


O livro Língua em sociedade: entre usos, 
discurso e ensino reflete um conjunto de 
investigações nas áreas de Sociolinguística, 
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nesta coletânea.
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7

Apresentação

Anualmente, a Linha 2 – Linguagens, Discurso e Sociedade – do Pro- 
grama de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (PPGEL) da 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) realiza o Seminário dos 
Grupos de Pesquisa liderados por seus professores, com o objetivo 
de publicizar as pesquisas em andamento tanto de docentes quanto 
de estudantes da pós-graduação. Embora o foco recaia sobre as 
pesquisas internas, o evento conta também com a participação de 
pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior (IES), cujas 
investigações se situam nos campos de interesse dos docentes e/ou 
discentes do PPGEL e que podem contribuir tanto para promover a 
atualização dos conhecimentos nas diferentes áreas da linha, como 
para viabilizar novas relações institucionais e parcerias de pesquisa.

-ȷɅƲ٪ɥȉǳɍǼƲ٪ȯƲɎǾƲ٪ɍǼ٪ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪ƫƲ٪ֿׂ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫȉȷ٪ǾƇ 
ƲƫǛƧƠȉ٪ƫƲ٪ֿ׀־׀٪ƫȉ٪ƲɥƲǾɅȉؙ٪ȮɍƲ٪ȯƲ˛ƲɅƲǼ٪Ƈȷ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇȷ٪ȯƲƇǳǛɶƇƫƇȷ٪Ȭȉȯ٪
docentes e discentes do PPGEL, bem como por convidados de 
outras IES. Assim sendo, compõem essa coletânea trabalhos em 
ƇǾƫƇǼƲǾɅȉ٪Ʋ٪ ƤȉǾƤǳɍǝƫȉȷ٪ƫƇȷ٪ƈȯƲƇȷ٪ƫƲ٪¯ȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪¤ȉǳǝɅǛƤƇȷ٪
jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؙ٪¯ȉƤǛȉǌɍǾƤǛȉǾƇǳǛȷǼȉؙ٪jƳɫǛƤȉؙ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪�ȉǍǾǛɅǛɥƇؙ٪jǛǾع
ǍɍǝȷɅǛƤƇ٪�ȬǳǛƤƇƫƇؙ٪%ǛƫƈɅǛƤƇ٪ƫȉ٪¤ȉȯɅɍǍɍƷȷؙ٪�ǾƈǳǛȷƲ٪ƫƲ٪%ǛȷƤɍȯȷȉ٪Ʋ٪�ȯǍɍع 
mentação. Apesar da pluralidade de abordagens metodológicas e 
ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇȷ٪ ɅƲȊȯǛƤƇȷؙ٪ Ʌȉƫȉȷ٪ȉȷ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉȷ٪ ȯƲ˛ƲɅƲǼ٪ȮɍƲȷɅȧƲȷ٪ȷȉƣȯƲ 
Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƲǼ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫƲؙ٪ȮɍƲȯ٪ƫǛȷƤɍɅǛǾƫȉ٪ȉȷ٪ɍȷȉȷ٪Ʋ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ȷȊƤǛȉع 
٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉȷ٪ȉɍ٪ȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ȮɍƲȯ٪ƇǾƇǳǛȷƇǾƫȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉȷ٪ȉɍ٪ȷƲɍȷع
processos argumentativos.



8     L íngua em sociedade

½ȯƷȷ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉȷ٪ȯƲ˛ƲɅƲǼ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉȷ٪ɍȷȉȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪ƫƇ٪ǌƇǳƇ٪ȷȉɅƲ-
ȯȉȬȉǳǛɅƇǾƇؘ٪�٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ن¤ƇƫȯȧƲȷ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǛȷ٪Ʋ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ 
pronomes locativos pós SN na fala popular soteropolitana”, de Amanda 
Almeida de Jesus e Cristina dos Santos Carvalho, analisa, a partir 
de corpus ƤȉǾȷɅǛɅɍǝƫȉ٪Ȭȉȯ٪ֿׄ٪ǛǾȮɍƳȯǛɅȉȷ٪ƫȉ٪ƣƇǾƤȉ٪ƫƲ٪ƫƇƫȉȷ٪ƫȉ٪¤ȯȉع
ǍȯƇǼƇ٪ƫƲ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪¤ȉȯɅɍǍɍƷȷ٪¤ȉȬɍǳƇȯ٪ƫƲ٪¯ƇǳɥƇƫȉȯ٪ؙخ¤¤-¤ح٪
os usos – gramaticalizados ou não – dos pronomes locativos aqui, 
aí, ali e lá pospostos a Sintagmas Nominais (SN), com vistas a 
ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪ȉȷ٪ȬƇƫȯȧƲȷ٪ ǌɍǾƤǛȉǾƇǛȷ٪ƫȉȷ٪ ȯƲǌƲȯǛƫȉȷ٪ȬȯȉǾȉǼƲȷؙ٪ ƤȉȯȯƲع 
lacionando-os a trajetórias de gramaticalização em que estão  
envolvidos os itens analisados. Com aporte teórico do funcionalis-
mo norte-americano – sobretudo pautado na abordagem clás-
sica da gramaticalização, nos termos de Hopper (1991), Hopper e 
½ȯƇɍǍȉɅɅ٪خׁ־־׀ح٪Ʋ٪tƇȯɅƲǳȉɅɅƇؙ٪ÜȉɅȯƲ٪Ʋ٪�ƲɶƇȯǛȉ٪ؙخׇׇֿׄح٪ƲǾɅȯƲ٪ȉɍɅȯȉȷ٪ؙػ٪ 
ȉ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ƫǛȷƤɍɅƲ٪ƲɥǛƫƷǾƤǛƇȷ٪ȬƇȯƇ٪Ƈȷ٪ɅȯƇǬƲɅȊȯǛƇȷ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪
ƫȉȷ٪ȬȯȉǾȉǼƲȷ٪ǳȉƤƇǳǛɶƇƫȉȷؙ٪Ƈ٪ȷƇƣƲȯؚ٪ƫƷǛɫǛȷ٪ڑ٪ǌȉȯǛƤǛƫƇƫƲ٪ڑ٪ƤǳǛɅǛƤǛɶƇƧƠȉ٪
 ڑ٪ƇǾƇǌȊȯǛƤȉ٪ڑ٪ƤƇɅƇǌȊȯǛƤȉ٪ڑ٪ƫƷǛɅǛƤȉ٪ƲȷȬƇƤǛƇǳح٪ȉɍ٪ƇƫɥƳȯƣǛȉ٪خ־ֿ־׀٪ؙ§��GÄUح
ǛǾǌƲȯǝɥƲǳڑ٪خ٪ƤǳǝɅǛƤȉؘ٪�ȉǼ٪Ǜȷȷȉؙ٪Ƈ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ȮɍƇǳǛɅƇɅǛɥƇ٪ƫȉȷ٪ƫƇƫȉȷ٪ȬƲǳƇȷ٪
ƇɍɅȉȯƇȷ٪ƫƲǼȉǾȷɅȯƇ٪Ƈ٪ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇؙ٪ǾƇ٪ǌƇǳƇ٪ȷȉɅƲȯȉȬȉǳǛɅƇǾƇؙ٪ƫƲ٪ƫǛȷɅǛǾɅȉȷ٪
ȬƇƫȯȧƲȷ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǛȷ٪ƫȉȷ٪ȬȯȉǾȉǼƲȷ٪ǳȉƤƇɅǛɥȉȷ٪ȬȉȷȬȉȷɅȉȷ٪Ƈȉ٪¯vؚ٪ƫƷǛɅǛƤȉ٪
ƲȷȬƇƤǛƇǳؙ٪ǌȊȯǛƤȉ٪حƤƇɅƇǌȊȯǛƤȉؙ٪ƇǾƇǌȊȯǛƤȉ٪Ʋ٪ǛǾǌƲȯǝɥƲǳخ٪Ʋ٪ƤǳǝɅǛƤȉؘ

�٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲؙ٪ǛǾɅǛɅɍǳƇƫȉ٪ن�٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ƫȉ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲع
ɅƳȯǛɅȉ٪Ǿȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷؙه٪ƫƲ٪tȌǾǛƤƇ٪vƲɥƲȷ٪ƫƇ٪¯ǛǳɥƇ٪jȉȬƲȷ٪Ʋ٪vȉȯǼƇ٪ƫƇ٪
¯ǛǳɥƇ٪jȉȬƲȷؙ٪ȯƲ˛ƲɅƲ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƇƧƠȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ǾƇ٪ǌƇǳƇ٪ƫƲ٪¯ƇǳɥƇƫȉȯ٪
Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ ƫƲ٪ ɍǼƇ٪ ƇǾƈǳǛȷƲ٪ ƲǼȬǝȯǛƤƇ٪ ƫƲ٪ ƫƇƫȉȷ٪ ƫƲ٪ ɍȷȉ٪ ȯƲƇǳؙ٪ ɅƲǾƫȉ٪
ƤȉǼȉ٪ƣƇȷƲ٪ ɅƲȊȯǛƤȉعǼƲɅȉƫȉǳȊǍǛƤƇ٪ Ƈ٪ ¯ȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ ÜƇȯǛƇƤǛȉǾǛȷɅƇؘ٪
O estudo parte da observação da fala soteropolitana através 
ƫȉ٪ƇƤƲȯɥȉ٪ƫȉ٪¤-¤¤ؙ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍǝƫȉ٪ƫƲ٪ׂ׆٪ƲǾɅȯƲɥǛȷɅƇȷ٪ƫƲ٪ǌƇǳƇǾɅƲȷ٪ƤȉǼ٪ 
ƲȷƤȉǳƇȯǛƫƇƫƲ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǳ٪Ʋ٪ǼƳƫǛƇ ٪ؘ�ȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪ȉ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ɥƇȯǛƈɥƲǳ 
ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ƫȉ٪ǌɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪ȬȯƲɅƳȯǛɅȉ٪ƫȉ٪Ǽȉƫȉ٪ǛǾƫǛƤƇɅǛɥȉؙ٪Ƈ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ȯƲɥƲ-
lou que a variante forma perifrástica formada com o pretérito im-
ȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ƫȉ٪ ǛǾƫǛƤƇɅǛɥȉ٪ƫȉ٪ɥƲȯƣȉ٪ Ǜȯ٪Ʋ٪ȉ٪ ǛǾ˚ǾǛɅǛɥȉ٪ƫȉ٪ɥƲȯƣȉ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳ٪
(ia fazer), com valor de futuro do pretérito (faria), é a mais utilizada 
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pelos informantes. A partir do estudo de Lopes (2022) que demons-
trou que as variáveis as quais condicionam essa variante no univer-
so pesquisado são Paralelismo Formal, Conjugação Verbal, Pessoa 
ÜƲȯƣƇǳ٪Ʋ٪¯Ʋɫȉ٪ƫȉ٪ǛǾǌȉȯǼƇǾɅƲؙ٪Ǿȉ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ȷƠȉ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫȉȷ٪
ȉȷ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ƫƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫƇ٪ɥƇȯǛƈɥƲǳ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪¤ƇȯƇǳƲǳǛȷǼȉ٪FȉȯǼƇǳ٪
Ʋ٪ƫƇ٪ɥƇȯǛƈɥƲǳ٪ȷȉƤǛƇǳ٪¯Ʋɫȉؘ٪�٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ɅȯƇɶ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲȷ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛƧȧƲȷ٪
à compreensão da variação do futuro do pretérito e de sua relação 
com o uso de estruturas paralelas na fala de Salvador. Além disso, 
ǛǾƫǛƤƇ٪Ƈ٪ƇɅɍƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ǼɍǳǕƲȯƲȷ٪Ǿȉ٪ɍȷȉ٪ƫƇ٪ȬƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪ǛǼȬƲȯǌƲǛɅȉؙ٪
que é considerada uma variante não estigmatizada.

�٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ن�٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪رâN-IVIS]N٪ƲǾɅȯƲ٪ǌƇǳƇǾɅƲȷ٪ƫƲ٪¯ƇǳɥƇƫȉȯ٪ح�٪ؚخ�
produtividade, esquematicidade e mudança”, de Natival Almeida 
¯ǛǼȧƲȷ٪vƲɅȉؙ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ɍǼƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫȉ٪ȷɍ˚ɫȉ٪عivis, utilizado pelos 
soteropolitanos com a intenção de evitar rimas consideradas por-
ǾȉǍȯƈ˚ƤƇȷؘ٪¤Ʋǳȉ٪ɥǛƳȷ٪ƫƇ٪tȉȯǌȉǳȉǍǛƇ٪�ȉǾȷɅȯɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ƲȷȷƲ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉ٪ Ǭƈ٪ɅƲȯǛƇ٪ȷǛƫȉ٪ƲȷɅɍƫƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪¯ǛǼȧƲȷ٪vƲɅȉ٪ ٪Ʋؙ٪ǾƲȷȷƲ٪خ׆ֿ־׀ح
ƤƇȬǝɅɍǳȉؙ٪ȉ٪ƇɍɅȉȯ٪ƇǼȬǳǛƇ٪ȷɍƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ɅȯƇɶƲǾƫȉ٪ƙ٪ƫǛȷƤɍȷȷƠȉ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪
de produtividade e esquematicidade e sua inserção no debate sobre 
Ƈ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫȉȷ٪ȯȊɅɍǳȉȷ٪ƫƲ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍ-
ƤǛȉǾƇǳ٪Ʋ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤǛȉǾƇǳǛɶƇƧƠȉؙ٪ɍȷƇƫȉȷ٪ǾƇ٪ƇƣȉȯƫƇǍƲǼ٪ƫǛƇƤȯȌǾǛƤƇ٪ƫƇ٪
GȯƇǼƈɅǛƤƇ٪ƫƲ٪�ȉǾȷɅȯɍƧȧƲȷؘ٪tƲȷǼȉ٪ƇǾƇǳǛȷƇǾƫȉ٪ɍǼ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ȯƲȷ-
ɅȯǛɅȉ٪Ƈ٪ ǌƇǳƇǾɅƲȷ٪ƫȉ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇؙ٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇǼƲǾɅƲ٪ƫƲ٪¯ƇǳɥƇƫȉȯؙ٪ 
ȉ٪ ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ ȬȯȉǼȉɥƲ٪ ƫǛȷƤɍȷȷȧƲȷ٪ ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǛȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ȉȷ٪ ƲȷɅɍƫȉȷ٪
ǼȉȯǌȉǳȊǍǛƤȉȷ٪ػ٪Ƈ٪ƲɫƲǼȬǳȉ٪ƫȉ٪ƇȬƇȯƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪Ǿȉɥȉȷ٪ǌȉȯǼƇɅǛɥȉȷ٪ػ٪ 
e também para os estudos construcionistas, ao tratar da mudança 
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ǾƲȷȷƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ɅƲȊȯǛƤƇؘ

vƇ٪ƫǛȯƲƧƠȉ٪ƫƲ٪ȯƲ˛ƲɅǛȯ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƫȉ٪�ȯƇȷǛǳؙ٪
ȉ٪ ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ ٪ƇȯƇ٪ȉȷ٪Ǿȉȷȷȉȷ٪ǼǛȷȷǛȉǾƇȯǛȉȷ٪ƫƇȷ¤٪زؘؘؘرون ƇǳƫƲƇȷ٪ƫȉȷ٪gǛȯǛȯǛȷ٪
ƇȬȯǈƫƲȯǈ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇؚى٪ȯƲ˛ƲɫȧƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƫȉȷ٪ǬƲȷɍǝɅƇȷ٪
nos sertões da Bahia”, de Davi Souza Pereira Barbosa e Pedro Daniel 
ƫȉȷ٪¯ƇǾɅȉȷ٪¯ȉɍɶƇؙ٪ƫǛȷƤɍɅƲ٪ȉȷ٪ɅƲȷɅƲǼɍǾǕȉȷ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǍƲȯƇǳ٪ƫƇ٪ǌƇǼǝ-
lia kariri – o kipeá – no Nordeste brasileiro e, em particular, nos ser-
tões da Bahia, a partir da análise do Catecismo da doutrina christã 
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na lingua brasilica da nação kiriri خ׆ׇֿׄح٪Ʋ٪ƫƇ٪Arte de grammatica 
da lingua brasilica da naçam kiriri ؙخׇׇֿׄح٪ ȉƣȯƇȷ٪ ƫȉ٪ ȬƇƫȯƲ٪ jɍǛȷ٪
Vincencio Mamiani. Como destacado pelos autores, essas fontes  
ƫȉƤɍǼƲǾɅƇǛȷ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǼ٪ǛǾƫǝƤǛȉȷ٪ƫƇ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ƫƲ٪ǍƲȷɅƠȉ٪ƫƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪
ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪ ƲɫƲƤɍɅƇƫƇ٪ ȬƲǳȉȷ٪ ȬƇƫȯƲȷ٪ ƫƇ٪ �ȉǼȬƇǾǕǛƇ٪ ƫƲ٪ eƲȷɍȷ٪ ǾƇȷ٪ 
aldeias do sertão, cujo processo de colonização e de ocupação ter-
ȯǛɅȉȯǛƇǳ٪ȷƲ٪ƫƈ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪âÜUUؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪ȉȷ٪ƇɍɅȉȯƲȷ٪ɅȯƇɅƇǼ٪ǛǾǛ-
ƤǛƇǳǼƲǾɅƲ٪ƫƇ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ǯƇȯǛȯǛ٪Ʋ٪ȷɍƇ٪ƫǛȷȬƲȯȷƠȉ٪Ǿȉ٪vȉȯƫƲȷɅƲ٪ 
ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉؙ٪ȬƇȯƇؙ٪ƲǼ٪ȷƲǍɍǛƫƇؙ٪ƇƣȉȯƫƇȯƲǼ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ƇɅɍƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ǬƲȷɍǝɅƇȷ٪
ƲǼ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƙȷ٪ ǳǝǾǍɍƇȷ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇȷؙ٪ƲǼ٪ȬƇȯɅǛƤɍǳƇȯ٪ƙ٪نǳǝǾǍɍƇ٪ƣȯƇȷǝǳǛƤƇ٪
ƫƇ٪ǾƇƧƠȉ٪ǯǛȯǛȯǛه٪Ʋ٪Ƈȉ٪ȷƲɍ٪ɍȷȉ٪ƤȉǼȉ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǍƲȯƇǳؘ٪�ƫƲǼƇǛȷؙ٪ǕƇǬƇ٪ɥǛȷɅƇ٪
Ƈ٪ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇ٪ƫƲȷȷƇ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅƇƧƠȉ٪ƤȉǼȉ٪ȯƲǍǛȷɅȯȉȷ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƫȉȷ٪
gǛȯǛȯǛ٪ ƲǼ٪˚Ǿȷ٪ƫȉ٪ ȷƳƤɍǳȉ٪âÜUUؙ٪ Ƈȷ٪ȉƣȯƇȷ٪ƫƲ٪jɍǛȷ٪ÜǛǾƤƲǾƤǛȉ٪tƇǼǛƇǾǛ٪
constituem-se como fundamentais para a discussão sobre a reto-
ǼƇƫƇ٪Ʋإȉɍ٪ȯƲɥǛɅƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲȷȷƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǾƇ٪ƇɅɍƇǳǛƫƇƫƲؘ

vȉ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ن�ƤƲȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ɅƲɫɅɍƇǳ٪Ʋ٪ɅƲȯǼǛǾȉǳȊǍǛƤƇؚ٪ƫȉ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲ٪
ao passado”, Maria José Bocorny Finatto analisa, numa perspectiva 
histórica, as relações entre mudanças sociais e o acesso à termino-
ǳȉǍǛƇ٪ ɅƳƤǾǛƤȉعƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ƲǼ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ ǳǛǍƇƫȉȷ٪Ƈȉ٪ƤƇǼȬȉ٪ƫƇ٪tƲƫǛƤǛǾƇؙ٪
ƲǾɅƲǾƫƲǾƫȉ٪Ƈ٪ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇ٪ƫȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ȬȯȉƫɍɶǛƫȉȷ٪ǾƲȷȷƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ 
para a vida pessoal e cidadã, independentemente da condição  
ȷȉƤǛȉƲƤȉǾȌǼǛƤƇ٪Ʋ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪ƫȉȷ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉȷؘ٪�٪ƇɍɅȉȯƇ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ɍǼƇ٪
ȯƲ˛ƲɫƠȉ٪ƣƇȷɅƇǾɅƲ٪ƲǾǍƇǬƇƫƇ٪ȬȉǳǛɅǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈȷ٪ȉȯǛǍƲǾȷ٪ƫƇ٪Ʋɫ-
ȬȯƲȷȷƠȉ٪�ƤƲȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪½ƲɫɅɍƇǳ٪Ʋ٪½ƲȯǼǛǾȉǳȊǍǛƤƇ٪ػ٪خ½½�ح٪ȉƣǬƲɅȉ٪ƫƇȷ٪
ƤǛƷǾƤǛƇȷ٪ƫȉ٪ ǳƳɫǛƤȉ٪ػ٪Ʋ٪ƫǛȷƤɍɅƲ٪ȷɍƇȷ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤƇȷ٪Ʋ٪ȉȷ٪ 
ȯƲ˚ǾƇǼƲǾɅȉȷ٪ɅƲȊȯǛƤȉȷؙ٪ƤȉǼȉ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ƫƲǼȉǾȷɅȯƇ٪Ƈ٪ȯƲǳƲɥƐǾƤǛƇ٪ȷȉƤǛƇǳ 
do estudo desse objeto atualmente.

�٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ن�٪OǛƲȯȉǾǝǼǛƇ٪Ʋ٪ȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫƇ٪ƫƲɍȷƇؚ٪ɍǼ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƲǾɅȯƲ٪
Ƈ٪�ǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƇ٪Ʋ٪Ƈ٪jƲɫǛƤȉǍȯƇ˚Ƈؙه٪ƫƲ Elder Carlos dos Santos e Celina 
Márcia de Souza Abbade, apresenta um estudo dos nomes das 
deusas na obra O anuário da Grande Mãe (2001), de Mirella Faur,  
Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪�ǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƇ٪Ʋؙ٪ǳȉǍȉؙ٪ƫƇ٪�ǾȉǼƈȷɅǛƤƇؙ٪Ȭȉȯ٪ƲǾɅƲǾƫƲȯ٪ȮɍƲ٪
ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ƫƈ٪ƇƤƲȷȷȉ٪Ƈ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉȷ٪ƫƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪Ʋ٪ƫƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇؘ٪
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¤ƇȯƇ٪ɅƇǾɅȉؙ٪ƤȉǾɅƲɫɅɍƇǳǛɶƇ٪Ƈ٪ɥƲȯɅƲǾɅƲ٪ƫȉ٪ǌƲǼǛǾǛǾȉ٪ȷƇǍȯƇƫȉ٪Ʋ٪ƤƇɅƲǍȉ-
ȯǛɶƇ٪ƲǼ٪ɅȯƷȷ٪ǍȯƇǾƫƲȷ٪ǍȯɍȬȉȷ٪ȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫƇȷ٪ƫƲɍȷƇȷؙ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇǾƫȉعȉȷ٪
ƙȷ٪ǌƇȷƲȷ٪ƫƇ٪ɥǛƫƇ٪ƫƇ٪ǼɍǳǕƲȯؚ٪ƫȉǾɶƲǳƇؙ٪ǼƠƲ٪Ʋ٪ƇǾƤǛƠؘ٪¤ȉȯ٪˚Ǽؙ٪ȉȷ٪ƇɍɅȉȯƲȷ٪
ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǼ٪ȉ٪ɥȉƤƇƣɍǳƈȯǛȉ٪ƫƲ٪ǕǛƲȯȌǾǛǼȉȷ٪Ʋ٪ɍǼƇ٪ƇǼȉȷɅȯƇ٪ƫƇ٪ƲȷɅȯɍ-
turação dos verbetes elaborada na pesquisa, com base no aporte 
ɅƲȊȯǛƤȉ٪ƫƇ٪jƲɫǛƤȉǍȯƇ˚Ƈؘ

½ƇǼƣƳǼ٪ƲǼ٪ɅȉȯǾȉ٪ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉؙ٪ȉ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ƇȷȷǛǾƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪�ȯǛȷɅȊɥƠȉ٪
eȉȷƳ٪ƫȉȷ٪̄ ƇǾɅȉȷ٪eɎǾǛȉȯ٪Ʋ٪tƇȯǛƇ٪ƫƇ٪�ȉǾƤƲǛƧƠȉ٪§ƲǛȷ٪½ƲǛɫƲǛȯƇؙ٪ن§Ʋ˛ƲɫȧƲȷ٪
ǳƳɫǛƤƇȷ٪Ʋ٪ ɅȯƇƫɍɅȊȯǛƇȷ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪De ira Dei de Lactâncio”, propõe 
ȬȉȷȷǝɥƲǛȷ٪ƫǛƈǳȉǍȉȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ƤƇǼȬȉȷ٪ƫƲ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ɅȯƇƫɍɅȊȯǛȉȷ٪Ʋ٪ǳƲɫǛƤƇǛȷ٪
a partir da tradução de De ira Dei, de Lactâncio, e da construção do 
ɥȉƤƇƣɍǳƈȯǛȉ٪ɅƲȉǳȊǍǛƤȉعƇǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉؘ٪FɍǾƤǛȉǾƇǾƫȉ٪ƤȉǼȉ٪
uma espécie de portal para o acesso à cultura norte-africana após 
colonização pelo Império Romano, tal vocabulário revela elementos 
ǳǛǍƇƫȉȷ٪Ƈ٪ƐǼƣǛɅȉȷ٪ ȯƲɅȊȯǛƤȉȷؙ٪ ɅƲȉǳȊǍǛƤȉȷ٪Ʋ٪ ǬɍȯǝƫǛƤȉȷ٪ƫƇȮɍƲǳƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ 
 �ǳƳǼ٪ƫƲ٪ƇǼȬǳǛƇȯ٪Ƈ٪ƫǛȷȷƲǼǛǾƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ƲǼ٪ȮɍƲȷɅƠȉ٪ؘخȷƳƤɍǳȉȷ٪UUU٪Ʋ٪UÜح
e de problematizar visões amparadas em perspectivas essencia- 
listas por meio da análise dos diálogos de Lactâncio com a tra- 
ƫǛƧƠȉ٪ƤǳƈȷȷǛƤƇؙ٪ȉ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ɥǛȷƇ٪Ƈ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛȯ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ƇȬȯȉɫǛǼƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪
ȉȷ٪ƤƇǼȬȉȷ٪ƫƇ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪Ʋ٪ƫȉȷ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪�ǳƈȷȷǛƤȉȷؙ٪ǾƇ٪ǛǾɅƲȯǌƇƤƲ٪ƲǾɅȯƲ٪
-ȷɅɍƫȉȷ٪jƲɫǛƤƇǛȷ٪Ʋ٪½ȯƇƫɍɅȊȯǛȉȷؘ

�٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ن�ȷ٪ɶȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ƫȉ٪½ƲȯȯǛɅȊȯǛȉ٪ƫƲ٪UƫƲǾɅǛƫƇƫƲ٪ƫƇ٪�ƇƤǛƇ٪
do Rio Corrente”, de Rebeca Lorena Carrilho Magalhães de Deus e 
�ƲǳǛǾƇ٪tƈȯƤǛƇ٪ƫƲ٪¯ȉɍɶƇ٪�ƣƣƇƫƲؙ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ɍǼƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤƇؙ 
ƤȉǼ٪ȉ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ȯƲƇǳǛɶƇȯ٪ȉ٪ƲɫƇǼƲ٪ƫƇ٪ǼȉɅǛɥƇƧƠȉ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤƇ٪ȬƇȯƇ٪
ȉȷ٪ɶȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇƫȉȷ٪ǾƇ٪ǕǛƫȯȉǾǝǼǛƇ٪ƫȉ٪ȯƲǌƲȯǛƫȉ٪ɅƲȯȯǛɅȊȯǛȉؙ 
ƤȉǾɅȯǛƣɍǛǾƫȉؙ٪ƇȷȷǛǼؙ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ƲǳƇƣȉȯƇƧƠȉ٪ƫȉ٪�ɅǳƇȷ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇ٪
�-ƫƇ٪Äv٪خv-jح٪ɍǼ٪ȬȯȉǬƲɅȉ٪ƫȉ٪vɎƤǳƲȉ٪ƫƲ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪jƲɫǛƤƇǛȷ٪ؙخ�ɅȉƣƇǕحؘ 
Nessa direção, as autoras apresentam os resultados de uma in-
ɥƲȷɅǛǍƇƧƠȉ٪ ƫȉȷ٪ ɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ ƫƲ٪ ٪ׄ׀ Ƥɍȯȷȉȷ٪ ƫىƈǍɍƇ٪ ȮɍƲ٪ ƣƇǾǕƇǼ٪ ֿֿ٪
ǼɍǾǛƤǝȬǛȉȷ٪ƣƇǛƇǾȉȷؙ٪ȷƲǍɍǛǾƫȉ٪ȉ٪ǼȉƫƲǳȉ٪ɅƇɫȉǾȌǼǛƤȉ٪ȬȯȉȬȉȷɅȉ٪Ȭȉȯ 
%ǛƤǯ٪ ٪ؙ־ׇׇֿح ٪ؘخ׀ׇׇֿ ¤ƇȯƇ٪ Ƈ٪ ȷƲǳƲƧƠȉ٪ ƫȉȷ٪ ɅȉȬȌǾǛǼȉȷؙ٪ ɍɅǛǳǛɶƇȯƇǼعȷƲ٪ ȉȷ 
ǼƇȬƇȷ٪ǕǛƫȯȉǍȯƈ˚Ƥȉȷ٪ƫƇ٪¯ɍȬƲȯǛǾɅƲǾƫƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪-ƤȉǾȌǼǛƤȉȷ٪
e Sociais da Bahia (SEI-BA), autarquia estadual que possui um 
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levantamento completo da região  a partir da divisão dos territórios  
ƫƲ٪ ǛƫƲǾɅǛƫƇƫƲ٪ƫȉ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇؘ٪�ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲؙ٪ ȷƠȉ٪ ɥƲȯǛ˚-
ƤƇƫƇȷ٪ǛǾ˛ɍƷǾƤǛƇȷ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷؙ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤƇȷ٪Ʋ٪ƳɅǾǛƤƇȷ٪Ǿȉȷ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉȷ٪ƣƇǛƇ-
nos estudados por meio do processo de nomeação dos rios, lagos,  
ȯǛƇƤǕȉȷ٪Ʋ٪ȉɍɅȯȉȷ٪˛ɍɫȉȷ٪ƫىƈǍɍƇ٪Ǿȉ٪½ƲȯȯǛɅȊȯǛȉ٪ƫƲ٪UƫƲǾɅǛƫƇƫƲ٪ƫƇ٪�ƇƤǛƇ٪
do Rio Corrente.

�ȷ٪ȮɍƇɅȯȉ٪ ƤƇȬǝɅɍǳȉȷ٪ ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ ɅȯƇɅƇǼ٪ƫƇȷ٪ ȯƲǳƇƧȧƲȷ٪ ƲǾɅȯƲ٪ jǛǾع
ǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪Ʋ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ƫƲ٪jWǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪vȉ٪ƤƇȬǝع 
Ʌɍǳȉ٪ن�ȯƲɥƲȷ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƧȧƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪Ʋ٪ȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ 
¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙه٪ÜƲȯȌǾǛƤƇ٪§ƇǼƇǳǕȉ٪vɍǾƲȷ٪Ʋ٪gƇȯɬǳǳƲǛǳƇ٪ƫȉȷ٪¯ƇǾɅȉȷ٪
�ǾƫȯƇƫƲ٪gǳǛǾǍƲȯ٪ƣɍȷƤƇǼ٪ƫƲǼȉǾȷɅȯƇȯ٪Ƈ٪ȯƲǳƲɥƐǾƤǛƇ٪ƫƇ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪Ǿȉ 
ƲǾȷǛǾȉ٪ ƫƲ٪ ǳǝǾǍɍƇؘ٪ §ƲƤȉǾǕƲƤƲǾƫȉ٪ Ƈ٪ ƲȷƤƇȷȷƲɶ٪ ƫƲ٪ ƲȷɅɍƫȉȷ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ȉ٪
ɅƲǼƇؙ٪Ƈȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷ٪ǛǾǛƤǛƇǼ٪Ȭȉȯ٪ɍǼƇ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ƫȉȷ٪
ƲȷɅɍƫȉȷ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉȷ٪ȮɍƲ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǼ٪ȯƲǳƲɥƐǾƤǛƇ٪ȬƇȯƇ٪ȉȷ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪ 
ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǛȷ٪ƲɫȬǳǛƤǛɅƇƫȉȷ٪ǾƇ٪�ƇȷƲ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪�ȉǼɍǼ٪�ɍȯȯǛƤɍǳƇȯ٪ح�v�� خ
Ʋ٪ƫƲǼȉǾȷɅȯƇǼ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉȷ٪ȯƲɥƲǳƇǼ٪Ƈ٪ƤȉȷǼȉɥǛȷƠȉ٪
de determinadas comunidades. Esses estudos podem resgatar a 
memória e a etimologia, como também valorizar a identidade, 
enaltecer o sentimento de pertencimento e a valorização do lugar, 
evidenciando os aspectos da trajetória dos grupos humanos em 
determinado território, além de revelar dados importantes em  
relação à história desses grupos. Os resultados obtidos apontam 
ȮɍƲ٪ȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ȬƲȯǼǛɅƲ٪Ƈȉ٪
aluno conhecer o lugar em que vive, sua relevância social, cultural 
Ʋ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤƇؙ٪ǌƇɅȉȯƲȷ٪ȮɍƲؙ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫƇ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؙ٪ƲɫȬȯƲȷȷƇǼ٪ǼƇȯƤƇȷ٪
ƫƲ٪ȬƲȯɅƲǾƤǛǼƲǾɅȉ٪Ʋ٪ƫƲ٪ȷɍƇ٪ǛƫƲǾɅǛƫƇƫƲؙ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅƇǾƫȉ٪Ƈ٪ƤȉǾɅƲɫɅɍƇ-
ǳǛɶƇƧƠȉ٪ƲǌƲɅǛɥƇ٪ƫȉȷ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉȷؙ٪ȷɍƇ٪ƇƫƇȬɅƇƧƠȉ٪Ʋ٪ȯƲȷȷǛǍǾǛ˚ƤƇƧƠȉ٪Ǿȉȷ٪
processos de ensino-aprendizagem.

vȉ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪نGƷǾƲȯȉȷ٪ȉȯƇǛȷ٪Ʋ٪ƲǾȷǛǾȉؚ٪ɍǼƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƲǼ٪ǳǛɥȯȉ٪ƫǛƫƈɅǛƤȉ٪
ƫȉ٪׆ѣ٪ƇǾȉ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǳ٪UUؙه٪Ƈȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷ٪OǛǳƇȯǛƇǾƇ٪¯ƇǾɅƇǾƇ٪
ƫƇ٪¯ǛǳɥƇ٪FƲȯȯƲǛȯƇ٪Ʋ٪ÜƇǳȮɍǝȯǛƇ٪�ǳƇɍƫƲɅƲ٪tƇƤǕƇƫȉ٪�ȉȯƣƇ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇǼ٪ȉ٪
ǛǼȬƇƤɅȉ٪ƫƇȷ٪ȉȯǛƲǾɅƇƧȧƲȷ٪ƤɍȯȯǛƤɍǳƇȯƲȷ٪ȉ˚ƤǛƇǛȷؙ٪ǾȉɅƇƫƇǼƲǾɅƲ٪Ƈ٪�v��ؙ 
no tratamento da oralidade apresentado no livro didático. O estudo 
se inicia com uma discussão sobre a relevância social da oralidade, 
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pondo em relevo não apenas posicionamentos teóricos de autores, 
mas também de pesquisadores que propõem modelos didáticos 
Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇȷ٪ ƲǼȬǝȯǛƤƇȷ٪ ƤȉǼ٪ȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ȉȯƇǛȷؘ٪ 
As análises realizadas demonstraram o impacto positivo das  
ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǛȷ٪ǼƇǛȷ٪ȯƲƤƲǾɅƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƇ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪
na estruturação do corpus estudado, que apresentou avanços sig-
ǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉȷ٪Ǿȉȷ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉȷ٪ƫƲ٪ȬǳƇǾǛ˚ƤƇƧƠȉ٪Ʋ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȷƲȮɍƷǾ-
ƤǛƇȷ٪ƫǛƫƈɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ȉȯƇǛȷؘ

�٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ن-ǾɅȯƲ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪Ʋ٪ǼƲɅƈǌȉȯƇȷ٪Ǿȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪ƇȬȯƲǾƫǛع 
ɶƇǍƲǼ٪ƫȉ٪ǛǾǍǳƷȷؚ٪ɍǼ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ȷȉƣ٪ƲǾǌȉȮɍƲ٪ƤȉǍǾǛɅǛɥǛȷɅƇ٪ƫƇ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؙه٪
de Deyse Oliveira Gomes e Elisângela Santana dos Santos, traz uma 
ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƧƠȉ٪ȷȉƣȯƲ٪ƤȉǼȉ٪Ƈȷ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƇ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪ƫƲ٪ǳǝǾ-
ǍɍƇ٪ǛǾǍǳƲȷƇ٪ȷƠȉ٪ƤȉǾƤƲȬɅɍƇǳǛɶƇƫƇȷ٪Ȭȉȯ٪ƲȷɅɍƫƇǾɅƲȷ٪ƫƲ٪ǛǾǍǳƷȷؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ 
de narrativas disponibilizadas pelo banco de dados do projeto 
�ȬȯƲǾƫƲǾƫȉ٪ƤȉǼ٪tƲǼȊȯǛƇȷ٪ƫƲ٪FƇǳƇǾɅƲȷ٪Ʋ٪�ȬȯƲǾƫǛɶƲȷ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪
Estrangeira (Amfale) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Para analisar os dados obtidos, as autoras combinaram duas áreas 
ƫȉ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉؙ٪Ƈ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪�ȉǍǾǛɅǛɥƇ٪حj�عƲ٪Ƈ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪�ȬǳǛ٪خ
cada (LA). Da primeira, foi utilizada a teoria da metáfora conceptual, 
ƫƲȷƲǾɥȉǳɥǛƫƇ٪Ʋ٪ƲȷɅɍƫƇƫƇ٪Ȭȉȯ٪jƇǯȉǌǌ٪Ʋ٪eȉǕǾȷȉǾ٪ؙخ־׆ׇֿح٪ȬƇȯƇ٪ȷƲ٪ƇɥƲ-
ȯǛǍɍƇȯƲǼ٪ȬȉȷȷǝɥƲǛȷ٪ƤȉǾƤƲȬɅɍƇǳǛɶƇƧȧƲȷ٪ǼƲɅƇǌȊȯǛƤƇȷ٪ǾƇȷ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪ǛǼȬǳǝ-
ƤǛɅƇȷ٪ǾƇȷ٪ǾƇȯȯƇɅǛɥƇȷؙ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ƲɫȬǳǛƤƇȯ٪Ƈ٪ƣƇȷƲ٪ƲɫȬƲȯǛǼƲǾɅƇǳ٪
Ʋ٪Ƈ٪ƤȉȯȬȉȯǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉȷ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇƫȉȷؘ٪%Ƈ٪j�ؙ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪
ƫƲ٪�ƇȯƤƲǳȉȷ٪خׂ־־׀٪ؙ־־־׀ح٪Ʋ٪�ƇȯƤƲǳȉȷ٪Ʋ٪ÜǛƲǛȯƇع�ƣȯƇǕƠȉ٪خׄ־־׀ح٪ȷȉƣȯƲ٪
Ƈȷ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪Ǿȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥȉ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇȯƇǼ٪Ƈȷ٪ƲɫȬǳǛƤƇƧȧƲȷ٪
sobre como os aprendizes constroem uma visão limitadora ou 
ǼƲȷǼȉ٪ǌƇƤǛǳǛɅƇƫȉȯƇ٪ȮɍƇǾɅȉ٪Ƈȉ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇƫȉ٪ƫȉ٪ǛǾǍǳƷȷ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ 
escolar. Os resultados do estudo demonstraram uma ligação  
estreita entre crenças e conceptualizações acerca da aprendiza-
ǍƲǼ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǛǾǍǳƲȷƇؘ

�٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ǛǾɅǛɅɍǳƇƫȉ٪ن�٪ƤȉƲȷƠȉ٪ȯƲǌƲȯƲǾƤǛƇǳ٪Ǿȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ 
¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؚ٪ɍǼƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫǛƫƈɅǛƤƇ٪ƫȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉؙه٪ƫƲ٪tƇȯƤȉȷ٪�ǛȷȬȉؙ٪
Nilma Lemos, Grasiela Caldas e Laissa Cardoso, apresenta uma 
ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫǛƫƈɅǛƤƇ٪ƫȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƤǛƫƇƫƲ٪



14     L íngua em sociedade

do interior da Bahia, com foco na coesão referencial, considerando 
os parâmetros curriculares estabelecidos pela BNCC. Com base no 
ƤȉǾƤƲǛɅȉ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷȬȉȷǛƧƠȉ٪ƫǛƫƈɅǛƤƇؙ٪ȉȷ٪ƇɍɅȉȯƲȷ٪ƲɫȬǳǛƤƇǼ٪Ƈȷ٪ƫǛǌƲȯƲǾ-
ças de tratamento do tema em variados modelos teóricos elabo-
ȯƇƫȉȷ٪Ǿȉ٪ƐǼƣǛɅȉ٪ƫƇ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪½ƲɫɅɍƇǳ٪ Ʋ٪ȉ٪ȬȯȉȬȉȷɅȉ٪ǾƇ٪�v��ؙ٪
ȬƇȯƇؙ٪ƲǼ٪ȷƲǍɍǛƫƇؙ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇȯ٪ȷƲ٪Ƈȷ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƧȧƲȷ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲȷ٪Ǿȉ٪ƫȉƤɍ-
mento nacional foram efetivamente contempladas no Referencial 
�ɍȯȯǛƤɍǳƇȯ٪tɍǾǛƤǛȬƇǳ٪Ʋ٪Ǿȉ٪¤ȯȉǬƲɅȉ٪¤ȉǳǝɅǛƤȉع¤ƲƫƇǍȊǍǛƤȉ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƲȷƤȉǳƇ 
ƫƇ٪ȯƲƫƲ٪ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫȉ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉؘ٪�ȷ٪ƇǾƈǳǛȷƲȷ٪ȯƲƇǳǛɶƇƫƇȷ٪ƫƲǼȉǾȷ-
traram entre os documentos – que deveriam se relacionar de  
ǼƇǾƲǛȯƇ٪ǕƇȯǼȌǾǛƤƇ٪ػ٪Ƈ٪ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ƫǛȷƤȯƲȬƐǾƤǛƇȷ٪ǛǾƤȉǾƤǛǳǛƈɥƲǛȷ٪ɅƇǾɅȉ 
Ǿȉȷ٪ ȬȯƲȷȷɍȬȉȷɅȉȷ٪ ȬȉǳǝɅǛƤȉȷ٪ Ʋ٪ ƲȬǛȷɅƲǼȉǳȊǍǛƤȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ȉȷ٪ ȉȯǛƲǾɅƇǼ٪
como na forma de selecionar e organizar os conteúdos relativos à 
coesão referencial. 

�ȷ٪ƫȉǛȷ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉȷ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ǳƲɥƇǾɅƇǼ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ɅƲȊȯǛƤȉȷ٪ǾƇ٪ǳǛǾǕƇ٪
de Discurso e Argumentação, mas também propõem aplicações 
ƇǾƇǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧȧƲȷ٪ƫǛȷƤɍȯȷǛɥƇȷ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇȷ٪ƫƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ƣȯƇ-
ȷǛǳƲǛȯƇ٪ƤȉǾɅƲǼȬȉȯƐǾƲƇؘ٪ ٪ȷɅɍƫȉ٪ƫȉȷ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉȷ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇɅǛɥȉȷ٪ǾƇ-ن
fala de um vendedor ambulante no transporte público da cidade 
de Salvador”, de Michele Silva da Paz e Gilberto Nazareno Telles 
Sobral, apresenta uma análise dos processos argumentativos de 
um vendedor ambulante de Salvador, tendo como base teórica o 
Tratado da argumentação: a Nova Retórica, proposta por Perelman 
e Lucie Olbrechts-Tyteca (2005), marco da renovação dos estudos 
ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇƧƠȉ٪Ǿȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪ââؘ٪�٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪ƫǛȷƤɍȷȷƠȉ٪ȷȉƣȯƲ٪ 
Ƈ٪ǛǾǌȉȯǼƇǳǛƫƇƫƲ٪Ǿȉ٪�ȯƇȷǛǳ٪Ʋ٪ȷɍƇȷ٪ƤȉǼȬǳƲɫƇȷ٪ƲɫȬȯƲȷȷȧƲȷ٪ǾƇ٪ƤƇȬǛɅƇǳ٪ 
ƣƇǛƇǾƇؙ٪ƣƲǼ٪ƤȉǼȉ٪ƫƲ٪ƫƇƫȉȷ٪ƤȉǳƲɅƇƫȉȷ٪ƲǼ٪ȌǾǛƣɍȷ٪ ȷȉɅƲȯȉȬȉǳǛɅƇǾȉȷؙ٪ 
a pesquisa demonstra as habilidades argumentativas de um ven- 
dedor ambulante de pomadas, na maneira como organiza seu  
discurso e apresenta seu produto, em busca de persuasão e/ou 
convencimento do auditório.

¤ȉȯ٪˚Ǽؙ٪ن-ǾƲȯǍǛƇ٪ȬƇȯƇ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇȯؚ٪Ƈ٪ƇɅɍƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪ƫƇ٪
Petrobras”, de Lidiane Santos de Lima Pinheiro, analisa o discurso 
da Petrobras após o Governo Temer, quando a marca estabele-
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ce uma nova promessa na sua relação com os públicos, a partir 
do programa de desinvestimento (venda de ativos). Para tanto, são  
ȷƲǳƲƤǛȉǾƇƫȉȷؙ٪ƤȉǼȉ٪ƇǼȉȷɅȯƇ٪ƫƇ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇؙ٪ȉȷ٪ɥǝƫƲȉȷ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǛȷ٪
da Petrobras postados entre 2017 e 2020 na sua página do YouTube. 
Tendo por constructo teórico a Análise do Discurso e operaciona-
lizando os conceitos de modalidades enunciativas e contrato de 
ǳƲǛɅɍȯƇ٪حÜ-§�vؙ٪ؙخׂ־־׀٪Ƈ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫƲǼȉǾȷɅȯƇ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪ƫƇ٪ǼƇȯƤƇؙ٪
depois do escândalo da Lava Jato, tem projetado valores como  
ȷɍȬƲȯƇƧƠȉؙ٪ ȷȉǳǛƫƲɶؙ٪ ɅȯƇǾȷȬƇȯƷǾƤǛƇؙ٪ƲɥȉǳɍƧƠȉ٪Ʋ٪ǼɍƫƇǾƧƇؙ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪
de um posicionamento enunciativo que oscila entre a objetividade 
Ʋ٪Ƈ٪ƤɍǼȬǳǛƤǛƫƇƫƲؙ٪Ƈ٪˚Ǽ٪ƫƲ٪ǌƇɶƲȯ٪ƤȯƲȯ٪ǾƇ٪ǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯ-
mação da estatal.

