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Introducio
Na questio da mudanga lingaistica em progresso,ou

segundo outros - "em curso", talvez esteja uma	 das
mais significativas contribuigaes da sociolingaistica
laboviana ao pensamento linghistico contemporaneo. De
fato, argumentando severamente contra os pressupostos
bloomfieldianos (1933) sobre a regularidade da mudanga
fonol6gica e, em particular, sobre a impossibilidadede
se observar seu processo em progresso, Labov tem repe-
tidamente evidenciado 0 oposto: de um lado, a insus-
tentagao da concepgao neo-gramAtica com o advento da
perspectiva lexicaldifusionista (Labov,1981) 1 ; de	 ou-
tro, a quantificagao da prOpria mudanga em 	 "transito"
(Labov, Yaeger and Steiner, 1972).

Na investigagao da variagao e da mudanga lingdis-
ticas, o modelo multi-variacional proposto por Labov
(1966, 1972a e, mais recentemente, 1983), tetirica
metodologicamente preve a interagao entre fatores con-
dicionadores de natureza lingtistica e nao-lingdistica.
Procede-se assim a um elencamento altamente detalhado
de todos os possiveis contextos favoräveis e/ou	 ini-
bidores ao emprego de determinadas variantes. 0 encai-
xamento sociolingdistico da varifivel estudada, ao	 la-
do da avaliagao de suas variantes pelos informantes da
comunidade, permite, por sua vez, escalonar as vari&-
veis em: indicadores, esterecitipos e marcadores 2 . Des-
tes, os Ultimos, ao cruzarem "preferencias" sticio-eco-
namicas e, por extensio, sOcio-estilisticas, predizem
a possibilidade (ou nao) de alguma das variantes estar
em processo de transigao e/ou implementagao dentro da
comunidade, ou seja, em uma situagao de mudanga.

Conforme atestado pela literatura, nem todos os
marcadores, entretanto, projetam mudanga. Ao estu-
dar a estratificagEo social do ingles falado na	 ci-
dade de Nova Iorque, Labov (1966, 1972a)	 demonstrou
que, enquanto o marcador (r)	 revela	 mudanga
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em progresso, a varievel (ing) se mantem estävel	 na
comunidade he anos, nao apresentando, como a primeira,
trago algum de hiper-corregao pela classe media-baixa.

Os avangos teOricos e metodolOgicos da sociolin-
gOistica laboviana na questa° da mudanga lingflistica
nao recuperam, contudo, toda a extensao do fenameno va
rievel. No mapeamento entre freqUencia percentual 	 de
ocorrencia de determinadas variantes 3 e grupo sOcio-
econamico (acoplado (ou nao) a estilo e/ou qualquer ou
tro condicionador externo, por exemplo: escolaridade)
perde-se, conforme nosso argumento, todo o detalhada-
mento dos fatores condicionadores internos. Isto e,res
salta-se nesse cruzamento a saliencia de certas varian
tes sobre as suas concorrentes, mas a hierarquia	 de
condicionadores internos ao sistema lingtistico e"per-
dida" como se, em nenhum momento, tivesse sido anali-
sada.

Neste trabalho sera° discutidas duas questOes cen
trais: em primeiro lugar, nao estaria nossa visao	 de
mudanga em progresso, via Labov, comprometida na medi-
da que se a equaciona com a saliencia sociolingUistica
de determinadas variantes? e, em segundo lugar, nao es
tariam os sub-fatores internos menos salientes enve-
redando a fala (e, por decorrencia, a lingua) por	 ca-
minhos totalmente despercebidos por seus usuarios?

Para responder a essas perguntas serao cumpridas
duas etapas. Faremos, inicialmente, um passeio	 pela
literatura sociolingtistica nacional a fim de ilustrar
a perda da hierarquia interna atraves da inobservencia
de variantes nao-salientes. Em seguida, na terceira par
to do ensaio, com base em testes de reagao subjetiva
sobre o use varievel de anefora zero em diferentes fun
gOes e configuragOes sintaticas no portugues coloquial
de Sao Paulo , demonstraremos que uma mesma variavel
pode "variar" seu grau de saliencia em relacao a 	 fun-
Oes estritamente sintaticas e, mais importante ainda,
que suas variantes estao controladas pela ideologia
da gramatica somente em seu lado "saliente", enquanto
a nao-saliencia de determinadas variantes em determi-
nadas func6es e configuracOes sintaticas lhes garante
a implementagao no sistema, longe, portanto, das "gar-
ras" das normas gramaticais.
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Da inobservincia de variantes nio-salientes

De Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, passando pe-
lo Triangulo Mineiro, at Sao Paulo 5 , o portugues co-
loquial tem sido submetido a analise pelo modelo so-
ciolingaistico quantitativo em diferentes partes 	 de
sua gramatica. Ora em sua fonologia, ora em sua morfo-
fonologia, morfossintaxe e sintaxe, seus analistas 	 o
tem cortado e recortado quanto as suas propriedades in
ternas e externas. S precisamente na inter-relagio en-
tre os recortes internos e externos que pretendemos de
monstrar a inobservancia de variantes nao-salientes.

0 levantamento de fatores externos condicionado-
res ao uso de determinadas variantes, feito no momento
da composigao e da configuragao da amostra a ser anali
sada, necessariamente leva o pesquisador-variacionisti
a medir seus efeitos. Citamos alguns exemplos locali-
zados na literatura da area: Votre (1978), ao analisar
o cancelamento de (r) e (n) finais no portugues colo-
quial do Rio de Janeiro, demonstra que a pretervagao
dos segmentos e favorecida pelo grau mais alto de 	 es-
colaridade dos falantes. 0 mesmo fator 'escolaridade'
mostrou-se atuante na analise dos verbos	 impessoais
no portugues falado de Petropolis, realizada por Gry-
ner (1977); na regularizagao do subjuntivo dos verbos
irregulares (Macedo, 1981); na analise da concordancia
nominal (Scherre, 1977) e no uso de clitico acusativo
de terceira pessoa na fala coloquial de Sao Paulo (Du-
arte, 1986), entre outros estudos. Em todas essas ana-
lises o indite mais alto de 'escolaridade' dos infor-
mantes demonstrou ser condicionador a preservagao	 da
norma gramatical.

A faixa etaria mais jovem, por outro lado, mos7
trou-se mais favoravel a preservagao da norma gramati-
cal no estudo de Callou (1979) sobre a passagem 	 de
vibrante multipla para fricativa velar; na questao 	 da
harmonizagao vocalica estudada por Bisol (1981) no Rio
Grande do Sul; na analise do fen -Omen° de desnasaliza-
cao da fala carioca (Guy, 1981) e na concordancia ver-
bal estudada por Motta (1979) na fala de Salvador,entre
outros tantos. Similarmente, e nao menos importante, a fa
la das mulheres favoreceu a manutengao da variante pa-
drao na preservagao do (n) final (Votre, 1978); na va-
riavel estudada por Callou (1979); na desnasalizacao
e na Eroniincia do (s) Os-vocalic° (Guy, 1981); na su-
pressao do (r) em final de silaba 6 de palavra(Olivei-
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ra, 1982); na analise de Gryner (1977) sobre os verbos
impessoais, e na variagao entre 'seu/teu' estudada por
Silva (1982), entre outros.

Para uma leitura mais detalhada sobre a inobser-
vancia de variantes.nao-salientes tomaremos, 	 somente
para fins de argumentagio e explicitagio, o texto	 de
Scherre (1981) sobre a variacao da regra de concordan-
cia no sintagma nominal em portugues. A leitura que fa
remos do texto de Scherre, poderia ser feita com qual-
quer um dos outros estudos acima mencionados. 	 Esco-
lhemos a analise da pluralidade do sintagma 	 nominal
por ser uma das variaveis mais investigadas na litera-
tura sociolingUistica. Esclarecemos, ainda, que 	 nossa
leitura nao 8 absolutamente critica a analise	 de
Scherre 6 , mas sim, e sobretudo, a alguns aspectos 	 do
modelo variacionista que, por se garantir e aos resul-
tados que dele desencadeiam atrav gs da	 objetividade
e da cientificidade tipicas da quantificagio, 	 permi-
te que essa mesma estatistica encubra aspectos 	 inte-
ressantissimos da variagao.

Scherre (1981) faz uma analise da regra de con-
cordancia nominal com base em uma amostra de dez in-
formantes, entre as idades de 16 a 23 anos, dos 	 quais
cinco sao homens e cinco sao mulheres. Os informantes
sao ainda sub-divididos segundo o fator externo 'esco-
laridade': seis deles constituem o grupo semi-escolari
zado (alunos do MOBRAL); tees freqUentam o curso supe-
rior, e um deles cursava, na ipoca da coleta, o Ultimo
ano do colegial. Os quatro atimos formam o grupo de-
nominado 'escolarizados'.

