoes entre 

lingua e sociedade. Esta surgiu em um Congresso na Universidade da California em Los 

Angeles (UCLF), em que participaram varios estudiosos sob a organizacao de William Bright, 

que posteriormente com a publicacao dos trabalhos no referido congresso, no ano de 1966, 

definiu a area de estudo da Sociolinguistica, propondo relacionar as Variacoes Linguisticas de 

uma determinada comunidade com as distincoes presentes na estrutura social da mesma 

sociedade. Nessa perspectiva, a partir da Sociolinguistica, passou-se a considerar a 

diversidade linguistica pautada no contexto das relacoes sociais. 

Sabemos que lingua e sociedade sao fenomenos indissociaveis, portanto, seria inviavel 

um estudo da lingua de forma isolada, sem levarmos em consideracao a comunidade 

linguistica a que pertencemos e dentro dessa mesma comunidade, observarmos as Variantes 

que a compoem: 

Ao estudar qualquer comunidade linguistica, a constatacao mais imediata e a 
existencia de diversidades ou da variacao. Isto e, toda comunidade se 
caracteriza pelo emprego de diferentes modos de falar. A essas diferentes 
maneiras de falar, a Sociolinguistica reserva o nome de variedades 
linguisticas. (ALKMIM, 2007, p.32). 

Faz-se necessario, diante da constatacao da Variacao como um aspecto inerente a 

comunidade linguistica, esclarecermos as nocoes de Variante, Variacao e Variedade. Segundo 

Castilho: 

[...] um conjunto de variantes, ou seja, um conjunto de usos linguisticos 
considerados relevantes para a caracterizacao de uma variedade. Com isso, 
entende-se por variacao a manifestacao concreta da lingua, e por variedade a 
soma idealizada das variacoes. Se fossemos dispor esses conceitos numa 
hierarquia, teriamos 

variante < variacao < variedade (CASTILHO, 2010, p. 197). 

Essas Variedades Linguisticas se dao no contexto das relacoes sociais de acordo com a 

cultura de cada comunidade, assim, nenhuma Variedade configura-se como melhor ou pior do 

que outra, entretanto, como evidencia A L K M I M : 

Na realidade objetiva da vida social, ha sempre uma ordenacao valorativa 
das variedades linguisticas em uso, que reflete a hierarquia dos grupos 
sociais. Isto e, em todas as comunidades existem variedades que sao 
consideradas superiores e outras inferiores (ALKMIM. 2007, p. 39). 
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Nesse caso, verifica-se que a apreciacao valorativa dada as Variedades as coloca em 

polos distintos e podemos destacar a existencia de Variedades consideradas de prestigio e 

Variedades nao prestigiadas pelas sociedades. Faz-se necessario, nesse sentido, uma discussao 

a respeito dos valores sociais que sao conferidos as Variedades Linguisticas em estudo: 

Padrao e Nao-Padrao. 

E associado a Variedade Padrao certo status diante da sociedade correspondendo ao 

modo correto de uso da lingua e utilizado mais frequentemente pela classe social 

economicamente mais desenvolvida e por pessoas com um nivel maior de escolaridade. Por 

outro lado, a Variedade Nao-Padrao nem sempre e vista com tao bons olhos pela sociedade, 

uma vez que ha um julgamento de valor implicado nessa apreciacao. tendo em vista que os 

seus usuarios pertencem, na maioria das vezes, ha uma classe economicamente desfavoravel e 

nesse caso a referida variedade e considerada menor. De acordo com Alkmim: 

A avaliacao social das variedades linguisticas e um fato observavel em 
qualquer comunidade de fala. Frequentemente, ouvimos falar em linguas 
"simples", inferiores", "primitivas". Para a Linguistica, esse tipo de 
afirmacao carece de qualquer fundamento cientifico. Toda lingua e adequada 
a comunidade que a utiliza, e um sistema completo que permite a um povo 
exprimir o mundo fisico e simbolico em que vive. E absolutamente 
improprio dizer que ha linguas pobres em vocabulario. Nao existem tambem 
sistemas gramaticais imperfeitos. (ALKMIM, 2007, p.41). 

Devemos considerar ainda que os valores conferidos as Variedades Padrao e Nao-

Padrao nao sao tao rigidos e podem alterar-se com o passar do tempo, assim sendo, 

determinadas formas que atualmente sao consideradas como padrao, posteriormente podem 

pertencer a Variedade Nao-Padrao e vice-versa. 

A analise empreendida acerca das Variedades Linguisticas Padrao e Nao-Padrao, em 

investigacao neste estudo, envolve tambem o esclarecimento do que se entende por norma, o 

que por sua vez, constitui uma discussao bastante ampla, tendo em vista a multiplicidade de 

perspectivas que giram em torno do esclarecimento do referido termo. Contudo, o que se 

configura como mais relevante neste caso, reporta-se a compreensao da desmistificacao da 

existencia de apenas uma norma valida para a comunicacao linguistica. Segundo Faraco: 

"Numa sintese, podemos dizer que norma e o termo que usamos, nos estudos linguisticos, 



15 

para designar os fatores de lingua usuais, comuns, correntes numa determinada comunidade 

de fala" (FARACO, 2009, p.40). 

Entendendo a norma, como um fator responsavel pela identificacao de um 

determinado grupo de falantes, podemos depreender nao apenas uma, mas variadas normas, 

todas dotadas de uma organizacao estrutural prestando-se a necessidade comunicativa, e estas, 

por sua vez, se interrelacionam absorvendo caracteristicas umas das outras. 

Nesse sentido, uma norma, qualquer que seja, nao pode ser compreendida 
apenas como um conjunto de formas linguisticas; ela e tambem (e 
principalmente) um agregado de valores socioculturais articulados com 
aquelas formas. (FARACO, 2009, p.41). 

Dessa forma, compreendendo a dinamica estabelecida entre as variadas normas 

linguisticas em funcao da cultura de uma dada comunidade que a utiliza, podemos ir ainda 

mais longe, observando as possibilidades de variacao mesmo dentro de uma dada 

comunidade, em que um falante domina mais de uma norma e podera altera-la adequando-a 

com base na situacao de comunicacao linguistica em que se encontra. 

Faz-se necessario apontarmos ainda dentre os variados tipos de normas a distincao 

entre norma culta, norma padrao e nao-padrao. A norma culta (o termo culta e empregado 

referindo-se a um determinado tipo de cultura, e nao sobrepondo-se as demais normas como 

se estas fossem incultas) designa um uso correspondente a situacoes que exigem um 

determinado grau de formalidade, especialmente pertinente a cultura escrita, que 

historicamente esteve sempre associada ao poder social e que muitas vezes, equivocadamente, 

suscita um ideal de superioridade entre as demais normas linguisticas. No dizer de FARACO: 

A norma dita culta e apenas uma dessas variedades, com fun9oes 
socioculturais bem especificas. Seu prestigio nao decorre de suas 
propriedades gramaticais, mas de processos socio-historicos que agregam 
valores a ela. Em outras palavras, seu prestigio nao decorre de propriedades 
intrinsecas (linguisticas propriamente ditas), mas de propriedades extrinsecas 
(socio-historicas). (FARACO, 2009, p.72). 

A norma padrao esta atrelada a ideia de preservacao da lingua, buscando certa 

uniformizacao no uso desta tendendo, neste caso, a reduzir a diversidade linguistica de 

determinados grupos sociais. Como evidencia Antunes: 
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Em principio, como e possivel observar, essa visao de norma-padrao tern 
subjacente um aspecto interessante quando pretende possibilitar uma 
linguagem, digamos, igual para todas as comunidades, afastando a 
possibilidade de que algo dificulte ou impeca algum setor de ter acesso as 
informacoes gerais veiculadas. [...] Na pratica, no entanto, traz as 
irremediaveis conseqiiencias de implicar elementos da vida socioeconomica 
e politica dos grupos. (ANTUNES, 2008, p.94). 

Embasados nessa concep9ao, evidenciamos que a norma padrao da lingua e relevante 

e revela-se util para as linguas minimizando sua dialetacao, o que se deve evitar, contudo, e 

uma visao reducionista de homogeneiza9ao. 

A norma nao-padrao, por sua vez, e estigmatizada pela maior parte da sociedade e 

considerada inferior em rela9ao aos outros tipos de normas linguisticas, o que e um equivoco, 

pois na realidade apenas configura um modo de falar diferente da Variedade ensinada na 

escola e exigida em contextos formais de comunica9ao, de acordo com Bagno: 

[...] se pudessemos conhecer melhor o portugues nao-padrao, talvez 
conseguissemos identificar as diferen9as que o distinguem do portugues-
padrao. (...) Se todos compreendessemos que o PNP e uma lingua como 
qualquer outra, com regras coerentes, com uma logica linguistica 
perfeitamente demonstravel, talvez fosse possivel abandonar os preconceitos 
que vigoram hoje em dia no nosso ensino de lingua. (BAGNO, 2000, 
P-31). 

Em meio as diferen9as em que se encontram os falantes diante do dominio das 

variadas normas linguisticas, nao existem, entretanto, aqueles que fa9am uso da lingua sem o 

dominio de determinada norma e toda norma e dotada de uma organiza9ao estrutural coerente. 

Desse modo, faz-se necessario que se reveja a postura de um ensino tradicional que admite 

como erro qualquer forma de linguagem que nao se enquadre dentro dos padroes de uma 

norma considerada de prestigio pela maior parte da sociedade, ou dela se distancie. Nas 

palavras de Faraco: "Se um enunciado e previsto por uma norma, nao se pode condena-lo 

como erro com base na organiza9ao estrutural de uma outra norma." (FARACO, 2009, p.36). 

Por conseguinte, cada norma linguistica tern sua validade. Quando ingressamos na 

escola irazemos internalizadas nossas experiencias linguisticas que nao podem ser ignoradas, 

uma vez que sao formas compartilhadas por uma comunidade linguistica e se prestam 

perfeitamente a necessidade comunicativa, ja que os seus usuarios se fazem entender. O 

trabalho do professor de lingua materna deve esta apoiado em uma concep9ao de lingua mais 
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ampla que transcenda a uma disciplina escolar, fechada em uma unica visao, como reflete 

Silva: 

Se a escola e um instrumento para a socializacao do individuo e a escrita e a 
leitura sao fundamentals no desenvolvimento das formas de comunicacao 
nesse processo de socializacao, no que concerne ao enriquecimento do 
conhecimento que se pode chamar de natural da lingua materna, alguma 
gramatica devera ser ensinada, a partir do momento em que se considerar 
necessario regular a fala e a escrita do aluno aos padroes de uso que a 
instituicao-escola define como ideal para aqueles que a elas estao 
submetidos. (SILVA, 2006, p.81). 

Deve-se propiciar, nesse sentido, a compreensao da validade de cada modalidade 

linguistica, ja que a linguagem e um processo que nao se da de forma isolada, mas na 

interacao entre os usuarios da lingua nas mais diversificadas situacoes comunicativas. 

Segundo Louzada: 

O trabalho do professor de lingua portuguesa constitui-se em multiplicar. 
aumentar e acrescentar os recursos expressivos de que a crianca nao 
dispunha. O aluno deve, a longo prazo, estar em contato com as formas que 
coloquialmente nao usa, e saber usa-las em situacoes formais. (LOUZADA, 
1992, p.20). 

Nesse sentido, o que se pretende nao e abolir o ensino de gramatica normativa das 

nossas escolas, como ressalta Bortoni-Ricardo: 

A medida que os individuos vao desempenhando acoes sociais mais 
diversificadas e complexas, para alem do dominio da familia e da vizinhanca 
mais proxima, eles tern de atender a normas vigentes nos novos dominios de 
interacao social que passam a frequentar. (...) As chamadas normas de 
correcao gramatical nada mais sao que normas convencionais que presidem 
a certos tipos de interacao por meio da lingua escrita ou da lingua oral 
monitorada. (BORTONI-RICARDO, 2006, p.75). 

Desse modo, reconhecendo a importancia e o espaco que deve ser dado ao ensino 

padrao da lingua, que tipo de abordagem configurara um ensino mais produtivo da Lingua 

Portuguesa? Como alcancar o equilibrio entre as diversas variantes da lingua para nao 

cometer o equivoco de abolir o ensino de gramatica acreditando que, ser capaz de produzir 

enunciados e nos comunicar sao suficientes, ou em outro extremo, o ideal de que 
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compreender as regras gramaticais bastaria para dominarmos a lingua tornando-nos bons 

leitores e escritores? 

Diante destes questionamentos, podemos tomar como norte as consideracoes de 

Bechara: 

No fundo, a grande missao do professor de lingua materna [...] e transformar 
seu aluno num poliglota dentro de sua propria lingua, possibilitando-lhe 
escolher a lingua funcional adequada a cada momento de criacao e ate, no 
texto em que isso se exigir ou for possivel, entremear varias linguas 
funcionais [...] (BECHARA, 1985, p.14). 

A partir desse aporte teorico, entendemos que o trabalho docente deve estar apoiado 

nos manuais normativos, bem como nas orientacoes da Sociolinguistica, para que nao se 

amplie no espaco na sala de aula o preconceito linguistico e seja possibilitado aos discentes, 

em toda a sua formacao, o (re) conhecimento da pluralidade dos fenomenos e manifestacoes 

linguisticas. Nas palavras de Almeida e Zavam: "Uma base sociolinguistica passou a ser 

requisito fundamental para qualquer professor de lingua. Conhecer o fenomeno da variacao e 

considera-lo em sala de aula e essencial para um ensino de lingua eficiente e nao 

discriminatory.'' (ALMEIDA; ZAVAM, 2004, p.242-243). 

Assim, devemos desmistificar a ideia de uma lingua uniforme e nao apenas apresentar 

as Variedades Linguisticas que a compoem para simples conceituacao e caracterizacao, mas 

ressaltar a importancia de cada uma delas em diversificadas situacoes de uso, considerando 

aspectos como adequacao e inadequacao linguistica, ao inves das nocoes de certo e errado, 

tantas vezes empregadas e disseminadas equivocadamente pela escola e por diversos grupos 

sociais. 
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3 METODOLOGIA 

Os procedimentos adotados para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa 

partiram do levantamento de informacoes relevantes para a tematica em estudo atraves do 

aporte teorico utilizado, bem como mediante a observacao dos recursos teorico-metodologicos 

ou outros recursos utilizados por tres professoras de Lingua Portuguesa, em tres turmas do 

primeiro ano do Ensino Medio, de duas Escolas da Rede de Ensino Publico Estadual e de uma 

Escola de Ensino Profissionalizante - CEFET, no municipio de Aurora-Ce. Analisamos a 

visao dessas docentes por meio de uma entrevista fechada, composta por oito itens, a partir de 

seus posicionamentos frente a tematica em estudo. 

A referida entrevista foi registrada de forma escrita e realizada com o devido 

consentimento por parte das docentes, que tiveram suas identidades devidamente 

preservadas.* 

Adotamos como corpus deste estudo a analise do material didatico utilizado pelas tres 

professoras de Lingua Portuguesa e suas respostas aos oito itens presentes na entrevista, 

devidamente autorizadas pelas docentes, bem como pela instituicao escolar, tendo em vista 

que ambos tern pleno conhecimento da tematica de investigacao em estudo, neste trabalho. 

A escolha aos referidos meios se justifica pelo fato destes demonstrarem uma maior 

adequacao para a obtencao de respostas as inquietacoes feitas ao longo deste estudo, uma vez 

que partimos da analise dos recursos teorico-metodologicos utilizados pelas docentes para 

orientar o seu trabalho e estamos diante dos seus proprios pontos de vista, por meio da 

entrevista, em relacao a problematica investigada. 

•Em atitude etica nao identificamos as professoras entrevistadas por seus nomes, porem suprimimo-los pelas 
letras - A, B e C. 
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3.1 Analise e Discussao dos Dados 

3.1.2 Apreciacao do Material Didatico 

Neste topico do trabalho, iniciamos apresentando os dados coletados atraves dos 

materials didaticos utilizados nas duas Escolas da Rede Publica Estadual e da Escola de 

Ensino Profissionalizante - CEFET. 

O primeiro material didatico em analise e o livro, Novas Palavras, dos autores Emilia 

Amaral, Mauro Ferreira, Ricardo Leite e Severino Antonio (2010). A referida obra organiza-

se em tres secoes, sendo estas: Literatura, Gramatica e Redacao. 

Os capitulos referentes a tematica em estudo encontram-se na parte de Gramatica. O 

primeiro capitulo intitulado, Gramatica... gramaticas, inicia-se com a leitura introdutoria do 

texto, Santos nomes em vaos e se propoe a refletir sobre os usos da Lingua Portuguesa por 

meio das diferentes construcoes que os personagens do texto fazem. Os alunos, neste capitulo, 

sao impulsionados a identificar diferentes manifestacoes da linguagem e, por conseguinte, o 

esclarecimento da existencia de mais de uma gramatica que rege estas manifestacoes, para 

tanto e proposto a distincao entre lingua, gramatica e gramatica normativa. No boxe, 

Linguagem, lingua e fala, ha ainda a diferenciacao desses fenomenos e das manifestacoes da 

linguagem verbal e nao verbal. 

Por meio dessas constatacoes, observamos que os autores conduzem as suas 

discussoes para o esclarecimento de nocoes do que convencionalmente se estabelece por certo 

e errado que dependera de que tipo de gramatica estamos considerando: 

Assim, frases como "Pra mini, esses caras nao e bom da bola" e "Os 
dois rolo no chao", por nao se enquadrarem no padrao de uso tradicional, 
"exemplar" do idioma, sao consideradas incorretas pela gramatica 
normativa. Essas duas frases, por outro lado, sao consideradas corretas do 
ponto de vista linguistico, ja que obedecem as regras de funcionamento do 
idioma e todos compreendem as ideias que elas expressam. (AMARAL, et 
al. 2010, p. 210). 

Com base nesse esclarecimento e feita a desmistificacao de que existe apenas uma 

gramatica e que qualquer uso da lingua que nao se enquadre as suas regras de funcionamento 

constitui-se como erro. Vale destacar ainda o boxe, O que dizem os linguistas, que traz 

consideracoes pertinentes do linguista, Marcos Bagno, acerca da relacao entre lingua e 

gramatica normativa: 
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Uma receita de bolo nao e um bolo [...]. Tambem a gramatica nao e a 
lingua. 

A lingua e um enorme iceberg flutuante no mar do tempo, e a 
gramatica normativa e a tentativa de descrever apenas uma parcela mais 
visivel dele, a chamada norma culta. (BAGNO apud AMARAL, 2010 
p.211). 

Entretanto, sao apresentados apenas dois tipos de gramaticas para a realidade 

linguistica, quando sabemos que o fenomeno linguistico proporciona uma diversidade bem 

mais ampla: "As reflexoes anteriores permitem concluir, entao, que existem duas gramaticas: 

a gramatica internalizada e a gramatica normativa" (AMARAL, et al, 2010, p. 210). 

No que se refere as variedades linguisticas Padrao e Nao - Padrao, antes que seja 

apresentada uma definicao dessas variedades, ha uma discussao pautada no valor social que 

lhes sao atribuidas, por quais criterios se podem classificar os conceitos de certo e errado que 

estao relacionados a fatores socioculturais, e nao linguisticos. E feito um destaque aos fatores 

de adequacao e inadequacao da linguagem, bem como aos fatores que os influenciam a partir 

dos usos da variedade padrao e nao padrao em contextos especificos. 