Lidiane Santos de Lima Pinheiro 

Marcos Bispo 

Pedro Daniel dos Santos Souza
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Padrões funcionais e gramaticalização 
dos pronomes locativos pós SN 
 na fala popular soteropolitana1

Amanda Almeida de Jesus 

Cristina dos Santos Carvalho

Introdução

�ȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǾƇɅɍȯƇǛȷ٪ǕɍǼƇǾƇȷ٪ȬȉȷȷɍƲǼ٪ɍǼ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪ǼɍǳɅǛǌƇƤƲɅƇƫȉ٪Ʋ٪
ǕƲɅƲȯȉǍƷǾƲȉؙ٪ǾƠȉ٪ȬȉƫƲǾƫȉ٪ȷƲȯ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾƫǛƫƇȷ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪ȬȯȉƫɍɅȉ 
pronto, mas como algo que está em constante mudança em fun-
ƧƠȉ٪ ƫȉȷ٪ ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ٪ ƲǌƲɅǛɥȉȷ٪ ƫƲ٪ ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉؘ٪ ¤ȉƫƲǼȉȷ٪ ƇȷȷȉƤǛƇȯ 
ƲȷȷƇ٪ƤȉǾƤƲȬƧƠȉ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƙ٪ǾȉƧƠȉ٪ƫƲ٪نǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪ƲǼƲȯǍƲǾɅƲح٪هO�¤¤-§ؙ 
٪Ǿȉȷ٪ɅƲȯǼȉȷ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǳǛȷɅƇȷؙ٪ƲǾɅƲǾƫƲǾƫȉ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪ƫƲ٪خׅ׆ׇֿ
ɍǼƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƲȷɅƈ٪ȷƲǼȬȯƲ٪Ƈ٪ȷƲȯɥǛƧȉ٪ƫȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪Ʋ٪Ȭȉȯ٪ƲǳƲ٪Ƴ٪ǼȉǳƫƇƫƇؙ 
Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇ٪ƫȉȷ٪ǌƇǳƇǾɅƲȷ٪Ʋ٪ƫȉȷ٪ƲɥƲǾɅȉȷ٪ƫƲ٪ɍȷȉؘ٪حt�§ع
TELOTTA, 2011)

No que concerne à alteração de propriedades categoriais, a classe 
ƫȉȷ٪ƇƫɥƳȯƣǛȉȷ٪Ƴ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƫƇ٪ɍǼƇ٪ƫƇȷ٪ǼƇǛȷ٪˛ɍǛƫƇȷؙ٪ȬȉǛȷؙ٪ƲǼ٪ƇǳǍɍǾȷ 
ƤȉǾɅƲɫɅȉȷؙ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ƫƲȷȷƇ٪ƤǳƇȷȷƲ٪ȬȉƫƲǼ٪ƇȷȷɍǼǛȯ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ǌɍǾƧȧƲȷؘ 

ֿ٪ vƲȷɅƲ٪ɅƲɫɅȉؙ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǼعȷƲ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ȬƇȯƤǛƇǛȷ٪ƫƇ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪ƫƲ٪ǼƲȷɅȯƇƫȉ٪ن¤ȯȉǾȉǼƲȷ٪ǳȉƤƇ-
ɅǛɥȉȷ٪ȬȉȷȬȉȷɅȉȷ٪Ƈ٪ȷǛǾɅƇǍǼƇȷ٪ǾȉǼǛǾƇǛȷؚ٪ȬƇƫȯȧƲȷ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǛȷ٪Ʋ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ǾƇ٪ǌƇǳƇ٪Ȭȉ-
pular de Salvador”, desenvolvida na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) por Amanda 
Almeida de Jesus, sob a orientação de Cristina Carvalho.
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%ƲɥǛƫȉ٪ Ƈ٪ ƲȷȷƲ٪ ƤƇȯƈɅƲȯ٪ ǼɍǳɅǛǌɍǾƤǛȉǾƇǳؙ٪ Ǿȉ٪ ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉؙ٪ 
os advérbios pronominais ou pronomes (adverbiais) locativos,2  
ƲǼ٪ƫǛȷɅǛǾɅȉȷ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ٪ǼȉȯǌȉȷȷǛǾɅƈɅǛƤȉȷؙ٪ɅƷǼ٪ȬƇȷȷƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪
ɥǛƇ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉؙ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ȬƲǳȉ٪ȮɍƇǳ٪ǛɅƲǾȷ٪Ʋ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧȧƲȷ٪ǳƲɫǛƤƇǛȷؙ٪
ƲǼ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫȉȷ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ ٪ؙȬƇȷȷƇǼ٪Ƈ٪ƇȷȷɍǼǛȯ٪ǌɍǾƧȧƲȷ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǛȷ٪Ʋؙ٪
uma vez gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções 
ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǛȷؘ٪ ٪؛§-¤¤�Oح ½§�ÄG�½½ؙ٪ ٪خׁ־־׀ ÄǼ٪ ƫȉȷ٪ ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ٪ ȮɍƲ٪
tem possibilitado a reanálise categorial de pronomes locativos é a 
ȷɍƇ٪ȉƤȉȯȯƷǾƤǛƇ٪ƇȬȊȷ٪ȉ٪¯ǛǾɅƇǍǼƇ٪vȉǼǛǾƇǳ٪ح¯v؛خ٪ǾƲȷȷƲ٪ƤƇȷȉؙ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪
ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪Ƈȷ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ɅȯƇǬƲɅȊȯǛƇȷ٪ƫƲ٪ǼɍƫƇǾƧƇؚ٪ƫƷǛɫǛȷ٪ڑ٪ǌȉȯǛƤǛƫƇƫƲ٪ڑ٪
ƤǳǛɅǛƤǛɶƇƧƠȉ٪ح�GÄU�§ؙ٪خ־ֿ־׀٪Ʋ٪ƇƫɥƳȯƣǛȉ٪ڑ٪ƤǳǝɅǛƤȉؘ٪ح�§�G؛�٪¤�UÜ�ؙ٪خׁ־־׀

vȉ٪�ȯƇȷǛǳؙ٪ɥƈȯǛȉȷ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉȷ٪ɅƷǼ٪ƲǾǌȉƤƇƫȉ٪Ƈ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ 
pronomes (adverbiais) locativos (AGUIAR, 2010; ARAÚJO, 2015; 
�§�G؛�٪¤�UÜ�ؙ٪؛ׁ־־׀٪��vF-¯¯�§ؙ٪؛ֿׁ־׀٪t�§½-j�½½2§٪؛�G�ؙ٪ׇׇֿׄ؛٪
OLIVEIRA; AGUIAR, 2009, dentre outros). Esses trabalhos atestam 
o caráter mutável dos pronomes locativos com base em dados 
ƲǼȬǝȯǛƤȉȷ٪ƫƲ٪ƫǛȷɅǛǾɅƇȷ٪ɥƇȯǛƲƫƇƫƲȷ٪ƫȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉ٪حƤƇȯǛȉƤƇؙ 
niteroiense, natalense, do semiárido baiano etc.). Neste estudo, 
tomando como aporte teórico-metodológico o funcionalismo  
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉ٪ƫƲ٪ɥƲȯɅƲǾɅƲ٪ǾȉȯɅƲعƇǼƲȯǛƤƇǾƇ٪ ٪ؙ§-¤¤�Oح ٪؛§-¤¤�O٪؛ׇׇֿֿ
TRAUGOTT, 2003; MARTELOTTA, 2011 etc.), temos como objetivo 
analisar, na fala popular soteropolitana, os usos – gramaticalizados 
ou não – dos pronomes locativos aqui, aí, ali e lá pospostos a SN, 
ƤȉǼȉ٪ǛǳɍȷɅȯƇǼؙ٪ȯƲȷȬƲƤɅǛɥƇǼƲǾɅƲؙ٪خׁح٪ؙخ׀ح٪ؙخֿح٪Ʋ٪ؚخׂح٪

(1) Muito, muito, com um olho só, com uma capa assim, aqui de, (1) Muito, muito, com um olho só, com uma capa assim, aqui de, 
que é tão difícil, uma capa assim parecendo uma, uma calda, que é tão difícil, uma capa assim parecendo uma, uma calda, 
uma, que não coloca uma, que não coloca uma capa aquiuma capa aqui? E não saí assim aquela  ? E não saí assim aquela  
  

٪׀ vƇ٪ǳǛɅƲȯƇɅɍȯƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ƲǼ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇȷ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǳǛȷɅƇȷ٪ȮɍƲ٪ǌȉƤƇǳǛɶƇǼ٪ȉȷ٪ǛɅƲǾȷ٪aqui, aí, ali e lá, 
ɅƇǛȷ٪ǛɅƲǾȷ٪ɅƷǼ٪ȷǛƫȉ٪ƫƲȷǛǍǾƇƫȉȷ٪ƤȉǼȉ٪ƇƫɥƳȯƣǛȉȷ٪ȬȯȉǾȉǼǛǾƇǛȷ٪ǳȉƤƇɅǛɥȉȷ٪ح�GÄU�§ؙ٪ؙخֿֿ־׀٪ؙ־ֿ־׀٪
pronomes adverbiais locativos (OLIVEIRA; AGUIAR, 2009) ou pronomes locativos. (ARAÚJO, 
2015; OLIVEIRA, 2012)
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calda? Nascia aquela parte aqui até o bumbum, até as cadei-calda? Nascia aquela parte aqui até o bumbum, até as cadei-
ras assim de couro, aquele couro assim enorme, cabeludão ras assim de couro, aquele couro assim enorme, cabeludão 
assim. (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 283, Inq. 17)assim. (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 283, Inq. 17)

(2) E tinha (2) E tinha uns tios aíuns tios aí que eu não suportava, que eu tinha que  que eu não suportava, que eu tinha que 
dá benção ao meu tio e, sim porque se eu não desse benção dá benção ao meu tio e, sim porque se eu não desse benção 
ao meu tio já vinha já história pra cima de mim... E aí, não deu ao meu tio já vinha já história pra cima de mim... E aí, não deu 
benção ao seu tio, que coisa chata, né? (LOPES; SOUZA; benção ao seu tio, que coisa chata, né? (LOPES; SOUZA; 
SOUZA, 2009, p. 205, Inq. 23)SOUZA, 2009, p. 205, Inq. 23)

(3) Também, para evitar as companhias erradas, porque, por (3) Também, para evitar as companhias erradas, porque, por 
exemplo, se hoje a gente vai no estádio de futebol assistir exemplo, se hoje a gente vai no estádio de futebol assistir 
uma partida de jogo, tem todo uma partida de jogo, tem todo tipo de gente alitipo de gente ali, [...]. (LOPES; , [...]. (LOPES; 
SOUZA; SOUZA, 2009, p. 154, Inq. 40)SOUZA; SOUZA, 2009, p. 154, Inq. 40)

(4) Eu brincava tranquila, se a vizinha tinha sua, (4) Eu brincava tranquila, se a vizinha tinha sua, sua gela-sua gela-
deirinha ládeirinha lá de, feita mesmo, industrial, né? de brinquedo,  de, feita mesmo, industrial, né? de brinquedo, 
eu olhava mas não me fascinava tanto né, eu gostava mais eu olhava mas não me fascinava tanto né, eu gostava mais 
do meu, caixinha de fósforo, [...] (LOPES; SOUZA; SOUZA, do meu, caixinha de fósforo, [...] (LOPES; SOUZA; SOUZA, 
2009, p. 204, Inq. 23)2009, p. 204, Inq. 23)

¤ƇȯƇ٪ƤȉǾɅƲǼȬǳƇȯǼȉȷ٪ȉ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ƲǼ٪ƲɫƇǼƲؙ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇǼȉȷ٪ƲȷɅƲ٪
ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ƲǼ٪ɅȯƷȷ٪ȷƲƧȧƲȷؙ٪ƇǳƳǼ٪ƫƲȷɅƇ٪ǛǾɅȯȉƫɍƧƠȉؘ٪vƇ٪ȬȯǛǼƲǛȯƇ٪ȷƲƧƠȉؙ٪
ƲɫȬȉǼȉȷ٪ǾȉȷȷƇ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇƧƠȉ٪ɅƲȊȯǛƤƇؙ٪ƇƣȉȯƫƇǾƫȉ٪ƇǳǍɍǾȷ٪ȬȉȷɅɍ-
lados do enfoque funcionalista norte-americano, na perspectiva da 
abordagem clássica da gramaticalização. (HOPPER, 1991; HOPPER; 
½§�ÄG�½½ؙ٪؛ׁ־־׀٪t�§½-j�½½؛�٪Ü�½§-؛٪�-í�§U�ؙ٪ׇׇֿׄخ٪vƇ٪ȷƲǍɍǾƫƇ٪
ȷƲƧƠȉؙ٪ƲɫȬǳǛƤǛɅƇǼȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ǼƲɅȉƫȉǳȊǍǛƤȉȷ٪ƫƇ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪ƲǼ٪ȯƲǳƇ-
ção ao corpus e aos procedimentos adotados. Na terceira seção, 
discutimos, em viés qualitativo, os resultados da análise dos dados, 
estabelecendo uma relação entre os padrões funcionais encontra-
dos e o processo de gramaticalização. Em seguida, tecemos algumas 
ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƧȧƲȷ٪˚ǾƇǛȷ٪Ƈ٪ȯƲȷȬƲǛɅȉ٪ƫȉ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƫȉؘ٪¤ȉȯ٪˚Ǽؙ٪
ƲɫǛƣǛǼȉȷ٪Ƈȷ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇȷ٪ɍɅǛǳǛɶƇƫƇȷ٪Ǿȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉؘ
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O funcionalismo norte-americano  
ú�Ò�ÒíŃŠôÒĎúķ�ôÒ�ĎŠÒķÒŰĚîÒĮĚƠÒñêŃ

Nos Estados Unidos, o funcionalismo ganhou força e importância 
com a realização dos estudos de Sandra Thompson, Paul Hopper e 
½ƇǳǼɬ٪GǛɥȊǾؙ٪ȮɍƲ٪ɅȯȉɍɫƲȯƇǼ٪ȬƇȯƇ٪ȷƲɍȷ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉȷ٪ɍǼƇ٪ǾȉƧƠȉ٪ƫƲ٪ǳǛǾ-
ǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƤȉǼ٪ƲǾǌȉȮɍƲ٪Ǿȉ٪ɍȷȉؙ٪زؘؘؘرن٪ƤɍǬƇ٪ɅƲǾƫƷǾƤǛƇ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳ٪Ƴ٪ȉƣȷƲȯع 
ɥƇȯ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƫȉ٪ȬȉǾɅȉ٪ƫƲ٪ɥǛȷɅƇ٪ƫȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉ٪Ʋ٪ƫƇ٪ȷǛɅɍƇƧƠȉ٪ 
ƲɫɅȯƇǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇح٪ؘهt�§½-j�½½؛�٪g-v-%ãؙ٪ؙ׃ֿ־׀٪Ȭؘ٪ֿׄخ٪§ƲȬȯƲȷƲǾɅƇǾɅƲȷ٪
ƫƲȷȷƇ٪ɥƲȯɅƲǾɅƲ٪ƫȉ٪ ǌɍǾƤǛȉǾƇǳǛȷǼȉ٪ƲɫȬǳǛƤƇǼ٪Ƈ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇƧƠȉ٪ǍȯƇǼƇع 
ɅǛƤƇǳ٪ƣƇȷƲƇǾƫȉعȷƲ٪ƲǼ٪ȬȯǛǾƤǝȬǛȉȷ٪ƫƲ٪ȉȯƫƲǼ٪ƤȉǍǾǛɅǛɥƇ٪Ʋ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇɅǛɥƇؘ٪
De acordo com Cunha, Costa e Cezario ؙ׃ֿ־׀ح٪ Ȭؘ٪ ٪ؙخֿ׀ ٪ȷƲǍɍǾƫȉن Ƈ٪ 
hipótese funcionalista, a estrutura gramatical depende do uso 
ȮɍƲ٪ȷƲ٪ǌƇɶ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪Ƈ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪Ƴ٪ǼȉɅǛɥƇƫƇ٪ȬƲǳƇ٪ȷǛɅɍƇƧƠȉ٪ 
ƤȉǼɍǾǛƤƇɅǛɥƇؘه٪�ȷȷǛǼؙ٪ǾƲȷȷƇ٪ɥǛȷƠȉؙ٪ȷƠȉ٪ȉȷ٪ɍȷȉȷ٪ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ȬƲǳȉȷ٪ 
ǌƇǳƇǾɅƲȷ٪ȮɍƲؙ٪Ƈȉ٪ǳȉǾǍȉ٪ƫȉ٪ɅƲǼȬȉؙ٪ǌȉȯǼƇǼ٪Ʋ٪ǼȉƫǛ˚ƤƇǼ٪ȉ٪ȷǛȷɅƲǼƇؘ٪

Em outras palavras, a gramática, para os funcionalistas, é um sis-
tema aberto, sujeito às mudanças que se dão a partir dos usos que 
ȷƠȉ٪ǌƲǛɅȉȷؘ٪vȉ٪ƫǛɶƲȯ٪ƫƲ٪�ɍǾǕƇ٪Ʋ٪½ƇɥƇȯƲȷ٪ֿؙׄ־׀ح٪Ȭؘ٪ֿزؘؘؘرن٪ؙخ׆٪Ƈ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪
Ƴ٪ȉ٪ƇǍȯƲǍƇƫȉ٪ǼƇǳƲƈɥƲǳ٪Ʋ٪ǛǾɅƲȯǾƇǳǛɶƇƫȉ٪ƫƇȷ٪ǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ɥǛǾƫƇȷ٪ƫƇ٪ǳǝǾ-
ǍɍƇ٪ƲǼ٪ɍȷȉؙ٪ƫȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉؙ٪ƫƇȷ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ǛǾɅƲȯƇƧƠȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ 
que os seres humanos acumulam durante a vida”. Desse modo, 
ǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪Ʋ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪ƲȷɅƠȉ٪ƲȷɅȯƲǛɅƇǼƲǾɅƲ٪ ǛǾɅƲȯǳǛǍƇƫȉȷؚ٪Ƈ٪ȬȯǛǼƲǛȯƇ٪
não pode ser estudada sem se considerar o segundo. 

Essa concepção de gramática, nos termos funcionalistas, diz res- 
ȬƲǛɅȉ٪ƙ٪ǾȉƧƠȉ٪ƫƲ٪نǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪ƲǼƲȯǍƲǾɅƲه٪ȬȯȉȬȉȷɅƇ٪Ȭȉȯ٪OȉȬȬƲȯ٪ؘخׅ׆ׇֿح 
�ȉǾǌȉȯǼƲ٪ȉ٪ƇɍɅȉȯؙ٪Ƈ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪ƲȷɅƈ٪ƲǼ٪ɍǼ٪ƤȉǾɅǝǾɍȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪Ʋɥȉ-
ǳɍɅǛɥȉ٪Ʋ٪ǾɍǾƤƇ٪ƲȷɅƈ٪ƤȉǼȬǳƲɅƇؙ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇ٪ƫǛɶƲȯ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪
ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƲȷɅƈ٪ȷƲǼȬȯƲ٪Ƈ٪ȷƲȯɥǛƧȉ٪ƫȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪Ʋ٪Ȭȉȯ٪ƲǳƲ٪Ƴ٪ǼȉǳƫƇƫƇؙ٪ 
Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇ٪ȬƇȷȷƇƫƇ٪ƫȉȷ٪ǌƇǳƇǾɅƲȷ٪Ʋ٪ȬƲǳȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫƲ٪ǌƇǳƇؘ٪
Nesse sentido, o autor opõe-se à visão de gramática como um sis-
ɅƲǼƇ٪ɍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪Ʋ٪ƇƣȷɅȯƇɅȉ٪ƫƲ٪ȯƲǍȯƇȷؘ٪¤ƇȯƇ٪ƲǳƲؙ٪Ƈȷ٪ ǌȉȯǼƇȷ٪ǍȯƇǼƇɅǛ-
ƤƇǛȷؙ٪ƫƲ٪ǌƇɅȉؙ٪ƲǼƲȯǍƲǼ٪ƫȉȷ٪ƲɥƲǾɅȉȷ٪ƫǛȷƤɍȯȷǛɥȉȷ٪Ʋ٪ȷƠȉ٪ǼȉƫǛ˚ƤƇƫƇȷ٪
pelo uso. 
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Givón (1995) aponta que os funcionalistas consideram que a 
gramática não pode ser descrita como um sistema independente, 
já que noções como cognição e comunicação, interação social e 
cultura, mudança e variação, entre outras, são importantes para o 
ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉ٪ƫȉ٪ȷǛȷɅƲǼƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉؘ٪vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪Ƈ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪Ƴ 
entendida pelos funcionalistas como um conjunto de regularidades 
ȮɍƲ٪ǾɍǾƤƇ٪ƲȷɅƈ٪ƤȉǼȬǳƲɅȉؙ٪ǼƇȷ٪ƲǼ٪ƤȉǾȷɅƇǾɅƲ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪ǼɍƫƇǾƧƇؚ 
a estrutura gramatical é vista, nas palavras de Cunha, Costa e Cezario 
٪Ȭؘ٪ؙ׃ֿ־׀ح ٪ؙخֿ׀ ƤȉǼȉ٪ ٪زؘؘؘرن ɍǼƇ٪ɥƇȯǛƈɥƲǳ٪ƫƲȬƲǾƫƲǾɅƲؙ٪ȬȉǛȷ٪ȉȷ٪ɍȷȉȷ٪ƫƇ٪
ǳǝǾǍɍƇؙ٪Ƈȉ٪ǳȉǾǍȉ٪ƫȉ٪ɅƲǼȬȉؙ٪Ƴ٪ȮɍƲ٪ƫƠȉ٪ǌȉȯǼƇ٪Ƈȉ٪ȷǛȷɅƲǼƇؘه٪

No âmbito do funcionalismo norte-americano, a discussão 
ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƇ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪حƲؙ٪ǼƇǛȷ٪ȬȯƲƤǛȷƇǼƲǾɅƲؙ٪ƫƇ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪
gramatical) está diretamente associada à abordagem da grama-
ticalização. Como já mencionamos, os funcionalistas assumem a 
ƤȉǾƤƲȬƧƠȉ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪ƲǼƲȯǍƲǾɅƲ٪حO�¤¤-§ؙ٪ׇֿؙخׅ׆٪ǛȷɅȉ٪Ƴؙ٪ǾƠȉ٪Ǖƈ٪
a ideia de gramática enquanto um produto acabado, mas como 
um conjunto de regras que estão em constante processo de gra-
maticalização.