0 trabalho apresenta, ao todo, seis tabelas que
quantificam o condicionamento da regra por fatores in-
terns e externos. Mesmo nas tabelas em que Scherre de
talhadamente analisa o condicionamento por fatores in-
ternos, h5 uma separagao entre os resultados para cads
um dos dois grupos considerados: o escolarizado	 e o
nao-escolarizado. A tabela 1, por exemplo, quantifica
os efeitos dos processos morfolOgicos de formagao	 de
plural sobre a regra de concordancia nominal. A	 tabe-
la 2, por sua vez, apresenta os resultados do	 fator
condicionador interno 'posigao superficial dos elemen-
tos no sintagma nominal' (Ver Tableau 2, p.128). A ta-
bela seguinte (Tableau 3, p.129) dimensiona os 	 efei-
tos de natureza flexionada e flexionavel do 	 segmento
precedente.
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Tomemos a primeira tabela que apresenta eviden-
cias para o chamado 'principio da saliAncia fanica'.

Tableau 1 - Effects des processus morphologiques de la
formation du pluriel sur l'application de
la rAgle d'accord du nombre

ESCOLARIZADOS

Freq.	 Prob.

ovo/ovos
patraozinho	 21/21	 1.00

NAO-ESCOLARIZADOS

Freq.	 Prob.

30/34	 .96
100,0%

aviio/aviiies
vocal/vocals
hotel/hotAis
lencol/lencOis
facil/fAceis
canil/canis	 116/122 .85

88,3%

39/101 .49
95,1% 38,6%

mulher/mulheres 76/86 .57 37/80 .25
88,4%

casa/casas
viagem/viagens
mae/maes
mao/maos	 2705/3365 .39

46,2%

4291/7240 .29
80,4% 59,3%

rapaz/rapazes	 80/154 .18 72/140 .26
52,0% 51,9%

(Scherre,	 1981, p.126)

Esta tabela de Scherre revela resultados importan
tissimos sobre a preservacAo da norma gramatical 	 na
questao da pluralidade: ou seja, os processos morfol6-
gicos de formacao de plural encontram-se diretamente
relacionados A manutencao e/ou cancelamento do marca-
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dor (s). Assim, quanto mais saliente o processo morfo-
16gico de formagao de plural, maior sera a probabilida
de de retencgo do morfema (s). Tais resultados 	 sao,
por sua vez, mantidos emparelhados para os dois grupos
de informantes, com algumas pequenas diferengas 	 j5
apontadas pela autora e que ngo cumpre retomar aqui.

Uma interpretag go avessa dessa tabela seria recor
tar as variantes em seus contextos menos salientes, ou
seja: isolar aqueles contextos que mais massigamente
favorecem o cancelamento do segmento. Por exemplo:	 os
grupos 4 e 5 de palavras, na ordem em que se encontram
expostos na tabela acima. Estes dois grupos de 	 pala-
vras seriam em seguida cruzados com o fator mais favo-
recedor ao cancelamento da tabela seguinte: ou 	 seja,
as posigiies mais a direita, mais finais do sintagma no
minal. E assim sucessivamente. Obviamente, o 	 modelo
quantitativo utilizado nas anfilises variacionais preve
objetivamente a interaggo entre fatores e garante, ce-
teris paribus, que a forga e o peso de cada fator con-
siderado como potencial condicionador ou 	 distribui-
dor dos dados estio isentos de compromisso com os fa-
tores restantes incluidos.

Nosso argumento antecipa, porem, que os contextos
menos favorfiveis a preservaggo da norma podem 	 estar,
segundo sua pr6pria configuraggo lingflistica stricto
sensu, tao enraizados na gramatica de uso da comunida-
de que mesmo testes de percepg go e de reaggo subjetiva
nao conseguiriam ressuscitar a norma gramatical, a 	 da
lingua e nio a da fala, ja profundamente adormecida no
seio da comunidade. 2 o que demonstramos a seguir.