O segundo capitulo aborda as Nocdes de Variacao Linguistica, e como forma de 

introduzir o estudo destas apresenta alguns trechos contendo situacoes de comunicacao, para 

que a partir da linguagem empregada em situacoes distintas, os discentes possam identificar a 

comunidade de falantes que possam vir a fazer uso dessa forma de comunicacao. E bastante 

significativa a reflexao suscitada no boxe. Para que saber?que impulsiona os alunos a 

pensarem no porque do estudo das variacoes linguisticas: 

Ter consciencia de que a lingua apresenta variacoes ajuda voce a se 
comunicar de maneira adequada e eficiente nas diferentes situacoes de 
interlocucao orais ou escritas; ajuda-o tambem a deixar de lado possiveis 
preconceitos linguisticos e, assim, respeitar "maneiras de falar" diferentes da 
sua. (AMARAL, et al.2010, p.223). 

Sao apresentados ainda quatro tipos gerais de variacao sendo estas sociocultural, 

historica, geografica e situacional, alem disso, e destacada a caracterizacao de cada uma 

destas variantes. 

Ao final do capitulo e proporcionado um conhecimento a respeito da origem da 

Lingua Portuguesa, o reconhecimento das nacoes que fazem uso desta destacando-se a relacao 

entre o portugues do Brasil e o portugues de Portugal e evidenciando as diferencas 
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encontradas no uso dela no tocante a pronuncia, ao vocabulario, ao significado e a estrutura 

sintatica das frases. 

No que diz respeito aos exercicios, diagnosticamos questoes chamadas de releitura em 

que e solicitado aos estudantes uma reflexao do uso da lingua de forma contextualizada, para 

posteriormente serem apresentadas as atividades propriamente ditas. Estas atividades vao 

alem da pura e simples identificacao de variedades e a partir de situacoes comunicativas 

levam os discentes a perceberem os usos que se pode fazer da lingua em distintas situacoes de 

comunicacao. 

O segundo material didatico em apreciacao e o livro, Portugues Linguagem que 

contempla igualmente conteudos referentes a area da literatura, producao textual e gramatica, 

dos autores William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhaes (2005). 

No primeiro capitulo do livro relativo a parte de gramatica intitulado: Linguagem, 

comunicacao e interacao, encontramos a explanacao do conteudo em investigacao neste 

estudo. A partir da observacao do proprio titulo do capitulo, podemos deduzir inicialmente 

que o conceito de linguagem devera pautar-se nas relacoes de comunicacao social 

considerando o contexto discursivo de interacao dos falantes. 

O ponto de partida do capitulo estimula os alunos a construirem o conceito de 

comunicacao a partir de uma tira humoristica do autor, Luis Fernando Verissimo, e de tres 

questoes subsequentes ao texto. O que percebemos com base nestes aparatos e uma ideia de 

comunicacao baseada nas relacoes semanticas que envolvem os personagens da tira, desse 

modo, para que exista comunicacao e necessario que os falantes sejam capazes de 

compreenderem-se enfocando ainda os estimulos de acao/reacao nos comportamentos destes: 

"Entre a filha e o pai, ou entre o sogro e o genro houve comunicacao, pois, alem de as pessoas 

se compreenderem, elas tambem interagem, ou seja, o que uma diz interfere no 

comportamento da outra."' (CEREJA, et al. 2005, p. 12). 

Posteriormente, encontramos uma definicao dada pelos autores que nao fazem 

referenda a compreensao necessaria por parte dos falantes, para que ocorra a comunicacao, 

considerando apenas a interacao estabelecida pelos falantes por meio da linguagem: "A 

comunicacao ocorre quando interagimos com outras pessoas utilizando linguagem". 

(CEREJA, et al.2005, p. 13). Mais adiante os autores definem a linguagem de forma bastante 

simplificada destacando suas possibilidades de manifestacao verbal, nao-verbal e mista. 
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No tocante ao dominio da lingua, por meio da analise da obra, fica claro que esta o 

restringe a apreensao do seu vocabulario e o conhecimento das regras gramaticais que 

organiza as palavras ao longo de frases, oracoes ou textos, ja nao se faz nesse sentido 

referenda ao uso e a interacao evidenciados anteriormente. 

Faz-se necessario ressaltar tambem o boxe, O que e signo linguistico?, que aparece 

paralelo ao texto, tendo em vista que o mesmo traz a definicao para signo do linguista, 

Ferdinand Saussure, que e bastante pertinente. contudo, o comentario que se segue mostra-se 

incoerente, ja que o restringe a ideia de palavra, e em seguida, apresentando um exemplo que 

nao se adequa as consideracoes dadas: "Assim, o signo linguistico nada mais e do que a 

palavra, unidade basica da linguagem verbal. No codigo de transito, o sinal vermelho e um 

signo". (CEREJA, et al.2005, p. 15). 

Vale ressaltar que sao feitas algumas consideracoes relevantes a situacao de 

comunicacao e os interlocutores envolvidos nesta, alem da referenda a mutabilidade da lingua 

e da fala. 

No que se refere ao topico das variedades linguisticas ha um destaque ao valor social 

atribuido as Variedades Padrao e Nao-padrao, sendo a primeira dotada de maior prestigio 

social, enquanto a segunda e compreendida como uma variedade diferente e tao valida quanto 

a Variedade Padrao, embora a Variedade Nao-Padrao confunda-se com os sujeitos o que 

implicitamente sugere que determinado grupo de falantes so sao capazes de comunicar-se 

sempre de um unico modo: "As demais variedades linguisticas - como a regional, a giria, o 

jargao de grupos ou profissoes (a linguagem dos policiais, dos jogadores de futebol, dos 

metaleiros, dos surfistas, etc.) - sao chamadas genericamente de variedades nao padrao". 

(CEREJA, et al.2005, p. 16). Nao e feita ainda uma distincao entre norma culta e norma 

padrao definidas indissociavelmente. No que concerne a discussao acerca dos tipos de 

variedades, esta gira em torno da variacao de registro e dialeto. 

A respeito dos exercicios propostos, em sua maioria, referem-se a identificacao e 

caracterizacao dos tipos de linguagem e variedades linguisticas. Observamos que ha apenas 

duas questoes mais abrangentes que indagam a importancia do uso de determinada variedade 

linguistica e solicita a reescrita do texto considerando outros interlocutores. 

O ultimo material didatico analisado e o livro, Portugues: Contexto, Interlocucao e 

Sentido das autoras Maria Luiza M . Abaurre, Maria Bernadete M. Abaurre e Marcela Pontara 
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(2008). Assim como as demais obras analisadas, o referido material contempla conteudos 

organizados nas secoes de Gramatica, Literatura e Redacao. 

O capitulo alusivo ao tema em estudo intitula-se, Linguagem e variacao linguistica, 

tendo inicio com o esclarecimento dos conceitos de linguagem e lingua por meio de uma 

propaganda publicitaria que apresenta diferentes exemplos de linguagens que podem ser 

utilizadas pelos seres humanos para depois apontar as definicoes de linguagem e lingua que 

sao seguidas da explanacao acerca do signo lingustico. 

Posteriormente sao elucidadas consideracoes acerca da Variacao e Norma Linguisticas 

por meio de uma tira humoristica que impulsiona os discentes a retletir sobre as nocoes de 

"certo" e "errado", em Lingua Portuguesa, que muitas vezes acaba abrindo espaco para o 

preconceito linguistico: 

[...] os falantes de uma comunidade linguistica tern, em geral, a expectativa 
de que todas as pessoas falem de uma mesma maneira. Essa expectativa, 
socialmente definida e difundida, pressupoe uma forma "correta" de uso da 
lingua, o que implica a existencia de formas "erradas". Esta e a base do 
preconceito linguistico. (ABAURRE, et al. 2008, p.211) 

Sao apresentados ainda os conceitos de Variacao Linguistica e Norma Culta ou Padrao 

seguida de uma reflexao que ressalta a validade de toda variedade linguistica para a 

comunicacao dos falantes, contudo, so e apresentada a definicao de Norma Padrao nao 

havendo uma referenda direta a Variedade Nao-Padrao. 

No que se refere aos tipos de Variedades sao apresentados apenas as variedades 

regionais e sociais, e variedades estilisticas, de maneira bastante concisa. Na sequencia e feito 

um destaque a giria como um tipo de comunicacao especifica de determinados grupos sociais. 

No ultimo topico, Mudanqa linguistica, as variacoes da lingua sao evidenciadas como 

decorrentes do fator diacronico e do ponto de vista da propria organizacao do texto, 

considerando o genero discursivo ao qual este e vinculado, no entanto, apenas esses dois 

aspectos nao justificam a ocorrencia da variacao linguistica, uma vez que entre os fatores que 

mais contribuem para a ocorrencia da variacao, como o nivel socio-cultural da comunidade 

linguistica, nao e mencionado 

A respeito das atividades propostas, a primeira delas concentra-se na linguagem verbal 

e nao-verbal, alem do uso que se pode fazer da linguagem, tendo em vista os interlocutores 
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envolvidos no processo de comunicacao. A segunda explora, por sua vez, sete das oito 

questoes propostas unicamente a vertente regionalista e, apenas no ultimo item, aborda a 

relacao de adequacao/inadequacao linguistica a partir da situacao comunicativa e os falantes 

envolvidos. 

Diante da breve analise dos referidos materials didaticos que apoiam o trabalho 

docente, nas duas Escolas Publicas Estaduais e da Escola de Ensino Profissionalizante 

CEFET, verificamos que se faz necessario, enquanto profissionais da lingua, dedicarmos uma 

atencao especial a forma como os conteudos sao apresentados e discutidos no livro didatico, 

para nao corrermos o risco de disseminarmos conhecimentos de maneira generalizada, 

simplista, ou mesmo, equivocada. Fazer uma analise cuidadosa dos recursos que norteiam a 

sua pratica docente, bem como constantemente buscar outras fontes que auxiliem esta pratica, 

ou ainda, que apresentem de modo diferente os conteudos estudados para provocar a reflexao 

e o debate, no caso das obras nao harmonizarem-se, constitui uma boa forma de 

enriquecimento tanto para os alunos quanto para o professor. 

3.1.3 Analise do Olhar Docente aos Questionamentos 

Queremos ressaltar, mais uma vez, que na analise das respostas das tres docentes aos 

questionamentos da entrevista realizada acerca da tematica abordada neste trabalho, 

identificamos essas profissionais pelas letras A, B e C, em respeito as suas identidades. 

Desse modo, analisando o ponto de vista da professora A a respeito do primeiro 

questionamento (em apendice), que constitui um dos objetivos deste trabalho, esta rememora 

a compreensao inicial que tinha das variedades linguisticas Padrao e Nao-Padrao como um 

conhecimento baseado exclusivamente no Ensino Padrao e as formas linguisticas diferentes 

desta eram apontadas como erro: 

Quando comecei a estudar, logo na primeira fase do fundamental, aprendi 
que para regular a lingua materna, para melhor falar e escrever existem 
normas prescritas pela gramatica e que a linguagem aprendida em casa ou 
nao na rua, que nao valorizar essa abordagem, deveria ser esquecida, porque 
nao era a padrao. Falava-se errado. 

Percebemos por meio do discurso da professora que sua concepcao inicial foi se 

modificando ao longo de sua formacao, mas a mesma e bastante concisa nesta explanacao e 
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nao deixa claro como se deu essa transformacao: "Ao chegar ao ensino medio fui formando 

um novo conceito de lingua. Que a linguagem culta era muito importante, mas desprezar a 

linguagem informal era preconceito". 

Teria ocorrido alguma mudanca no processo de ensino que lhe proporcionou essa nova 

concepcao da lingua? Parece contraditorio, ja que no Ensino Fundamental nao se faz qualquer 

referenda a variedade que nao seja padrao e ao chegar no nivel medio, de repente, essa 

atitude e tida como preconceituosa. Isso fica claro apenas no meio academico em que ha o 

acesso aos materials teoricos que lhe permitem essa reflexao: "E a universidade 

proporcionou-me, atraves da representacao de varios tipos de gramaticas, que a linguagem 

nao padrao nao devia ser tao marginalizada como nos era apresentada ainda crianca e a tarefa 

da escola seria aprimorar essa lingua tao rica". 

A professora confunde ainda as concepcoes de lingua e linguagem, ora se reportando 

a linguagem, ora a lingua, sem a devida compreensao da diferenca entre estas: 

[...] aprendi que para regular a lingua materna[...] existem normas 
prescritas pela gramatica e que a linguagem aprendida em casa ou na rua, 
que nao valoriza essa abordagem, deveria ser esquecida[...]. Ao chegar ao 
ensino medio fui formando um novo conceito de concepcao de lingua. Que a 
linguagem culta era muito importante, mas desprezar a linguagem informal 
era preconceito.[...] a linguagem nao padrao nao deveria ser tao 
marginalizada. 

Questionada acerca da importancia do espaco que deve ser dado para o trabalho com a 

norma Nao - Padrao, a professora destaca como positivo, visto que esta faz parte da realidade 

dos seus alunos e afirma ajuda-los a adaptar sua lingua ao contexto linguistico sem modificar 

o conhecimento que esses ja possuem. Em suas palavras: 

[...] quando o aluno chega a escola ja usa a lingua nao padrao, a linguagem 
informal. O que procuro fazer, baseada no que nos ensinam os grandes 
linguistas, e apenas ajudar o aluno a usar a lingua materna de forma mais 
eficiente e adaptada aos diversos contextos linguisticos, e nao "alterar o 
padrao que ele ja adquiriu". 

Observamos que o posicionamento da docente dialoga com as consideracoes de 

LOUZADA (1992, p. 20) que evidencia o trabalho docente como uma atividade que visa 

ampliar os conhecimentos que os alunos ja possuem possibilitando o contato com formas que 
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coloquialmente nao utilizava, proporcionando, dessa forma, diversificadas situacoes 

comunicativas. 

A docente afirma tambem apresentar a diferenca entre a Variedade Padrao e Nao 

Padrao buscando valorizar o nivel de cultura dos seus alunos e propiciar a interacao 

linguistica em sala de aula. E bastante pertinente o destaque feito neste ponto: 

Muitas vezes, por nao dominar a norma padrao ou por ter sotaques 
diferentes, os alunos se sentem inibidos de interagir em sala de aula, de 
participar das atividades orais, com medo de ser ridicularizado. Diante disso 
e necessario que todos os professores (nao so o de lingua portuguesa) fa9am 
esse trabalho. 

Contudo, a docente mostra-se reservada ao se manifestar sobre sua atitude e nao 

explica de que maneira apresenta as diferen9as entre as variedades: "[ . . . ] uma das primeiras 

abordagens que fa90 em sala de aula no inicio do ano, e um trabalho muito forte com as 

variedades linguisticas". 

Abordada a respeito da Varia9ao Linguistica na educa9ao, a professora ressalta que as 

variedades devem ser vistas pelo processo educacional como algo positivo, deve-se educar 

para o pleno exercicio da cidadania e para que isso ocorra nao se pode desconsiderar as 

variedades que caracterizam nossa sociedade: 

"De extrema importancia , nao adianta a escola 'fechar os olhos' para as 
multiplas realidades dos alunos, oriundos de classes e grupos sociais 
distintos. [...] E essa diversidade linguistica que proporciona a grande 
riqueza e criatividade do povo brasileiro. E necessario que a eduaca9ao veja 
isso como algo positivo". 

No que concerne ao livro didatico, a docente aborda essa questao de forma muito 

abrangente e pouco se manifesta a respeito nao fazendo uma analise critica do material que 

norteia o seu trabalho. Quando questionada da necessidade de buscar outras fontes mostra-se 

ainda mais abrangente e apesar de destacar a importancia de procurar outros materials para 

dar suporte ao seu trabalho nao explicita que fontes seriam estas: 

Acredito que buscar em outras fontes para complementer os conteudos 
abordados em sala de aula, e um procedimento normal de todo professor. O 
livro didatico do ensino medio traz gramatica, reda9ao e literatura de forma 
sintetica, dai a necessidade de pesquisas em outras fontes. 
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A respeito de atividades que desempenha para envolver os alunos em situacoes 

diversificadas de comunicacao, estas consentram-se em exercicios escritos ou exposicao oral, 

mas nao envolvem aspectos de adequacao ou inadequacao linguisica, contexto discursivo, 

falantes envolvidos na interacao de comunicacao ou ainda o assunto vinculado no texto que 

esta sendo trabalhado: "Priorizo as atividades em que eles tenham a oportunidade de explicar, 

comentar, fazer hipoteses e depois transformar esses textos orais em escritos". 

A docente evidencia trabalhar com as questoes de linguagem formal/informal, mas 

isso nao se mostra muito evidente considerando a resposta dada ao item anterior. Ao 

relacionarmos sua resposta aos objetivos deste trabalho, verificamos que a peocupacao da 

docente nao reside em apresentar diferentes possibilidades de uso da linguagem, mas 

permanece com um unico enfoque: "Procuro elaborar exercicios que articulem os 

conhecimentos linguisticos dos alunos com suas habilidades de leitura e escrita, objetivando 

ampliar o dominio da norma culta". 

Considerando a visao da professora B a respeito da concepcao de Lingua Padrao e 

Nao-Padrao, esta simplesmente nao as define demonstrando nao ter um conhecimento muito 

claro destes conceitos, orientando seu discurso, de modo bastante abrangente, na 

diferenciacao destas normas aos seus alunos e dirigindo seu trabalho no esclarecimento da 

desmistificacao de que ha um modo certo e outro errado de uso da lingua: 

Sempre procuro diferenciar essas normas para os meus alunos mostrando os 
"dois lados da moeda". E importante que a lingua nao seja vista apenas do 
ponto de vista gramatical, com um lado certo e um errado, mas de uma 
forma dinamica com situacoes de usos e suas respectivas linguagens 
pertinentes. 

Contudo, como esse esclarecimento pode ser feito, tendo em vista que a docente nao 

demonstra dominio no conhecimento destas normas? 

Abordada a respeito da importancia de trabalhar a Variedade Nao-Padrao, alem da 

Variedade Padrao, a docente considera um ato falho direcionar o estudo da lingua por apenas 

um vies, pois isto demonstra uma atitude preconceituosa e inadequada, tendo em vista as 

diferentes situacoes linguisticas que exigem uma adequacao por meio do falante. De acordo 

com suas consideracoes: 

A lingua deve ser estudada em sua totalidade, e uma falha estudar a lingua 
apenas em uma de suas vertentes, dessa forma, so havera uma concepcao 
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preconceituosa acerca dos que nao seguem a gramatica normativa e uma 
cobranca a falar-se formal ate mesmo em ambientes informais. 

A docente afirma ainda mostrar as diferencas entre as referidas Variedades 

Linguisticas por meio de textos que exemplifiquem estas diferencas: "[. . .] procuro levar textos 

que mostram a vertente regionalista, a linguagem formal, informal, as variacoes historicas, 

neologismos e as mudancas que a lingua sofreu pra que se veja a lingua como algo mutavel e 

renovador, fruto da necessidade de comunicacao humana". 

No que se refere a forma como a docente considera a Variacao Linguistica na 

educacao, esta se mostra bastante concisa e acredita que a Variacao nao tern sido considerada: 

"Algo que nao deve ser desconsiderado como e, mas que seja explorado, discutido para que se 

tenha uma visao mais ampla de alcance da lingua portuguesa". 

Entretanto, sua afirmacao se revela incoerente com a resposta apontada no item 

referente ao livro didatico: "As editoras estao comecando a se adaptarem a este novo modelo 

linguistico de ensino que esta sendo proposto, o livro que usamos em nossa escola (Portugues: 

contexto, interlocucao e sentido) ja nos pennite essa visao coerente de ensino da lingua". 

Nesse sentido, nos perguntamos: se a Variacao Linguistica nao tern sido apreciada, 

como as editoras vem dedicando um maior espaco para essa questao? 