-ǼƣȉȯƇ٪ɅƲǾǕƇǼȉȷ٪ǾȉɅǝƤǛƇȷ٪ƫƲ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ǛǾǛƤǛƇǛȷ٪ǾƇ٪ƈȯƲƇ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƇع 
ɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪Ǭƈ٪Ǿȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪âؙ٪ǾƇ٪�ǕǛǾƇ٪حG�v!�jÜ-¯؛٪jUtع�O-§v�v%-¯؛٪
CASSEB-GALVÃO, 2007), o termo "gramaticalização" foi cunhado no 
ǛǾǝƤǛȉ٪ƫȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪ââؙ٪ȬƲǳȉ٪ǳǛǾǍɍǛȷɅƇ٪�ǾɅȉǛǾƲ٪tƲǛǳǳƲɅؙ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲ٪
ƇƤƲȬƧƠȉؚ٪زؘؘؘرن٪ɍǼ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾȷǛȷɅƲ٪ǾƇ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ȬƇǳƇ-
ɥȯƇ٪ƇɍɅȌǾȉǼƇ٪ƲǼ٪ɍǼ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉ٪ƤȉǼ٪ȬƇȬƲǳ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳح٪ؘهt-Ujj-½ؙ٪
�٪خ׃ֿׄ٪Ȭؘ٪ؙ׆ֿ־׀٪ؙ¯-ƇȬɍƫ٪v-Ü٪ֿ׀ׇֿȉǼȉ٪ƲȷƤǳƇȯƲƤƲǼ٪GȉǾƧƇǳɥƲȷؙ٪jǛǼƇع
-Hernandes e Casseb-Galvão (2007), nesses primeiros estudos de 
Meillet, tem-se a visão da gramaticalização como um mecanismo 
ɍɅǛǳǛɶƇƫȉ٪ ȬƲǳƇ٪ jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ OǛȷɅȊȯǛƤƇ٪ ȬƇȯƇ٪ ƲɫȬǳǛƤƇȯ٪ Ƈȷ٪ ȉȯǛǍƲǾȷ٪ ƫƇȷ٪ 
mudanças de morfemas gramaticais.

Nos termos de Hopper e Traugott (2003, p. 1, tradução nossa), 
ȉ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ƫƇ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ػ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪ȷɍƣƤȉǾ-
ǬɍǾɅȉ٪ƫƲ٪ǼɍƫƇǾƧƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ػ٪Ƴ
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[...] compreendido como um processo através do qual, itens [...] compreendido como um processo através do qual, itens 
e construções lexicais, em determinados contextos linguís- e construções lexicais, em determinados contextos linguís- 
ticos, assumem funções gramaticais, e, uma vez gramaticali-ticos, assumem funções gramaticais, e, uma vez gramaticali-
zados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais.zados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais.33

No dizer de Hopper e Traugott (2003), Martelotta, Votre e Cezario 
٪ǛɅƲǾȷ٪ǳƲɫǛƤƇǛȷ٪ƲȮɍǛɥƇǳƲǼ٪Ƈ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ؙخֿֿ־׀ح٪Ʋ٪tƇȯɅƲǳȉɅɅƇ٪خׇׇֿׄح
ǌƇɶƲǼ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪Ƈ٪ƫƇƫȉȷ٪ƫȉ٪ɍǾǛɥƲȯȷȉ٪ƣǛȉعȬȷǝȮɍǛƤȉعȷȉƤǛƇǳؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪
representam entidades, qualidades e ações. Nesse caso, incluem-se 
os substantivos, os adjetivos e os chamados verbos plenos. Já os 
itens gramaticais são aqueles responsáveis por organizar os itens 
ƫȉ٪ ǳƳɫǛƤȉ٪Ǿȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉؙ٪ƫƲȷȷƲ٪Ǽȉƫȉؙ٪ ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲǼ٪ ȯƲǳƇƧȧƲȷ٪ ǳȊǍǛƤƇȷ٪
ƲǾɅȯƲ٪ȷǛǾɅƇǍǼƇȷ٪Ʋ٪ȉȯƇƧȧƲȷؙ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇǼ٪ȬƇȯɅƲȷ٪ǼƲǾƤǛȉǾƇƫƇȷ٪ȉɍ٪Ȭȉȯ٪
ǼƲǾƤǛȉǾƇȯ٪Ʋ٪ƲɫȬȯƲȷȷƇǼ٪ǾȉƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ɅƲǼȬȉؙ٪ƇȷȬƲƤɅȉ٪Ʋ٪ǼȉƫƇǳǛɶƇƧƠȉؘ٪
Nesse caso, inserem-se as conjunções, as preposições, os pronomes, 
ȉȷ٪ɥƲȯƣȉȷ٪ƇɍɫǛǳǛƇȯƲȷ٪Ʋ٪ǼȉƫƇǛȷؙ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ƤƇɅƲǍȉȯǛƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؘ

Advertimos ainda – com base em Gonçalves, Lima-Hernandes 
Ʋ٪�ƇȷȷƲƣعGƇǳɥƠȉ٪־־׀ح ؙׅ٪Ȭؘ٪ֿׅػ٪خ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ƫǛȷɅǛǾƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ǛɅƲǾȷ٪ǳƲɫǛƤƇǛȷ٪Ʋ٪
gramaticais 

[...] serve simplesmente para diferenciar o conjunto de pro-[...] serve simplesmente para diferenciar o conjunto de pro-
priedades que identificam uma e outra categoria, o que não priedades que identificam uma e outra categoria, o que não 
deve expressar um entendimento de que se está tratando a deve expressar um entendimento de que se está tratando a 
língua como portadora de categorias discretas. língua como portadora de categorias discretas. 

ÄǼƇ٪ƲɥǛƫƷǾƤǛƇ٪ƫƲȷȷƇ٪Ƈ˚ȯǼƇƧƠȉ٪ƲȷɅƈ٪Ǿȉ٪ǌƇɅȉ٪ƫƲ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ȬȉƫƲ-
ȯƲǼ٪ǼǛǍȯƇȯ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƤƇɅƲǍȉȯǛƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ȬƇȯƇ٪ȉɍɅȯƇؙ٪ƤȉǼȉ٪ǛǳɍȷɅȯƇ٪ȉ٪
ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ǾƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǕɍǼƇǾƇȷؘ

Oliveira (2011) ressalta que as primeiras pesquisas sobre gramati-
ƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƲȯƇǼ٪ɥȉǳɅƇƫƇȷ٪ƙ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ǛɅƲǾȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉȷؘ٪-Ǽ٪ȉɍɅȯȉȷ 

ׁ٪ -ƤȉǾƤƲȯǾƲƫ٪ɦǛɅǕ٪ȷɍƤǕ٪ȮɍƲȷɅǛȉǾȷ٪Ƈȷ٪Ǖȉɦ٪ǳƲɫǛƤƇǳ٪ǛɅƲǼȷ٪ƇǾƫ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤɅǛȉǾȷ٪ƤȉǼƲ٪ǛǾ٪ƤƲȯ٪زؘؘؘرن
ɅƇǛǾ٪ǳǛǾǍɍǛȷɅǛƤ٪ƤȉǾɅƲɫɅȷ٪Ʌȉ٪ȷƲȯɥƲ٪ǍȯƇǼǼƇɅǛƤƇǳ٪ǌɍǾƤɅǛȉǾȷ٪ȉȯ٪Ǖȉɦ٪ǍȯƇǼǼƇɅǛƤƇǳ٪ǛɅƲǼȷ٪ƫƲɥƲ-
ǳȉȬ٪ǾƲɦ٪ǍȯƇǼǼƇɅǛƤƇǳ٪ǌɍǾƤɅǛȉǾȷؘه



Padrõe s funcionais  e  gramatical ização dos pronome s. . .      23

ɅƲȯǼȉȷؙ٪ȉ٪ȉƣǬƲɅȉ٪ƫƲ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƲȯƇ٪نǛȷȉǳƇƫȉه٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ƲǌƲɅǛɥƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ƲȷɅɍƫȉؘ٪
A autora chama a atenção para o fato de que, 

embora houvesse referência a aspectos no nível pragmático-embora houvesse referência a aspectos no nível pragmático-
-discursivo, como informatividade, relevância, fluxo informa--discursivo, como informatividade, relevância, fluxo informa-
cional, por exemplo, a maioria das pesquisas focava um ou cional, por exemplo, a maioria das pesquisas focava um ou 
outro elemento, isolando-o do contexto efetivo em que era outro elemento, isolando-o do contexto efetivo em que era 
empregado. (OLIVEIRA, 2011, p. 39)empregado. (OLIVEIRA, 2011, p. 39)

Com o passar dos anos, os pesquisadores funcionalistas amplia-
ram a perspectiva de estudo, olhando para além do item investigado. 
-vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ȉȷ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ٪ǛǾɅȯƇ٪Ʋ٪Ʋɫ٪خֿׄ־׀٪ؙ�§�jUÜ-U٪؛�U§�¯�§ح
ɅȯƇǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ȉƤȉȯȯƲǼ٪ȉȷ٪ɍȷȉȷ٪ȬƇȷȷƇǼ٪Ƈ٪ȷƲȯ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƫȉȷ٪
ǾƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲؘ٪vȉ٪ƫǛɶƲȯ٪ƫƲ٪�ƇȯɥƇǳǕȉ٪ ֿ־׀ح ؙׅ٪ Ȭؘ٪ ٪ؙخׄ׆ ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇƫƇ٪ƲǼ٪
OȉȬȬƲȯ٪Ʋ٪½ȯƇɍǍȉɅɅ٪ؙخׁ־־׀ح٪ƇǾƇǳǛȷƇȯ٪Ʌȉƫȉ٪ȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪Ƴ٪ȯƲǳƲɥƇǾɅƲؙ٪ȬȉǛȷ٪
-ǾƇ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉؙ٪Ƈ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ƤƇɅƲǍȉȯǛƇǳ٪ǾƲǼ٪ȷƲǼȬȯƲ٪ȉȬƲȯƇ٪ƇȬƲن
nas em um determinado item, mas em toda a construção em que 
ȷƲ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇ٪ƲȷȷƲ٪ǛɅƲǼؘه٪ÄǼ٪ƲɫƲǼȬǳȉ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾȷ-
trução pode ser visto no padrão SN mais pronome locativo (loc), 
ƤȉǼȉ٪ǼȉȷɅȯƇǼ٪خ׃ح٪Ʋ٪ؘخׄح

(5) Mas eu acho que sei lá, sapato vermelho está bem assim (5) Mas eu acho que sei lá, sapato vermelho está bem assim 
mais pra sair né, eu também estou com mais pra sair né, eu também estou com um sapato vermelho um sapato vermelho 
lálá né, mas visto com uma blusinha vermelha pra sair, mas não  né, mas visto com uma blusinha vermelha pra sair, mas não 
pra ir pro colégio, sapato vermelho, eu não sei, eu acho que pra ir pro colégio, sapato vermelho, eu não sei, eu acho que 
o colégio pede mais um, um tênis. (LOPES; SOUZA; SOUZA, o colégio pede mais um, um tênis. (LOPES; SOUZA; SOUZA, 
2009, p. 147, Inq. 12)2009, p. 147, Inq. 12)

(6) DOC: Você acha que pode ter tido alguma influência de (6) DOC: Você acha que pode ter tido alguma influência de 
sua tia?sua tia?

19: É, eu, eu não acho diretamente, mas minha mãe acha, 19: É, eu, eu não acho diretamente, mas minha mãe acha, 
mas eu acho que tinha mas eu acho que tinha alguma coisa aíalguma coisa aí, porque minha tia , porque minha tia 
só vivia brigando... (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 170, só vivia brigando... (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 170, 
Inq. 19) Inq. 19) 
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-Ǽ٪ƤƇȷȉȷ٪ƤȉǼȉ٪خ׃ح٪Ʋ٪ؙخׄح٪ȉȷ٪ȬȯȉǾȉǼƲȷ٪ǳȉƤƇɅǛɥȉȷ٪lá e aí sofrem 
ȯƲƇǾƈǳǛȷƲ٪ƤƇɅƲǍȉȯǛƇǳ٪Ʋ٪ɥǛǾƤɍǳƇǼعȷƲ٪Ƈȉ٪¯v٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ɥƇǳȉȯ٪ƫƷǛ-
ɅǛƤȉ٪ƲȷȬƇƤǛƇǳ٪Ʋ٪ȉ٪ƲȷɅƇɅɍɅȉ٪ƇƫɥƲȯƣǛƇǳ٪ Ǭƈ٪ǾƠȉ٪ȷƠȉ٪ǼƇǛȷ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫȉȷؘ٪
�ȉǾȷȉƇǾɅƲ٪�ǳǛɥƲǛȯƇ٪  ٪ƲǼ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ٪ƤȉǼȉ٪ƲȷȷƲؙ٪ȉ٪ȬȯȉǾȉǼƲ٪ؙخ׀ֿ־׀ح
ǳȉƤƇɅǛɥȉ٪ȬƇȷȷƇ٪Ƈ٪ȷƲ٪ǛǾƤȉȯȬȉȯƇȯ٪Ƈȉ٪¯v٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƇǾɅƲƤƲƫƲؚ٪ǾƲȷȷƲ٪ƤƇȷȉؙ٪ 
Ƈȷ٪ƲɫȬȯƲȷȷȧƲȷ٪um sapato vermelho lá e algumas coisas aí formam 
um todo semântico-sintático que não permite a inserção de outros 
ƤȉǾȷɅǛɅɍǛǾɅƲȷ٪ȉɍ٪ǛǾɥƲȯȷȧƲȷ٪ƫƲ٪ȉȯƫƲǼؙ٪ǌȉȯǼƇǾƫȉ٪Ƈ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪¯v٪ڋ٪jȉƤؘ

Com a discussão aqui apresentada, podemos perceber que 
a gramaticalização decorre da necessidade de se refazer que a 
ǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪ƫƇȷ٪ ǳǝǾǍɍƇȷ٪ȬȉȷȷɍǛؘ٪½ȯƇɅƇعȷƲؙ٪ȬȉȯɅƇǾɅȉؙ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ 
que provoca alterações nas propriedades sintáticas, discursivo-
-pragmáticas e semânticas, as quais promovem a alteração do 
ƲȷɅƇɅɍɅȉ٪ ƤƇɅƲǍȉȯǛƇǳ٪ƫƲ٪ɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؘ٪ ٪؛¯-G�v!�jÜح jUtع�
-HERNANDES; CASSEB-GALVÃO, 2007) Após focarmos em alguns 
conceitos da abordagem da gramaticalização sob o viés do funcio-
ǾƇǳǛȷǼȉ٪ǾȉȯɅƲعƇǼƲȯǛƤƇǾȉؙ٪ǾƇ٪ȬȯȊɫǛǼƇ٪ȷƲƧƠȉ٪ƫƲɅƇǳǕƇȯƲǼȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪
ǼƲɅȉƫȉǳȊǍǛƤȉȷ٪ƇɅǛǾƲǾɅƲȷ٪Ƈȉ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪ƫƲȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉؘ

Metodologia

Nesta seção, delineamos o percurso metodológico da pesquisa,  
ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇǾƫȉ٪ȉ٪corpus utilizado e os procedimentos metodológicos 
adotados para a descrição, na fala popular soteropolitana, dos pro-
nomes locativos pospostos a SNs.

O corpus ȷƲǳƲƤǛȉǾƇƫȉ٪ȬƇȯƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ǾƲȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪Ƴ٪ƤȉǼȬȉȷɅȉ٪ƫƲ٪
inquéritos integrantes do banco de dados do Programa de Estudos 
ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪¤ȉȯɅɍǍɍƷȷ٪¤ȉȬɍǳƇȯ٪ƫƲ٪¯ƇǳɥƇƫȉȯ٪خ¤¤-¤ح٪Ʋ٪ȯƲƇǳǛɶƇƫȉȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪
ƇǾȉȷ٪ƫƲ٪ׇׇֿ׆٪Ƈ٪ؙ־־־׀٪ƤȉǼ٪ǛǾǌȉȯǼƇǾɅƲȷ٪ƤȉǼ٪ǾǝɥƲǛȷ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǳ٪Ʋ٪
ǼƳƫǛȉ٪ƤȉǼȬǳƲɅȉȷؘ٪-ǼƣȉȯƇ٪ȉ٪ƇƤƲȯɥȉ٪ƫȉ٪¤-¤¤٪ƤȉǾȷɅƲ٪ƫƲ٪ׂ׆٪ǛǾȮɍƳȯǛɅȉȷؙ 
ɍɅǛǳǛɶƇǼȉȷؙ٪ǾƲȷɅƇ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇؙ٪ֿؙׄ٪ƤȉǾȷɅƇǾɅƲȷ٪ƫȉ٪ǳǛɥȯȉ٪ǛǼȬȯƲȷȷȉ٪ƫƲ٪jȉȬƲȷؙ٪
Souza e Souza (2009). 
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Quanto à abordagem, a pesquisa aqui empreendida tem caráter 
ȮɍƇǳǛɅƇɅǛɥȉؘ٪¤ƇȯƇ٪Ƈ٪ȉƣȷƲȯɥƇƧƠȉ٪Ʋ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫȉ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ƲǼ٪ƲȷɅɍƫȉؙ٪
ƇƫȉɅƇǼȉȷ٪ȉȷ٪ ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ȬȯȉƤƲƫǛǼƲǾɅȉȷ٪ǼƲɅȉƫȉǳȊǍǛƤȉȷؚ٪ ٪خֿ ȷƲǳƲƧƠȉ٪
ƫȉȷ٪ ֿׄ٪ ǛǾȮɍƳȯǛɅȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲخ׀٪؛٪ ǳƲɥƇǾɅƇǼƲǾɅȉ٪Ʋ٪˚ƤǕƇǼƲǾɅȉ٪ƫȉȷ٪
trechos desses inquéritos em que ocorrem aqui, aí, ali e lá pospostos 
a SN; 3) categorização dos dados, separando-os conforme o padrão 
ǌɍǾƤǛȉǾƇǳ٪ƲɫƲȯƤǛƫȉ٪Ȭȉȯ٪ƤƇƫƇ٪ɍǼ٪ƫȉȷ٪ȬȯȉǾȉǼƲȷ٪ǳȉƤƇɅǛɥȉȷ؛٪Ʋ٪ׂخ٪ƇǾƈǳǛȷƲ 
qualitativa dos dados, com vistas a fazer a descrição de cada um dos 
padrões encontrados para os pronomes locativos. Apresentaremos, 
na seção a seguir, essa descrição. 

Pronomes locativos pospostos ao SN:  
discussão dos resultados

Nesta seção, caracterizamos os usos encontrados para o aqui, aí, ali 
e lá em posição pós SN na amostra de fala popular soteropolitana. 
¤ƇȯƇ٪ɅƇǾɅȉؙ٪ƲȷɅƲƇǼȉعǾȉȷ٪ǾƇȷ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇȷ٪ƫƲ٪tƇȯɅƲǳȉɅɅƇ٪Ʋ٪§ƷǍȉ٪ؙخׇׇֿׄح٪
Braga e Paiva (2003), Oliveira e Aguiar (2009), Aguiar (2010, 2011), 
Oliveira (2012), Confessor (2013), Araújo (2015), dentre outras sobre 
gramaticalização de pronomes locativos em distintas variedades 
ƫȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉ٪حƤƇȯǛȉƤƇؙ٪ǾǛɅƲȯȉǛƲǾȷƲؙ٪ǾƇɅƇǳƲǾȷƲؙ٪ƫȉ٪ȷƲǼǛƈ-
rido baiano). No corpus, registramos cinco padrões de uso para os 
ȬȯȉǾȉǼƲȷ٪ ǳȉƤƇɅǛɥȉȷ٪ƲȷɅɍƫƇƫȉȷؚ٪ƫƷǛɅǛƤȉ٪ƲȷȬƇƤǛƇǳؙ٪ ǌȊȯǛƤȉ٪ ٪ƤƇɅƇǌȊȯǛƤȉؙح
ƇǾƇǌȊȯǛƤȉ٪Ʋ٪ǛǾǌƲȯǝɥƲǳخ٪Ʋ٪ƤǳǝɅǛƤȉؘ٪

Dêitico espacial

�ȷ٪ƫƷǛɅǛƤȉȷؙ٪ƫƲ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ƤȉǼ٪GȯƲǾȉƣǳƲ٪Ʋ٪§ǛǳƲɬ٪ׇׇֿׄح٪ƇȬɍƫ TAVARES, 
٪ȷƠȉ٪ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪ȉɍ٪ƲɫȬȯƲȷȷȧƲȷ٪ȮɍƲ٪ȷƠȉ٪ɍȷƇƫƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ǼƇȯƤƇȯ٪ɍǼ٪ؙخׁ־־׀
ǛǾƫǛɥǝƫɍȉؙ٪ɍǼ٪ȉƣǬƲɅȉ٪ȉɍ٪ǳɍǍƇȯ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƲɫɅȯƇǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉؘ٪vȉ٪ȮɍƲ٪
ƫǛɶ٪ȯƲȷȬƲǛɅȉ٪Ƈȉȷ٪ȬȯȉǾȉǼƲȷ٪ƇƫɥƲȯƣǛƇǛȷ٪ǳȉƤƇɅǛɥȉȷؙ٪Ƈ٪ƫƷǛɫǛȷؙ٪ƤȉǼȉ٪ǼƲǾ-
ciona Aguiar (2010), é considerada o uso mais básico dessa classe 
de palavras. 
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vȉȷ٪ƲɫƤƲȯɅȉȷ٪ƲǼ٪ؙخׇح٪ؙخ׆ح٪ؙخׅح٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǼȉȷ٪ȯƲȷȬƲƤɅǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ɍȷȉȷ٪
de aqui, aí e ali,٪ƇɅɍƇǾƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ƫƷǛɅǛƤȉȷ٪ƲȷȬƇƤǛƇǛȷؚ

(7) DOC: Ainda tem uma marquinha...(7) DOC: Ainda tem uma marquinha...

19: 19: Uma marquinha aquiUma marquinha aqui, uma rodinha, foi uma dentada , uma rodinha, foi uma dentada 
que ela deu, então quando ela estava em cima de mim me  que ela deu, então quando ela estava em cima de mim me  
batendo e eu ficava nervosa... (LOPES; SOUZA; SOUZA, batendo e eu ficava nervosa... (LOPES; SOUZA; SOUZA, 
2009, p. 166, Inq. 19)2009, p. 166, Inq. 19)

(8) Ah minha filha, aí beleza, tudo gostoso, eu brigo pelo (8) Ah minha filha, aí beleza, tudo gostoso, eu brigo pelo 
telefone, boto chave no telefone, saiu levo, deixo o outro telefone, boto chave no telefone, saiu levo, deixo o outro 
sem fio trancado, ‘êta, ela hoje está atacada’, ‘estou mesmo, sem fio trancado, ‘êta, ela hoje está atacada’, ‘estou mesmo, 
estou atacada porque ninguém me ajuda a pagar, tererê,  estou atacada porque ninguém me ajuda a pagar, tererê,  
tererê, tererê’, ‘está certo, minha filha, se acalme, quando tererê, tererê’, ‘está certo, minha filha, se acalme, quando 
você voltar você está calminha’, aí quando eu volto, ‘minha você voltar você está calminha’, aí quando eu volto, ‘minha 
mãe, não sei quem ligou pra mim, não sei o que, não sei o que,  mãe, não sei quem ligou pra mim, não sei o que, não sei o que,  
eu vou descer, meu, meu cartão de meu celular já acabou,  eu vou descer, meu, meu cartão de meu celular já acabou,  
eu vou descer’. ‘Menina, pegue eu vou descer’. ‘Menina, pegue a chave do telefone aí, a chave do telefone aí, vá ligar vá ligar 
lá na sala, não ligue daqui do meu quarto não que eu não lá na sala, não ligue daqui do meu quarto não que eu não 
quero ouvir conversa ninguém, [...]’. (LOPES; SOUZA; SOUZA, quero ouvir conversa ninguém, [...]’. (LOPES; SOUZA; SOUZA, 
2009, p. 292, Inq. 17)2009, p. 292, Inq. 17)

(9) DOC: ... ou negativo, não é? Será que não está relacionado (9) DOC: ... ou negativo, não é? Será que não está relacionado 
também a questão do, do que você falou no início, a violência. também a questão do, do que você falou no início, a violência. 
Pode ter, a televisão pode também incentivar, será?Pode ter, a televisão pode também incentivar, será?