Da Observfincia de variantes nio-salientes

Observa-se, no portugues do Brasil, no que se re-
fere a representaggo do objeto direto co-referencial
com um sintagma nominal mencionado no discurso 	 (dora
vante objeto direto anafdrico), sensivel preferenciaEe
lo uso de sintagmas nominais lexicais, do pronome 	 le-
xical ele e de uma categoria vazia objeto em detrimen-
to do uso do clitico acusativo. Assim, uma resposta oam
pleta a questao:

(1) Ha quanto tempo voce conhece a Maria?
poderia desencadear, em principio, uma das seguintes
respostas:

(la) Eu conhego a Maria ha muitos anos.
(lb) Eu conhego ela ha muitos anos.
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(lc) Eu conhego (e) ha muitos anos.
(1d) Eu a conhego ha muitos anos.,

sendo a resposta em (1d) aquela que corresponde a	 es-
trutura cada vez menos freqUente na fala.

Um levantamento dos contextos lingdisticos 	 que
estariam atuando na escolha e uso de cada uma dessas
formas variantes aponta a relevancia da forma verbal e
da estrutura sintatica da °raga() al6m do trago (+ ani-
mado) do antecedente do objeto. 0 uso do clitico acu-
sativo fica restrito a formas verbais simples do indi-
cativo, a estruturas S(ujeito) V(erbo) 0(bjeto) e 	 ao
traco (+animado) do objeto. 0 pronome lexical e favore
cido por estruturas sintaticas complexas, com predica
tivo e objeto sentencial, associadas ao traco (+anima-
do) do objeto enquanto o tray() (-animado) 	 condiciona
fortemente o uso da categoria vazia, exemplificada 	 em
(lc).

Nosso objetivo nesta parte do presente ensaio	 6
mostrar a importancia de se observar tais condiciona-
mentos internos na analise sOcio-estilistica da varia-
vel em questao.

Dois condicionamentos sociais analisados, a esco-
laridade e a faixa etaria do falante, mostram que 	 a
categoria vazia 6 a estratagia preferida, situando-se
entre 60% e 67% do total de ocorrencias, enquanto 	 a
menos usada, o clitico acusativo, varia desde a comple
to ausincia na fala "de jovens entre 15 e 17 anos, cur-
sando o 19 grau, e falantes com mais de 46 anos, 	 com
19 grau, ate 6,4% de ocorrencias na fala de informan-
tes com mais de 46 anos, com 39 grau. Por outro lado,
o uso do pronome lexical, que 6 de 23,5% na fala de in
formantes jovens com 19 grau, decresce a medida	 qui
sobem faixa etaria e escolaridade, chegando a 9,8% en-
tre os informantes com 39 grau. Um fator que mostra	 a
interagao de condicionamentos lingdisticos e extra-lin
gtisticos pode ser observado na tabela 2 abaixo (Tabe7
la 3.2. em Duarte, 1986:38). A ocorrancia de pronomes
lexicais em posigao objeto na fala de informantes	 com
nivel de escolaridade mais alto esti condicionada 	 a
complexidade maior da estrutura em que o objeto	 apa-
rece.
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TABELA 2 - Uso do pronome lexical segundo a estrutura
sintatica da frase e a escolaridade dos in-
formantes.

Esoolaridade	 Estrutura

Simples	 Complexa	 Total

quant. % quant. % quant. %

jovens (19 grau) 40 90,9 4 9,1 44 100,0
19 grau 73 84,9 13 15,1 86 100,0
29 grau 59 65,5 31 34,5 90 100,0
39 grau 19 38,8 30 61,2 49 100,0

Total 191 78 269 -

E ainda a escolaridade, associada a faixa etaria
do falante, importante fator na compreensio da perma-
nancia de variabilidade em certos contextos
cos. A relevancia do trago (+ animado) do objeto asso-
ciada a estruturas simples n5o poderia ser considerada
decisiva na sua realizagio fonolOgica. A anilise dos
condicionamentos sociais demonstra que o falante com
nivel de escolaridade mais alto, particularmente ague-
le que se situa numa faixa et:aria mais alta, prefere
a anifora zero ao pronome lexical no contexto	 acima
mencionado. Encontra-se tambem, entre estes falantes,
a preferancia por sintagmas nominais lexicais ao uso
do pronome lexical, to que sugere serem a categoria va-
zia e o sintagma nominal lexical importantes estrate-
gias de esquiva ao uso do clitico, de um lado, e	 ao
uso do pronome lexical, de outro.