Quando questionada a respeito da necessidade de buscar outras fontes para auxiliar o 

seu trabalho, a professora nao se posiciona criticamente e transfere a necessidade da pesquisa 

por outras fontes aos proprios alunos: 

[...] tern muito material da Internet que permite ao aluno ter em uma visao 
mais simples contato com essas novas perspectivas de ensino. Ja que a 
Internet e um ambiente mais conhecido da juventude, e importante usa-la 
como ferramenta de aproximacao do aluno ao conteudo tendo o professor 
como mediador deste processo. 

De forma mais especiflca, no que se refere as atividades praticas realizadas pela 

docente buscando envolver os discentes em diferentes possibilidades de uso da lingua, 

observamos um posicionamento vago centrado na leitura de textos, o que nos leva a crer que 

estas atividades nao evidenciam atitudes diversificadas de uso da lingua, como fica evidente 

em seu posicionamento: "Na maneira do possivel procuro envoive-los nessas atividades 

atraves de textos em que sao lidos e posteriormente analisados". 
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Na realidade, sabemos como muito bem reflete BECHARA (1985, p.14), a grande 

missao do professor de lingua materna seria a de possibilitar ao seu alunado transformar-se 

em um poliglota dentro da sua propria lingua, reconhecendo, nesse caso, o uso da lingua mais 

adequado a cada situacao comunicativa, seja esta oral ou escrita. 

Considerando o ultimo questionamento, a educadora evidencia, com base na 

manifestacao oral dos proprios discentes, estabelecer a relacao da formalidade/informalidade 

linguistica: "[ . . . ] atraves da analise da propria fala dos alunos e possivel fazer um comparativo 

e explicar para eles como ficaria suas falas de maneira formal". 

Analisando o discurso da terceira docente, no tocante ao esclarecimento dos conceitos 

das normas Padrao e Nao-Padrao, esta apresenta consideracoes bastante pertinentes, uma vez 

que as considera tendo em vista as diversificadas situacoes de uso da lingua: 

Norma padrao seria o resultado da pratica da lingua em um meio social 
considerado culto, que e considerado correto segundo a gramatica normativa, 
ja a nao - padrao vincula-se a linguagem coloquial, de uso popular, que se 
usa oralmente de forma incorreta segundo a gramatica normativa. 

A referida docente evidencia como positivo o trabalho com a Variedade Nao-Padrao 

em sala de aula, alem da Variedade Padrao exigida pela instituicao escolar ja que, em sua 

concepcao, agir dessa forma seria uma maneira de facilitar a aprendizagem dos discentes por 

meio da comparacao estabelecida entre estas Variedades: 

"[ . . . ] , pois assim, podemos fazer uma comparacao entre ambas, mostrando 
aos alunos o que seria correto segundo a gramatica normativa e o que seria 
de uso popular, dessa forma fica mais facil essa associacao e 
consequentemente aprenderao as regras gramaticais de forma simplificada". 

Estabelecendo um paralelo da visao docente com as acepcoes de BAGNO (2000, p. 

31) a medida que buscamos compreender melhor o Portugues Nao-Padrao mais facilmente 

conseguimos diagnosticar os aspectos que o distingue do Portugues Padrao e por meio de uma 

analise comparativa minimizar o preconceito que perpassa o ensino de lingua portuguesa. 

Contudo, observamos que esta comparacao e realizada de modo muito simplorio, pois 

se concentra preferencialmente no piano de textos escritos convencionais com restrita 

participacao dos alunos: "normalmente faco comparacdes de textos em que ha falas com a 
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linguagem padrao e nao-padrao, frases e ate mesmo palavras usadas por seus familiares e do 

proprio aluno". 

Questionada acerca da Variacao Linguistica na educacao a professora ressalta a 

problematica da resistencia de muitos educadores nao a trabalharem em sua pratica, 

desconsiderando nesse sentido a cultura e realidade do seu alunado: "Muitas das vezes nao e 

bem trabalhada, alguns educadores nao consideram essa variacao e acabam "condenando" 

seus alunos, nao compreendendo que cada individuo carrega variacoes linguisticas de acordo 

com sua cultura, com o lugar onde vive". 

Nessa perspectiva, lembramo-nos das reflexoes de FARACO (2009, p.41) que 

esclarece a validade de cada norma linguistica nao apenas por seus aspectos linguisticos, mas 

por meio da relacao estabelecida entre estes e a realidade sociocultural que envolve os seus 

usuarios. 

No que se refere ao livro didatico a educadora julga que este material concentra o seu 

estudo apenas com base na Norma Padrao desconsiderando as Variedades Linguisticas e 

ressalta que se houvesse um dialogo entre as Variedades facilitaria a compreensao dos alunos 

acerca dos fenomenos linguisticos. Em suas palavras: 

Acredito que poderia haver no livro didatico o uso da linguagem coloquial 
em contraponto com a linguagem formal, fazendo essa ponte entre ambas, 
assim os alunos assimilariam melhor essa diferenca, o que percebemos e que 
ha normalmente no livro de portugues apenas as normas de como seria 
correto segundo a gramatica normativa, nao contemplando as variedades da 
lingua. 

Sabemos que, alem dos conhecimentos elucidados nos manuais normativos e livros 

didaticos, e essencial que o professor de lingua materna conduza o seu trabalho com base nos 

conhecimentos linguisticos para constituir um ensino de lingua significativo como destaca 

ALMEIDA; Z A V A M (2004, p. 242-243) uma base sociolinguistica e um requisito 

fundamental e o reconhecimento do fenomeno da variacao em sala de aula e extremamente 

relevante para um ensino eficaz sem espaco para a discriminacao linguistica. 

Apesar de evidenciar lacunas no livro didatico, a professora nao aponta outras fontes 

para enriquecer o seu trabalho sugerindo atividades que sao incoerentes para superar os 

deficits que elucidou anteriormente com base no estudo das Variacoes: 
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[...] o livro por si so nao supre a carencia que os alunos tern, principalmente 
em lingua portuguesa. Acredito que o professor deve buscar meios para 
complementar essa carencia como por exemplo: interpretacao de textos 
(textos diversos) exercicios que estejam mais ligados a realidade do aluno, 
acredito que assim ele podera aprender a sua maneira. 

No item referente a promocao de atividades que envolvam diferentes atitudes 

linguisticas dos seus alunos o discurso da professora gera uma contradicao ja que a mesma 

critica o enfoque que os livros didaticos dao apenas ao estudo de uma Variedade e ate mesmo 

a atitude de professores que nao consideram diferentes Variacoes, mas em suas palavras 

percebemos a prevalencia da Norma Padrao: "[ . . . ] normalmente atraves de seminarios que 

exige uma linguagem bem mais elaborada do que eles estao acostumados, tambem incentivo 

as apresentacoes teatrais que pode viabilizar diferentes atitudes linguisticas dos alunos". 

Em relacao ao ultimo topico para distinguir os diferentes niveis de formalidade no uso 

da lingua a professora por meio de atividades simples tern como ponto de partida os sujeitos 

envolvidos nas situacoes de comunicacao: "[ . . . ] uso textos que tern essa diferenca de 

formalidade, como uso de cartas, por exemplo, mostrando o grau de formalidade dependendo 

para quern sera emitida". 

Diante da analise do olhar das tres docentes aos questionamentos alusivos a tematica 

investigada neste trabalho, depreendemos tanto aspectos em comum, quanto divergencias em 

suas consideracoes. 

Percebemos que os proprios conceitos de Norma Padrao e Nao - Padrao nao se 

apresentaram muito claros em suas consideracoes, nesse sentido, nos perguntamos: como 

estas profissionais podem realizar um trabalho significativo se demonstram nao 

compreenderem plenamente as Normas Linguisticas? 

Por outro lado, apesar desse deficit, nao podemos deixar de considerar que as docentes 

reconhecem a relevancia de um trabalho que aborde a lingua materna de forma mais ampla 

valorizando a realidade dos seus alunos. Essa constatacao esclarece de modo positivo um dos 

objetivos deste trabalho que e o de verificar se existe a preocupacao dos professores em 

conscientizar aos seus alunos que a lingua vai alem das normas prescritas nos manuais 

normativos e, se ha essa preocupacao acreditamos que mesmo de modo simplificado este 

trabalho se constitui como uma atividade valida, ainda que as educadoras tenham 

demonstrado um conhecimento lacunar destas Normas. 



33 

Alem disso, verificamos tambem em relacao a analise do agir das professoras um 

posicionamento bastante discreto acerca do seu trabalho. Apenas identificamos algumas 

atividades realizadas que se concentram em exercicios, leitura de textos visando a 

diferenciacao entre as Variedades Linguisticas. 

Constatamos ainda pontos divergentes no que alude a apreciacao que as docentes 

fazem do seu material didatico, uma vez que se trata de obras diferentes. A professora A 

orienta o seu trabalho com a obra Portugues Linguagens e apesar de ressaltar que os livros de 

modo geral tern apresentado uma visao da lingua mais reflexiva considera ainda nao ser o 

suficiente, ja B julga o seu material didatico, Portugues: Contexto, Interlocucao e Sentido. 

adequado afirmando que as editoras vem dando maior espaco as diferentes manifestacoes 

linguisticas, e C avalia que seu o aporte teorico, Novas Palavras, pennanece centrado apenas 

no enfoque normativo. 

Apesar das docentes A e C destacarem problemas em seu material didatico nao 

apontam outras fontes que possam orientar melhor o seu trabalho e superar os problemas 

encontrados. Vale ressaltar que a analise do material didatico realizada pelas docentes nao 

dialoga em diversos pontos com a apreciacao realizada neste trabalho. 

A respeito de como as educadoras veem a Variacao Linguistica na Educacao a 

professora A evidencia que o processo educacional nao pode desconsiderar o fenomeno da 

Variacao, pois so dessa forma estaria cumprindo o seu papel de valorizacao da identidade 

nacional educando para o exercicio da cidadania. Por meio do posicionamento de B 

verificamos um discurso bastante conciso que ecoa na voz social destacando a importancia, 

apesar de o sistema educacional nao considera-la de forma significativa. Em C o discurso se 

orienta com base na resistencia de muitos educadores em trabalharem efetivamente as 

multiplas formas de manifestacao linguistica acarretando em consequencia um conhecimento 

lacunar na formacao dos seus alunos. 

No ultimo topico referente as atividades realizadas em sala de aula que proporcionem 

diferentes graus de formalismo da linguagem, a docente A nao evidencia claramente as 

atividades que realiza, ja B, com base na manifestacao oral dos proprios alunos estabelece 

uma comparacao entre os diferentes niveis de linguagem, e C por meio de atividades simples, 

como a analise de diferentes tipos de cartas, tern como ponto de partida os sujeitos que 

participam da interacao comunicativa. 
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4 CONSIDERACOES FINAIS 

Com base nas discussoes empreendidas no decorrer deste trabalho, a partir do 

esclarecimento de conhecimentos pertinentes a compreensao dos fenomenos linguisticos, 

pudemos comprovar o quanto nossa lingua e plural e, em consequencia disso, e 

imprescindivel que esta seja explorada em toda sua gama de manifestacoes. 

Entendemos que o acesso ao ensino da Variedade Padrao, proporcionado pela escola, 

deve ocorrer em respeito as outras Variedades Linguisticas, sem da margem ao preconceito, 

possibilitando aos discentes e aos proprios professores uma reflexao mais ampla acerca da sua 

lingua e de seus usos. 

Por meio da analise dos discursos das tres docentes, buscamos observar como estas 

concebem e desenvolvem em sua pratica, na sala de aula, o estudo do Portugues Padrao e 

Nao-Padrao. 

Com base em seus posicionamentos, evidenciamos um conhecimento lacunar a 

respeito da tematica, ja que as mesmas confundem os conceitos de lingua e linguagem, 

embora ressaltem a importancia do ensino aberto a diferentes manifestacoes linguisticas e do 

espaco que atualmente vem sendo dado na educacao para esse tipo de abordagem, apenas 

tangenciam alguns conceitos gerais do que se configura o Portugues Padrao e Nao-Padrao nao 

demonstrando um conhecimento claro e fundamentado em bases Sociolinguisticas destas 

Variedades. 

Faz-se necessario tambem que os professores enriquecam seu trabalho buscando 

desenvolver um olhar mais critico para o material didatico que lhes da suporte, ressaltando 

neste, as consideracoes pertinentes e se valendo de outras referencias para complementar suas 

discussoes e nortear de modo mais significativo a sua pratica docente. 

Vale destacar que apesar de pouco se posicionarem em relacao ao seu agir em sala de 

aula, em todos os discursos em analise, diagnosticamos que a Variedade Nao-Padrao vem 

sendo abordada ao menos minimamente, uma vez que e clara a preocupacao em desenvolver 

um trabalho que nao se apoia somente em uma manifestacao da lingua buscando mesmo, de 

forma simples, referir-se a existencia de outras formas de propagacao da nossa lingua 

materna, seja atraves de atividades escritas que contemplem outras Variedades, seja dando 

voz ao seu alunado por meio da abertura de um pequeno espaco para debates ao longo da 

aula. 
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Fica evidente, nesse sentido, que as profissionais se importam com um ensino mais 

amplo da Lingua Portuguesa, o que ja se configura como um ganho significativo, sendo 

necessario agora o agucamento dessa consciencia, para que esta atividade transcenda ao nivel 

da reflexao e caracterizacao e se abra espaco as situacoes de uso efetivo para que teoria e 

pratica caminhem juntas. 

Nesse ponto, as docentes poderiam enriquecer o seu trabalho por meio de atividades 

que simulassem diferentes contextos de realizacao da lingua como o nivel cultural dos seus 

usuarios, o sexo, a situacao economics e o ambiente de interacao comunicativa. Seria 

significativo ainda, trabalhar a elaboracao e reelaboracao de um mesmo texto tendo em vista 

esses aspectos. objetivando assim, de forma pratica, desmistificar a ideia de que ha formas 

corretas e incorretas, mas a compreensao de adequacao/inadequacao linguistica a situacao 

comunicativa. 

Alem disso, a exibicao de videos, filmes, pesquisas realizadas na propria comunidade 

para registrar os mais variados tipos de discursos, como tambem o estudo da obra de 

escritores regionalistas, compositores ou mesmo artistas populares locais, como cantadores de 

viola, que trazem em suas producoes marcas de uma linguagem distinta de producoes mais 

classicas, para que se possa estabelecer um paralelo entre estas Variedades. 

Identificamos, ao longo da producao deste trabalho, inumeras contribuicoes 

pertinentes ao ensino de Lingua Materna por meio das reflexoes obtidas atraves das leituras 

do aporte teorico que nos permitiram uma compreensao mais nitida e esclarecedora dos 

conceitos acerca das Variedades Padrao e Nao-Padrao. 

A analise das respostas docentes aos questionamentos realizados nos proporcionou 

tambem observar como o ensino das Variedades Padrao e Nao-Padrao vem sendo ministrado 

em sala de aula e qual a visao que os proprios professores demonstram ter destas Variedades. 

Diante do referencial teorico e desta observacao, percebemos as implicates que o 

ensino do Portugues Padrao e Nao-Padrao tern assumido no ensino de Lingua Materna, ja que 

para realizarmos um trabalho significativo visando a formacao de usuarios conscientes da sua 

Lingua temos que considerar em nossa pratica os conhecimentos proporcionados pela 

gramatica normativa para nos constituirmos como escritores e leitores eficientes em 

determinados contextos de comunicacao que exijam este conhecimento e, ao mesmo tempo, 

compreendermos a importancia do esclarecimento de que a Lingua e viva e, portanto, flexivel 
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havendo a necessidade de conhecermos outras Variedades que tambem sao eficientes em 

outras situacoes de comunicacao. 

Alem disso, com base nessa conscientizacao desmistificar diversos mitos que 

circundam o ensino da Lingua e, em conseqiiencia, tern provocado ocorrencias do preconceito 

linguistico que acaba por comprometer o desenvolvimento pleno dos estudantes que se 

sentem inibidos a se posicionarem em sala de aula. 

Assim, cabe ao professor em suas aulas de Lingua Portuguesa. ressignificar a sua 

pratica docente, tendo em vista a dinamicidade da lingua, partindo de uma metodologia que 

nao apenas aponte as Variedades Linguisticas, ou faca uso de diferentes estilos de textos 

somente como pretexto para a identificacao de certos aspectos gramaticais, mas trabalhe 

efetivamente de forma pratica com a multiplicidade de formas de uso da lingua em diferentes 

contextos discursivos, considerando a realidade sociocultural dos seus alunos, minimizando a 

distancia existente entre as modalidades da lingua. 
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R O T E I R O DE E N T R E V I S T A 

1. Como voce concebe a norma padrao e a nao-padrao da Lingua Portuguesa? 

2. Em sua opiniao considera importante trabalhar a Variedade Nao-Padrao em sala de aula, 

alem da norma Padrao exigida pela escola? Por que? 

3. Voce mostra a seus alunos a diferenca entre o Portugues Padrao e Nao-Padrao? Se sim, 

como faz isso? 

4. De que forma voce ve a questao da Variacao Linguistica na Educacao? 

5. Em sua opiniao o livro didatico contempla as Variedades da Lingua? Justifique a sua 

resposta. 

6. Voce faz uso de outros materials para dar suporte ao livro didatico? Em caso afirmativo, 

quais e por que julga necessario? 

7. Voce procura desenvolver atividades que envolvam diferentes atitudes linguisticas dos seus 

alunos? De que forma? 

8. Voce possibilita em sala de aula atividades que evidenciem diferentes graus de formalismo 

no uso da linguagem? 
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RESPOSTA E S C R I T A DAS DOCENTES 

Professora A 

1. Como voce concebe a norma padrao e a Nao-Padrao da Lingua Portuguesa? 

Quando comecei a estudar, logo na primeira fase do fundamental, aprendi que para regular a 

lingua materna, para melhor falar e escrever existem normas prescritas pela gramatica e que a 

linguagem aprendida em casa ou nao na rua, que nao valorizar essa abordagem, deveria ser 

esquecida, porque nao era a padrao. Falava-se errado. 

Ao chegar ao ensino medio fui formando um novo conceito de concepcao de lingua. Que a 

linguagem culta era muito importante, mas desprezar a linguagem informal era preconceito. E 

a universidade proporcionou-me, atraves da apresentacao de varios tipos de gramaticas, que a 

linguagem nao padrao devia ser tao marginalizada como nos era apresentada ainda crianca e a 

tarefa da escola seria aprimorar essa lingua tao rica. 

2. Em sua opiniao considera importante trabalhar a Variedade Nao-Padrao em sala de aula, 

alem da Norma Padrao exigida pela escola? Por que? 

Sim, e de extrema importancia, mesmo porque quando o aluno chega a escola ja usa a lingua 

nao padrao, a linguagem informal. O que procuro fazer, baseada no que nos ensinam os 

grandes linguistas, e apenas ajudar o aluno a usar a lingua materna de forma mais eficiente e 

adaptada aos diversos contextos linguisticos, e nao "alterar o padrao que ele ja adquiriu." 

3. Voce mostra a seus alunos a diferenca entre o Portugues Padrao e Nao-Padrao? Se sim, 

como faz isso? 

Sim baseada na resposta acima, uma das primeiras abordagens que faco em sala de aula no 

inicio do ano, e um trabalho muito forte sobre as variedades linguisticas, como forma de 

valorizar o nivel sociocultural a que os alunos pertencem e diminuir a timidez. Muitas vezes, 

por nao dominar a norma padrao, ou por ter sotaques diferentes, os alunos se sentem inibidos 

de interagir em sala de aula, de participar das atividades orais, com medo de ser 

ridicularizado. Diante disso e necessario que todos os professores (nao so os de lingua 

portuguesa) facam esse trabalho. 

4. De que forma voce ve a questao da variacao linguistica na educacao? 



De extrema importancia, nao adianta a escola "fechar os olhos" para as multiplas realidades 

dos alunos, oriundos de classes e grupos sociais distintos. Se assim o fizer corre o risco de 

marginaliza-los e desviar-se do seu projeto que e educar para o exercicio pleno da cidadania. 