20: Incentiva também. Se vê, como o menino vê, que é, como... 20: Incentiva também. Se vê, como o menino vê, que é, como... 
como dizem, não é, eh... os meninos não aumentam, o que como dizem, não é, eh... os meninos não aumentam, o que 
vê eles não aumentam, então se ele vê ele fica naquilo ‘pô, vê eles não aumentam, então se ele vê ele fica naquilo ‘pô, 
você viu minha mãe, você viu minha mãe, o homem alio homem ali com o revólver na mão?   com o revólver na mão?  
Aí você vê em sua casa, seu próprio pai tem um revólver e ele Aí você vê em sua casa, seu próprio pai tem um revólver e ele 
vê também’. (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 124, Inq. 20)vê também’. (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 124, Inq. 20)

-Ǽ٪خ׆ح٪ؙخׅح٪Ʋ٪ؙخׇح٪ȉȷ٪ǛǾǌȉȯǼƇǾɅƲȷ٪ȷƲ٪ɍɅǛǳǛɶƇǼ٪ƫȉȷ٪ȬȯȉǾȉǼƲȷ٪ǳȉƤƇ-
tivos aqui, aí e ali٪ȬƇȯƇ٪ǌƇɶƲȯƲǼ٪ɍǼƇ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ƲȷȬƇƤǛƇǳ٪Ƈ٪ƫƇƫȉȷ٪ƫȉ٪
ǼɍǾƫȉ٪ȯƲƇǳؘ٪vƲȷȷƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉؙ٪ƲȷȷƲȷ٪ȬȯȉǾȉǼƲȷ٪ƇɅɍƇǼ٪ƤȉǼȉ٪ƫƷǛɅǛƤȉȷ٪
espaciais. Em (7), o falante, para mostrar uma cicatriz em seu braço, 
usa o pronome locativo aquiؘ٪-Ǽ٪خ׆ح٪Ʋ٪ ٪ȉȷ٪ȬȯȉǾȉǼƲȷ٪ؙخׇح ǳȉƤƇɅǛɥȉȷ٪ 
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aí e ali são empregados quando os informantes, ao recontarem  
um fato, relatam diálogos que tiveram em outras oportunidades. 
vƲȷȷƲ٪ƤƇȷȉؙ٪ƲǳƲȷ٪˚ɶƲȯƇǼ٪Ƈ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ƲȷȬƇƤǛƇǳ٪Ǿȉ٪ǼȉǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪ǛǾɅƲ-
ȯƇƧƠȉؙ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ǼȉȷɅȯƇǼإƇȬȉǾɅƇǼؚ٪Ǿȉ٪ƤƇȷȉ٪ؙخ׆ح٪ɍǼ٪ȉƣǬƲɅȉ٪ػ٪a chave 
do telefone٪ػ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƈ٪ȬȯȊɫǛǼȉ٪ƫȉ٪ǛǾɅƲȯǳȉƤɍɅȉȯ٪حƇ٪˚ǳǕƇ٪ƫƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇǾɅƲ؛خ٪
no caso (9), uma pessoa – o homem – que se encontra distante do 
falante e do ouvinte.

-Ǽ٪ǾȉȷȷƇ٪ƇǼȉȷɅȯƇؙ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇǼȉȷؙ٪ƲǼ٪ȬȉȷǛƧƠȉ٪ȬȊȷ٪¯vؙ٪ȉ٪ɍȷȉ٪ƫƷǛع 
ɅǛƤȉ٪ƇȬƲǾƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ɅȯƷȷ٪ƫȉȷ٪ȬȯȉǾȉǼƲȷ٪ǳȉƤƇɅǛɥȉȷ٪ƲȷɅɍƫƇƫȉȷ٪حaqui, aí e 
ali), evidenciando que esses elementos ainda são mobilizados para 
ƲɫƲȯƤƲȯƲǼ٪ƲȷȷƇ٪ǌɍǾƧƠȉ٪ǾƇ٪ǌƇǳƇ٪ȬȉȬɍǳƇȯ٪ȷȉɅƲȯȉȬȉǳǛɅƇǾƇؘ٪-ǼƣȉȯƇ٪ȉ٪lá 
ƲǼ٪ȬȉȷǛƧƠȉ٪ȬȊȷ٪¯v٪ǾƠȉ٪ɅƲǾǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ȯƲǍǛȷɅȯƇƫȉ٪ƇɅɍƇǾƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ƫƷǛɅǛƤȉؙ٪ 
ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇǼȉȷ٪ƲȷȷƲ٪ȬƇƫȯƠȉ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǳ٪ƲǼ٪ȉɍɅȯȉȷ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ٪Ǽȉȯǌȉȷع 
ȷǛǾɅƈɅǛƤȉȷ٪حȬȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ȉ٪ȬȊȷعɥƲȯƣƇǳؙخ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ǛǾƫǛƤƇ٪ȮɍƲؙ٪ƇȷȷǛǼ٪ƤȉǼȉ 
os demais, esse pronome locativo também mantém sua forma fonte 
na fala popular de Salvador. Esse fato pode ser relacionado com o 
ȬȯǛǾƤǝȬǛȉ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲǾȉǼǛǾƇƫȉ٪نƫǛɥƲȯǍƷǾƤǛƇح٪هO�¤¤-§ؙ٪
1991), que preconiza que um item fonte do processo de gramatica-
ǳǛɶƇƧƠȉ٪ȬȉƫƲ٪ǼƇǾɅƲȯ٪ȷɍƇȷ٪ȬȯȉȬȯǛƲƫƇƫƲȷ٪ȉȯǛǍǛǾƇǛȷؙ٪ƤȉƲɫǛȷɅǛǾƫȉ٪ƤȉǼ٪
a forma gramaticalizada, podendo até mesmo passar por um novo 
processo de gramaticalização.

Fórico 

UƫƲǾɅǛ˚ƤƇǼȉȷؙ٪ƲǼ٪ǾȉȷȷƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲؙ٪ɍǼ٪ȬƇƫȯƠȉ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǳ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪
pronomes locativos aquiؙ٪ Ƈǝؙ٪ ƇǳǛ٪ Ʋ٪ lá ƫƲǛɫƇǼ٪ƫƲ٪ ǌƇɶƲȯ٪ ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪Ƈ٪
ƫƇƫȉȷ٪ƫȉ٪ǼɍǾƫȉ٪ƤȉǾƤȯƲɅȉ٪Ʋ٪ƇȷȷɍǼƲǼ٪ǌɍǾƧȧƲȷ٪ɅƲɫɅɍƇǛȷؙ٪ƇɅɍƇǾƫȉ٪
ƤȉǼȉ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ƤȉǳƇƣȉȯƇǼ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ƤȉƲȷƠȉ٪ɅƲɫɅɍƇǳؘ٪½Ƈǳ٪ȬƇƫȯƠȉ٪
tem sido denominado fórico (BRAGA; PAIVA, 2003; MARTELOTTA; 
§2G�ؙ٪ׇׇֿؙׄ٪ƲɅƤؘخ٪Ʋ٪ȷƲ٪ȷɍƣƫǛɥǛƫƲ٪ƲǼ٪ƤƇɅƇǌȊȯǛƤȉؙ٪ƇǾƇǌȊȯǛƤȉ٪Ʋ٪ɍǼ٪ɍȷȉ٪
ȮɍƲ٪ƤǕƇǼƇǼȉȷ٪ƫƲ٪ǛǾǌƲȯǝɥƲǳؙ٪ȮɍƲ٪ȷƲȯƠȉ٪ƲɫȬǳǛƤƇƫȉȷ٪Ƈ٪ȷƲǍɍǛȯؘ
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CatafóricoCatafórico

Atuando como itens catafóricos, os pronomes locativos fazem  
remissão a uma informação nova mencionada após esses pronomes, 
ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪ɅƷǼ٪ȷɍƇ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ȬȯƲƲǾƤǕǛƫƇ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲؙ٪ƤȉǼȉ٪
evidenciado nos usos em (10), (11), (12) e (13). 

(10) [...] hoje mesmo eu estava lendo o jornal aí eu vi jovem (10) [...] hoje mesmo eu estava lendo o jornal aí eu vi jovem 
no no pagode aquipagode aqui na Boca do Rio que matou o, o colega a   na Boca do Rio que matou o, o colega a  
facadas só por causa de uma garota, aí eu estou vendo que facadas só por causa de uma garota, aí eu estou vendo que 
o clima está pesado. (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 80, o clima está pesado. (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 80, 
Inq. 18) Inq. 18) 

(11) A gente nunca sabe, então depois desse dia melhorou (11) A gente nunca sabe, então depois desse dia melhorou 
depois ela teve outra crise de loucura, depois ela pegou uma depois ela teve outra crise de loucura, depois ela pegou uma 
televisão grande que ela tinha e trocou por um terreno com televisão grande que ela tinha e trocou por um terreno com 
esse homem aíesse homem aí no Pernambués. (LOPES; SOUZA; SOUZA,  no Pernambués. (LOPES; SOUZA; SOUZA, 
2009, p. 171, Inq. 19)2009, p. 171, Inq. 19)

(12) 18: A troca é feita na Fonte Nova, Balbininho, depende (12) 18: A troca é feita na Fonte Nova, Balbininho, depende 
onde seja o evento.onde seja o evento.

DOC: Sempre tem?DOC: Sempre tem?

18: Sempre tem, toda sexta tem no, 18: Sempre tem, toda sexta tem no, no teatro ali no teatro ali na, na, na, na, 
no Campo Grande, na Concha Acústica. (LOPES; SOUZA; no Campo Grande, na Concha Acústica. (LOPES; SOUZA; 
SOUZA, 2009, p. 85, Inq. 18)SOUZA, 2009, p. 85, Inq. 18)

(13) Não, não, da primeira... da primeira não me lembro (13) Não, não, da primeira... da primeira não me lembro 
porque foi... como é o nome da Conceição da Praia, então porque foi... como é o nome da Conceição da Praia, então 
esse (Inint.) e eu me lembro de esse (Inint.) e eu me lembro de uma professora láuma professora lá no Liceu  no Liceu 
ela já era uma senhora, não é? Uns quarenta anos, ela era ela já era uma senhora, não é? Uns quarenta anos, ela era 
meio durinha, não é? (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 221, meio durinha, não é? (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 221, 
Inq. 37)Inq. 37)

Nos casos anteriores, o sentido dos pronomes locativos é pre-
ƲǾƤǕǛƫȉ٪Ȭȉȯ٪ɍǼ٪¯ǛǾɅƇǍǼƇ٪¤ȯƲȬȉȷǛƤǛȉǾƇǳ٪ؚخ¤¯ح٪na Boca do Rio (10), 
no Pernambués (11), no Campo Grande (12), no Liceu (13). Citando 
¤ƇǛɥƇ٪ ٪�ǍɍǛƇȯ٪ؙخׁ־־׀ح ٪خֿֿ־׀ح ƲɫȬǳǛƤƇ٪ȮɍƲ٪ƲȷȷƇ٪ƲȷɅȯƇɅƳǍǛƇ٪Ƴ٪ǼƇȯƤƇƫƇ٪
pelo esvaziamento do sentido do pronome locativo, que precisa do 
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¯¤ؙ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ƫƲ٪ɥƇǳȉȯ٪ǳȉƤƇɅǛɥȉؙ٪ȬƇȯƇ٪ƤȉǼȬǳƲɅƇȯ٪ȷɍƇ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇؘ٪vƲȷȷƇ٪
mesma linha de argumentação, Araújo (2015) destaca que, em casos 
como os ilustrados de (10) a (13), ocorre uma imprecisão referencial, 
como se o falante considerasse que a utilização apenas do locativo 
ǾƠȉ٪Ƴ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ȬƇȯƇ٪ȯƲƇǳǛɶƇȯ٪Ƈ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪Ƈȉ٪ǳȉƤƇǳؘ

Anafórico Anafórico 

Nesse padrão funcional, os pronomes locativos recuperam informa-
ƧȧƲȷ٪ƤǛɅƇƫƇȷ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯǼƲǾɅƲ٪Ǿȉ٪ ɅƲɫɅȉ٪ȬƇȯƇ٪ ǌȉȯǾƲƤƲȯعǳǕƲ٪ɍǼƇ٪ǼƇǛȉȯ٪
ƤȉƲȷƠȉؘ٪ح�GÄU�§ؙ٪ؙ־ֿ־׀٪Ȭؘ٪خׂ׆٪¤ȉƫƲǼȉȷ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇȯ٪ȮɍƲؙ٪ƇȷȷǛǼ٪ƤȉǼȉ٪Ǿȉ 
uso catafórico, o padrão anafórico possui uma função referencial, 
ƲǾɅȯƲɅƇǾɅȉ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ǼɍƫƇ٪Ƴ٪Ƈ٪ȬȉȷǛƧƠȉ٪ƫȉ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲ٪ǾƇ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪ɅƲɫɅɍƇǳؘ٪

Registramos, no corpus, os pronomes locativos aí, ali e lá ƲɫƲȯ-
ƤƲǾƫȉ٪Ƈ٪ǌɍǾƧƠȉ٪ƇǾƇǌȊȯǛƤƇؙ٪ƲɫƲǼȬǳǛ˚ƤƇƫȉȷ٪ȯƲȷȬƲƤɅǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ƲǼ٪ؙخֿׂح٪
٪ؘخֿׄح٪Ʋ٪خ׃ֿح

(14) É, alguma coisa aqui oh, alguma coisa que ela fazia pra (14) É, alguma coisa aqui oh, alguma coisa que ela fazia pra 
minha mãe, sei lá virar a cabeça pra ela sair de lá, porque minha mãe, sei lá virar a cabeça pra ela sair de lá, porque 
ela brigava com I ..., todo dia ela brigava: ‘Mulher, mulher, ela brigava com I ..., todo dia ela brigava: ‘Mulher, mulher, 
eu quero o que é meu, você está em meu terreno, você fez eu quero o que é meu, você está em meu terreno, você fez 
a casa aía casa aí pra ... e não saiu, mulher’. [...]. (LOPES; SOUZA;  pra ... e não saiu, mulher’. [...]. (LOPES; SOUZA; 
SOUZA, 2009, p. 170, Inq. 19)SOUZA, 2009, p. 170, Inq. 19)

(15) [...] Eu não sei, eu não sei se eu não, se minha cabeça  (15) [...] Eu não sei, eu não sei se eu não, se minha cabeça  
ainda está meia coisa, naquele tempo como eu estou falando ainda está meia coisa, naquele tempo como eu estou falando 
eu brincava de boneca, não pensava nem, não sabia o que eu brincava de boneca, não pensava nem, não sabia o que 
era isso, nem tocava no assunto, ela fica perguntando de era isso, nem tocava no assunto, ela fica perguntando de 
namorado pra, pras crianças ainda, Angélica com um pro- namorado pra, pras crianças ainda, Angélica com um pro- 
grama infantil que eu acho até já infantil demais, um negócio grama infantil que eu acho até já infantil demais, um negócio 
assim meio, não tem assim meio, não tem nada alinada ali de cultural, nada que ensina  de cultural, nada que ensina 
nada pra ninguém, a, não tem um, uma postura de apre-nada pra ninguém, a, não tem um, uma postura de apre-
sentadora eu acho. (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 144, sentadora eu acho. (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 144, 
Inq. 12)Inq. 12)

(16) A gente estuda juntas, estuda no, só não estuda em casa (16) A gente estuda juntas, estuda no, só não estuda em casa 
né, porque ela estuda uma matéria, eu gosto de estudar mais né, porque ela estuda uma matéria, eu gosto de estudar mais 
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outra, aí em casa é separado, mas lá no cursinho ela senta outra, aí em casa é separado, mas lá no cursinho ela senta 
do meu lado e tal, mas faz de conta que, ela tem até do meu lado e tal, mas faz de conta que, ela tem até outras outras 
amizades láamizades lá, eu nem desço, nem fico com ela assim, que , eu nem desço, nem fico com ela assim, que 
distanciou mesmo, quem ver assim pensa até que, vê logo distanciou mesmo, quem ver assim pensa até que, vê logo 
assim, ‘ah aconteceu’, quem já conhecia, ‘ah aconteceu  assim, ‘ah aconteceu’, quem já conhecia, ‘ah aconteceu  
alguma coisa’. (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 131, Inq. 12)alguma coisa’. (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 131, Inq. 12)

�ȉǼȉ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪Ǿȉȷ٪ƲɫƲǼȬǳȉȷ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫȉȷؙ٪ȉ٪aí, ali 
e lá ǌƇɶƲǼ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ƇǾƇǌȊȯǛƤƇ٪Ƈ٪ƫƇƫȉȷ٪Ǭƈ٪ǼƲǾƤǛȉǾƇƫȉȷ٪Ǿȉ٪ɅƲɫɅȉؚ٪
em meu terreno ؙخֿׂح um programa infantil (15) e no cursinho٪ؘخֿׄح٪
¤ȉƫƲǼȉȷ٪ǾȉɅƇȯ٪ȮɍƲؙ٪ǾƲȷȷƲȷ٪ƲɫƲǼȬǳȉȷؙ٪ȉȷ٪ȬȯȉǾȉǼƲȷ٪ǳȉƤƇɅǛɥȉȷ٪ǌƇɶƲǼ٪
ȯƲǼǛȷȷƠȉؙ٪Ǿȉ٪ɅƲɫɅȉؙ٪Ƈ٪ȷǛǾɅƇǍǼƇȷ٪ȮɍƲ٪ǛǾƫǛƤƇǼ٪ɍǼ٪ƲȷȬƇƧȉ٪ǼƇǛȷ٪ǌǝȷǛƤȉ٪
ؘخ׃ֿح٪ȉɍ٪ǼƇǛȷ٪ɥǛȯɅɍƇǳ٪خֿׄح٪Ʋ٪خֿׂح

InferívelInferível

Registramos, em nossa amostra, usos em que os pronomes locativos 
aqui, aí, ali e lá ǌƇɶƲǼ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪Ƈ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ȮɍƲ٪ȬȉƫƲǼ٪ȷƲȯ٪ 
ǛǾǌƲȯǛƫƇȷ٪ȬƲǳȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪ƫƇƫȉȷ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲȷ٪ǾƇ٪ȷɍȬƲȯǌǝƤǛƲ٪ƫȉ٪
ɅƲɫɅȉؘ٪�ƇȷƲƇǾƫȉعǾȉȷ٪Ǿȉ٪ȮɍƲ٪tƇȯɅƲǳȉɅɅƇ٪Ʋ٪§ƷǍȉ٪خׇׇֿׄح٪ƤǕƇǼƇǼ٪ƫƲ٪
ƲȷȬƇƤǛƇǳ٪ ǛǾǌƲȯǝɥƲǳؙ٪ƤǳƇȷȷǛ˚ƤƇǼȉȷ٪ƲȷȷƲȷ٪ɍȷȉȷ٪ƤȉǼȉ٪ǌȊȯǛƤȉȷ٪ ǛǾǌƲȯǝɥƲǛȷؘ٪
Optamos por esse rótulo por considerarmos que a função fórica é 
ƲɫƲȯƤǛƫƇؙ٪ƇǛǾƫƇ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲ٪ǾƠȉ٪ƲȷɅƲǬƇ٪ƲɫȬǳǛƤǛɅƇƫȉ٪Ǿȉ٪ɅƲɫɅȉؙ٪ǼƇȷ٪
ȷƲǬƇ٪ȉƣɅǛƫȉ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪ȬǛȷɅƇȷ٪ǌȉȯǾƲƤǛƫƇȷ٪ȬƲǳȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉؘ٪

(17) Vou levar isso aí até a sepultura. Porque é o seguinte,  (17) Vou levar isso aí até a sepultura. Porque é o seguinte,  
a religião que foi ensinada, né, é a sua ligação com Deus, então a religião que foi ensinada, né, é a sua ligação com Deus, então 
eu comecei a crer que existia um Deus, existia um jeito de eu comecei a crer que existia um Deus, existia um jeito de 
chegar até ele, e que ele era muito bom, temível porém muito chegar até ele, e que ele era muito bom, temível porém muito 
amável, e um pai, então aí desde pequenininha, papai do céu, amável, e um pai, então aí desde pequenininha, papai do céu, 
né, aquela coisa de orar, eu orava muito, e vai dando ao  né, aquela coisa de orar, eu orava muito, e vai dando ao  
homem uma personalidade, ao homem,homem uma personalidade, ao homem,  àà  mulher, né? A criança mulher, né? A criança 
não sei, ela vai ser tornando assim, ela se sente mais segura, não sei, ela vai ser tornando assim, ela se sente mais segura, 
não é só o pai e a mãe, ela sabe que tem o pai e a mãe mas não é só o pai e a mãe, ela sabe que tem o pai e a mãe mas 
tem tem o papai do céu imenso láo papai do céu imenso lá que também tá olhando aí, tá.  que também tá olhando aí, tá. 
(LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 209, Inq. 23)(LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 209, Inq. 23)
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(18) As conversas são outras, totalmente diferentes, antiga-(18) As conversas são outras, totalmente diferentes, antiga-
mente a gente tinha medo, por exemplo, se a gente tivesse mente a gente tinha medo, por exemplo, se a gente tivesse 
falando de algum menino pra mim a minha mãe estava atrás falando de algum menino pra mim a minha mãe estava atrás 
de mim, a mãe dela estava atrás dela, estava de mim, a mãe dela estava atrás dela, estava todo mundo todo mundo 
aliali ouvindo, e hoje em dia não, a gente, a gente ficou, nós  ouvindo, e hoje em dia não, a gente, a gente ficou, nós 
brincamos, minha irmã mesmo com esse negócio todo mas brincamos, minha irmã mesmo com esse negócio todo mas 
minha irmã chupou chupetinha, biquinho até treze anos de minha irmã chupou chupetinha, biquinho até treze anos de 
idade, eu não, eu fui até os cinco porque eu cheguei um dia idade, eu não, eu fui até os cinco porque eu cheguei um dia 
no médico, e a médica falou, ‘ainda está chupando bico?’ no médico, e a médica falou, ‘ainda está chupando bico?’ 
(LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 143, Inq. 12)(LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 143, Inq. 12)

Em (17), a informante, ao argumentar sobre a religiosidade em um 
dado momento, se refere a Deus como papai do céu imenso. 
�ȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪ȮɍƲؙ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ƲɫǛȷɅƲ٪ȉ٪ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪
papai do céu habita o céu, podemos inferir que, embora a falante 
ǾƠȉ٪ƲɫȬǳǛƤǛɅƲ٪ƲǼ٪ȷɍƇ٪ǌƇǳƇ٪Ƈ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇؙ٪ȉ٪ lá recupera a informação 
do local (céu) em que o papai do céu se encontra. Nesse caso,  
ȉ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲ٪Ƴ٪ȉƣɅǛƫȉ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪ȬǛȷɅƇ٪ǌȉȯǾƲƤǛƫƇ٪Ȭȉȯ٪ƲȷȷƇ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ 
cristalizada e por nosso conhecimento de mundo. Do mesmo modo, 
ƲǼ٪ؙخ׆ֿح٪Ƈ٪ǛǾǌȉȯǼƇǾɅƲ٪ȯƲƤȯǛƇ٪ɍǼƇ٪ȷǛɅɍƇƧƠȉ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ǕǛȬȉɅƲɅǛƤƇǼƲǾɅƲؙ 
quando ela estivesse falando sobre namorados, a mãe ouviria a 
conversa. Dessa maneira, podemos associar todo mundo ali ao local 
onde a conversa estaria acontecendo. Assim, embora ela não cite 
ȉǾƫƲ٪Ʌȉƫȉ٪ǼɍǾƫȉ٪ƲȷɅƇȯǛƇؙ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ȮɍƲ٪ǌƇƧƇǼȉȷ٪Ƈ٪ǛǾǌƲȯƷǾƤǛƇؘ٪

Quanto aos usos fóricos, assim como Oliveira e Aguiar (2009) e 
Aguiar (2010, 2011), acreditamos que, no processo de gramaticalização, 
o uso catafórico representa o primeiro estágio de reanálise catego-
rial dos pronomes locativos, seguido do uso anafórico. Dentre esses 
ɍȷȉȷؙ٪ ƇȷȷɍǼǛǼȉȷؙ٪ ƤȉǼȉ٪ɎǳɅǛǼƇ٪ ƲɅƇȬƇ٪ ƫƲȷȷƲ٪ ȬȯȉƤƲȷȷȉؙ٪ ȉ٪ ǛǾǌƲȯǝɥƲǳؙ٪
considerado o mais abstratizado pelo tipo de relação que mantém 
com o seu referente.
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Clítico

�ȉǾǌȉȯǼƲ٪ƲɫȬǳǛƤƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪�ǳǛɥƲǛȯƇ٪Ʋ٪�ǍɍǛƇȯ٪ؙخׇ־־׀ح٪�ǳǛɥƲǛȯƇ٪ؙخ׀ֿ־׀ح٪�ǍɍǛƇȯ٪
-ȮɍƇǾƫȉ٪ƲɫƲȯƤƲ٪Ƈ٪ǌɍǾƧƠȉ٪ƤǳǝɅǛƤƇؙ٪ȉ٪ȬȯȉǾȉǼƲ٪ǳȉƤƇɅǛɥȉ٪Ȭȉȷ٪ؙخֿֿ־׀٪ؙ־ֿ־׀ح
posto ao SN encontra-se fortemente vinculado a esse sintagma, 
ƤȯǛȷɅƇǳǛɶƇǾƫȉعȷƲ٪ǾƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪̄ v٪ڋ٪jȉƤؘ٪vƲȷȷƲȷ٪ɍȷȉȷؙ٪ǾƠȉ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪
separar o aqui, aí, ali e lá do SN. 