Ao lado de condicionamentos sociais, a de extre-
ma importancia considerar a atuagio dos efeitos	 esti-
listicos na produgio de uma variavel. A maior ou menor
formalidade.do contexto em que ocorre a fala pode nos
fornecer elementos relativos ao sentimento do	 falan-
te por determinadas formas variantes, o que nos permi-
te observar a possibilidade de estar alguma delas	 em
situagio de mudanga. Testes de producio e de percepg5o
de uma variavel permitem comparar a produgio mais es-
pont5nea do falante durante uma entrevista com sua pro
dugio em situacio mais formal.
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Com relacgo ao objeto direto anafOrico, os testes
de produgio da varigvel, atravgs de respostas a per-
guntas diversas, confirmam a relevgncia dos	 fatores
lingaisticos e sociais. Cresce, na fala de informan-
tes com 29 e 39 graus, a realizac go fonolOgica do ob-
jeto, quer pelo uso do clitico, quer pelo uso de sin-
tagmas lexicais anafOricos, com sensivel 	 decrgscimo
no uso da categoria vazia. A ocorrencia do pronome le-
xical, muito mais baixa nesta modalidade de fala por
tais informantes, revela estarem eles conscientes 	 do
prestigio daquelas sobre esta, ao contrario dos infor-
mantes com nivel de escolaridade mais baixo, para quern
a mudanca no contexto ngo altera a producgo da	 varig-
vel.

A tabela 3 a seguir (Tabela 3.4, em Duarte: 1986,
p.42) apresenta a distribuig go das variantes produzi-
das em testes segundo a escolaridade do informante, o
tipo de estrutura e trago do antecedente do objeto.

TABELA 3 - Distribuiggo das variantes produzidas	 em
testes segundo a escolaridade do informante,
o tipo de estrutura e o trago do anteceden-
te do objeto (%).

m

f	 [+a]	 1	 al	 1

jcvems

19 grau

29 gran

39 grau

clitico	 pron.lex.	 SN ISNel

e

clitico pron.lex.	 EN	 [SNe]

	

•	 13,3	 6,7	 80,0

	

3,7	 14,8	 28,6	 51,9

	

26,7	 -	 33,3	 40,0

	

41,5	 2,4	 41,5	 14,6

_ I

-	-	 100,0
-	 -	 5,9	 94,1

25,0	 -	 8,3	 66,7

17,8	 -	 42,9	 39,3

A

Mclitico

jovens

19 grau

29 grau

39 grau

pron.lex.	 SN	 ISNel

a

clitico pron.lex.	 SN	 [SNe]

	

-	 80,8	 -	 20,0

	

-	 25,0	 -	 75,0

	

- 	-

	

50,0	 50,0

50 ,0

	

10,0	 20,0	 30,0	 40,0

-	 -	 20,0	 80,8

-	 -	 22,2	 77,8
-	 -	 20,0	 80,0 
-	 -	 69,2	 30,8

10
.
a S

jowns
19 grau

29 grau

39 grau

	

-	 77,8	 -	 22,2

	

-	 20,0	 20,0	 60,0
8,3

	

23,1	

41,7	 16,7	 33,3

	

7,7	 57,7	 11,5
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Observa-se que a atuagao dos condicionamentos internos
se mantem apesar da situacao experimental do teste.As-
sim, um paralelo poderia ser aqui tragado entre os re-
sultados por Duarte nesta tabela e aqueles 	 relatados
por Scherre (Tabela 1 do presente texto), ou seja: i-
gualmente A hierarquia dos processos morfoligicos 	 na
preservagao e/ou cancelamento do marcador de 	 plurali-
dade no sintagma nominal nos dois grupos considerados,
informantes escolarizados e nao-escolarizados,	 Duarte
demonstra o peso do condicionamento interno atuando na
situagio de maior tensao lingdIstica: o teste. A ino-
vagao do trabalho de Duarte esti precisamente em 	 man-
ter as variantes separadamente e controls-las, segundo
os condicionamentos internos mais fortes, no momento
do teste. Vejamos o saldo deste tipo de 	 observincia
daquilo que estamos denominando de variagao nao-salien
te.

0 fato de os falantes com nivel de escolaridade
baixo nao terem apresentado diferenca na produgao 	 da
variivel em um contexto mais formal confirmou-se 	 nos
testes de percepgao das variantes. Na verdade,	 esses
falantes nao distingtiem entre as diversas 	 variantes
para a realizagao do objeto direto anafirico.	 Quanto
aos demais informantes, pode-se dizer que os testes de
percepgao da variável atestam a relevincia dos 	 condi
cionamentos internos apontados. A aceitacao do clitico
(+ animado) em estruturas simples, com tempos simples
do indicativo, a sensivelmente superior a sua aceita-
gao nas mesmas estruturas com trago (- animado) e 	 nas
estruturas complexas. Assim, frases como:

Nao sei por onde anda a Maria. Nao a	 tenho
visto ultimamente.