E essa diversidade linguistica que proporciona a grande riqueza e criatividade do povo 

brasileiro. E necessario que a educacao veja isso como algo positivo. E idealizar, querer uma 

lingua homogenea em que todos sigam a norma padrao. 

5. Em sua opiniao o livro didatico contempla as Variedades da Lingua? Justifique a sua 

resposta. 

Na ultima decada percebe-se que o livro didatico tem-se voltado bastante para essa questao, 

ha capitulos dedicados a variedade linguistica e exercicios que contemplam essa tematica. 

Ainda nao e o suficiente, mas considero um avanco. 

6. Voce faz uso de outros materials para dar suporte ao livro didatico? Em caso afinnativo, 

quais e por que julga necessario? 

Acredito que buscar em outras fontes para complementar os conteudos abordados em sala de 

aula, e um procedimento normal de todo professor. O livro didatico do ensino medio traz 

gramatica, redacao e literatura de forma sintetica, dai a necessidade de pesquisas em outras 

fontes. 

7. Voce procura desenvolver atividades que envolvam diferentes atitudes linguisticas dos seus 

alunos? De que forma? 

Sim. Procuro elaborar exercicios que articulem os conhecimentos linguisticos dos alunos com 

suas habilidades de leitura e escrita, objetivando ampliar o dominio da norma culta. Priorizo 

as atividades em que eles tenham a oportunidade de explicar, comentar, fazer hipoteses e 

depois transformar esses textos orais em escritos. Sem pressiona-los na questao do certo ou 

errado, apenas primo pela clareza, organizacao, coesao, coerencia das ideias etc. 

8. Voce possibilita em sala de aula atividades que evidenciem diferentes graus de formalismo 

no uso da linguagem? 

Acredito que essa questao ja ficou clara nas respostas acima, mas so para completar a resposta 

e afirmativa. Essa semana (dias 11 e 12/04), por exemplo, trabalhei com um tema na 2 a serie 



do ensino medio, uma atividade a partir de uma cronica de Manuel Bandeira, que deixava 

evidente essa abordagem. 
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Professora B 

1. Como voce concebe a norma padrao e a Nao-Padrao da Lingua Portuguesa? 

Sempre procuro diferenciar essas normas para os meus alunos mostrando os "dois lados da 

moeda". E importante que a lingua nao seja vista apenas do ponto de vista gramatical, com 

um lado certo e um errado, mas de uma forma dinamica com situacoes de usos e suas 

respectivas linguagens pertinentes. 

2. Em sua opiniao considera importante trabalhar a Variedade Nao-Padrao em sala de aula, 

alem da Norma Padrao exigida pela escola? Por que? 

A lingua deve ser estudada em sua totalidade. e uma falha estudar a lingua apenas em uma de 

suas vertentes, dessa forma, so havera uma concepcao preconceituosa acerca dos que nao 

seguem a gramatica normativa e uma cobranca a falar-se formal ate mesmo em ambientes 

informais. 

3. Voce mostra a seus alunos a diferenca entre o Portugues Padrao e Nao-Padrao? Se sim, 

como faz isso? 

Sim, procuro levar textos que mostram a vertente regionalista, a linguagem formal, informal, 

as variacoes historicas, neologismos e as mudancas que a lingua sofreu pra que se veja a 

lingua como algo mutavel e renovador, fruto da necessidade de comunicacao humana. 

4. De que forma voce ve a questao da Variacao Linguistica na Educacao? 

Algo que nao deve ser desconsiderado como e, mas que seja explorado, discutido para que se 

tenha uma visao mais ampla de alcance da lingua portuguesa. 

5. Em sua opiniao o livro didatico contempla as Variedades da Lingua? Justifique a sua 

resposta. 

As editoras estao comecando a se adaptarem a este novo modelo linguistico de ensino que 

esta sendo proposto, o livro que usamos em nossa escola (Portugues: contexto, interlocucao e 

sentido) ja nos permite essa visao coerente de ensino da lingua. 

6. Voce faz uso de outros materials para dar suporte ao livro didatico? Em caso afirmativo, 

quais e por que julga necessario? 



Sim, tern muito material da Internet que permite ao aluno ter em uma visao mais simples 

contato com essas novas perspectivas de ensino. Ja que a Internet e um ambiente mais 

conhecido da juventude, e importante usa-la como ferramenta de aproximacao do aluno ao 

conteudo tendo o professor como mediador deste processo. 

7. Voce procura desenvolver atividades que envolvam diferentes atitudes linguisticas dos seus 

alunos? De que forma? 

Na maneira do possivel procuro envolve-los nessas atividades atraves de textos em que sao 

lidos e posteriormente analisados. 

8. Voce possibilita em sala de aula atividades que evidenciem diferentes graus de formalismo 

no uso da linguagem? 

Sim, atraves da analise da propria fala dos alunos e possivel fazer um comparativo e explicar 

para eles como ficaria suas falas de maneira formal. 



Professora C 

1 - Como voce concebe a norma padrao e a Nao-Padrao da Lingua Portuguesa? 

Norma padrao seria o resultado da pratica da lingua em um meio social considerado culto, que 

e considerado correto segundo a gramatica normativa, ja a nao- padrao vincula-se a 

linguagem coloquial, de uso popular, que se usa oralmente de forma incorreta segundo a 

gramatica normativa. 

2 - Em sua opiniao considera importante trabalhar a Variedade Nao-Padrao em sala de aula, 

alem da Norma Padrao exigida pela escola? Por que? 

Sim, pois assim, podemos fazer uma comparacao entre ambas, mostrando aos alunos o que 

seria correto segundo a gramatica normativa e o que seria de uso popular, dessa forma fica 

mais facil essa associacao e consequentemente aprenderao as regras gramaticais de forma 

simplificada. 

3 - Voce mostra a seus alunos a diferenca entre o Portugues Padrao e Nao-Padrao? Se sim, 

como faz isso? 

Sim, normalmente faco comparacoes de textos em que ha falas com a linguagem padrao e 

nao-padrao, frases e ate mesmo palavras usadas por seus familiares e do proprio aluno. 

4- De que forma voce ve a questao da Variacao Linguistica na Educacao? 

Muitas das vezes nao e bem trabalhada, alguns educadores nao consideram essa variacao e 

acabam "condenando" seus alunos, nao compreendendo que cada individuo carrega variacoes 

linguisticas de acordo com sua cultura, com o lugar onde vive. 

5 - Em sua opiniao o livro didatico contempla as Variedades da Lingua? Justifique a sua 

resposta. 

Acredito que poderia haver no livro didatico o uso da linguagem coloquial em contraponto 

com a linguagem formal, fazendo essa ponte entre ambas, assim os alunos assimilariam 

melhor essa diferenca, o que percebemos e que ha normalmente no livro de portugues apenas 

as normas de como seria correto segundo a gramatica normativa, nao contemplando as 

variedades da lingua. 



6 - Voce faz uso de outros materials para dar suporte ao livro didatico? Em caso afirmativo, 

quais e por que julga necessario? 

Sim, o livro por si so nao supre a carencia que os alunos tern, principalmente em lingua 

portuguesa. Acredito que o professor deve buscar meios para complementar essa carencia 

como, por exemplo: interpretacao de textos (textos diversos) exercicios que estejam mais 

ligados a realidade do aluno, acredito que assim ele podera aprender a sua maneira. 

7- Voce procura desenvolver atividades que envolvam diferentes atitudes linguisticas dos seus 

alunos? De que forma? 

Sim, Normalmente atraves de seminarios que exige uma linguagem bem mais elaborada do 

que eles estao acostumados, tambem incentivo as apresentacoes teatrais que podem viabilizar 

diferentes atitudes linguisticas dos alunos. 

8- Voce possibilita em sala de aula atividades que evidenciem diferentes graus de formalismo 

no uso da linguagem? 

Sim, normalmente uso textos que tern essa diferenca de formalidade, como uso de cartas, por 

exemplo, mostrando o grau de formalidade dependendo para quern sera emitida. 
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gramati 

A cronica a seguir sera nosso ponto de pardda para uma breve reflexao a respeito de 
determinadas caracterisdcas e usos da lingua portuguesa. Leia-a com atencao. 

Santos nomes em vaos 

Drama veridico e gerado por virgulazinhas malpostas, cumplices de tantas reticencias. 

Praxedes e gramatico. Aristarco tambem. Com esses nomes nao poderiam ser can tores de 
rock. Os dois trabalham num jornal - Praxedes despacha as questiunculas a tarde; Aristarco, 
a noite. Um jamais concordou com uma virgula do outro e e logico que seja assim. Seguem 
correntes diversas. A gramatica tern isso: e democratica. Permitindo mil versoes, da a quern 
sustenta uma delas o prazer de veneer 999. 

Praxedes e um santo homem. Aristarco tambem. Assinam listas, compram rifas, ajudam 
quern precisa. E sao educados. A voz dos dois e mansa, quase um sussurro. Mas que ninguem se 
atreva a discordar de um pronome colocado por Praxedes. Ou de uma erase posta por Aristarco. 
Se a conversa ameaca escorregar para os verbos defecdvos ou para as particulas apassivado-
ras, melhor escapar enquanto da. Porque ai cada um deles desanda a bramir como um leao. 

Adversarios inconciliaveis, tem um ponto em comum, alem da obsessao pela gramadca: 
nao sao nada populares. Na frente deles, as pessoas ficam inibidas, quase nao conversam. 

Porque nunca sabem se dizem bom-
-dia ou bons-dias, se meio quilo sao qui-
nhentos gramas ou e quinhentas gra
mas, se e meio-dia e meio ou meio-dia 
e meia, se nasceram em Santa Rita do 
Passa Quatro ou dos Passam Quatro. 

Para que os dois nao se matem, 
o chefe pos cada um num horario. 
Praxedes, mais liberal (vendilhao, 
segundo Aristarco), trabalha nos su-
plementos do jornal, que admitem 
uma linguagem mais solta. Aristarco, 
ortodoxo (quadradao, segundo Pra
xedes), assume as virgulas dos edi
torials e das paginas de politica e 
economia. [...] 
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A palayrano texto 

questiurscula -
pequena questao, 
questao irrelevante; 
sem importancia 
bramir - urrar; gritar 
ortodo>:is -aquele que 
segue rigorosamente 
uma regra ou doutrina 
biltire -pat i fe ; 
desprezfvel 
poltrao -covai-de 
pusilSnime-aquele 
que e moralmente 
fraco; sem carater 
calhorda-canalha 
caguisicha -covarde 
engalfinhar -

agarrar, numa briga, o 
adversario 

Sempre estiveram a um passo do quebra-pau. Hoje, para festa dos ignorantes e dos mu-
tiladores do idioma, parece que flnalmente vao dar esse passo. E dia de pagamento e eles 
se encontraram na fila do banco. Um intrigante vem pondo fogo nos dois ja ha um mes 
e agora ninguem duvida: nunca saberemos quem e o melhor gramatico, mas hoje vamos 
descobrir pelo menos quem e mais eficiente no braco. 

Aristarco toma a iniciadva. Avanca e despeja: 
- Seu patife, biltre, poltrao, pusilanime. 
Praxedes responde a altura: 
- Seu panaca, almofadinha, calhorda, caguincha. 
Aristarco mete o dedo no nariz de Praxedes: 
- E a vossa progenitora! 
Praxedes toca o dedo no nariz de Aristarco: 
- E a sua mae! 
Engalfinham-se, rolam pelo chao, esmurram-se. 
Quando o seguranca do banco chega para apartar, e tarde. 

Praxedes e Aristarco estao desmaiados um sobre o outro, abraca-
dos, como amigos depois de uma bebedeira. 

O guarda pergunta a torcida o que aconteceu. Um boy que viu 
tudo desde o comeco explica: 

- Pra mim, esses caras nao e bom da bola. Eles comecaram a 
fala em estrangero, um estranho o outro, os dois foram se esquen-
tando, se esquentando, e ai aquele ali, 6, que tambem fala brasi-
leiro, pos a mae no meio. Levo uma bolacha e fico doido: enfio o 
braco no focinho do outro. A i os dois rolo no chao. 

Para a sorte do boy, Aristarco e Praxedes continuavam desacordados. 
Raul Drewnick. 0 Estado de S. Paulo, Sao Paulo, 6 mar. 1988. Caderno 2. 

1 . Qua! dos dois gramaticos e mais purista, isto e, mais 
conservador; mais apegado a tradicao no uso da lingua 
portuguesa: Praxedes ou Aristarco? Justifique com ele-
mentos do texto. 

2. Ao longo da cronica, o narrador faz pequenos comentarios e emprega determinadas pa
lavras e expressoes que revelam o posicionamento dele em relagao aos dois personagens. 

a ) 0 narrador e favoravel ou contrario ao modo como Pra
xedes e Aristarco veem a gramatica? Justifique com passa-
gens do texto. 

b ) A certa altura da cronica, o narrador usa a expressao 
"dos ignorantes e dos mutiladores do idioma". Levando em 
conta a resposta ao item anterior, explique se esse posicio
namento e parte do discus's© do proprio narrador ou se ele 
parodia ( imita de forma comica, ironica) o discurso dos 
dois gramaticos. 

Discus-so e todo ato 
linguistico de fala ou de 
escrita que estabelece 
comunicacao entre dois 
ou mais interlocutores 
(quem fala / escreve e 
quem ouve/ le). 

< 

< 

< 

(3 
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I 3 . Boy (forma reduzida do ingles office boy) e uma palavra que nomeia funcionarios de 
escritorios que levam e trazem documentos, vao a bancos, transmitem recados... 

a ) Segundo o relato do boy, os dois gramaticos falavam em "estrangero" e so um deles 
falava tambem "brasi leiro". Como ele concluiu que um dos dois falava as "duas I inguas"? 

b) 0 fato de um dos gramaticos " fa lar em estrangero" levou o rapaz a equivocar-se em 
relagao a quem "pos a mae no meio"? Justifique. 

4 . Em relacao aos dois ultimos paragrafos da cronica, responda: 

a ) Voce acha que o boy sabe gramatica ou nao? Justifique. 

b) 0 que o cronista da a entender com a ultima frase do texto? 

\ s a i i s 

V 

V A 

if 1 

k i 

Se apresentarmos a fala do boy a diferentes ouvintes ou leitores, muitos deles poderao 
afirmar que o personagem nao sabe gramatica (talvez voce tambem tenha pensado as-
sim...). Alguns poderao dizer: "Ele nao sabe portugues." ou "Ele nao sabe falar." ou ainda 
"Ele fala errado.". Outros talvez facam um julgamento preconceituoso sobre a fala do ra
paz, dizendo: "Ele fala feio.". Afirmacoes desse tipo sao o resultado de uma confusao que 
normalmente ocorre entre lingua, gramatica e gramatica normativa. 

2 0 8 

O boy, na realidade, sabe - e muito bem - falar 
portugues, tanto e que ele explicou o que havia 
acontecido, e todos o entenderam perfeitamente. 
E que lingua ele usou para se comunicar? A lingua 
portuguesa, e claro. Como todo falante de um idio
ma, o boy explicou a situacao empregando uma for
ma de falar que ele esta acostumado a usar em seu 
dia a dia. 

E quanto a gramatica? 
Afinal, o boy sabe ou nao sabe gramatica? 
Na fala do personagem aparece este trecho: 

"- [...] esses caras nao e bom da bola." 

E claro que o boy, usando essas mesmas pala
vras, poderia ter escolhido outras maneiras de falar. 
Assim, por exemplo: 

e Nao e bom da bola esses caras. 
• Da bola, esses caras nao e bom. 
• Esses caras, da bola nao e bom. 

f 1 77.1 .... .. :: 

U n g u a g e m , l i n g u a e f a l a 

Linguagcm - qualquer sistema de si-
nais convencionais (codigo) por meio do 
qual os seres humanos podem realizar 
atos de comunicacao. Pode ser: 

Linguagem verbal - seu sistema de 
sinais convencionais sao as palavras 
oraisou escritas. 

' ' Linguagem nao verbal - seu sistema 
de sinais convencionais sao imagens 
(ex.: sinais de transito) ou sons (ex.: 
musica). 

Lingua ou idioma-forma particular 
de linguagem utilizada por uma deter-
minada comunidade (um povo) para se 
comunicar por meio da palavra falada 
ou escrita. Ex . : lingua portuguesa, lingua 
espanhola... 

Fala - maneira individual de acordo 
com a qual cada pessoa utiliza concreta-
mente sua lingua. 
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BIBUOTECA SETORIAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PR0FE3S0RES 
BIBUOTECA SETORIAL 
CAJAZEIRAS - PARAiBA 



Mas, com certeza, ele nao usaria as palavras 
numa ordem como esta: 

*Esses nao bola, da bom e caras. 

E por que o jamais falaria assim? 
Ele nao ordenaria as palavras dessa maneira por

que, como falante do idioma, aprendeu, na prati-
ca, que sequencias como essa nao sao validas; nao 
respeitam o sistema de regras de funcionamento 
da lingua. 

E esse sistema de funcionamento que recebe o 
nome de gramatica da lingua. 

Todos os usuarios de um idioma assimilam, in-
ternalizam a gramatica de sua lingua pela pratica, 
como falantes e ouvintes cotidianos. 

Nosso conhecimento pratico, como falantes do 
portugues, permite-nos concluir facilmente que o 
enunciado "Esses caras nao e bom da bola" e gra-
matical (valido) e "*Esses nao bola, da bom e ca
ras^ e um enunciado agramatical (nao obedece ao 
sistema interno de funcionamento da lingua). 

A outra gramatica 
A cronica Santos nomes em vdos termina assim: 

"Para a sorte do boy, Aristarco e Praxedes 
continuavam desacordados." 

Com essa frase, o narrador da a entender que, 
se os dois gramaticos ouvissem a fala do boy, certa-
mente ficariam indignados, criticariam o seu "jet-
to de falar" e "corrigiriam" aquilo que, do ponto 
de vista deles, seriam "erros de portugues". Eles 
diriam, por exemplo, que a frase "Os dois rolo no 
chad' esta errada e que o certo e "Os dois rolaram 
no chao". 

Aristarco e Praxedes sao defensores da grama
tica normativa, um conjunto de orientacoes e re
gras que, para estabelecer seus criterios de "certo" 
e "errado", toma como referenda a maneira como 

As cegras do idioma 
[...] os falantes e ouvintes de uma 

mesma lingua observam um numero nao 
pequeno de regras-mi l a mil e quinhen-
tas e uma estimativa ja admitida - ao 
falarem e ouvirem. Tais regras consti
tuent um sistema [ . . . ] . E a esse sistema 
que se da o nome de gramatica de uma 
lingua [...] o normal e que um individuo 
normal internalize praticamente todas 
as regras de sua lingua ja ao atingir 
doze-treze anos. 

Ant6nio Houaiss. 0 que e lingua. Sao Paulo: 
Brasiliense, 1990. (Primeiros passos). 

sm ' 0 ® m m ® m i ^ ) 

1. [ . . J A linguagem e uma habilidade 
complexa e especializada, que se desen-
volve espontaneamente na crianca [...] 
as pessoas sabem falar mais ou menos da 
mesma maneira como as aranhas sabem 
tecer^eias. A atividade de tecer teias nao 
foi inventada por nenhum genio-aranha 
desconhecido e nao depende de uma edu-
cagao adequada nem de aptidao para a 
arquitetura ou para a construgao civil. As 
aranhas tecem teias de aranha porque tSm 
cerebrosdearanha, que Ihesdao impulsoe 
a competencia para tece-las. 