Nos dados de fala popular soteropolitana, podemos ver o padrão 
ǌɍǾƤǛȉǾƇǳ٪ƤǳǝɅǛƤȉ٪ƲǼ٪خ־׀ح٪ؙخׇֿح٪Ʋ٪ؘخֿ׀ح

(19) E aí me encubei de novo, então dezoito, dezenove anos (19) E aí me encubei de novo, então dezoito, dezenove anos 
começou a aparecer começou a aparecer um namorico aquium namorico aqui, ali mas sempre me , ali mas sempre me 
segurei. Era mais de sair e me divertir mas porém namorar segurei. Era mais de sair e me divertir mas porém namorar 
era aquela coisa, eu não dava sorte... Dá uma história... (LOPES; era aquela coisa, eu não dava sorte... Dá uma história... (LOPES; 
SOUZA; SOUZA, 2009, p. 208, Inq. 23)SOUZA; SOUZA, 2009, p. 208, Inq. 23)

(20) DOC: Você acha que pode ter tido alguma influência (20) DOC: Você acha que pode ter tido alguma influência 
de sua tia? de sua tia? 

19: É, eu, eu não acho diretamente, mas minha mãe acha, 19: É, eu, eu não acho diretamente, mas minha mãe acha, 
mas eu acho que tinha mas eu acho que tinha algumas coisas aíalgumas coisas aí, porque minha tia só , porque minha tia só 
vivia brigando... (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 5, Inq. 19)vivia brigando... (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 5, Inq. 19)

(21) [...] Minha mãe dizia: ‘Negona, eu não posso sair daqui (21) [...] Minha mãe dizia: ‘Negona, eu não posso sair daqui 
com os meus filhos porque eu não tenho pra onde ir’. Ela: com os meus filhos porque eu não tenho pra onde ir’. Ela: 
‘Então, se vire, dê seu jeito, entendeu, eu quero o terreno ‘Então, se vire, dê seu jeito, entendeu, eu quero o terreno 
que é pra M ... fazer a casa dela, eu vou querer que derrube que é pra M ... fazer a casa dela, eu vou querer que derrube 
o que é seu e saia daí...’ Que a filha dela desceu com o que é seu e saia daí...’ Que a filha dela desceu com um um 
cara lá cara lá e se perdeu, então ela queria o terreno que ela deu a e se perdeu, então ela queria o terreno que ela deu a 
minha mãe. (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 170, Inq. 19)minha mãe. (LOPES; SOUZA; SOUZA, 2009, p. 170, Inq. 19)

Em dados como os de (19) a (21), os pronomes locativos aqui, aí e  
lá٪ȬƇȷȷƇǼ٪Ƈ٪ǛǾɅƲǍȯƇȯ٪ȉȷ٪¯vȷ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƇǾɅƲƤƲƫƲǼ٪Ʋ٪ǼȉƫǛ˚ƤƇǼ٪ȉȷ٪
substantivos – namorico (19), coisas (20), cara (21) – que são os núcleos 
ƫȉȷ٪ ȷǛǾɅƇǍǼƇȷؙ٪ ƇɅɍƇǾƫȉ٪ ƤȉǼȉ٪ ǼƇȯƤƇƫȉȯƲȷ٪ ƫƲ٪ ƲȷȬƲƤǛ˚ƤǛƫƇƫƲؘ٪
(AGUIAR, 2009; CONFESSOR, 2013) Em (19), a informante conta a 
ȷɍƇ٪ƫƲȷƤȉƣƲȯɅƇ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ǾƇǼȉȯȉ٪ǾƇ٪ƇƫȉǳƲȷƤƷǾƤǛƇ٪Ʋ٪ɍɅǛǳǛɶƇ٪Ƈ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪
um namorico aqui para transmitir a ideia de que seria um namoro  
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ȮɍƇǳȮɍƲȯؙ٪ɍǼ٪ǾƇǼȉȯȉ٪ǾƠȉ٪ ɅƠȉ٪ȷƳȯǛȉ٪Ʋ٪ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ ɅƲɥƲ٪ƲɫȬȯƲȷȷǛɥǛƫƇƫƲ 
em sua vida, a ponto de ela querer acrescentar mais detalhes.  
Do mesmo modo, em (20), o falante, ao utilizar a construção umas 
coisas aí, indica que ele não tem interesse em acrescentar maiores 
informações sobre os fatos aos quais se refere ou realmente não 
sabe do que se trata, demonstrando possuir apenas uma descon-
˚ƇǾƧƇ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƇȷ٪نƤȉǛȷƇȷه٪ȮɍƲ٪ƲǳƲ٪ƇƤȯƲƫǛɅƇ٪ǕƇɥƲȯ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈ٪ǼƠƲ٪Ʋ٪Ƈ٪
tia. Em (21), podemos dizer que o informante demonstra um distan-
ciamento emocional acerca do cara, indicando que ele não sabe,  
não deseja ou não considera importante apresentar maiores infor-
ǼƇƧȧƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉؘ٪

Nos usos anteriores, podemos perceber que os pronomes loca- 
ɅǛɥȉȷ٪ƲǼ٪ǌɍǾƧƠȉ٪ƤǳǝɅǛƤƇ٪ǾƠȉ٪ȬƲȯǼǛɅƲǼ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ƫƲ٪ȉȯƫƲǼ٪ƫȉȷ٪
elementos ou a inserção de informações entre o SN e o locativo. 
%Ʋ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ƤȉǼ٪�ǍɍǛƇȯ٪ؙ־ֿ־׀ح٪Ȭؘ٪ن٪ؙخ׆׆ƲȷȷƲȷ٪ɅƲȯǼȉȷ٪ƲȷɅƠȉ٪ǼƇǛȷ٪Ʋȷ-
vaziados de sentido espacial e se unem a outros termos, como 
formas dependentes, num construto unitário de sentido e forma”. 
OƇɥƲǾƫȉ٪Ƈ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ƫƲ٪ȬȉȷǛƧƠȉ٪ƫȉ٪ȬȯȉǾȉǼƲ٪ǳȉƤƇɅǛɥȉؙ٪ƲȷȷƲ٪ƫƲǛɫƇȯǛƇ٪
ƫƲ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇȯ٪ƤȉǼȉ٪ƤǳǝɅǛƤȉ٪Ʋؙ٪Ȭȉȯ٪ƤȉǾȷƲǍɍǛǾɅƲؙ٪ƤȉǼȉ٪ǼƇȯƤƇƫȉȯ٪ƫƲ٪
ƲȷȬƲƤǛ˚ƤǛƫƇƫƲ٪ƫȉ٪¯vؙ٪ƤȉǼȉ٪ǼȉȷɅȯƇǼ٪خى־׀ح٪ؙخىׇֿح٪Ʋ٪ؙخىֿ׀ح٪ȉ٪ȮɍƲ٪ȬȉƫƲ٪
ȷƲȯɥǛȯ٪ƫƲ٪ƲɥǛƫƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƇǼȉȷؙ٪ƫƲ٪ǌƇɅȉؙ٪ƫǛƇǾɅƲ٪ƫƲ٪ɍǼ٪Ǿȉɥȉ٪ 
ȬƇƫȯƠȉ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤǛȉǾƇǳؘ٪�٪ɍȷȉ٪ƤȉǼȉ٪ƤǳǝɅǛƤȉ٪Ƴ٪ȉ٪ǼƇǛȷ٪ƇƣȷɅȯƇɅǛɶƇƫȉ٪Ʋؙ٪
Ȭȉȯ٪ƤȉǾȷƲȮɍƷǾƤǛƇؙ٪ȉ٪ǼƇǛȷ٪ƇɥƇǾƧƇƫȉ٪ǾƇ٪ƲȷƤƇǳƇ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉؙ٪
ƲȷɅƇǾƫȉ٪ȉ٪ɥƇǳȉȯ٪ƫƷǛɅǛƤȉ٪ƫȉ٪aí, ali e lá completamente esvaziado. 

 ƤȉǼƲƧȉɍ٪Ƈ٪ƇȬƇȯƲƤƲȯ٪aqui um namorico٪زؘؘؘر٪خىׇֿح
زؘؘؘر٪ǼƇȷ٪Ʋɍ٪ƇƤǕȉ٪ȮɍƲ٪ɅǛǾǕƇ٪aí algumas coisas٪زؘؘؘر٪خى־׀ح
زؘؘؘر٪ɍƲ٪Ƈ٪˚ǳǕƇ٪ƫƲǳƇ٪ƫƲȷƤƲɍ٪lá com um cara٪Ʋ٪ȷƲ٪ȬƲȯƫƲɍ¦٪زؘؘؘر٪خىֿ׀ح

Estabelecendo uma relação entre os padrões funcionais docu-
mentados no corpus e o processo de gramaticalização, podemos 
ɅƲƤƲȯ٪ƇǳǍɍǼƇȷ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƧȧƲȷؘ٪�ȷ٪ ɅȯƷȷ٪ȬȯǛǼƲǛȯȉȷ٪ȬƇƫȯȧƲȷ٪ ǛǳɍȷɅȯƇǼ٪
Ƈ٪ɅȯƇǬƲɅȊȯǛƇ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƲȷȬƇƧȉ٪ح٪ڑɅƲǼȬȉڑ٪خ٪ɅƲɫɅȉ٪حO-Uv-؛٪
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CLAUDI; HÜNNEMEYER, 1991), em que a gramaticalização do pro-
ǾȉǼƲ٪ƇƫɥƲȯƣǛƇǳ٪ǳȉƤƇɅǛɥȉ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫȉ٪ȷƲɍ٪ɥƇǳȉȯ٪ƫƷǛɅǛƤȉ٪ƲȷȬƇƤǛƇǳؙ٪ǌƇɶƲǾƫȉ 
alusão a algo do mundo concreto, para o uso gramaticalizado que 
ȉƤȉȯȯƲ٪ƤȉǼȉ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉ٪ǌȊȯǛƤȉ٪ػ٪ƤƇɅƇǌȊȯǛƤȉؙ٪ƇǾƇǌȊȯǛƤȉ٪Ʋ٪ǛǾǌƲȯǝɥƲǳ٪ػ٪ 
Ǿȉ٪ ɅƲɫɅȉؘ٪¤ȉƫƲǼȉȷ٪ƇǛǾƫƇ٪ƫǛɶƲȯ٪ȮɍƲؙ٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪ǍƲȯƇǳؙ٪ ɅƇǛȷ٪ɍȷȉȷ٪ 
representam o que Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991) chamam de  
ǼƲɅƈǌȉȯƇ٪ƲȷȬƇƧȉ٪ڑ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉؘ٪vƲȷȷƇ٪ƫǛȯƲƧƠȉؙ٪ƲȷɅƲƇǾƫȉعǾȉȷ٪ƲǼ٪�ǍɍǛƇȯ٪
(2010), entendemos que o pronome adverbial locativo enfraquece 
sua função na indicação de lugar e funciona como elemento de 
coesão do discurso na atuação da relação catafórica ou anafórica.

Em consonância com Braga e Paiva (2003) e Aguiar (2010), 
ƇƫǼǛɅǛǼȉȷ٪ȮɍƲؙ٪ Ǿȉ٪ȬƇƫȯƠȉ٪ ƤǳǝɅǛƤȉؙ٪ ƤɍǼȬȯƲعȷƲ٪ Ƈ٪ ɅȯƇǬƲɅȊȯǛƇ٪ ƫƲ٪ǍȯƇ-
ǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ ƇƫɥƳȯƣǛȉ٪ ٪ڑ ƤǳǝɅǛƤȉؘ٪ -ǾɅƠȉؙ٪ ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǼȉȷ٪ ȮɍƲؙ٪ ƤȉǼȉ٪
ƇƫɥƳȯƣǛȉؙ٪ ȉȷ٪ ǛɅƲǾȷ٪ ƇȮɍǛ٪ ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƫȉȷ٪ ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǼ٪ ǌɍǾƧȧƲȷ٪ ƫƷǛɅǛƤƇؙ٪
ƤƇɅƇǌȊȯǛƤƇؙ٪ƇǾƇǌȊȯǛƤƇ٪Ʋ٪ǌȊȯǛƤƇ٪ǛǾǌƲȯǝɥƲǳؘ٪�ȉ٪ǼǛǍȯƇȯƲǼ٪ȬƇȯƇ٪ɍǼƇ٪ǾȉɥƇ٪
ƤƇɅƲǍȉȯǛƇ٪ ٪ȬƲȯƫƲǼ٪ȷɍƇ٪ؙخƇ٪ƫƲ٪ƤǳǝɅǛƤȉح ǌɍǾƧƠȉ٪ȬȯǛǼƈȯǛƇ٪ƫƲ٪ ǳȉƤƇǳǛɶƇȯ٪ 
espacialmente objetos, adquirindo uma função mais gramatical 
ƇǛǾƫƇ ٪ؘ¤ȉƫƲǼȉȷ٪ƫƲȷƫȉƣȯƇȯ٪Ƈ٪ɅȯƇǬƲɅȊȯǛƇ٪ȷɍȬȯƇƤǛɅƇƫƇ٪ƫƇ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲ٪ǌȉȯǼƇؚ٪
ƇƫɥƳȯƣǛȉ٪حƫƷǛɅǛƤȉ٪ƲȷȬƇƤǛƇǳ٪ڑ٪ƤƇɅƇǌȊȯǛƤȉ٪ڑ٪ƇǾƇǌȊȯǛƤȉ٪ڑ٪ǛǾǌƲȯǝɥƲǳڑ٪خ٪ƤǳǝɅǛƤȉؘ٪
De modo geral, a mudança categorial operada em aqui, aí, ali e 
lá pode ser representada por parte do cline de gramaticalização 
ȬȉȷɅɍǳƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪OȉȬȬƲȯ٪Ʋ٪½ȯƇɍǍȉɅɅ٪ؚخׁ־־׀ح٪ǛɅƲǼ٪ǳƲɫǛƤƇǳ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉ٪ڑ٪
ȬƇǳƇɥȯƇ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳ٪ڑ٪ƤǳǝɅǛƤȉ٪ڑ٪Ƈ˚ɫȉ٪˛ƲɫǛȉǾƇǳؘ٪حO�¤¤-§؛٪½§�ÄG�½½ؙ٪
2003, p. 103) Nesse caso, a mudança se dá do segundo para o ter-
ceiro elemento do cline.

�ȷ٪ƫƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ǌƇǳƇ٪ȷȉɅƲȯȉȬȉǳǛɅƇǾƇ٪ƲɫƇǼǛǾƇƫȉȷ٪ƲɥǛƫƲǾƤǛƇǼ٪ȮɍƲؙ٪
ǾƇ٪ ǌɍǾƧƠȉ٪ƤǳǝɅǛƤƇؙ٪ȉ٪ȬȯȉǾȉǼƲ٪ ǳȉƤƇɅǛɥȉ٪ȷȉǌȯƲ٪ɍǼƇ٪ƫƲƤƇɅƲǍȉȯǛɶƇƧƠȉ٪
٪ؙ§-¤¤�Oح ٪ȬƲȯƫƲǾƫȉ٪ȷƲɍȷ٪ؙخׇׇֿֿ ɅȯƇƧȉȷ٪ƫƲ٪ƫƷǛɫǛȷ٪Ʋ٪ ǌȉȯǛƤǛƫƇƫƲ٪Ʋ٪ƫƲ٪
mobilidade posicional. Com essa decategorização, passa a atuar na 
ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ƫȉ٪¯vؙ٪ƤȉǼȉ٪Ǭƈ٪ȉƣȷƲȯɥƇƫȉ٪ƲǼ٪ƫƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ƤǛƫƇƫƲȷ٪
brasileiras analisados por Oliveira e Aguiar (2009) e Confessor (2013).
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Considerações finais

vƲȷɅƲ٪ ɅƲɫɅȉؙ٪ ǛǾɥƲȷɅǛǍƇǼȉȷ٪ ȉȷ٪ ɍȷȉȷ٪ ٪ػ ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƫȉȷ٪ ȉɍ٪ ǾƠȉ٪  ٪ػ
dos pronomes locativos aqui, aí, ali e lá em posição pós SN em dados 
reais da fala popular soteropolitana. Para a descrição do nosso ob-
ǬƲɅȉ٪ƫƲ٪ƲȷɅɍƫȉؙ٪ǛǾǛƤǛƇǳǼƲǾɅƲ٪ƲɫȬǳǛƤǛɅƇǼȉȷ٪ȉ٪ƇȯƤƇƣȉɍƧȉ٪ɅƲȊȯǛƤȉ٪ƲǼ٪
que se pautou a nossa análise, enfocando conceitos e postulados 
ƫȉ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǳǛȷǼȉ٪ǾȉȯɅƲعƇǼƲȯǛƤƇǾȉ٪Ʋؙ٪ǼƇǛȷ٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇǼƲǾɅƲؙ٪ƫƇ٪Ƈƣȉȯ-
ƫƇǍƲǼ٪ ƤǳƈȷȷǛƤƇ٪ ƫƇ٪ ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉؘ٪ jȉǍȉ٪ ǾƇ٪ ȷƲȮɍƷǾƤǛƇؙ٪ ƤƲǾɅȯƇ-
mo-nos em questões metodológicas da pesquisa.

Na análise qualitativa dos dados apresentada, descrevemos os 
padrões funcionais encontrados para o aqui, aí, ali e lá, relacionando-os 
com o processo de gramaticalização. (HOPPER, 1991; HOPPER; 
TRAUGOTT, 2003) A partir dessa análise, registramos aqui, aí, ali 
e lá٪ƲǼ٪ƤǛǾƤȉ٪ȬƇƫȯȧƲȷ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǛȷ٪ƫǛȷɅǛǾɅȉȷؙ٪ȷƲǾƫȉ٪ƲǳƲȷ٪ƫƷǛɅǛƤȉ٪ƲȷȬƇ-
ƤǛƇǳؙ٪ǌȊȯǛƤȉ٪ػ٪ƤƇɅƇǌȊȯǛƤȉؙ٪ƇǾƇǌȊȯǛƤȉ٪Ʋ٪ǛǾǌƲȯǝɥƲǳ٪ػ٪Ʋ٪ƤǳǝɅǛƤȉؘ٪

vƇ٪ǳǛɅƲȯƇɅɍȯƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ɅƇǛȷ٪ɍȷȉȷ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇǼ٪ƇǳǍɍǼƇȷ٪ȬȉȷȷǝɥƲǛȷ٪
ɅȯƇǬƲɅȊȯǛƇȷ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉؘ٪§ƲɅȉǼƇǼȉȷ٪ƇȮɍǛ٪ƫɍƇȷؚ٪ֿخ٪ȉ٪ƇƫɥƳȯƣǛȉؙ٪
ȬƇȯɅǛǾƫȉ٪ƫȉ٪ɥƇǳȉȯ٪ƫƷǛɅǛƤȉ٪ƲȷȬƇƤǛƇǳؙ٪ƇȷȷɍǼƲ٪ǌɍǾƧȧƲȷ٪ǌȊȯǛƤƇȷ٪ȉɍ٪ɅƲɫɅɍƇǛȷؙ٪
ȬƇȯƇ٪ƲǾɅƠȉ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇȯعȷƲ٪ƤȉǼȉ٪ƤǳǝɅǛƤȉ٪ ٪؛خ־ֿ־׀٪ؙ§��GÄUح  ٪ȉ٪ɥƇǳȉȯ٪خ׀
ƫƷǛɅǛƤȉ٪ Ƴ٪ ȉ٪ȬȉǾɅȉ٪ƫƲ٪ȬƇȯɅǛƫƇ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪Ǿȉɥȉ٪ɍȷȉ٪ƲǾȮɍƇǾɅȉ٪ ƤǳǝɅǛƤȉؘ٪
�ح§�G؛�٪¤�UÜ�ؙ٪خׁ־־׀٪�ȉǼȉ٪Ǭƈ٪ǼƲǾƤǛȉǾƇƫȉؙ٪ǾƲȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪Ƈȷȷɍ-
ǼǛǼȉȷ٪Ƈ٪ȬȯǛǼƲǛȯƇ٪ɅȯƇǬƲɅȊȯǛƇؙ٪ȷǛǾɅƲɅǛɶƇƫƇ٪ƫƇ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲ٪ǌȉȯǼƇؚ٪ƫƷǛɫǛȷ٪ڑ٪
ǌȉȯǛƤǛƫƇƫƲ٪ڑ٪ƤǳǛɅǛƤǛɶƇƧƠȉ٪ح�GÄU�§ؙ٪خ־ֿ־׀٪ȉɍ٪ƇƫɥƳȯƣǛȉ٪حƫƷǛɅǛƤȉ٪ƲȷȬƇƤǛƇǳ٪ڑ٪
ƤƇɅƇǌȊȯǛƤȉ٪ڑ٪ƇǾƇǌȊȯǛƤȉ٪ڑ٪ǛǾǌƲȯǝɥƲǳڑ٪خ٪ƤǳǝɅǛƤȉؘ٪�ȉǾȷǛƫƲȯƇǼȉȷؙ٪ƲǾɅƠȉؙ٪ȮɍƲ٪
ȉ٪ȬƇƫȯƠȉ٪ƤǳǝɅǛƤȉؙ٪ǌȉȯǼƇǾƫȉ٪Ƈ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪¯v٪ڋ٪jȉƤؙ٪Ƴ٪ȉ٪ǼƇǛȷ٪ƇɥƇǾƧƇƫȉ٪
estágio de gramaticalização, havendo abstratização de sentido e 
mudança categorial do pronome locativo, conforme evidenciam os 
ƫƇƫȉȷ٪ƲǼȬǝȯǛƤȉȷ٪ƫƇ٪ǌƇǳƇ٪ȬȉȬɍǳƇȯ٪ȷȉɅƲȯȉȬȉǳǛɅƇǾƇؘ
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Norma da Silva Lopes

Introdução

�٪¯ȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ȬȯȉȬȊȷǛɅȉ٪ƫƲ٪ƲȷɅɍƫƇȯ٪Ƈ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪Ʋ٪Ʋɥȉǳɍ-
ƧƠȉ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫƇ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲؙ٪
ƫƲǌƲǾƫƲ٪Ƈ٪ƫǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪Ƈȉ٪ƲȷɅɍƫƇȯ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾ-
ɅƇǛȷ٪Ǿȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƇ٪ɍɅǛǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ ǳǝǾǍɍƇȷؙ٪Ǿȉ٪ƐǼƣǛɅȉ٪ƫƇ٪ɥƇȯǛƇƧƠȉ٪
Ʋ٪ƫƇ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؘ٪-ȷȷƇ٪ƈȯƲƇؙ٪ȮɍƲ٪ɅƲǼ٪ȉ٪ ǳǛǾǍɍǛȷɅƇ٪ÝǛǳǳǛƇǼ٪
jƇƣȉɥ٪ƤȉǼȉ٪ȬȯƲƤɍȯȷȉȯؙ٪ƲȷɅɍƫƇ٪Ƈ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪Ǿȉ٪ȷƲɍ٪ɍȷȉ٪ȯƲƇǳؙ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪
ƫƇ٪ƇȷȷȉƤǛƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪Ƈ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷ٪ƫƲǾɅȯȉ٪
de uma dita comunidade de fala. Essa teoria, chamada também de  
teoria da variação e mudança, tem por interesse todas as manifes-
ɅƇƧȧƲȷ٪ɥƲȯƣƇǛȷ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪Ʋ٪ƣɍȷƤƇ٪ƲɫȬǳǛƤǛɅƇȯ٪ȉȷ٪ǌƇɅȉȯƲȷ٪ȮɍƲ٪ǼȉɅǛɥƇǼ٪
Ƈ٪ɥƇȯǛƇƧƠȉ٪Ʋ٪Ƈ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪ɅƲǾƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ƣƇȷƲ٪ȬȯƲȷ-
supostos dessa teoria, processou-se o estudo que aqui se apresenta.