E as cartas?
Coloque-as no correio, por favor!

(4) 0 senhor nao pode acreditar neles! Eu os	 vi
abrindo a porta do meu carrot

sao consideradas pern6sticas, distantes do"coloquial",
do "costumeiro", do "cotidiano", podendo trazer 	 es-
tigma sobre os que as utilizam na fele'.

Contrariamente, o pronome lexical em tais	 estru-
turas tem a quase uninime aprovagao dos falantes 	 en-
trevistados. Para eles, embora nao seja "certo", a im-
possivel falar de outro modo frases como (5), (6)
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(7).
Coitada da menina! Deixa ela em paz!

Eu acho ela sensaciona]J

0 senhor nio Bode	 acreditar neles!	 Eu
vi eles abrindo a porta do meu carrot

2 crucial observar que, em estruturas simples,
com tempos simples do indicativo, a menor a aceitaggo
do pronome lexical por parte dos informantes com ni-
vel de escolaridade mais alto. A tolerancia do prono-
me lexical em:

EU vi.ele ontem.

muito menor do que em:

Eu acho ele simpatico.

Eu gostaria de ter visto ele.

Eu vi ele sair de casa.

Assim, sem conscienciado fato, o falante aceita o pro
nome lexical exatamente naquelas estruturas de proceil
samento sintatico mais complexo (por exemplo, a "semi-
clause" em (9), ou o "port-manteau" sintatico em(11),
considerando-as mais "naturais" e menos "sofisticadas"
do que aquelas em que é usado o clitico.

A angfora zero do objeto (- animado) passa quase
que inteiramente despercebida pelos falantes, sendo a-

	

ceita naturalmente em sentengas como (12), (13), 	 (14)
e (15) a seguir:

Quando voca entregou os livros a Maria?
Entreguei (e) ontem.

E as cartas?
Coloque (e) no correio, por favor!

Que tal o filme?
Achei (e) Otimo.

(15) E uma questao de tempo. 2 so deixar (e) pas-
sar.

Os mais baixos indices de aceitacao da categoria
vazia com trago (+ animado) do objeto ficam por conta
dos informantes com nivel de escolaridade mais alto,
a quem causam estranheza construgaes de que eles
prios fazem use na fala natural, como:
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0 que sera que houve com a Maria?
No tenho visto (e) ultimamente.

No principio ele nao concordava comigo,	 mas
depois eu convenci (e) de que ele nao devia
fazer aquilo.

Como se va, a estratificagao extra-lingdistica de
uma variavel ester intimamente ligada a que leva	 em
conta condicionamentos de natureza estritamente 	 lin-
gUistica, o que decisivamente propicia resgatar o 	 fe-
amen° variavel em toda a sua extensao: social e 	 lin-
gdistica, enfim, sociolingdistica.

4. Conclusio

0 saldo do presente trabalho, posto que simples e
Obvio, tem, acreditamos, um alcance especifico dentro
do modelo de variagao e mudanga lingUistica, conforme
exporemos conclusivamente a seguir.

Argumentamos na segao anterior, com base na 	 anfi-
lise de Duarte (1986) sobre a avaliagao social da 	 va-
riavel 'objeto direto anafOrico', que uma determinada
variante estigmatizada pela comunidade pode nao ganhar
em prestigio (i.e. avaliagao positive), mas, sem &wi-
de alguma, a mesma variante pode ser reduzida em 	 seu
estigma (i.e. avaliagao negative) em que pesem dife-
rentes configuragOes internas, no caso especifico,	 de
natureza sintfitica. Ou seja: o uso do pronome lexical
ele em fungao acusativa a fatalisticamente condenado
pela comunidade em estruturas simples do tipo S(ujeito)
- V(erbo) - 0(bjeto); essa mesma comunidade, no entan-
to, tolera, por sua vez, essa mesma variante em confi-
guragOes sintfiticas mais complexes. E coro se o prono-
me lexical ele nao se constituisse em uma so variante,
isto	 que a variavel fosse, na realidade, a configu-
ragio sintfitica em si mesma, simples vs. complexa. As-
sim, a pressio exercida pela tolerancia de ele nas es-
truturas complexes sobre a variagao encontrada nas 	 es
truturas simples poderia justificar por que, apesar de
estigmatizado, o pronome lexical apresenta, na 	 fala
espontanea dos informantes, freqOancia mais alta 	 do
que o clitico, somente perdendo em uso para a catego-
ria vazia.