Steven Pinker. In: Gennaro Chierchia. 
Semantica. Campinas/Londrina: Editora 

da Unicamp/Eduel,2003.p.28-9. 

2. [...] qualquer falante de portugues 
possui um conhecimento implicito alta-
mente elaborado da lingua, muito em-
bora nao seja capaz de explicitar esse 
conhecimento. 

E [...] esse conhecimento nao e fruto 
de instrucao recebida na escola, mas foi 
adquirido de maneiratao natural e espon-
tanea quanto a nossa habilidade de andar. 
[...] 

Mario Perini. Sofrendo a gramatica. 
Sao Paulo: Atica, 1997. p. 13. 

V ^ 
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tradicionalmente o idioma vem sendo empregado por usuarios considerados por ela como 
"exemplares" (romancistas e poetas consagrados, oradores famosos, intelectuais, gramati
cos...). 

Assim, frases como "Pra mim, esses caras nao e bom da bola" e "Os dois rolo no chao", por nao 
se enquadrarem no padrao de uso tradicional, "exemplar" do idioma, sao consideradas 
incorretas pela gramatica normativa. Essas duas frases, por outro lado, sao consideradas 
corretas do ponto de vista linguistico, ja que obedecem as regras de funcionamento do 
idioma e todos compreendem as ideias que elas expressam. 

As reflexoes anteriores permitem concluir, entao, que existem duas gramaticas: a grama
tica internalizada e a gramatica normativa. 

Qual e a diferenca entre gramatica internalizada e gramatica normativa': 

Depois que voce responder a essa pergunta, talvez seja o momento de voltar a questao 
4.a, da secao Releitura, e, se for o caso, repensar a sua resposta. 

Varledades linquisticas 

•an e paarao e vaneaaae nao padrao 
Vimos, na secao anterior, que a gramatica nor

mativa considera correta a frase " Os dois rolaram 
no chao" e incorreta a frase "Os dois rolo no chao". 
Mas... se essas duas frases dizem a mesma coisa, 
se qualquer falante do idioma pode compreende-
-las perfeitamente, por que so a primeira e acei-
ta como correta? Que criterios sao empregados 
para definir o que e "certo" e o que e "errado" 
na lingua? 

Os criterios que determinam a norma (pa-
droes de uso) de uma lingua se estabelecem ao 
longo do tempo principalmente pela acao da es-
cola e dos meios de comunicacao. Esses dois ins-
trumentos sociais levam os falantes de um idio
ma a aceitarem como "certo" o modo de falar 
da camada da populacao que, em virtude de sua 
situacao social privilegiada, tem maior prestigio 
na sociedade. Essa variedade, denominada varie-
dade padrao (ou normas urbanas de prestigio), 
e usualmente falada e escrita em situacoes mais 

mm. 

Uma lingua oferece a seus usuarios di-
ferentes formas de realizacao, isto e, di-
ferentes "jeitos de falar e escrever", e, se
gundo a Linguistica, nao existe uma forma 
melhor (mais certa) ou pior (mais errada) 
de empregar uma lingua. 

A norma-padrao e apenas uma entre 
as muitas formas de usar a lingua. A es-
colha da norma-padrao como "modelo" 
e arbitraria e convencional; baseia-se 
em criterios ideologicos (sociais, culturais, 
politicos e economicos). Portanto, vale di-
zer que nao existe uma lingua unica que 
coincide com a variedade padrao. A lingua 
e apresentada como uma realidade hete-
rogenea, variavel e vinculada a realidade 
social, economica, cultural, regional; elae 
a soma de todas as variedades. A lingua 
e todas as variedades. 
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formais de comunicacao. Os docurrientos oficiais (leis, sentengas judiciais...), os livros e re-
latorios ciendficos, os contratos empresariais, as cartas comerciais, os discursos politicos, as 
solicitacoes de emprego... sao exemplos de textos elaborados nessa variedade linguistica. 

Veja, abaixo, um exemplo de texto em que se emprega a variedade padrao da lingua. 

A minha paixao pelo futebol nasceu quando eu ainda era meni-
no. A paixao de meu pai pelo esporte foi um estfmulo fundamental. 
Desde cedo, eu o acompanhava ao estadio e assistia aos confrontos 
que la ocorriam. Cada evento era como um daqueles raros presen-
tes esperados ansiosamente, em que a sensacao de euforia, no mo
menta da entrega, nao pode ser contida. [...] 

Socrates, medico e exj'ogador de futebol. 
I n : Carta Capital, n . 518, 22 out. 2008. p. 73. 

Agora leia este dialogo entre um pai e um filho adolescente: 

- Filhao, voce anda meio desligado; precisa encarar com mais 
seriedade os estudos, senao, no fim do ano, voce vai se dar mal. 

- E mesmo, pai... tern razao... eu so tava dando um tempo; agora 
vou pegar firme, porque nao quero passar sufoco que nem no ano 
passado. 

Nesse texto, a situacao de comunicacao em que os dois interlocutores estao envolvidos 
e informal, por isso eles fazem uso de uma variedade linguistica denominada nao pa
drao (ou popular). Essa variedade, empregada pela maioria absoluta das pessoas em suas 
relacoes sociais do dia a dia, caracteriza-se pela des- / - ^ 
preocupagao do falante com as inumeras regras da 
gramatica normativa - emprego de plurais, de con-
cordancias, de flexao dos verbos... - e pela presenca 
frequente de expressoes populares, de frases feitas e 
de girias. 

Fazendo uso da variedade popular e que nos comu-
nicamos de maneira espontanea e informal com nos-
sos familiares, vizinhos, colegas e amigos. 

Os fatores que caracterizam e diferenciam essas 
duas variedades linguisticas - a padrao e a nao padrao 
(ou popular) - sao de natureza sociocultural, ou seja, 
sao determinadas principalmente pelo nivel de esco-
laridade do falante, pela sua faixa etaria, pelas suas 
condicoes economicas e pelo grupo social do qual ele 
faz parte. Os fatores nao sao, pois, de natureza lin
guistica. 

Uma receita de bolo nao e um bolo 
[ . . J . Tambem a gramatica nao e a 
lingua. 

A lingua e um enorme icebergflu-
tuando no mar do tempo, e a gra
matica normativa e a tentativa de 
descrever apenas uma parcela mais 
visivel dele, achamada norma culta. 
Essadescricao, e claro, tern seu valor 
e seus meritos, mas e parc/al(no sen-
tido literal e figurado do termo) e nao 
pode ser autoritariamente aplicadaa 
todo o resto da lingua [ . . . ] . 

Marcos Bagno. Preconceito linguistico: 
o que e, como se faz. Sao Paulo: 

Loyola, 2001. p. 9. 
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A s d u a s g r a m a t i c a s 

Gramatica internalizada - sistema de regras que constituem a estrutura de orga-
nizacao e funcionamento do idioma e que sao assimiladas naturalmente - pela 
pratica - por todos os falantes. 
Gramatica normativa - teoria que, tomando como referenda os usos tradicionais -
"exemplares" - do idioma, descreve e propoe um sistema de normas e orientacoes 
para se falar/escrever em situagoes formais de comunicagao. 

V a r i e d a d e s l i n g u i s f i c a s 

Variedade padrao (normas urbanas de prestigio) - variedade linguistica usual em 
situagoes formais de comunicagao e caracterizada pelo emprego de frases de estru
tura mais complexa, pelo vocabulario mais elaborado (mais "sofisticado") e pela 
observancia as regras da gramatica normativa. 
Variedade nao padrao (popular) - variedade mais espontanea; empregada em 
situagoes informais e caracterizada pelo emprego de frases de estrutura mais sim
ples, pela observancia menos estrita, menos rigida das regras da gramatica norma
tiva, pelo vocabulario mais comum e pela presenga de frases feitas e girias. 

W 
I I i l i i i l i s 

I I R f l P O E T A M i T E 
[ As respostas dos exercicios devem 

ser apresentadas NO CADERNO. 

I , ( U F P E ) Considers a estrutura apresentada no quadro: 

Para muito de preciso tempo estudar. 

A analise dessa estrutura nos leva a concluir que: 

I , nossa lingua tern a vantagem de nos permitir absoluta liberdade no arranjo que faze-
mos das palavras para expressar o que queremos dizer. 

I L para que nossos enunciados sejam compreendidos, devemos seguir uma certa ordem 
na colocacao dos termos que selecionamos. 

I I I . a total flexibilidade na ordenacao das palavras constitui uma das peculiaridades da 
lingua portuguesa falada no Brasi l . 

IV . em lingua portuguesa, frases inteligiveis sao aquelas que obedecem rigorosamente a 
regras de colocacao fixas e imutaveis. 

Esta(ao) correta(s) : 

a j l l a p e n a s c ) I e I I I apenas 

h ) I e I I apenas 

6)1,11,111 e IV 

a ) I I I e IV apenas 
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2 . 0 trecho a seguir procura reproduzir, por meio da linguagem escrita, o depoimento de 
um senhor de 81 anps, morador solitario de uma caverna numa serra de Minas Gerais. 

O que dexa a gente triste e fica veio. A gente ansim e meio custoso, ne? Tem 
que te um ranchinho pra gente incosta, ne? E triste anda ca mala na cacunda, 
quando vem a noitinha. A gente nao sabe agardece quanto e bao te o ranchinho 
da gente, ne? Nem qui seja piqueninho. Quando e di tardi, pricura. ele cumo um 
passarinho pricura o ninho. (Juca da Toca) 

Suponha que alguem, depois de ler esse texto, dissesse o seguinte: esse homem nao sabe 
falar ; ele comete muitos erros de portugues porque nao sabe gramatica. Voce concorda-
ria com a analise dessa pessoa? Justifique. 

3. Leia este poema: 

Aula de portugues 

V 

A linguagem 
na ponta da lingua, 
tao facil de falar 
e de entender. 

A linguagem 
na superficie estrelada de letras, 
sabe la o que ela quer dizer? 

Professor Carlos Gois, ele e quem sabe, 
e vai desmatando 
o amazonas de minha ignorancia. 
Figuras de gramatica, esquipaticas 
atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. 

Ja esqueci a lingua em que comia, 
em que pedia para ir la fora, 
em que levava e dava pontape, 
a lingua, breve lingua entrecortada 
do namoro com a prima. 

O portugues sao dois; o outro, misterio. 

Carlos D r u m m o n d de Andrade. © Grana D r u m m o n d . 
<www.carlosdrummond.com.br> 

Poesia eprosa. Rio de Janeiro: 
NovaAguilar , 1988. p. 646-7. 
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Em relagao ao texto, responda aos itens a seguir. 

a ) A que variedade linguistica fazem referenda as estrofes 1 e 4? E as estrofes 2 e 3? 
Justifique sua resposta com passagens das proprias estrofes. 

b) De acordo com o Dicionario Houaiss, a palavra esquipat ico talvez tenha surgido da 
jungao das palavras esquis i to e ant ipat ico . Considerando essa possibilidade, estabeleca 
uma relagao entre e squ ipat i cas (verso 11) e o conteudo da 3? estrgfe. 

c ) Explique o ultimo verso do poema: " 0 portugues sao dois; o outro, misterio.". 

4 , ( Enem-MEC) No romance Vidas secas, de Graciliano Ramos, o vaqueiro Fabiano en-
contra-se com o patrao para receber o salario. E is parte da cena: 

Nao se conformou: devia haver engano. [...] Com certeza havia um erro no 
papel do branco. Nao descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos. Passar a 
vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mao beijada! Estava 
direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? O pa
trao zangou-se, repeliu a insolencia, achou bom que o vaqueiro fosse procurar 
servico noutra fazenda. A i Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bern, bem. 
Nao era preciso barulho nao. 

Graciliano Ramos. Vidas secas. 91 . ed. 
Rio de Janeiro: Record, 2003. 

V . ) 

No fragmento transcrito, o padrao formal da linguagem convive com marcas de regio-
nalismo e de coloquialismo no vocabulario. Pertence a variedade do padrao formal da 
linguagem o seguinte trecho: 

a ) "Nao se conformou: devia haver engano" 

U ) " [ . . J e Fabiano perdeu os estribos" 

c ) "Passar a vida inteira assim no toco" 

€?}"entregando o que era dele de mao bei jada!" 

e) "A i Fabiano baixou a pancada e amunhecou" 

5„ No exercicio anterior, voce identificou a alternativa em que a passagem faz parte do 
padrao formal do idioma. ' 

a ) Levando em consideracao o sentido geral do trecho, procure expiicar, por escrito e 
usando a variedade padrao, o sentido das passagens transcritas nas otitras quatro alter-
nativas. 

b) Na sua opiniao, quais passagens tern mais forca expressiva: as que aparecem no texto 
original ou as que voce empregou no item a? Justifique sua resposta. 



equagao e inacfequacao l inguis t ica 
Quando uma pessoa se comunica com outra(s), para que esse ato se realize com efi-

ciencia, e necessario que ela seja capaz de fazer a adequacao da linguagem a situagao de 
comunicacao. 

Veja, por exemplo, esta tira humoristica: 

Q U E M F O I o 
D E L E T E R I O Q U E 

E N G E N D R O U E S T A 
MASSA PUTRID/4 

E R E P E L E N T E ? 

Recruta Zero, de M o r t Walker. O Estado de S. Paulo, Sao Paulo, 1? out. 2004. — 

No segundo quadrinho, o falante empregou a variedade padrao da lingua, escolhendo 
palavras que seu ouvinte nao conhecia; ou seja, esse falante nao "ajustou", nao adequou sua 
linguagem ao seu interlocutor. Isso impediu que o cozinheiro entendesse a pergunta. 

E interessante notar que, nesse contexto, podem ser 
feitas duas "leituras" para explicar a inadequacao: 

1! hipotese - O falante foi incapaz de adequar a lin
guagem ao ouvinte; ele nao teve habilidade linguistica 
para perceber que, ao fazer a pergunta ao cozinheiro, 
deveria ter usado a variedade popular da lingua, fa-
lando de um modo mais simples. Assim, por exemplo: 
"Quem foi o individuo nocivo que preparou essa massapo-
dre e nojentaV ou de uma forma mais simples ainda: 
"Quem foi o maluco que fez essa porcariaT'. 

2? hipotese - O falante estava indignado com a pes-
sima qualidade da comida, mas, para evitar confusao, v y 

ele, intencionalmente, construiu.a frase de modo que o cozinheiro nao a entendesse mes 
mo. Nessa hipotese, ele teria usado a frase apenas para desabafar sua irritagao. 

Contexto 
E a situacao particular em que ocor-

re o ato de comunicagao. 0 contexto e 
formado por elementos lingufsticos 
(o discurso) combinados a elementos 
nao linguisticos (o local, o assunto, o 
numero de interlocutores, as relacoes 
pessoais, sociais e/ou profissionais 
entre eles...). 

< J 
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Fatores que influenciam a aclequagao 
Os atos de comunicacao tem finalidades variadissimas e realizam-se nas mais diferentes 

circunstancias, por isso sao tambem muito variados os elementos contextuais que influem 
na maneira como a linguagem deve ser ajustada a situagao de comunicagao. 

Ha, por exemplo, situagoes em que a relagao entre os interlocutores e descontraida, 
pessoal; nesses casos e mais adequado o emprego de uma linguagem mais popular. Outras 
vezes, quando a relagao entre eles e mais formal, impessoal, e mais pertinente o emprego 
da variedade padrao da lingua. 
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Dentre os fatores que influenciam a adequacao, 
destacam-se: 
• o interlocutor - nao se fala do mesmo modo com 

um adulto e com uma crianca, por exemplo. 
• o assunto - referir-se a morte de uma pessoa ami-

ga requer uma linguagem diferente da usada 
para lamentar a deixota do time de futebol. 

o o ambiente - nao se fala do mesmo jeito em um 
templo religioso e em uma festa com amigos. 

• a relacao falante-ouvinte - nao se fala da mesma 
maneira com um amigo e com um estranho; em 
uma circunstancia fonnal e em uma informal. 

• o efeito pretendido (intencionalidade) - para 
se fazer um elogio ou um agradecimento, fala-
-se de um jeito; para ofender, chocar ou ironizar 
alguem, usam-se outias formas de expressao. 

Esses fatores sempre estao presentes em conjun-
to e leva-los em conta e fundamental para que o ato 
de comunicagao tenha a eficiencia desejada. 

r 

A linguagem nao e usada apenas em suafun-
gao referencial, ou seja, apenas para transmi-
tir informagoes. Uma das outras funcoes da 
linguagem e a de comunicar ao ouvinte a posi-
gao que o falante ocupa ou acha que ocupa na 
sociedade em que vive. As pessoas falam para 
serem "ouvidas", as vezes para serem respei-
tadas e tambem paraexercer influencia no am
biente em que realizam seus atos lingufsticos. 

As "regras de linguagem" levam em conta 
as relagoes sociais entre os interlocutores. 
Todo falante tern que agir de acordo com es
sas regras, isto e, tern que "saber": a) quando 
pode falar e quando nao pode; b) que tipo de 
"assuntos" podem ser abordados; c) que va
riedade linguistica e conveniente empregar. 

Fonte de pesquisa: Maurizzio Gnerre. 
Linguagem, escritaepoder. Sao Paulo: 

Martins Fontes,1987.p.3-4. 

I . Leia esta t i ra humoristica: 

I W 1 P 0 K T A N T E 
As respostas dos exercicios devem 

ser apresentadas NO CADERNO. 
• 0 

a ) Consiclerando que iudico e uma palavra referente a "jogo, diversao, brincadeira", 
responda: a forma de se expressar empregada por Lucio no ultimo quadrinho e adequa-
da ao contexto do dialogo? Justifique. 

h) Identifique qual situagao a seguir corresponde ao comportamento linguistico de 
Lucio no ultimo quadrinho. Transcreva-a. 

• Comparecer, usando bermuda e chinelos, a uma audiencia com um promotor de justiga. 

• Comparecer, usando temo e gravata, a uma audiencia com um promotor de justiga. 

I r a praia usando terno e gravata. 

I r a praia sem camisa, de bermuda e descalgo. 

Ir a um baile de gala usando camiseta, bermuda e chinelos. 

U
n
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2. Um ato de comunicagao se reaiiza com mais eficiencia quando o falante e capaz de 
adequar sua linguagem ao c o n t e x t o . Identifique, nas situagoes abaixo, o(s) caso(s) em 
que ocorre inadequagao linguistica. 

a) Em uma solenidade de formatura, um orador fazendo um discurso: 

r 
- To feliz pra caramba de ver essa mogada fatu-

rando esse diploma depois de ter dado o sangue e 
ficado com o nariz enterrado nos livros tanto tem
po que nem da pra saber direito. 

b) Em uma solenidade de formatura, unrorador fazendo um discurso: 

- E indescritivel minha satisfagao ao ver esses jo-
vens adngindo uma meta pela qual despenderam 
tantos esforgos e incontaveis horas de dedicagao 
aos estudos. 

«.:) Um medico, explicando o grave estado de saude de uma paciente aos familiares 
dela: 

- Acho que essa nao tern maisjeito nao, viu pes-
soal... essaja era! 

V 

r!) Em uma entrevista, uma especialista em educagao diz: 

f 

- A sociedade tem o direito e o dever de pard-
cipar da vida da escola, exigindo do poder publico 
empenho persistente na melhoria da qualidade do 
ensino, porque essa melhoria reverte-se, obviamen-
te, em beneficio da propria sociedade. 

e) Em um debate politico na televisao, um candidato a prefeito diz, a respeito de seu 

adversario: 

- Se esse cara ai faturar a eleigao, vai ser a maior 
fria pro povo; todo mundo lembra que, da outra 
vez que ele foi prefeito, so fez besteiras e afundou 

j a cidade em dividas. 
V 
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p n n i i K t ippi 
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'o.o u 5; 
Os trechos a seguir procuram reproduzir a fala de di-

ferentes pessoas em diferentes situacoes de comunicacao. 
Tente identificar, pela linguagem udlizada, pelo menos 
uma caracterfstica do falante: faixa etaria, nivel de escolari-
dade, sexo, lugar em que vive, se vive na atualidade ou viveu 
em uma epoca passada. 