-ȷɅƲ٪ɅƲɫɅȉ٪ȉƣǬƲɅǛɥƇ٪ƲȷɅɍƫƇȯ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƇƧƠȉ٪ǾƇ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ƫȉ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪
Pretérito do modo indicativo na fala de Salvador, por meio de uma 
ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƲǼȬǝȯǛƤƇ٪ƫƲ٪ƫƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ɍȷȉ٪ȯƲƇǳ٪ǾƇ٪ǌƇǳƇ٪ƣƇǛƇǾƇؙ٪ɅƲǾƫȉ٪ƤȉǼȉ٪
ƣƇȷƲ٪ɅƲȊȯǛƤȉعǼƲɅȉƫȉǳȊǍǛƤƇ٪Ƈ٪¯ȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ÜƇȯǛƇƤǛȉǾǛȷɅƇؙ٪ȷƲǍɍǾƫȉ٪ 
Ƈ٪ȮɍƇǳ٪Ƈ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪Ƴ٪ ǛǾƲȯƲǾɅƲǼƲǾɅƲ٪ɥƇȯǛƈɥƲǳؘ٪ ��jح�Üؙ٪خ׆־־׀٪¤ƇȯɅƲعȷƲ٪
ƫȉ٪ȬȯƲȷȷɍȬȉȷɅȉ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƇƧƠȉ٪ǾƠȉ٪Ƴ٪ƇǳƲƇɅȊȯǛƇ٪Ʋ٪نȉ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪ƫȉȷ٪ 
ƲȷɅɍƫȉȷ٪ȷȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪Ƴ٪ƇǾƇǳǛȷƇȯؙ٪ȷǛȷɅƲǼƇɅǛɶƇȯ٪Ƈȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ǳǛǾ-
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ǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫƇ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ǌƇǳƇؙ٪ƇȷȷǛǼ٪ƲɫȬǳǛƤǛɅƇȯ٪ 
ȉȷ٪ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƇǼƲǾɅȉȷ٪ȬƇȯƇ٪Ƈȷ٪ƲȷƤȉǳǕƇȷح٪ؘهj�¤-¯ؙ٪tؘؙ٪ؙ׀׀־׀٪Ȭؘ٪خׂ׀٪ 
O estudo feito parte da observação da fala soteropolitana, através do 
ƇƤƲȯɥȉ٪ƫȉ٪¤ȯȉǍȯƇǼƇ٪ƫƲ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪ƫȉ٪¤ȉȯɅɍǍɍƷȷ٪¤ȉȬɍǳƇȯ٪ƫƲ٪¯ƇǳɥƇƫȉȯ٪
٪ƲǾɅȯƲɥǛȷɅƇȷ٪׆ׂ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍǝƫȉ٪ƫƲ٪ؙخׇ־־׀٪�Äí�ؙ¯٪؛��Äí¯٪؛¯-¤�jح٪خ¤¤-¤ح
de falantes com escolaridade fundamental e média, o que repre-
ȷƲǾɅƇ٪ Ƈ٪ ǌƇǳƇ٪ ȬȉȬɍǳƇȯ٪ ƫƲ٪ ¯ƇǳɥƇƫȉȯؘ٪ ¤ƇȯɅƲعȷƲ٪ƫȉ٪ȬȯǛǾƤǝȬǛȉ٪ ƫƲ٪ȮɍƲ٪ Ƈ٪
¯ȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ÜƇȯǛƇƤǛȉǾǛȷɅƇؙ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƫƲƣȯɍƧƇ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƇƣǛǳǛƫƇƫƲ٪
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪Ƴ٪ƤȯɍƤǛƇǳ٪ȬƇȯƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪Ǿȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫƇ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ƫȉ٪FɍɅɍȯȉ٪
ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉؙ٪ɍǼƇ٪ɥƲɶ٪ȮɍƲ٪نƇ٪ƤƇƫƇ٪ȷǛɅɍƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ǌƇǳƇ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪Ǿȉȷ٪ǛǾȷƲ-
ȯǛǼȉȷ٪Ʋ٪ƫƇ٪ȮɍƇǳ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇǼȉȷؙ٪ǾȉɅƇǼȉȷ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǌƇǳƇƫƇ٪Ƴؙ٪Ƈ٪ɍǼ٪
ȷȊ٪ɅƲǼȬȉؙ٪ǕƲɅƲȯȉǍƷǾƲƇ٪Ʋ٪ƫǛɥƲȯȷǛ˚ƤƇƫƇح٪ؘه½�§�jj�ؙ٪ׇֿؙׄ׆٪Ȭؘ٪ׄخ

O Futuro do Pretérito em Salvador

�٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ ǛǾǛƤǛƇǳ٪ƫȉȷ٪ׂׅ׃٪ƫƇƫȉȷ٪ ǳƲɥƇǾɅƇƫȉȷ٪ƫƇ٪ɥƇȯǛƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ƲɫȬȯƲȷ-
são do Futuro do Pretérito registrou que a variante mais utilizada 
ȬƲǳȉȷ٪ǌƇǳƇǾɅƲȷ٪Ƴ٪Ƈ٪ǌȉȯǼƇ٪¤ƲȯǛǌȯƈȷɅǛƤƇ٪ƤȉǼȬȉȷɅƇ٪ȬƲǳȉ٪ƇɍɫǛǳǛƇȯ٪نǛȯه٪Ǿȉ٪
¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪ UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ƫȉ٪ ǛǾƫǛƤƇɅǛɥȉ٪Ʋ٪ȉ٪ ǛǾ˚ǾǛɅǛɥȉ٪ƫȉ٪ɥƲȯƣȉ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳ٪
٪ƤȉǼ٪§-¤ح Ut¤ؙخ٪ ƤȉǼ٪ȉƤȉȯȯƷǾƤǛƇ٪ ɅȉɅƇǳ٪ƫƲ٪  ٪ƫƇƫȉȷؘ٪-Ǽ٪ȷƲǍɍǛƫƇؙ٪־׆ֿ
o número de dados das variantes Pretérito Imperfeito (IMP) e Futuro 
ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪حFÄ½خ٪Ƴ٪ƲɫƇɅƇǼƲǾɅƲ٪ǛǍɍƇǳؙ٪ֿׁ׆٪ƫƇƫȉȷ٪ƤƇƫƇؘ٪�٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪
¤ƲȯǛǌȯƈȷɅǛƤƇ٪ƤȉǼȬȉȷɅƇ٪ȬƲǳȉ٪ƇɍɫǛǳǛƇȯ٪ ٪Ǿȉ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪Ʋ٪ȉ٪هǛȯن
ǛǾ˚ǾǛɅǛɥȉ٪ƫȉ٪ɥƲȯƣȉ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳ٪ ٪ȉƤȉȯȯƲɍ٪ƇȬƲǾƇȷ٪ɍǼƇ٪خ½ƤȉǼ٪FÄ٪§-¤ح
vez no material levantado. A Tabela 1 permite a visualização das fre-
ȮɍƷǾƤǛƇȷ٪ƫƲ٪ɅȉƫƇȷ٪Ƈȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷؘ

�ÒíúĮÒ�ǰ –٪FȯƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ƫƇȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ƫȉ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪ƲǼ٪¯ƇǳɥƇƫȉȯ

VariantesVariantes IMPIMP FUTFUT PER com IMPPER com IMP PER com FUTPER com FUT

Dados/TotalDados/Total 138/457138/457 138/457138/457 180/457180/457 1/4571/457

%% 30,2%30,2% 30,2%30,2% 39,4%39,4% 0,2%0,2%

FȉǾɅƲؚ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫƇ٪ȬƲǳƇȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷؘ



A expre ssão do Futuro do Pretér i to  no portuguê s     41

�٪½ƇƣƲǳƇ٪ֿ٪ȯƲɥƲǳƇ٪Ƈ٪ǌȯƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ƤȉǼ٪ȮɍƲ٪Ƈȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ƫȉ٪FɍɅɍȯȉ٪
ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪ƇȬƇȯƲƤƲǼ٪Ǿȉȷ٪ƫƇƫȉȷؘ٪ÜƲȯǛ˚ƤƇعȷƲ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ǾɎǼƲȯȉȷ٪Ǽȉȷ-
ɅȯƇǼ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƇƧƠȉ٪ƲǼ٪Ƥɍȯȷȉؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪ƫȉȷ٪ׂׅ׃٪ƫƇƫȉȷ٪ƤȉǳƲɅƇƫȉȷؙ٪ׇׁׂؙڤ٪
ȯƲǌƲȯƲǼعȷƲ٪ ƙ٪ ¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ ƤȉǼ٪ UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ ٪ؙخֿ־ح ƲǾȮɍƇǾɅȉ٪ ȉȷ٪ ɍȷȉȷ٪ ƫƇ٪
ǌȉȯǼƇ٪ƫƲ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪خ׀־ح٪ȉƤɍȬƇǼ٪ׁڤ׀ؙ־٪ƫȉ٪ɅȉɅƇǳ٪Ʋ٪Ƈ٪ɍɅǛ-
lização da forma de Futuro de Pretérito também atinge o mesmo 
ȬƲȯƤƲǾɅɍƇǳ٪ƫƲ٪ׁؘخׁ־ح٪ڤ׀ؙ־٪�ǳƳǼ٪ƫƲȷȷƇȷ٪ɅȯƷȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷؙ٪ȉƤȉȯȯƲɍ٪ɍǼ٪
ƫƇƫȉ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪ؘخׂ־ح٪

خׂ־٪¦Uvح٪؝vǛǾǍɍƳǼ٪U�٪F�j�§ؙ٪ƤǳƇȯȉ٪خֿ־ح
٪خ׀־ح ¯Ʋ٪ ɥȉƤƷ٪ ƲȷɅǛɥƲȷȷƲ٪ ƫƲǾɅȯȉ٪ ȉɍ٪ ƲȷɅǛɥƲȷȷƲ٪ ȷƇǛǾƫȉؙ٪ Ƈǝ٪ ɥȉƤƷ٪
�¤�vO�Ü�ؘ٪حUv¦٪خׂ־
خׂׂ٪¦Uvح٪Ʋɍ٪ƇƤǕȉ٪ȮɍƲ٪Ʋɍ٪%-Ü-§U�٪ɅƲȯ٪ƤȉǾɅǛǾɍƇƫȉؘ٪خׁ־ح
٪Ʋ٪Ʋɍ٪ɅǛɥƲȷȷƲ٪ƤȉǾƫǛƧȧƲȷ٪Ʋɍ٪ƇƤǕȉ٪ȮɍƲ٪Ʋɍ٪ǛƇ٪ǛǍɍƇǳƇȯ٪ǾƳؙ٪ȬȯƇ¯٪خׂ־ح
não perder o ritmo, acho que eu IRIA IGUALAR se eu tivesse,  
se eu pudesse, e ela também né, lógico, quisesse. (INQ 09)

O Gráfico 1 permite melhor visualização da distribuição das  
variantes na fala popular de Salvador, a partir dos dados analisados.

Tesch (2011), estudando o mesmo tema em Vitória (ES), chega 
Ƈȉȷ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷؚ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ɅȉɅƇǳ٪ƫƲ٪ֿؘ־׆־٪ƫƇƫȉȷؙ٪ǌȉȯƇǼ٪ȯƲǍǛȷ-
ɅȯƇƫȉȷ٪ׁׂׂ٪ɍȷȉȷ٪ƫȉ٪FÄ½٪׀־ׂ٪؛خڤֿׂح٪ƫȉ٪Ut¤٪ׇ׀׀٪؛خڤׁׁح٪ƫƇ٪¤-§٪ƤȉǼ٪
Ut¤٪؛خڤֿ׀ح٪Ʋ٪ȷƲǛȷ٪ƫƇƫȉȷ٪ƫƲ٪¤-§٪ƤȉǼ٪FÄ½٪ؘخڤׄح٪�٪ƫǛȷɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ 
variantes em Tesch (2011) revelam, assim, que a maior parte dos 
ɍȷȉȷ٪ƲǼ٪ÜǛɅȊȯǛƇ٪ȷƠȉ٪ƫƲ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪خڤֿׂح٪Ʋ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪UǼȬƲȯع
ǌƲǛɅȉ٪ ٪؛خڤׁׁح ƤȉǼ٪ ȬƲȯƤƲǾɅɍƇǛȷ٪ ǼƲǾȉȯƲȷ٪ ƲȷɅƠȉ٪ Ƈȷ٪ ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ ¤Ʋȯǝع 
ǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪خڤֿ׀ح٪Ʋ٪Ƈ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪ؘخڤׄح٪ 
Os resultados da análise de Tesch, dessa forma, se distanciam dos  
ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫȉȷ٪ ǾƲȷɅƇ٪ ȬƲȷȮɍǛȷƇؙ٪ ƲǼ٪ ȮɍƲ٪ Ƈ٪ ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪ ¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ ƤȉǼ٪
Imperfeito é a variante mais utilizada e, em seguida, as varian-
tes Pretérito Imperfeito e Futuro do Pretérito. Quanto à variante 
¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪FɍɅɍȯȉؙ٪ȉȷ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ȷƲ٪ƇȬȯȉɫǛǼƇǼؘ
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FȉǾɅƲؚ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫȉ٪ȬƲǳƇȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷؘ

Costa (1997), estudando a variação do Futuro do Pretérito em 
ƫƇƫȉȷ٪ƫȉ٪¤ȯȉǍȯƇǼƇ٪ƫƲ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪ƫȉ٪Äȷȉ٪ƫƇ٪ jǝǾǍɍƇ٪ ٪ؙخƲɍǳ¤ح ƫȉ٪§Ǜȉ٪
de Janeiro, chega aos seguintes resultados, em parte se distan-
ƤǛƇǾƫȉ٪ƫȉȷ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ƫƲ٪¯ƇǳɥƇƫȉȯؚ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ׁׂ׆إ׃ׁׂ٪ع٪
٪ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ¤٪؛خڤׁׂح٪ׁׂ׆إׅ׆׀٪ع٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪؛خڤֿׂح
٪ع ٪ׁׂ׆إׇֿׄ ٪ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ¤٪؛خڤׁ׀ح ٪ع ٪ׁׂ׆إ׃ֿ ٪ؘخڤ׀ح
Também Costa (1997) se distancia dos resultados apresentados 
ǾƲȷɅƲ٪ɅƲɫɅȉؙ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ ٪Ƴ٪خڤׇׁׂؙح ǛƫƲǾɅǛ-
˚ƤƇƫƇ٪ ƤȉǼȉ٪ Ƈ٪ǼƇǛȷ٪ ɍɅǛǳǛɶƇƫƇ٪ ǾƇ٪ ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲ٪ ƫƲ٪ ǌƇǳƇ٪ ƲȷɅɍƫƇƫƇؙ٪
ƤȉǼȉ٪ȉƣȷƲȯɥƇعȷƲ٪Ǿȉ٪Gȯƈ˚Ƥȉ٪ֿؘ٪%ǛǌƲȯƲǾɅƲǼƲǾɅƲ٪ƫƲ٪½ƲȷƤǕؙ٪ȉȷ٪ȯƲȷɍǳ-
ɅƇƫȉȷ٪ƫƲ٪�ȉȷɅƇؙ٪ƤȉǼ٪ȉȷ٪ƫƇƫȉȷ٪ƫȉ٪§Ǜȉ٪ƫƲ٪eƇǾƲǛȯȉؙ٪ǾƠȉ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇǼ٪
o Futuro do Pretérito como a variante mais utilizada, mas a va-
ȯǛƇǾɅƲ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ǾƇ٪ɥƇȯǛƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ƫȉ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪
¤ȯƲɅƳȯǛɅȉؘ٪�ȷ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ƫƇ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪FɍɅɍȯȉ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈȷ٪
ɅȯƷȷ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇȷ٪ػ٪Ƈ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇؙ٪Ƈ٪ƫƲ٪½ƲȷƤǕ٪خֿֿ־׀ح٪Ʋ٪Ƈ٪ƫƲ٪�ȉȷɅƇ٪
(1997) – assemelham-se. 
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�ȉǼȉ٪ƲȷȷƇ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪ح¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪ƫȉ٪ǛǾƫǛ-
cativo) só ocorreu um único dado, retirado da análise de regras va-
ȯǛƈɥƲǛȷؙ٪ȮɍƲ٪ȷƲȯƈ٪ ȯƲƇǳǛɶƇƫƇ٪ȬƇȯƇ٪ƣɍȷƤƇȯ٪ƲɫȬǳǛƤƇƧȧƲȷ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ƲȷƤȉǳǕƇ٪
ƫƇȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷؘ٪¯Ơȉؙ٪ȬȉǛȷؙ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƫƇȷ٪ƤȉǼȉ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ƫȉ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪
Pretérito estudadas nesta análise de regras variáveis as seguintes 
ɥƇȯǛƇǾɅƲȷؚ٪Ƈ٪ǌȉȯǼƇ٪ƫƲ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉؙ٪ȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ƫȉ٪
ǛǾƫǛƤƇɅǛɥȉ٪Ʋ٪ Ƈ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ ƤȉǼ٪ȉ٪ƇɍɫǛǳǛƇȯ٪Ǿȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪ UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ƫȉ٪
ǛǾƫǛƤƇɅǛɥȉؘ٪�٪½ƇƣƲǳƇ٪׀٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪Ƈ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫƇ٪ǌȯƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ƫȉȷ٪ƫƇƫȉȷ٪
ƤȉǼ٪ȉȷ٪ȬƲȯƤƲǾɅɍƇǛȷؙ٪ƇȬȊȷ٪Ƈ٪ȯƲɅǛȯƇƫƇ٪ƫƇ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪FɍɅɍȯȉؘ

�ÒíúĮÒ� Ǳ٪ ٪ػ FȯƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ ƫƇȷ٪ ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ ƫƇ٪ ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ƫȉ٪ FÄ½ؚ٪ ƇǾƈǳǛȷƲ٪ ǍƲȯƇǳ٪
(sem a PER com FUT)

PER com IMPPER com IMP IMPIMP FUTFUT

180/456180/456 130/456130/456 130/456130/456

39,5%39,5% 30,3%30,3% 30,3%30,3%

FȉǾɅƲؚ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫƇ٪ȬƲǳƇȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷؘ

�ȷ٪ ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫȉȷ٪ ȬƲǳƇ٪ ½ƇƣƲǳƇ٪ ٪׀ Ʋ٪ ȬƲǳȉ٪ Gȯƈ˚Ƥȉ٪  ٪׀
ǼȉȷɅȯƇǼ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ح¤-§٪ƤȉǼ٪Ut¤خ٪Ƴ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪ 
ǼƇǛȷ٪ɍɅǛǳǛɶƇƫƇ٪Ǿȉȷ٪ƫƇƫȉȷ٪ؙخڤ׃ׇׁؙح٪ƲǾȮɍƇǾɅȉ٪Ƈȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ƤȉǼ٪Ƈȷ٪ǌȉȯ-
mas Pretérito Imperfeito e Futuro do Pretérito do indicativo tive-
ȯƇǼ٪ ǝǾƫǛƤƲ٪ƫƲ٪ ٪ƤƇƫƇ٪ɍǼƇؘ٪%ǛƇǾɅƲ٪ƫǛȷȷȉؙ٪ڤׁؙ־ׁ Ƈ٪ ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫƲ٪ ȯƲǍȯƇȷ٪
ɥƇȯǛƈɥƲǛȷ٪ɅȉǼƇ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ح¤-§٪ƤȉǼ٪Ut¤خ٪
como valor de aplicação na análise de regras variáveis.
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FȉǾɅƲؚ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫȉ٪ȬƲǳƇȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷؘ

%ĚŧŰŠĚíŸĚñêŃ�ôÒŧ�ƐÒŠĚÒĹŰúŧȢ�îŃĹŧĚôúŠÒĹôŃ�Ńŧ�čÒŰŃŠúŧ�  
da variável Paralelismo Formal 

�٪ɥƇȯǛƈɥƲǳ٪¤ƇȯƇǳƲǳǛȷǼȉ٪FȉȯǼƇǳ٪ƇǾƇǳǛȷƇƫƇ٪Ƴ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍǝƫƇ٪ƫƲ٪ȮɍƇɅȯȉ 
fatores, em que se observa a relação de cada variante com o  
ǌƇɅȉȯ٪ ȯƲǌƲȯƲǾɅƲ٪ Ƈȉ٪ ɅǛȬȉ٪ ƫƲ٪ ƇǾɅƲƤƲƫƲǾɅƲ٪ ƫƇ٪ ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫƇؙ٪
ƤȉǼ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ƇǾƇǳǛȷƇȯ٪Ƈ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ǛǾɅƲȯǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ƫȉ٪ɅǛȬȉ٪ƫƲ٪ƇǾɅƲ-
cedente na escolha da variante de Futuro do Pretérito. 