E finalmente: em relagao as duas questOes	 cen-
trais levantadas na introdugio ao presente trabalho,
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a variAvel 'objeto direto anafOrico'	 definitivamen-
te aponta solugaes de extremo interesse. N go h5 d5vida
quanto ao grau de estigmatizac go do pronome	 lexical
ele na comunidade estudada. 0 modelo variacionista pre
diria, pois, a vitOria da categoria vazia em detrimen-
to do pronome lexical, uma vez que as garras da norma
gramatical encontram, no momento, certas dificuldades
para garantir o uso do clitico na fala espontinea.

Assim, nossa visao de mudanga em progresso em re-
laggo a essa vari gvel estaria totalmente comprometida
com o grau de saliencia sociolingaistica das tres va-
riantes consideradas. Argumentamos, entretanto, 	 no
decorrer desse trabalho, n go ser esta exatamente a so-
lucgo, o que nos leva a concluir uma resposta a segun-
da questgo. OU seja: a reduggo ao estigma do	 pronome
lexical ele nas configuragoes sint5ticas complexas (i.
e. "semi-clause" e "port-manteau" sintatico, exempli-
ficadas em (9) e (11) respectivamente) comprova a exis
tencia de espagos estritamente lingaisticos que, 	 ao
provocarem diferentes reagOes nos informantes, garan-
tem a uma determinada variante, no caso ele, sua pre-
servacio no sistema, longe, portanto das "garras" 	 da
norma gramatical e da norma de prestigio na gram5tica
de uso da comunidade.

NOTAS

realidade, Labov "resolve a controvirsia sobre os neo-gramg
-ticoe precieamente ao estabelecer um compromise° entre a lin-

gigstica do sgaulo passado e desse seculo: "The orientation to-
ward linguistic research that I would like to demonstrate here
begins with a somewhat different perspective. It is motivated
by a considerable respect for the intelligence of our predeces-
sors, and for the evidence that led them to their conclusions.
A careful consideration of competing bodies of evidence leads
us to recognize the need for a higher-level theory that will
take into account, as weZZ as account for, the findings of both
sides of the controversy. Such as synthesis can be achieved
only if we ascertain the conditions under which each of the
opposed viewpoints is valid. I don't think this can be done by
simply re-shuffling the data already accumulated, or by
manipulating and re-organizing a set of known data points - 	 in
a word, by trying to be more intelligent than our prodecessors.
The sort of synthesis I have in mind requires broader and richer
data, drawn from a wider variety of sources and measured by more
precise techniques". (p.268)
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2Para a definicao de 'marcadores, estereOtipos, e indicadores',ver
Labov (1972a, capitulo 1), Sankoff (1974, p.31) e Tarallo (1985,
capitulo 4).

3Para a conceituagae	 a variantes lingaisticas, 	 ver
Tarallo (1985, capitulo 1) e Oliveira (1987).

"Todos os dados incluidos na sec -a.° terceira do presente ensaio,bem
como toda a an'cilise social das tree variantes de sintagrna nomi-
nal objeto direto anagrico, procedem de Duarte (1986).

5As analises variacionistas do portugues brasileiro	 realizadas
nao se prendem, porem, exclusivamente a essas localidades cita-
das no texto presente. Acrescentem-se, pois, os estudos desenvol-
vidos sobre Brasilia, Salvador e Porto Alegre.

Em recente relatOrio final de pesquisa (Naro et aZii, 1986) 	 a
FINEP, Scherre briZhantemente demonstra, atravis de uma excelen -
te re -analise da regra de concordancia nominal, o alcance do mo -
delo te6rico sociolingaistico quantitativo.

7
As reagaes desfavorgveis ao clitico em tais estruturas foram ma-
nifestadas peZos informantes com exclamagaes como:
"Nossa: Tg certo, mais esquisito: As pessoas nao falam assim:"
"Como?"
"Certissima:" (risos)
"Se5 o Janio:"
"Ai, que rebuscamento."
"Chique:"
"Pedante:"
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