Texto 

Ter consciencia de que a 
lingua apresenta variacoes 
ajuda voce a se comunicar de 
maneira adequada e eficiente 
nas diferentes situacSes de in-
terlocucao orais ou escritas; 
ajuda-o tambem a deixar de 
lado possiveis preconceitos 
lingufsticos e, assim, respeitar 
"maneiras de fa lar" diferen
tes da sua. 

Nem te conto, querida!!! Eu estava pas-
sando em frente daquela loja que eu a-do-
-ro e vi uma blusinha assim... linda... toda 
bordadinha a mao... azulzinha... sabe... do 

jeito que eu gosto. Ah... entrei e comprei 
na hora... fiz um gasticfdio! Ah! Mas eu 
mereco, ne? 

Texto # 

Snor 

vossa frota e asy . ^ d o 

" " ^ ^ n t o d - vossa terra noua 
a c h a mento desta c h o u . 
queseoraneestanaueg v 

^Warev tambem de aai nom letxarey , 
m l n h a c o m t a a v o S s a a l t e z a U d o ^ 

< h t t p : / / p t . ^ s o u r c e . o r S > . 

T e x t o j | 

[ . . . ] . 

Quando euentro no salao 
Com minha viola afinada 

canto uma modaarta: 
E muito bem expricada, 
^ n o q u e e u n , o i n s u r t o 

M a s t „ p o q u a r q i i , p a r a d a 

• Oscar Martins e Rubens VJeira 

Music .Brasil, 1994 

o 
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.Co.ed=menno,broder ? : 

_ V 6 pro reggae. ta"S | 
_Va nessa, v « A c e s l o e m , » - » 0 8 -

- [••-] [O poema "Lishn*. 

d « ™ com as discrepl n c i a s IS? ^'"^ ° " a „ d o r a e 

Goncalves Dias f.. .j d d C a n c a ° do exflio", d e f 

Extrafdo do site 
< ^ J o m a J d e p 0 e s i a j o r . b r > 

A c e s s o e m:,J6fev.2009. 

Todas essas pessoas se expressaram em portugues. No entanto, comparando os trechos, 
fica evidente que elas nao utilizaram a lingua portuguesa de maneira uniforme, ou seja, 
uma nao falou "igual" a outra. Essas diferengas ocorrem porque existe um grande numero 
de fatores (idade, grupo social, situagao de comunicagao, assunto, epoca...) que, combina-
dos uns aos outros, determinam a maneira individual de expressao dos falantes. Dizemos, 
por isso, que em um idioma ocorrem variacoes linguisticas. 

De maneira bastante simplificada, podemos considerar a existencia de quatro tipos ge-
rais de variagao, conforme mostra o quadro: 

Variagao 
sociocultural 

j 

Variagao historica 

I Variagao geografica 

Variagao situacional 

: 

idade, sexo, escolaridade, condigoes 
economicas do falante e grupo social 

do qual ele faz parte 

tempo (epoca) em que o falante vive 

regiao em que o falante vive 

situagao especifica em que se realiza 
o ato de comunicagao 
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Compare estas duas frases: 

e Frase 1 Eles nao dnha mais grana pra banca as prestagao. 
0 Frase 2 Eles nao tinham mais dinheiro para pagar as prestagoes. 

Que falantes usualmente empregariam a frase 1? 
Ea2? 

Nao e dificil associar a frase 1 a falantes que fazem 
parte de grupos sociais economicamente mais pobres 
e de nivel de escolaridade mais baixo. 

Por outro lado, a frase 2 e mais comum aqueles que 
tiveram melhores possibilidades sociais e economicas 
e, por isso, frequentaram por mais tempo a escola, pu : 

deram ter mais contato com a leitura de livros, jornais 
e revistas e tambem conviveram com pessoas de nivel 
cultural formal mais elevado. 

Alem do nivel de escolaridade, existem varios outros aspectos que tambem caracterizam 
a linguagem dos diferentes usuarios da lingua. Ao ler, por exemplo, o Texto 1, pag. 223, 
voce deve ter percebido que o falante e uma mulher; por sua vez o Texto 4, pag. 224, e ca-
racterfstico da variedade empregada por determinados grupos dejovens urbanos. 

Essas variacoes na linguagem, geradas por influencia das condigdes sociais e culturais dos 
falantes, recebem o nome geral de variacoes socioculturais. 

Ha uma grande diferenca se fala um 
deus ou um heroi; se um velho amadu-
recido ou um jovem impetuoso na flor 
da idade; se uma matrona autoritaria 
ou uma ama dedicada; se um merca-
dor errante ou um lavrador de pequeno 
campo fertil [...] 

Horacio, poeta romano que viveu na epoca 
de Cristo. In: Dino Pi-eti. Sociolingufstica: 

osntveisda fala. Sao Paulo: Edusp, 
2000. p. 7. 

/ariacao nistonca 
O quadro 1, abaixo, apresenta os versos iniciais de um poema, em sua redagao original; 

o quadro 2 mostra uma versao atualizada desses mesmos versos. Leia-os e compare: 

1. Cantiga da Ribeirinha 
No mundo non me sei pareiha, 
mentre me for como me vai, 
ca ja moiro por vos - e ai! 
mia senhor branca e vermelha, 
[•••] 

Paio Soares de Taveiros. I n : Massaud 
Moises. A literalum portuguesa atraves dos 

textos. Sao Paulo: Cultr ix, 1968. p. 16. 

mi 
2. Cantiga da Ribeirirma 
No mundo nao conhego quem se compare a mim 
enquanto eu viver como vivo, 
pois eu morro por vos - ai! 
palida senhora de face rosada, 



$C",?i 

E entao? Voce estranhou o texto do quadro 
1? Acontece que era assim mesmo que se escre-
via por volta de 1200, epoca em que foi composto 
esse poema, que e considerado o primeiro texto 
literario escrito em portugues. 

De la para ca, nosso idioma, como e natural, 
foi mudando ao longo do tempo. 

Agora, observe, ao lado, a capa de uma revista 
da atualidade. Nela ha uma palavra que a lingua 
portuguesa emprestou do ingles: jogging. Essa pa
lavra, que significa "caminhada", "corrida leve", ja 
faz parte do vocabulario de muitas pessoas. 

Ainda na capa da revista, ha a palavra deletan-
do, que, tambem originaria do idioma ingles, foi 
aportuguesada e ja faz parte do vocabulario ofi-
cial de nosso idioma. Em ingles, to delete significa "apagar"; deletando significa, portanto, 
"apagando". 

E claro que a lingua portuguesa, ao incorporar palavras de outros idiomas, nao esta sen-
do "apagada/deletada"; na verdade, ela esta crescendo, ganhando novas palavras, o que a 
torna mais rica em suas possibilidades de expressao. 

A lingua, portanto, nao 6 estatica, imutavel. Ao contrario, ela se modifica com o passar 
do tempo e com o uso. As formas.de falar se alteram; mudam-se as palavras, a grafia, as for
mas de estruturar as frases e, muitas vezes, o significado das palavras. 

Essas alteracoes que vao ocorrendo na lingua ao longo do tempo recebem o nome de 
variacoes historicas. 

Veja mais este exemplo de variacao da lingua no tempo: 

P O R T U G U f i S 
Estao deletando o 

nosso idioma? 

Aline, de Adao Iturrusgarai. Folha de S.Paido, Sao Paulo, 31 ago. 2000. 

O emprego das palavras 
vosmece e parvoice (bested 
ra), que estao totalmente fora 
de uso hoje em dia, evidencia 
que o personagem realmente 
e mais velho (bem mais ve-
lho...) que a filha do outro 
personagem. 

Kieologismos e Ereaissrsos 
Ao longo do tempo, muitas palavras da lingua vao deixando de 

ser usadas e outras, por conta dos avangos sociais, cientificos..., vao 
sendo incorporadas ao idioma. 

As palavras antigas, como vosmece, por exemplo, denominam-se 
arcaismos; as novas, como deletar, denominam-se neologismos. 

2 2 6 
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Considere a fala dos personagem destas imagens: 

XAXADO / Antonio Cedraz 

As expressoes "meu rei" e "indio velho" sao empf egadas para tratar o interlocutor de ma
neira informal e amigavel, afetiva. Embora sejam equivalentes, elas sao usadas em lugares 
distintos do pais: "meu rei" e tipica da Bahia, principalmente da regiao metropolitana de 
Salvador; "indio velho" e empregada no Rio Grande do Sul. 

No trecho de texto abaixo, Mario de Andrade, um de nossos escritores mais im-
portantes, expoe seu ponto de vista a respeito dos diferentes " jeitos de falar" dos 
brasileiros. 

Noturno de Belo Horizonte 

[...] 
Que importa que uns falem mole descansado 
Que os cariocas arranhem os erres na garganta 
Que os capixabas e paroaras escancarem as vogais? 
Que tern si o quinhentos reis meridional 
Vira cinco tostoes do Rio pro norte? 
Juntos formamos este assombro de miserias e grandezas, 
Brasil, nome de vegetal!... 

Mario de Andrade. Poesias compktas. 
Belo Horizonte/Sao Paulo: 

Itatiaia/Edusp, 1987. p. 188-9. 

De regiao para regiao do pais, observam-se formas distintas de falar. E usual dizermos 
que os paulistas falam de um jeito, os cariocas de outro, os mineiros de outro... Essas varia
coes podem ser identifkadas na pronuncia (sotaque nordesdno, paulista, mineiro...), no 
vocabulario, bem como em certas estruturas de frases e em sentidos particulars atribuidos 
a determinadas palavras e expressoes. 

A esses tipos de diferencas na lingua da-se o nome de variacoes geograficas. 

_ _ . r*\ /*:, r=J 
iMocoes de variagao linguistica « A,/^ / 
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U a **** • 4 • vanacao situation 
Suponha que um jovem advogado, em um tribunal do ju r i , diga o seguinte a respeito de 

uma testemunha que acabou de ser ouvida pelos jurados: 

Esse falante se expressou adequadamente, uma vez que empregou o padrao formal de 
linguagem, em uma situacao formal de comunicacao. Se, no entanto, ele estivesse batendo 
um papo com uns amigos a respeito do mesmo fato, ele poderia expressar-se assim: 

Nesse caso, ele estaria se comunicando em uma situacao informal, usando, adequada
mente, a variedade popular da lingua. 

Essas diferentes formas de uso do idioma por um mesmo falante, em diferentes situagoes de 
comunicacao, denominam-se variacoes situacionais. 



Oriqens e geografia da Ifngua 
oortuquesa 

O portugues teve origem no latim, por isso e chamado de lingua neolatina. Na Roma 
antiga, sede do poderoso imperio romano, eram faladas duas variedades de latim: o latim 
vulgar (lingua falada espontaneamente pelo povo) e o latim literario (usada pelos escritores, 
legisladores e demais pessoas cultas da epoca). 

O imperio romano, durante seculos, pos em pratica uma politica de expansao territo
rial. Quando dominavam um povo, os romanos levavam para a nova regiao conquistada 
seus costumes, suas leis e tambem sua lingua. Como a lingua falada no cotidiano era o latim 
vulgar, essa variedade, com o passar do tempo, misturava-se a lingua local, dando origem a 
uma lingua um pouco diferente, que ja nao era mais o ladm. 

Foi isso que aconteceu na Peninsula Iberica (onde hoje ficam Portugal e parte da 
Espanha) entre o seculo I I a.C. e o seculo V d.C, periodo durante o qual os romanos ocu-~ 
param a regiao e dominaram os celtiberos e alguns outros povos que la viviam. A lingua 
resultante da fusao do latim vulgar com o idioma dos celtiberos foi se modificando e, mais 
tarde, recebeu influencias de idiomas de povos barbaros e arabes que, depois dos romanos, 
tambem dominaram a Peninsula. Aos poucos, essa lingua foi se transformando na lingua 
portuguesa. 

Muitos seculos depois, quando Portugal se tornou um imperio maritimo, a lingua portu
guesa espalhou-se pelo mundo. Atualmente, o portugues e o idioma oficial de oito paises: 
Portugal, Cabo Verde, Guine-Bissau, Brasil, Sao Tome e Principe, Angola, Mocambique e 
Timor Leste. 

• ••• % verde< ^Syjf~b^' \ 
" --. .V. SSoTomSe -if fl<N • r ' : . 

I \ ; % A n g o l a j _ _ r ^ i y } -J\ 
-.' j f A J i Mocambique 

O 

Timor Leste 

< 

0 

Regina Vasconcelos e Ai l ton P. Alves Filho. A i t o geogrdfico ilusirado e comentado. Sao Paulo: FTD, 1999. 



<4 'ortir 

Suponha que voce esteja a passeio em Portugal, hospedado na casa de uma famflia por
tuguesa. Certa manha, a dona da casa, antes de sair para um compromisso, diz a voce: 

- ARitinha ainda esta a dormir. Quando 
ela acordar, faz-me um favor: pega-a na 
cama, poe-lhe uma camisola, da-lhe um 
copo de leite e le para ela uma banda de-
senhada. Se quiseres falar-me, use o tele-
movel. 

Do ponto de vista linguistico [...] a lingua falada 
no Brasil ja tem uma gramatica - isto 6, tern regras 
de funcionamento - que cada vez mais se diferencia 
da gramatica da lingua faladaem Portugal. Por isso 
os linguistas [...] preferem usar o termo portugues 
brasileiro, por ser mais claro e marcar bem essa 
diferenga. 

Marcos Bagno. Preconceito linguistico: o que 
comose faz. Sao Paulo: Loyola, 2001. p. 24. 

E entao? O que voce faria quando a Ritinha acordasse? 
Brasil e Portugal tem, oficialmente, o mesmo idioma. No entanto, muitas vezes, nao e 

facil entender o que os Portugueses falam. As diferencas sao nitidas em todos os aspectos: 
na pronuncia, no vocabulario, no significado de determinadas palavras e expressoes e, 

em parte, na estruturacao sintatica (organizacao) 
das frases. 

No texto acima, por exemplo, podemos identifi-
car as seguintes diferencas: 

1 Miguel Rocha ' 
1 i-VmcM Ec Sampayo 
11; Ms. Movimento Debaixo da Terra. 
- Tervuia EDiipe 

esta dormindo esta a dormir esta dormindo 

faz-me me faz ou me faga 

pega-a pega-a ou pega ela 

poe-lhe poe/ponha nela 

camisola blusa 
i 

da-lhe de/da para ela 

banda desenhada historia em quadrinhos 

| se quiseres falar-me se quiser falar comigo 

telemovel celular 

Cartaz do 1? Festival Internacional BD de Beja, promovido 
pela Camara Municipal de Beja, Portugal, 2005. 

230 



A l l £Sti 
El Variacoes liiisnuisticas 

Variagao socioculturai - refere-se as diferencas linguisticas relacionadas aos inu-
meros aspectos sociais e culturais caracterisdcos de cada falante: idade, profissao, 
sexo, formagao escolar, grupo social, nivel economico... 
Variacao historica - relaciona-se as mudangas que, ao longo do tempo, vao acon-
tecendo na lingua, principalmente na grafia e em certas palavras e expressoes do 
vocabulario. 
Variagao geografica - refere-se as diferengas no "modo de falar" das pessoas, de-
pendendo do lugar ou regiao em que vivem. 
Variagao situacional - relaciona-se as diferentes formas que o falante pode esco-
lher para se comunicar, dependendo da situagao de comunicagao. 

113-WJ. U A* I L b L 
IMPQRTANTE 

As respostas dos exercicios devem 
ser apresentadas NO CADERNO. 

< 
o 
I—( 

I , Identifique se os trechos a seguir sao representatives de var iagao geograf i ca , h i s to
r ica , s i tuac iona l ou s o c i o c u l t u r a i . Transcreva alguns elementos do proprio texto que 
justifiquem sua resposta. 

St} X A X A D O /Anton io Cetiraz 

^ T < 3 605TANO TAKTO VO 
SIRV1C0 QUI J A P6NSO 

\ INTe IM FAZ2 fAlCUVAVZ 
\^££ AOMMSTPACAO. 

a. 
M 

- U -

< 

<r 
r V u . 
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L'jj.~i-:s j.zzDfi guer ierminar a epoca 
a vezicer »i® duple confronto 

0 seleccionador de andebo! masculino, o sueco 
Mats Olsson, explicou que quer terminar a ganhar 
a epoca 2007/08, marcada pelo falhango na qua-
lificacao para o Mundial, no duplo confronto de 
jogos particulares com a Sufca. 

Extraido do site: ovww.acorianooriental.pt/desporto/view>. Acesso em: 23 out. 2008. 
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Grammatica descriptiva e a que expoe os factos da lin
gua actual. 

A grammatica descriptiva e pratica quando tem prin-
cipalmente em vista ensinar a falar e a escrever correc-
tamente; e scientifica quando procura esclarecer varios 
factos a luz da sciencia da linguagem e da grammatica 
historica. 

M . Said A l i . Grammatica secundaria da lingua portugueza. 
Sao Paulo: Companhia Melhoramentos de S. Paulo, p. 5. 

2. ( Enem-MEC) Leia o texto: 

Depois de um bom jantar: feijao com carne-seca, orelha de porco e couve 
com angu, arroz mole engordurado, carne de vento assada no espeto, torresmo 
enxuto de toicinho da barriga, viradinho de milho verde e um prato de caldo de 
couve, jantar encerrado por um prato fundo de canjica com torroes de acucar, 
Nho Tome saboreou o cafe forte e se estendeu na rede. A mao direita sob a ca-
bega, a guisa de travesseiro, [...] ficou-se de panca para o ar, modorrento, a olhar 
para as ripas do telhado. 

Quem come e nao deita, a comida nao aproveita, pensava Nho Tome... E 
pos-se a cochilar. A sua modorra durou pouco; Tia Policena, ao passar pela sala, 
bradou assombrada: 

- Eeh! Sinho! Vai drumi agora? Nao! Num presta... Da pisadera e pode morre 
de ataque de cabeca! Despois do armoco num far-ma... mais despois dajanta?! 

Cornelio Pires. Conversas ao pe do fogo. Sao Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de Sao Paulo, 1987. 

, ,. . J 

Nesse trecho, extraido de texto publicado originalmente em 1921 , o narrador: 

a) apresenta, sem explicitar juizos de valor, costumes da epoca, descrevendo os pratos 
servidos no jantar e a atitude de Nho Tome e de T ia Policena. 

a)desvaloriza a norma culta da lingua porque incorpora a narrativa usos proprios da 
linguagem regional das personagens. 

u) condena os habitos descritos, dando voz a T ia Policena, que tenta impedir Nho Tome 
de deitar-se apos as refeicoes. 

?J) utiliza a diversidade socioculturai e linguistica para demonstrar seu desrespeito as 
populacoes das zonas rurais do infcio do seculo X X . 

e ) manifesta preconceito em relagao a T ia Policena ao transcrever a fa la dela com os 
erros proprios da regiao. 

232 



Grammatica descriptiva e a que expoe os factos da lin
gua actual. 

A grammatica descriptiva e pratica quando tem prin-
cipalmente em vista ensinar a falar e a escrever correc-
tamente; e sciendfica quando procura esclarecer varios 
factos a luz da sciencia da linguagem e da grammatica 
historica. 

M . Said A l i . Grammatica secundaria da lingua portugueza. 
Sao Paulo: Companhia Melhoramentos de S. Paulo, p. 5. 

2„ ( Enem-MEC) Leia o texto: 

Depois de um bom jantar: feijao com carne-seca, orelha de porco e couve 
com angu, arroz mole engordurado, came de vento assada no espeto, torresmo 
enxuto de toicinho da barriga, viradinho de milho verde e um prato de caldo de 
couve, jantar encerrado por um prato fundo de canjica com torroes de acucar, 
Nho Tome saboreou o cafe forte e se estendeu na rede. A mao direita sob a ca-
beca, a guisa de travesseiro, [...] ficou-se de panca para o ar, modorrento, a olhar 
para as ripas do telhado. 

Quem come e nao deita, a comida nao aproveita, pensava Nho Tome... E 
pos-se a cochilar. A sua modorra durou pouco; Tia Policena, ao passar pela sala, 
bradou assombrada: 

- Eeh! Sinho! Vai drumi agora? Nao! Num presta... Da pisadera e pode morre 
de ataque de cabeca! Despois do armoco num far-ma... mais despois dajanta?! 

Cornelio Pires. Conversas ao pe dofogo. Sao Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de Sao Paulo, 1987. 

* _ . ......m ) 

Nesse trecho, extraido de texto publicado originalmente em 1921 , o narrador: 

a ) apresenta, sem explicitar juizos de valor, costumes da epoca, descrevendo os pratos 
servidos no jantar e a atitude de Nho Tome e de T ia Policena. 

Ij.ldesvaloriza a norma culta da lingua porque incorpora a narrativa usos proprios da 
linguagem regional das personagens. 

?:) condena os habitos descritos, d a n d o v o z a T i a Policena, que tenta impedir Nho Tome 
de deitar-se apos as refeigoes. 

d)ut i l i za a diversidade socioculturai e linguistica para demonstrar seu desrespeito as 
populacoes das zonas rurais do inicio do seculo X X . 

K ) manifesta preconceito em relagao a T ia Policena ao transcrever a fa la dela com os 
erros proprios da regiao. 
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3. Leia este trecho de cronica: 

Nossa lingua brasileira 
Fui dar um passeio por Rondonia. La pelas tantas, co-

mecei a perceber que nao estava entendendo a conversa 
do povo. Eu, que falo o portugues do centro-oeste minei-
ro, achei toada na fala da regiao. Cheguei numa beira de 
porto e pus sentido na prosa em redor. Decorei alguma 
coisa, que divido agora com o leitor. [...] Eis meu relato: 

O regatao saltou do alvarenga onde estava morcegan-
do e berrou: 

- Acaf, cajarana, cupuacu e pupunha! Locao contra ca-
rapana, mucuim, mutuca e pium. Vai levar, patrao? [...] 

Procurei um taxi, mas desanimei ao ouvir o informan-
te dizer: 

- Aqui, BK e so pra quem ta bamburrado. Tu ta? 
E saiu rindo, apontando para mim e falando: 
- Brabo aqui vai de catraia! [...] 
Logo que pude, abri buraqueira (fugi) para nao ser 

forcado a fazer uso de uma assistencia (ambulancia) com 
clestino a um hospicio; nem para ser submetido a um ba-
culejo (revista policial). Claro! Dojeito que fiquei, talvez 
pensassem que eu estava bodado (maluco) [. . .] . Logo eu, 
que sou tao virado (trabalhador)! 

E uma faceta (epa!) da nossa lingua... brasileira ou 
portuguesa?. 

Wilson Liberato. 0 Pergaminho, 21 out. 2000. 

< 

( J 

1 

< 

0 
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H) 0 autor esclarece o significado de algumas das palavras que utiliza, mas nao explica 
o significado de regatao, a lvarenga, morcegar, bamburrado, brabo e catraia. 

• Qual dessas palavras significa uvendedor que usa barco para percorrer uma regiao"? 

a Considerando que bamburrar significa, originalmente, "fazer fortuna repentina no 
garimpo", explique a frase "Aqui , BK e so pra quem ta bamburrado.". 

: Duas das palavras referidas acima significam "canoa, pequena embarcagao". Quais sao elas? 

• Considerando as respostas aos dois itens anteriores, explique o que o falante quis dizer 
com "Brabo aqui vai de ca t ra ia ! " . 

h) Nesse texto, o autor emprega varias palavras e express5es proprias de uma deter-
minada variedade da lingua portuguesa. Esses elementos lingufsticos sao exemplos de 
variagao historica, situacional, geografica ou socioculturai? Justifique. 
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4. (UFG-GO) Leia o texto abaixo: 

Uma mensagem 
comum em fotologs... 

Oiieee... tdbemmm galera!?! espero qsim... 
essa fodn eh um pokito antigs, mas como eu 
xonei nelaaa to postandu... pra qm naum co-
nhece, esse eh meu cafofo, moh lindu, fla se-
riu!! Ahuahuaha. Essa semana foi xuper can-
sativa, altas provas e talz... nd + a declarar... 
huhu... 

Lunch entre amigonasss, tarde sussa... 
=) dps preciso de ajuda nakele post special 
das p.i's*. dessa semana gnt!! Hauhauha... 
Aguardem!! grd bjooo... 

Folha de S.Paulo, Sao Paulo, 
24 abr. 2005. p. C6. 

v 

: p.i 's: piadas internas 

Pode-se dizer; a respeito da constituicao textual em " U m a mensagem comum em foto
logs" que se trata de: 

a ) um tipo discursivo cuja estruturagao recruta elementos de textos mais formais, como 
se ve na afirmagao "nd + a declarar" . 

b) formas linguisticas que atestam a velocidade das mudangas sofridas pela lingua es-
crita padrao, como no caso do diminutivo " fot in" . 

i i i t e c ) um vocabulario res-
trito aos jovens, cuja 
composigao remete a 
um unico campo se-
mantico, como em "ga
lera" , "amigonasss" e 
"gnt" . 

tampo semasitfco 
E todo conjunto constituido por palavras ou expressoes que, em fun-

cao do contexto, tem em comum o mesmo significado geral. Exemplos: 
"morrer", "bater as botas", "falecer", " f indar", "descansar", "vesti r o 
paleto de madeira" e "encontrar-se com Deus"fazem parte do mesmo 
campo semantico. 

d) sequencias de oragoes sem valor referencial,como se pode observar em expressoes do 
tipo "xonei nelaaa to postandu.. ." 

e ) um padrao de organizagao segundo normas da lingua falada e recursos da escrita, 
como a segmentagao das palavras em "moh lindu, f la se r iu ! ! " . 
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Leia esta tira, de Luis Fernando Verissimo: 

C/b ayenmras dafamilia Brasil Porto Alegre: L&PM, 1993. parte 2, p. 29.) 

f. A tira cria humor a partir de uma situacao que retrata as novas formas de relacionamento amoroso e familiar 
nos tempos de hoje. Que novidade existe no comunicado que a filha faz a famflia? 

Z. A fala da moca provoca uma reacao no namorado. O que ele faz e fala como reacao ao que ela disse? 

3. Compare as falas do rapaz e do pai da moca ao se cumprimentarem. A fala do pai surpreende e causa humor. 

a) 0 que e esperado que o pai da moca dissesse nesse momento? 
b) Considerando que o namorado da filha vai morar com a famflia e que o apelido dele e Boca, que sentido 

tem a fala do pai da moca nessa situacao? 

HmceituaiiHi np>.. 

Na situacao retratada pela tira, as pessoas se comunicam e interagem entre si, ou seja, o que uma pessoa 
diz acaba provocando uma reacao na outra pessoa, e vice-versa. O trocadilho que o pai faz e responsavel pelo 
humor da tira. Contrapondo Boca a bolso, o pai da a entender que vai ter de arcar com as despesas de mais uma 
boca, a do genro. 

Entre a filha e o pai, ou entre o sogro e o genro, houve comunicacao, pois, alem de as pessoas se com-
preenderem, elas tambem interagem, ou seja, o que uma pessoa diz interfere no comportamento da outra. 

Assim: 
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V 

A comunicacao ocorre quando interagimos com outras pessoas utilizando linguagem. 

Para se comunicar, as personagens da tira nao util izam apenas a linguagem verbal, isto e, as palavras. Elas 
tambem gesticulam, se movimentam, fazem expressoes corporais e faciais. Tudo isso — palavras, gestos, movi -
mentos, expressoes corporais e faciais — e linguagem. 

. . . _ . , — ; . . 

Linguagem e um processo com'unicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. 

dliar 

mor. 

.tido 

(Maximo. Hipotesis. Madri: PPC,-199 

A16m da linguagem verbal, cuja unida-
de basica e a palavra (falada ou escrita), exis-
tem tambem as linguagens nao verbais, 
como a musica, a danca, a mimica, a pintura, 
a fotografia, a escultura, etc., que possuem 
outros tipos de unidade — o gesto, o movi-
mento, a imagem, etc. Ha, ainda, as lingua
gens mistas, como as histdrias em quadrinho, 
o cinema, o teatro e os programas'de TV, que 
podem reunir diferentes linguagens, como o 
desenho, a palavra, o figurino, a musica, o 
cenario, etc. 

Veja como o cartunista espanhol Maximo, explorando a 
linguagem nao verbal, sugere a paz (representada pela 
pomba) entre israelenses (representados pela estre-
la-de-davi) e os muculmanos (representados pela lua 
minguante). 

Mais recentemente, com o aparecimento da informatica, surgiu tambem a l inguagem digital , que, valen-
do-se da combinagao de mimeros, permite armazenar e transmitir informacoes em meios eletronicos. 

Na tira lida, os participantes se inter-relacionam e interagem por meio da linguagem. A filha, ao apresentar 
o namorado, provoca nele a reacao de se apressar em estender o braco e dizer seu apelido. Diante da fala do 
rapaz, o pai da moca tambem estelicle d braco e, ironicamente, responde: "Prazer. Bolso". Assim, pode-se dizer 
que a comunicagao nascida da interacao entre essas pessoas foi construfda solidariamente por elas, que sao 
interlocutores no processo comunicativo. 

Interlocutores sao as pessoas que participam do processo de interagao por meio da linguagem. 

Aquele que produz a linguagem — aquele que fala, que pinta, que compoe uma musica, que danca — e 
chamado de locutor, e aquele que recebe a linguagem e chamado de locutaYio. No processo de comunicacao e 
interagao, ambos sao interlocutores. 

ssoa 
pelo 
uma 

om-

Na tira lida, as pessoas se comunicaram fazendo uso da lingua portuguesa. A lingua portuguesa e u m cddi-
go verbal. Cddigo e uma convencao, estabelecida por u m grupo de pessoas ou por toda a comunidade, que per
mite a construcao e a transmissao de mensagens. Alem da palavra, oral e escrita, tambem sao codigos os sinais 
de transito, os simbolos, o cddigo Morse, as buzinas dos automoveis, etc. 

Codigo e um conjunto de sinais convenciohados socialmente para a construcao e a 
transmissao de mensagens. 
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Os cddigos sao muito utilizados quando ha necessidade de informal' e comunicar com rapidez. Por essa 
razao, e comum haver cddigos na rua, no transito, em rodoviarias, aeroportos, shopping centers, etc. Em guias de 
viagem, por exemplo, u m conjunto de simbolos compde u m cddigo que agOiza a apresentacao das cidades, de 
hotels, restaurantes e atracdes turisticas. 

I C I O S : i 

7. Leia os textos a seguir e indique o tipo de linguagem utilizado em cada um deles: verbal, nao verbal ou mista. 

a) b) 

RF1 | 

2. Leia este cartum, de Quino: 

' _ 

INSULTA EN 
ESPANOL _ ENGLISH 

BELE lD iQT • 
l/'AUFDEUTSCH 

" D 51 
INSULTA IN 

ITALIANO 

1 " H i 
H INSULTA-SE 

f O ON 
INSULTE EN 
FRANCES 

(Bien, gracias. Y'usted?. Barcelona: Lumen, 1985. p. 42.) 

O cartum satiriza o habito de alguns caminhoneiros de colocar mensagens na 
parte traseira do carninhao. 
a) Que tipo de ameaga o motorista do caminhao faz aos outros rnotoristas? 
b) Em que linguas a mensagem e escrita? 
c) Logo, deduza: Quem sao os interlocutores que o motorista do caminhao tern 

em vista? 
d) Onde reside o humor do cartum? 

© que e c s a r t u m ? 

' Cartum e uma especie 
de desenho humoristico ou 
anedota grafica cujo objetivo 
e divertir o leitor e quase 
sempre fazer uma crftica a um 
tema da realidade. 



\ 

i r e s s a 

ias de 
es, de A lingua portuguesa e o cddigo mais utilizado por nds, 

brasileiros, nas situacoes de comunicacao e interacao social. Por 
isso, quanto maior o dominio que temos da lingua, maiores sao 
as possibilidades de nos comunicarmos com eficiencia. 

Dominar bem uma lingua nao significa apenas conhecer 
seu vocabulario; e preciso tambem ter dominio de suas leis com-
binatdrias. Nos podemos, por exemplo, conhecer o sentido de 
cada uma das palavras deste enunciado: 

Aurr.entc's'egi i.oyc;proxima qasolina. 

r i " ' • i i '•HJHliiHiB.Hiim I 

O que e ssgrso Smgiiisfrko? 
Talvez voce ja tenha ouvido a expres-

sao signo linguistico, criada pelo linguista 
frances Ferdinand Saussure. Signo e um sinal. ... 
convencional, e uma unidade de um tipo de 
linguagem ou sistema de comunicacao. 

, Assim, osigno linguistico nada mais e do que 
a palavra, unidade basica da linguagem ver
bal. No codigo de transito, o sinal vermelho e 

. um signo. ' 

Porem ele nada significa para nds, porque nao foram respeitadas as leis de combinacao das palavras. 
Observe como o enunciado ganha sentido, se combinarmos as palavras desta forma: 

•Gasolina:tem novo aumentti na proxlma seauncla-'feira.'':'-.' 

Assim: 

p. 42.) 

cie 
ou 
ivo 
jse 
jm 

Lingua e um codigo formado por signos (palavras) e leis corribinatorias por meio do 
qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. 

A lingua pertence a todos os membros de uma comunidade; por isso faz parte do patrimonio social e cul
tural de cada coletividade. Como ela e u m cddigo aceito por convencao, u m unico individuo, isoladamente, nao 
6 capaz de cria-la ou modifica-la. A fala e a escrita, entretanto, sao usos individuals da lingua. Ainda assim, nao 

^deixam de ser sociais, pois, sempre que falamos e escrevemos, levamos em conta quem e o interlocutor e qual e 
a situacao em que estamos nos comunicando. 

Nem a lingua nem a fala sao imutaveis. A lingua evolui, transformando-se historicamente. Por exemplo, 
algumas palavras perdem ou ganham fonemas (sons); outras deixam de ser utilizadas; novas palavras surgem, de 
acordo com as necessidades, entre elas os emprestimos de outras linguas com as quais a comunidade mantem 
contato. A fala tambem se modifica, conforme a histdria pessoal de cada individuo, com sua formacao escolar e 
cultural, com as influencias que recebe do grupo social a que pertence, com suas inten5des, etc. 

A lingua portuguesa, como as demais linguas neolatinas, originou-se do lat im vulgar e surgiu em meados 
do seculo XII , ainda como galego-portugues. Durante a expansao maritima, no seculo XV, foi levada pelos Por
tugueses a outros continentes. Hoje e falada por cerca de 200 milhoes de habitantes em Portugal, Brasil, 
Mozambique, Angola, Cabo Verde, Macau, Sao Tome e Principe, Guine-Bissau e Timor Leste. 

As variedades linguisticas 
Cada u m de nds comeca a aprender a lingua 

em casa, em contato com a familia e com as pessoas 
que nos cercam. Aos poucos vamos treinando nosso 
aparelho fonador (os labios, a lingua, os dentes, os 
maxilares, as cordas vocais) para produzir sons, que 
se transformam em palavras, em frases e em textos 
inteiros. E vamos nos apropriando do vocabulario e 
das leis combinatdrias da lingua, ate nos tornarmos 
bons usuarios dela, seja para falar ou ouvir, seja 
para escrever ou ler. 

Em contato com outras pessoas, na rua, na 
escola, no trabalho, observamos que nem todos falam 

Onde se fa (a meSher 
o p©6-fugye5 no BrasiS? 

Voce ja deve ter ouvido esse tipo de pergunta. E tam
bem respostas como "no Maranhao", "no Rio de Janeiro", "no 
Rio Grande do Sul", justificadas por motivos historicos, so
ciais, culturais. Porem, de acordo com a visao moderns de lin
gua, nao existe um modelo linguistico que deva ser seguido, 
nem mesmo o portugues lusitano. ' 

Todas as variedades linguisticas regionais sao perfeita-
mente adequadas a realidade onde surgiram. Em certos con-
textos, alias, o uso de outra variedade, mesmo que seja a lin
gua padrao, e que pode soar estranho e ate nao cumprir sua 
funcao essencialde comunicar. 



como nos. Isso ocorre por diferentes razoes: porque a pessoa vem de outra regiao; por ser mais velha ou mais 
jovem; por possuir menor ou maior grau de escolaridade; por pertencer a grupo ou classe social diferente. Essas 
diferencas no uso da lingua constituem as variedades linguisticas. 

Variedades linguisticas sao as variacoes 
que uma lingua apresenta, de acordo com as 
condiq:6es sociais, culturais, regionais e historicas 
em que e utilizada. 

Entre as variedades da lingua, existe uma que 
tern maior prestigio: a variedade padrao. Tambem 
conhecida como lingua padrao e norma culta, essa 
variedade e utilizada na maior parte dos livros, jor-
nais e revistas, em alguns programas de televisao, 
nos livros cientificos e didaticos, e e ensinada na 
escola. As demais variedades linguisticas — como a 
regional, a gi'ria, o jargao de grupos ou profissoes (a linguagem dos policiais, dos jogadores de futebol, dos meta-
leiros, dos surfistas, etc.) — sao chamadas genericamente de variedades nao padrao. 

escola: 
Alguma vez voce ja se sentiu inferiorizado pelo modo 

como fala? Se sim, saiba que esse sentimento e normal. Isso 
geralmente ocorre quando nosso interlocutor e uma pessoa 
mais instrufda do que nos e, por isso, tern maior dominio da 
variedade padrao. 

A escola, ao assumir o compromisso de ensinar a varie
dade padrao, nao tern em vista eliminar a lingua que o aluno 
traz de casa, mas prepara-lo para se comunicar com segu-
ranga e competencia, independentemente de sua origem 
social. 

Variedade padrao, lingua padrao ou norma culta e a variedade linguistica de maior prestigio social. 
Variedades nao padrao ou lingua nao padrao sao todas as variedades linguisticas diferentes da padrao. 

Apesar de haver muitos preconceitos sociais em relacao a variedades nao padrao, todas elas sao validas e tern 
valor nos grupos ou nas comunidades em que sao usadas. Contudo, em situacoes sociais que exigem maior formali-
dade — por exemplo, uma entrevista para obter emprego, u m requerimento, uma carta dirigida a u m jornal ou uma 
revista, uma exposicao piiblica, uma redacao num concurso publico —, a variedade linguistica exigida quase sempre 
e a padrao. Por isso e importante domina-la bem. 

Ha dois tipos basicos de variacao linguistica: os dialetos e os 
registros. Os dialetos sao variedades originadas das diferencas de 
regiao ou territdrio, de idade, de sexo, de classes ou grupos sociais e 
da propria evolucao histdrica da lingua. Nos poemas medievais, 
que voce ira estudar a partir da pagina 86, temos exemplos de va
riacao histdrica. Ja no texto ao lado, escrito pelo poeta Xanana 
Gusfnao, do Timor Leste (Oceania), temos u m exemplo de variacao 
territorial, ja que o poema, apesar de escrito em lingua portuguesa, 
apresenta tambem vocabulos do tetum, lingua nativa. 

bua: grao de areca (para mascar). 
hakfolik: pano atado a cintura para tapar as 

partes pudendas. 
hamulak: prece, oracao. 
lul ik: sagrado. 
maius: folha de betel, uma planta trepadeira 

(para mascar). 
manuatert: figado de gala (o galo de combate e 

um animal de grande estimacao). E simbolo 
de coragem e de sua luta. 

ta is : pano com que o timorense se veste, 
enrolando-o como se fosse uma saia. 

tuaka: aguardente local. 

Pisaste um dia a terra descalca 
do "bua" e do "malus", 
paraste um dia a sombra da casa alta 
estranhando o "tuaka" 
e reparaste no seu dono 
cobrindo com a nudez do seu "hakfolik" 
a campa dos antepassados. 

Miraste o seu suor tdrrido 
lavando as faces do seu rosto sujo; 
ouviste ainda o seu "hamulak" 
entoando em "tais" do seu "lulik" 
e respeitassem o "manuaten" 

(Revista do Centro de Estudos Portugueses, 
Sao Paulo, Universidade de Sao Paulo, n. 1, 
p. 43-4, 1998. Glossario de Nery Nice j 
Biancalana Reiner.) 
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e. Essas 
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modo 
il. Isso 
jessoa 
nio da 

varie-
aluno 
segu-

irigem 

3 meta-

lai. 
idrao. 

s e tern 
ormali-
du uma 
sempre 

ta 

folik" 

igueses, 
lb; n. 1, 
y Nice 

Tratando da chegada do colonizador ao Timor Leste e do choque de culturas advindo da colonizacao, o 
autor cria o poema com uma variacao de lingua portuguesa que so e possivel e so faz sentido em seu pais. 

As variaqoes de registro ocorrem de acordo com o grau de formalismo existente na situacao; com o modo de 
expressdo, isto e, se se trata de u m registro oral ou escrito; com a sintonia entre os interlocutores, que envolve 
aspectos como graus de cortesia, deferencia, tecnicidade (dominio de u m vocabulario especifico de algum setor 
cientffico, por exemplo), etc. 

Observe as diferencas que geralmente existem entre as modalidades falada e escrita da lingua; 

1 Palo I E sc r i t a / 

f 1 nao planejada f . 1. planejada. -. ' 1 

2 fragmentana |" 2. nao fragmentana 

f . 3. incornpletd . j • ' . 3. completa 
t- 4. pouco elaborada 1 4. elaborada .- • : 

|"..v- 5.'-predominancia de.frases curias, . 
| simples ou coprdenadas, 

I : 5. predominancia de frases complexas, 
j '.. •' ; com subordinacao abundante . .'. 

1 • 6. pouco uso de passivas.; i . 6. emprego frequente de passivas 

(Ingedore G. Villaca Koch. A inter-acdo pela linguagem: 
3. ed. Sao Paulo: Contexto, 1997. p. 68.) 

• i r i a 

A giria e uma das variedades que uma lingua pode apresentar. Quase sempre e criada por u m grupo social, 
como o dos fas de rap, de funk, de heavy metal, o dos surfistas, dos skatistas, dos grafiteiros, dos bikers, etc. 
Quando restrita a uma profissao, a giria e chamada de jargao. E o caso do jargao dos jornalistas, dos medicos, dos 
dentistas e outras profissoes. 

. dos grafiteiros a t a C a Uegalmente 

.trabalho 
„>, schoo 

1 ta 

rafiteiros antigos 
^ a w a d e g r a t i t e - r o 

J X i r o de d m a para b 

pintado por 

° dos jornalistas 

wmmm 
• dos funkeiros 

cao: mentira, calote 

de-cenmon.as dos bailes funk 

• dos surfistas 
de sauda^iQ ; • 

que o surtista tica ae: forma oe s n u u o y y 
back side: manobra em 
costas para a onda 

inas de praia -

de 

i a onda 
beate: meninas de praia que eStao. sempre 

interesse UCOLC. Miv. 
com surfistas p o r . , — 

. — s u r f i s t a expenente, casca grossa 
que nao 

teme ondas grandes 
flat: mar sem ondas; pran icha lisa 

(Fonte: Karin Fus, >das as tribos. Sao Paulo: Panda, 2001.) 
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7. Leia o trecho de uma carta de amor escrita pelo poeta Olavo Bilac: 

Excelentissima Senhora. Creio que esta carta nao podera absolutamente surpreende-la. Deve ser esperada. 
V P.orque V. Excia. compreendeu com certeza que, depois de tanta suplica desprezada sem piedade, eu nao podia con-
| tinuara sofrer o seu desprezo.Dizem que V. Excia. me ama. Dizem, porque da boca de.V. Excia. nunca me fo'i dado 

ouvir essa declaracao. Como, porem, se compreende que, amando-me V. Excia., nunca'tivesse para mimamenor 
palavra afetuosa, o mais insigmficante carinho, o mais simples olhar comovido? Inumeras vezes Ihe pedi humilde-
mente uma palavra de consolo. Nunca a obtive, porque V. Excia. ou ficava calada ou me respondia com uma iroma 
cruel. Nao posso compreende-la: perdi toda a esperapca de ser amado. Separemo-nos [,:.:] 

a) Caracterize a variedade linguistica e o grau de formalismo empregados pelo autor do texto. 

b) Olavo Bilac viveu no final do seculo XIX e inicio do seculo XX. 0 texto e um bom exemplo de como as declaracoes 
amorosas eram feitas na epoca, nesse tipo de variedade linguistica. Colocando-se no lugar do poeta, reescreva o 
texto, mantendo o conteudo mas empregando uma variedade linguistica que seria comum entre dois jovens nos 
dias de hoje. Ao concluir o texto, leia-o para a classe. 

2. O texto que segue registra algumas girias utilizadas por grupos ligados ao rap ou ao movimento hip hop em geral. 
Leia-o: 

U K 
rio ties mano 

M a n o nao va; c > ; _ ^ ) r . 
. M a n o nao onga a i<± j • -

-,•-•,0 I P b e b e - L p p 
^ a n o n a d ^ c a torna urn c. 

Mano: . - iao-passes, ua u m 
'•• V. o n~o - M m e " i a n g a - = \ \ a n o . . i ^ . - . • . 

.ajjc MM: 
A: 

- : M a n o : i u i n c a : t a - a p a i K p ^ : ^ ^ ^ 

• ' ^ e c L i m a l a casa cai. 
'""l0~%6 aVnantcressanU'. 

Mano nc-o v a > . P ^ n r o a l e m •• 
0V\and.nap 
"ManoMac" 

: M 

erti'nc nor 

, j M o ; e : g e n t £ v e 
E para i lna l iza j 'MSa i 

ax p 
n i n a 

CVRiO: 



Leia o boxe lateral e, a seguir, junte-se a um 
ou mais colegas e desenvolvam uma destas 
propostas: 

a) Se voces conhecem a linguagem "dos 
mano", deem continuidade ao dicionario 
ou atualizem algumas das gi'rias apon-
tadas. 

b) Se conhecem a linguagem usada por ou-
tros grupos ligados a um tipo de musica— 
metaleiros, pagodeiros, funkeiros, etc. —, 
criem um "dicionario" com as gi'rias usadas 
por esse grupo. 

Depois de concluido o "dicionario", leiam-no 
para a classe. 

DiaSetq social e MsntMsde qrupae 
Voce ja deve ter notado que certos grupos sociais fazem 

questao de utilizar uma l inguagem propria. O : linguista. Luiz 
Carlos Travaglia explica por. que: 

Os dialetos sociais exercem na sociedade um papel de iden'ti-
ficagao'grupal, isto e, o grupo-ganha identidade pela linguagem. Isso 

J , . com frequencia tern implicagoes politicas, quando os grupos querem 
seopor e marcar a participagao e integragao das pessoas "nas lutas, 
ideais, reivindicagoes, etc. do grupo. Quando a diferenca de uma 
variedade social e^nuito grande em relai;ao aŝ  demais, o dialeto 
social . pode servir como meio.de ocultamento, que'.perrnite aos 

':membros do grupose co'rnunicarerri livrefnente serin 'softer com qual-: 
quer tipo de atitude ou agao de outros segmentos sociais. 

{Gramdtica e interacao — Uma propostdp'ara o ensino de 
gramdtica'nol°e no 2?graus. Sao Paulo: Cortez, 1996. p. 45.) 

Leia este amincio: 

?:;.Erp p r i m s i r o lugar j a e s t a mais do que r.a hora 

.;de uo tarura e - m a i l . M a o e x i s t e nada maiis.ontigo-; I' 

.- que mandar uma c a r t a . Mas, Mamos l a : e s t o u 

p r a c i s a n d o de um upgrade no meu h o m e - o f f i c e . 

Por i s s o , nes te Natal eu quero um 02 Gradiente . 

T a l ^ e z uma p e s s o a que nem w e b s i t e tern nco 

s a i b c o que e i s s o . 02 e DUO, TU, CD, MP3, 

Ftl , i n t e r n e t e computador ao mesmo tempo. No 

; u e r d o d e o senhor d e u i a me a g r a d e c e r . I m a g i n e : , 

: se eu t i u e s s e pedido tudo i s s o seporodo, opeso 

7. O anuncio tem por finalidade, evidentemente, 
vender u m determinado tipo de produto e, para 
isso, lanija mao de u m conjunto de estrategias. 
Responda: 

a) O anuncio apresenta uma estrutura semelhante 
a de u m tipo de texto muito usado em corres-
pondencias. Qual e esse tipo de texto? 

b) Quern, supostamente, e o autor desse texto: 
crianca, adolescente ou adulto? Por que? 

c) Sabendo-se que o anuncio foi publicado no 
mes de dezembro e levando-se em conta o des-
tinatario da carta, quem supostamente sao os 
interlocutores do anuncio? 

d) Na sua opiniao, as estrategias utilizadas pelo 
anunciante sao eficientes para que o anuncio 
atinja seu objetivo? Por que? 

qo ;i s a r i a no seu s a c o . T k s , — . 

(Ms/a, 18/12/2002.) 

2. A sintonia da linguagem do texto revela algumas informacoes sobre as caracteristicas do autor. 

a) Qual o significado dos seguintes sinais, palavras e expressoes? 

:) e-ma/7 . upgrade .home-office website MP3 tks 

b) O que o dominio dessas palavras e expressoes revela sobre o autor do texto? 

3. Conclua: Qual a importancia da variedade linguistica escolhida na construcao do anuncio, tendo em vista a 
finalidade deste? 

http://meio.de
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0 que voce deve ra saber ao 
f inal deste eszudo. 

1. 0 que sao l i n g i i a g e m 

e l i n g u a . 

• Qua) e a d i ferenca entre 
l i nguagem e l i ngua . 

• 0 que e signo 

l inguist ico. 

2. 0 que sao va r i acao 
l i n g u i s t i c a e n o r m a . 

• O que e preconceito 
l inguist ico. 

• Oue fa to re sde teTminam 

a variacao l ingu is t ica. 

O trabalho realizado ao longo deste 
capitulo favorece o desenvolvimento 
das competencias de area 1 e 8 e das 
habilidades H1, H3, H4, H25, H26 e H27. 
Para identifica-las, consultar, no Guia de 
recursos, a matriz do Enem 2009. 

Lmeuaeern 
£3 - £ 2 

l i n g u a 
» Observe a propaganda para responder as questoes de 1 a 3. 

=0 
X ipoca. Sao Paulo Clobo, n. 246. 3 fev. 2003. 

Nao fique perdido no mundo dos numeros. 
Assine o Valor-. 0800 701 8888 e ganhe o conteudo 

do Valor Online. 

1. A imagem acima combina dois eiementos aparentemente incompati-
veis. Ouais sao esses eiementos? Por que sao incompativeis? 

2. O texto apresentado sob a imagem sugere uma explicacao possivel para 
a estranha combinacao de eiementos. Qua! e ela? 

3- A peca publicitam dialoga com um interlocutor especifico. Quern e ele? 

Tome o termo irrterlocutor designa cada um dos participantes de 
not a umdialogo. 

Como todo texto se dirige a um leitor em quem o autor pensa 
no momento de escrever, dizemos que os leitores a quern um 
texto se dirige sao os mterlocutores desse texto. 

a) Que e i emento s do t e x t o m a r c a m 0 d i a l ogo com esse le i to r ? 

b] De que i n f o rmacoe s o l e i t o r dever i a d i spor pa ra ser capaz de ler essa 
p r o p a g a n d a e chegar a conc lusao de que a a s s i na tu ra do j o m a l Ihe 
poder i a ser ut i l ? 

e:c : r Ti|:ec:ncc, inceressa-

•. !ir?en:ac J-rs d o m t i r c a d o 
nc«xto eo rnc r r . i c o e p o d r 

esen:e inronviacoessobr-:: 

aiemer.cos c u e c o n s t r o e r n 0 

! rrr acompanhra* 2 dia ac:a ia accn 3rn:a 
pceirc. Ess* leJcer iz'&i.czr^z e iif.ci'i *r-.r» 

conbicer 1 imporrar . c ia de assinar .im j c m 
conomia de mode esdacec-fco.-. 
Essas i n f o r m a c o e s estac r e p r e s e n t a d a i 

Lincio, c on s c i t u i ndo sua l i n guagem. 

Observe t a m b e m q u e 0 a n u n c i c . a i e m de usar a linguagem v e rba l e a nao 

rpal (a imagsm da floresta, neste caso), fez mencjio a linguagem macemacica 
resentada pelos numeros, tornando-a elemenro importance na conscru^ao 
^encido do cexto. 

n e A linguagem e uma atividade humana e e sempra utilizada em 
^ a situacoes de interlocucao. Pressupoe, portanto, a existencia de 

interlocutores. Por meio da linguagem etaboramos representacoes 
acerca do mundo em que vivemos, orgarrizamos e damos forma as 
nossas experiencias. Nas representacoes que constroi, a linguagem 

. traz marcas de aspectos historicos, sociais e ideologicos de uma 
determinada cultura. 

^ Sao exemplos dediferenr.es linguagens utilizadas pelo ser Irumano as linguas 
Jportugues, alemao, italiano, holandes, guarani, etc.), a pintura, a musica, a danc.a, 
=bs logotipos, os quadrinhos, os sistemas gestuais, encre outros exemplos. 

Tome Lingua e um sistema de representacao socialmente construido, 
nota constituido por signos Hnguisticos. 

-llncus-ri:-

:orno " l i n g u t - g e r T a r ^ m a 1 

nao passa de u m sis'iema de 
ccmunicacac entre os mern -
bros de u m a espeae. Embora 
sofist icado, t a l s i s tema nao 
chega a const i tu i r l i nguagem 
no sentido aqui defmido. 

k A comunicaijao entre as formigas 
ocorre frequen torn erne para 
direcionar os membros de uma 
mesma comunJdade a L I D . ' fmre 
de alimento. 

ISigno linguistico 
As linguagens utilizadas pelos seres humanos pressupdem conhecimento, 

-por parte de seus usuarios,do valor simbolico dos seus signos. A cor verde nos 
isinais de transito, por exemplo, tern um valor simbolico que os habicanr.es das 
cidades devem conhecer: significa aucorizacao para prosseguir. Se nao houvesse 
acordo com relacao a esse valor, ou seja. se naci fosse possivel aos usuarios de 
•Lima mesma linguagem idennficar aquilo a que dererminado signo faz referenda, 
qualquer interacao por meio da acividade da linguagem ficaria prejudicada, pois 
nao haveria comunicacao possivel. 

Tome 
n o t a 

O signo linguislico e uma unidad.? de significacao que possui 
dupla face: 

1) 0 significante {o suporte para uirra ideia, isto e, a sequencia 
de sons que se combinam para formar palavras); 

2) o significado (a propria ideia ou conteudo intelectual). 

Signo linguistico 

Significante Suporte 

Significado Conceito 

Observe: 
A d u p l a face do signo l inguis t ico 

SIGNIFICANT £Rt± SIGNIFICADO 

C6.0 ( p a r t u g u e s ) — 

Dog (ingles) _^ 

C/i/en (franees 

Cane ( i ta l iano^ 

http://dediferenr.es
http://habicanr.es


» As questoes de i a 4 referem-se a propaganda abaix 

par:- .vim's 

A tpoca. Sao Paulo: Globo, 
n. 254, 31 mar. 2003. 

Com o abrigo Bezerra de Menezes, a rua deixou de ser a casa de 
centenas de idosos. 

Hoje. o que a gente precisa * da sua ajuda para continuar dando 
dignidade a centenas de velhinhos que vivem no Bezerra de Menezes. 

Lembre-se 

Pressuposto e algo que 
se supoe a n t e d padamen-

te. No caso, a imagem de 

le i tor com que os redato-

res do tex to p u b l i c i t a r i o 

t r aba lha ram. 

1. O que esta representado no lado esquerdo da imagem? 

2. Esse anuncio procura produzir u m efeito de estranhamento no leitor. 
Explique como se da esse efeito. 

• Com que objetivo se procura produzir esse efeito? 

3. O texto verbal apresentado abaixo da imagem e fundamental para fazer 
o leitor relacionar a imagem com o objetivo da peca publicftaria. De que 
modo se estabelece a relacao entre o texto verbal, a imagem e o objetivo 
do anuncio? 

4. O anuncio constroi u m dialogo com um certo interlocutor. Que eiemen
tos do texto marcam o dialogo? 

a) Qual e o objetivo desse dialogo? 

b) Que pressuposicdes o anuncio faz sobre o interlocutor? 

i j f e Leia atentamente a i i ra abaixo. 

: NIQUEL NAUSEA Fernando Gonsales 

A GONSALES. Ternando. Niquel Nausea: com mil 
demoniosM Sao Paulo; Devir, 2002. p. 32. 

1. O que leva a mulher a observar que o papagaio "fala tudo errado"? 

' 2. A que conclusao se espera que o leitor chegue, ao ler o segundo quadri-
nho, so.bre o motivo que leva o papagaio a falar como fala? 

3. O que a observa^ao da mulher sugere a respeito da maneira como as 
pessoas costumam avaliar diferentes maneiras de falar? 

Como falante do portugues, voce ja deve ter percebido s i tuates em que a 
nguae usada de forma bastante diferente daquela que voce se habicuou a ouvir 

fobs meios de comunica^ao ou em outros espacos de corwivencia. Essa diferen
ca pode mamfestar-se no vocabulario utilizado, na pronuncia. na escrutura de 
^palavras e de frases. 

A variacao linguistica e natural e decorre do fato de que as linguas sao 
remas dinamicos e extremamente sensiveis a fatores como a regiao geo-
afica, o sexo, a idade, a classe social dos falantes e o grau de formalidade 

j-.do contexto. 

: Tome" 
1 n o t a 

Variedade linguistica e cada um dos sistemas em que uma 
lingua se diversifica, em fun^ao das pbssibifidadesde variacao de 
seus eiementos (vocabuiario.ptonunda, morfblogiavsintaxe). 

Norma culta ou padrao e a denominacao dada a variedade 
linguistica dos membros da classe social de maior prestigio dentro 
dc uma comunidade. 

Em bora essa variacao seja natural, os falantes de uma comunidade linguistica 
tern, em geral, a expectativa de que todas as pessoas fatem de uma mesma ma
neira. Essa expectativa, socialmente definida e difundida, pressupoe uma forma 
"correta" de uso da lingua, o que impltca a existencia de formas "erradas". Esta 
e a base do preconceito linguistico. 

Tome Preconceito linguistico e o julgamento negativo que e feito dos 
n o t a falantes em funcao da variedade linguistica que uhlizam. 

Variedades lingutsticas 

Norma culta ou padrao 

Variedades regionais *','. 

I : Variedades socials 1 
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