A Tabela 3 apresenta a distribuição dos fatores da variável 
¤ƇȯƇǳƲǳǛȷǼȉ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ƫȉ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ȉƣȷƲȯɥƇƫȉؘ

Essa variável possibilita obter respostas a respeito do condicio-
namento de variantes antecedentes (quando houver), na escolha 
ƫƇ٪ ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪ȬƲǳȉ٪ ǌƇǳƇǾɅƲؙ٪ ƣɍȷƤƇǾƫȉ٪ ƲǾɅƲǾƫƲȯ٪ ȷƲ٪ Ǖƈ٪ ɅƲǾƫƷǾƤǛƇ٪ ƫƲ٪ 
ƲȷɅȯɍɅɍȯƇȷ٪ ȬƇȯƇǳƲǳƇȷؙ٪ ƇȷȷǛǼ٪ ƤȉǼȉ٪ ȉȷ٪ Ǭƈ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫȉȷ٪ Ȭȉȯ٪ ¯ƤǕƲȯȯƲ٪
Ǿȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫƇ٪ƤȉǾƤȉȯƫƐǾƤǛƇ٪ǾȉǼǛǾƇǳؘ٪ؙخֿֿ־׀ح٪Ʋ٪vȉȯǼƇ٪jȉȬƲȷ٪خ׆׆ׇֿح
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�ÒíúĮÒ�ǲػ�٪FȯƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ƫƇȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷؙ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƈɥƲǳ٪¤ƇȯƇǳƲǳǛȷǼȉ٪
Formal

AntecedentesAntecedentes IMPIMP FUTFUT PER com IMPPER com IMP

Sem antecedente, Sem antecedente, 
1ª da série ou única1ª da série ou única 104/333 104/333  31,2% 31,2% 98/333   98/333   29,4%29,4% 130/333   130/333   39%39%

Futuro do PretéritoFuturo do Pretérito 0/400/40 0%0% 40/40      40/40      100%100% 0/400/40 0%0%

Pretérito ImperfeitoPretérito Imperfeito 33/4033/40 82,5%82,5% 0/40       0/40       0%0% 7/40    7/40    17,5%17,5%

Perífrase com Perífrase com 
ImperfeitoImperfeito 1/441/44 2,3%2,3% 0/44       0/44       0%0% 43/44   43/44   97,7%97,7%

FȉǾɅƲؚ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫƇ٪ȬƲǳƇȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷؘ

vƇ٪ȉƣȷƲȯɥƇƧƠȉ٪ƫƇ٪½ƇƣƲǳƇ٪ׁؙ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇǼعȷƲ٪Ƈȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪Ǿȉȷ٪ƤȉǾ-
ɅƲɫɅȉȷ٪ƇǾɅƲƤƲƫƲǾɅƲȷ٪حȮɍƇǾƫȉ٪ǕȉɍɥƲؘخ٪

a. vȉȷ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪ǌȉǛ٪Ƈ٪ֿѢ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ȷƳȯǛƲ٪ȉɍ٪Ƴ٪Ƈ٪
única variante utilizada, a forma Perifrástica com Imperfeito 
ȉƤȉȯȯƲɍ٪Ǿȉȷ٪ƫƇƫȉȷ٪ƲǼ٪ׇׁ؛خֿׁׁإ־ֿׁح٪ڤ

b. vȉȷ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ǌȉȯǼƇ٪ƇǾɅƲƤƲƫƲǾɅƲ٪ǌȉǛ٪ɍǼ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪
Pretérito, a variante única presente nos dados foi o Futuro do 
¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪إׂ־ׂح ؛خڤ־־ֿ٪ػ٪־

c. Quando a forma antecedente foi um Pretérito Imperfeito, a variante 
ǼƇǛȷ٪ɍɅǛǳǛɶƇƫƇ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ǌȉǛ٪ɍǼ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪ǛǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ƲǼ٪ڤ׃ؙ׀׆٪ƫȉȷ٪
ƫƇƫȉȷ٪إׁׁׂح ؛خ־

d. ¦ɍƇǾƫȉ٪ Ƈ٪ ǌȉȯǼƇ٪ ƇǾɅƲƤƲƫƲǾɅƲ٪ ǌȉǛ٪ ɍǼƇ٪ ¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ ƤȉǼ٪ Ut¤ؙ٪ 
Ƈ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪ȬȉȷɅƲȯǛȉȯ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ǌȉǛ٪ɍǼƇ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪Ut¤ؙ٪ƤȉǼ٪ȉ٪
ȬƲȯƤƲǾɅɍƇǳ٪ƫƲ٪ׇ إׁׂׂح٪ڤؙׅׅ ؘخׂ
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%ĚŧŰŠĚíŸĚñêŃ�ôÒŧ�ƐÒŠĚÒĹŰúŧȢ�îŃĹŧĚôúŠÒĹôŃ�Ńŧ�čÒŰŃŠúŧ�  
da variável Sexo do falante

-ȷȷƇ٪ȷɍƣȷƲƧƠȉ٪ƇǾƇǳǛȷƇ٪Ƈ٪ƫǛȷɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ƫƇ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ƫȉ٪
FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪ȉ٪ɅȯƇƧȉ٪ƲɫɅȯƇǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉ٪¯Ʋɫȉ٪ƫȉ٪
falante.

�ÒíúĮÒ�ǳ�–٪FȯƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ƫƇȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƈɥƲǳ٪¯Ʋɫȉ

FatoresFatores ImperfeitoImperfeito FuturoFuturo PER com IMPPER com IMP

HomemHomem 60/173  60/173  34,7%34,7% 57/173  57/173  32,9%32,9% 55/173  55/173  31,8%31,8%

MulherMulher 78/284  78/284  27,5%27,5% 81/284   81/284   28,5%28,5% 125/284  125/284  44%44%

FȉǾɅƲؚ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫƇ٪ȬƲǳƇȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷؘ

�ȉ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪Ƈ٪½ƇƣƲǳƇ٪ׂ٪Ʋ٪ƤȉǼȬƇȯƇȯ٪ȉȷ٪ȬƲȯƤƲǾɅɍƇǛȷ٪ƫȉȷ٪ǕȉǼƲǾȷ٪
com os das mulheres, nota-se que as mulheres demonstram menor 
ȬƲȯƤƲǾɅɍƇǳ٪ƫƲ٪ɍȷȉ٪ƫƇȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪حǕȉǼƲǾȷ٪ׁ ׂؙׅ ٪؛ڤ
ǼɍǳǕƲȯƲȷ٪خڤ׃ؙׅ׀٪Ʋ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪حǕȉǼƲǾȷ٪ׇׁؙ׀ ٪ؘخڤ׃ؙ׆׀٪ǼɍǳǕƲȯƲȷ٪؛ڤ
-Ǽ٪ƤȉǾɅȯƇȬȉȷǛƧƠȉؙ٪ƲǳƇȷ٪ɅƷǼ٪ǼƇǛȉȯ٪ȬƲȯƤƲǾɅɍƇǳ٪ƫƲ٪ɍȷȉ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ǕȉǼƲǾȷ٪
ǾƇ٪ ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪ UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ ٪؛ڤ׆ֿׁؙ٪ǕȉǼƲǾȷح
ǼɍǳǕƲȯƲȷ٪ׂׂؘخڤ٪ Uȷȷȉ٪ȬȉƫƲ٪ȷƲȯ٪ɍǼ٪ǛǾƫǛƤƇƫȉȯ٪ƫƲ٪ȬȯƲȷɅǝǍǛȉ٪ƫƇ٪ǌȉȯǼƇؘ٪
OǛȷɅȉȯǛƤƇǼƲǾɅƲؙ٪ȷƲǍɍǾƫȉ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ȷȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷؙ٪Ƈȷ٪ǼɍǳǕƲȯƲȷؙ٪ƲǼ٪
ƤƲǾɅȯȉȷ٪ɍȯƣƇǾȉȷؙ٪ƫƲǼȉǾȷɅȯƇǼ٪ǼƇǛȉȯ٪ȬȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ȬƲǳƇȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ǳǛǾ-
ǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ǼƇǛȷ٪ȬȯƲȷɅǛǍǛƇƫƇȷ٪ ȷȉƤǛƇǳǼƲǾɅƲؘ٪.٪ȉ٪ȮɍƲ٪ƇȷȷƲɥƲȯƇ٪tȉǳǳǛƤƇ٪
ȮɍƇǾƫȉ٪Ƈ˚ȯǼƇ٪ȮɍƲ٪نƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ɥƇȯǛƈɥƲǛȷ٪ƫȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪
ƇȬȉǾɅƇǼ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ȬȉƫƲȯǝƇǼȉȷ٪ƫƲǾȉǼǛǾƇȯ٪ɍǼƇ٪ǼƇǛȉȯ٪ƤȉǾȷƤǛƷǾ-
cia feminina do status٪ ȷȉƤǛƇǳ٪ ƫƇȷ٪ ǌȉȯǼƇȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؘه٪ ٪؛��t�jjUح
BRAGA, 2020, p. 35, grifo do autor) Os estudos demonstram que 
elas tendem a encabeçar mudanças quando se referem à adoção 
de variantes não estigmatizadas.
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%ĚŧŰŠĚíŸĚñêŃ�ôŃŧ�ôÒôŃŧȢ�îŃĹŧĚôúŠÒĹôŃ�Ńŧ�čÒŰŃŠúŧ�  
da variável Escolaridade do Falante

-ȷȷƇ٪ȷɍƣȷƲƧƠȉ٪ƇǾƇǳǛȷƇ٪Ƈ٪ƫǛȷɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ƫƇ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ƫȉ 
FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪ ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪ ȉ٪ ɅȯƇƧȉ٪ ƲɫɅȯƇǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉ٪ -ȷƤȉǳƇع
ridade do falante.

vƇ٪ȉƣȷƲȯɥƇƧƠȉ٪ƫƇ٪½ƇƣƲǳƇ٪ؙ׃٪ǾȉɅƇعȷƲ٪ȬȯȉɫǛǼǛƫƇƫƲ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ƫƇƫȉȷ٪
ȯƲǌƲȯƲǾɅƲȷ٪Ƈȉȷ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ǾǝɥƲǛȷ٪ƫƲ٪ƲȷƤȉǳƇȯǛƫƇƫƲؘ٪�ȉǼȉ٪Ƈ٪ƲȷƤȉǳƇ٪ɅƲǼ٪
ɅǛƫȉ٪ȉ٪ȬƇȬƲǳ٪ƫƲ٪ȬȯȉȬǛƤǛƇȯ٪ȉ٪ƲȷɅǝǼɍǳȉ٪ƫƇ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳǛɶƇƫƇ٪
na tradição gramatical, é normal acreditar que quanto mais esco-
laridade mais uso se faz da forma de Futuro do Pretérito, mas os  
ȬƲȯƤƲǾɅɍƇǛȷ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫȉȷ٪ǾƠȉ٪ǼȉȷɅȯƇǼ٪Ǜȷȷȉؘ٪ÜƷعȷƲ٪ȮɍƲ٪ɅƇǳ٪ ǌȉȯǼƇ٪
ɅƲǼ٪ȬȯƇɅǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ȉ٪ǼƲȷǼȉ٪ȬƲȯƤƲǾɅɍƇǳ٪Ǿȉȷ٪ƫȉǛȷ٪ǾǝɥƲǛȷ٪ƫƲ٪ƲȷƤȉǳƇ-
ȯǛƫƇƫƲ٪ ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǳح ٪ػ ٪ǼƳƫǛƇ٪؛ڤׇׂؙ׀ ٪ػ ٪�ȷ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ؘخڤ׆ؙ־ׁ ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪
ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ɅƷǼ٪ȉ٪status de variante institucionalizada, o Pretérito 
UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ Ʋ٪ Ƈ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ ƤȉǼ٪ UǼȬƲȯǌƲǛɅȉؙ٪ ɅƷǼ٪ȬƲȯƤƲǾɅɍƇǛȷ٪ ƇȬȯȉɫǛ-
mados ou até maior que a variante adotada no ensino escolar.

��ÒíúĮÒ�Ǵ�–٪FȯƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ƫƇȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƈɥƲǳ٪-ȷƤȉǳƇȯǛƫƇƫƲ٪
do Falante

FatoresFatores ImperfeitoImperfeito FuturoFuturo Perífrase com Perífrase com 
ImperfeitoImperfeito

FundamentalFundamental 59/204  59/204  28,9%28,9% 60/204   60/204   29,4%29,4% 84/204  84/204  41,2%41,2%

MédiaMédia 79/253   79/253   31,2%31,2% 78/253   78/253   30,8%30,8% 96/253   96/253   37,9%37,9%

FȉǾɅƲؚ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫƇ٪ȬƲǳƇȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷؘ

Por essa amostragem, notam-se percentuais semelhantes de 
ɍȷȉ٪ ƫƇȷ٪ ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ Ǿȉȷ٪ ƫȉǛȷ٪ ǾǝɥƲǛȷ٪ ƫƲ٪ ƲȷƤȉǳƇȯǛƫƇƫƲؘ٪%Ƈǝؙ٪ ȬȉƫƲعȷƲ٪
ƲǾƤȉǾɅȯƇȯ٪ǛǾƫǝƤǛȉȷ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ǌȉȯǼƇǳ٪ȬƇȯƲƤƲ٪ǾƠȉ٪ȷƲ٪ȬȯƲȉƤɍ-
par com a variação do Futuro do Pretérito em Salvador.
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%ĚŧŰŠĚíŸĚñêŃ�ôŃŧ�ôÒôŃŧȢ�îŃĹŧĚôúŠÒĹôŃ�Ńŧ�čÒŰŃŠúŧ�  
da variável Idade do Falante

-ȷɅƇ٪ȷɍƣȷƲƧƠȉ٪ƇǾƇǳǛȷƇ٪Ƈ٪ƫǛȷɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ƫƇ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ƫȉ٪
FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪ȉ٪ɅȯƇƧȉ٪ƲɫɅȯƇǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉ٪UƫƇƫƲ٪ƫȉ٪
falante.

�ȉ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪Ƈ٪½ƇƣƲǳƇ٪ׄ٪Ʋ٪ƤȉǼȬƇȯƇȯ٪ȉȷ٪ȬƲȯƤƲǾɅɍƇǛȷ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ƙȷ 
FƇǛɫƇȷ٪ -ɅƈȯǛƇȷ٪ ƫƇ٪ ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪ ¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ ƤȉǼ٪ UǼȬƲȯǌƲǛɅȉؙ٪ ǾȉɅƇعȷƲ٪ ȮɍƲ٪
Ƈȷ٪ɅƇɫƇȷ٪ȷƠȉ٪ǼɍǛɅȉ٪ȬȯȊɫǛǼƇȷ٪حF-ֿ٪؛ڤׇֿׂؙ٪ػ٪F-؛ڤ׀ؙ׆ׁػ٪׀٪F-ׁ٪؛ڤ׃ׇׁؙ٪ػ٪ 
F-ׂ٪ػ٪ׁ �٪ؘخڤ׃ؙׅȉǼ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪FɍɅɍȯȉؙ٪ȬƇȯƲƤƲ٪ȷƲȯ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲؙ٪ȬȉǛȷ٪ȬƇȯƲƤƲ٪
ɍǼ٪ƤȯƲȷƤƲǾɅƲ٪ƫƇ٪ ǌƇǛɫƇ٪ǼƇǛȷ٪ɥƲǳǕƇ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ǼƇǛȷ٪ǾȉɥƇؙ٪ ǛǾƫǛƤƇǾƫȉ٪ȮɍƲ٪
os mais velhos quase não usam o Futuro do Pretérito, mas quanto 
mais novos, mais a utilizam. Quanto à variante Imperfeito, são os 
mais velhos que usam a forma, que se reduz à proporção que se 
reduz também a idade.

�ÒíúĮÒ�ǵ�–٪FȯƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ƫƇȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƈɥƲǳ٪FƇǛɫƇ٪-ɅƈȯǛƇ٪
do Falante

Faixas EtáriasFaixas Etárias IMPIMP FUTFUT Perífrase com Perífrase com 
ImperfeitoImperfeito

11 20/117    20/117    17,1%17,1% 48/117   48/117   41%41% 49/117   49/117   41,9%41,9%

22 34/136    34/136    25%25% 49/136   49/136   36%36% 52/136   52/136   38,2%38,2%

33 42/124    42/124    33,9%33,9% 33/124  33/124  26,6%26,6% 49/124    49/124    39,5%39,5%

44 42/80     42/80     52,5%52,5% 8/80    8/80    10%10% 30/80    30/80    37,5%37,5%

FȉǾɅƲؚ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫƇ٪ȬƲǳƇȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷؘ

¤Ʋǳȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ǾȉɅƇ٪ǾƇ٪½ƇƣƲǳƇ٪ؙׄ٪Ƈ٪ƫƲȬƲǾƫƲȯ٪ƫƲ٪ȮɍƇǳ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪ȷƲ٪
observa, pode ser apresentada uma hipótese de aquisição ou de 
perda do uso dessa variante em um estudo de tempo aparente.  
¯Ʋ٪ǌȉȯǼȉȷ٪ƇǾƇǳǛȷƇȯ٪ȉ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈȷ٪ǌƇǛɫƇȷ٪ƲɅƈȯǛƇȷؙ٪ȬƇ-
rece que a comunidade de fala está adquirindo essa variante, pois 
ȉȷ٪ǼƇǛȷ٪ɥƲǳǕȉȷ٪ȮɍƇȷƲ٪ǾƠȉ٪Ƈ٪ɍȷƇǼ٪خڤ־ֿح٪Ʋ٪ȮɍƇǾɅȉ٪ǼƇǛȷ٪ǬȉɥƲǾȷؙ٪ǼƇǛȷ٪Ƈ٪
ɍȷƇǼ٪ؘخڤֿׂح٪�Ƈȷȉ٪ƇǾƇǳǛȷƲǼȉȷ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉؙ٪Ƈȉ٪ƤȉǾ-
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trário, vamos entender que ela é mais realizada pelos mais velhos 
 ٪ǼƇȷ٪ɥƇǛ٪ȷƲ٪ȯƲƫɍɶǛǾƫȉ٪ǼƇǛȷ٪Ʋ٪ǼƇǛȷ٪ȮɍƇǾƫȉ٪Ƈȷ٪ȬƲȷȷȉƇȷ٪ȷƠȉ٪ǼƇǛȷ٪ؙخڤ׃ؙ׀׃ح
ǬȉɥƲǾȷ٪ ֿح ٪ؘخڤֿؙׅ %ƲȷȷƇ٪ǼƇǾƲǛȯƇؙ٪ ƇȬƲǾƇȷ٪ ȉƣȷƲȯɥƇǾƫȉ٪ Ƈȷ٪ ǌȯƲȮɍƷǾƤǛƇȷ٪
das variantes, os resultados parecem sugerir aquisição da forma de 
Futuro do Pretérito e perda do Pretérito Imperfeito com valor de 
Futuro do Pretérito.

Análise de regras variáveis

Nesta seção, faz-se a análise de regras variáveis, buscando respostas 
para a escolha da variante pelos falantes, no universo pesquisado. 
½ȉǼƇعȷƲ٪ƤȉǼȉ٪ȬȯƲȷȷɍȬȉȷɅȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ƲǼ٪ɅȉƫƇ٪ƇƣȉȯƫƇǍƲǼ٪ȷȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷ-
ɅǛƤƇؙ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƇƧƠȉ٪ǾƠȉ٪Ƴ٪ƇǳƲƇɅȊȯǛƇؘ٪¤ƇȯƇ٪Ƈ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫȉȷ٪ȬȉȷȷǝɥƲǛȷ٪ƤȉǾƫǛ-
ƤǛȉǾƇƫȉȯƲȷ٪ƫƇ٪ƲȷƤȉǳǕƇ٪ƫƇ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ح¤-§٪ƤȉǼ٪
IMP), foram testadas as variáveis Paralelismo Formal, Conjugação 
ÜƲȯƣƇǳؙ٪ ¤ƲȷȷȉƇ٪ ÜƲȯƣƇǳؙ٪ �ǾǛǼƇƤǛƫƇƫƲ٪ ƫȉ٪ ¯ɍǬƲǛɅȉؙ٪ ¯Ʋɫȉ٪ ƫȉ٪ FƇǳƇǾɅƲؙ٪
Escolaridade do Falante e Idade do Falante. Foram selecionados 
ȬƲǳȉ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇ٪ƫƲ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƲȷɅƇɅǝȷɅǛƤƇ٪ƫƲ٪ȯƲǍȯƇȷ٪ɥƇȯǛƈɥƲǛȷؙ٪ȉ٪GȉǳƫÜƇȯƣâؙ٪ 
ȉ٪¤ƇȯƇǳƲǳǛȷǼȉ٪FȉȯǼƇǳؙ٪Ƈ٪�ȉǾǬɍǍƇƧƠȉ٪ÜƲȯƣƇǳؙ٪Ƈ٪¤ƲȷȷȉƇ٪ÜƲȯƣƇǳ٪Ʋ٪ȉ٪¯Ʋɫȉ٪
ƫȉ٪FƇǳƇǾɅƲؘ٪vƲȷɅƲ٪ɅƲɫɅȉؙ٪ȷƲȯƠȉ٪ƲɫȬǳǛƤǛɅƇƫȉȷ٪ȉȷ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ƫƇ٪ɥƇȯǛƈɥƲǳ٪
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪¤ƇȯƇǳƲǳǛȷǼȉ٪FȉȯǼƇǳ٪Ʋ٪ƫƇ٪ɥƇȯǛƈɥƲǳ٪ȷȉƤǛƇǳ٪¯Ʋɫȉؘ

¯ƲǼ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪ƫȉ٪ǛǾƫǛƤƇɅǛɥȉؙ٪ 
Ƈ٪ ƇǾƈǳǛȷƲ٪ ƫƇ٪ ǌȯƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ ƫȉȷ٪ ƫƇƫȉȷ٪ ƤǕƲǍȉɍ٪ Ƈȉȷ٪ ȬƲȯƤƲǾɅɍƇǛȷؙ٪ Ǭƈ٪
apresentados na Tabela 2. Como essa variante foi a mais utilizada,  
na análise de regras variáveis é tomada como valor de aplicação 
das regras variáveis. A subseção seguinte apresenta e discute os 
ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪ƲǳƲǛɅƇؙ٪Ƈ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪
(PER com IMP).

�ȷ٪½ƇƣƲǳƇȷ٪ׅ٪Ʋ٪׆٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǼ٪ȉȷ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ƫƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫȉ٪ƤȉǾƫǛ-
cionamento das variáveis na realização da variante PER com IMP, 
considerada como valor de aplicação nos dados analisados.
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Condicionamento da variável Paralelismo FormalCondicionamento da variável Paralelismo Formal

Nesta subseção, apresenta-se a análise dos resultados da variá-
ɥƲǳ٪ ¤ƇȯƇǳƲǳǛȷǼȉ٪ FȉȯǼƇǳ٪ ǾƇ٪ ƲȷƤȉǳǕƇ٪ ƫƇ٪ ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪ ƫƲ٪ ¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ ƤȉǼ٪
IMP na variável Futuro de Pretérito. A Tabela 7 apresenta os resul-
ɅƇƫȉȷ٪ ȉƣɅǛƫȉȷ٪ ǾƇ٪ ƇǾƈǳǛȷƲ٪ Ʋ٪ ȯƇɅǛ˚ƤƇǼ٪ ȉ٪ ȬȯƲȷȷɍȬȉȷɅȉ٪ Ƈ٪ ȯƲȷȬƲǛɅȉ٪ ƫƇ٪
ɥƇȯǛƈɥƲǳ٪¤ƇȯƇǳƲǳǛȷǼȉ٪FȉȯǼƇǳؙ٪ɍǼƇ٪ɥƲɶ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ ǛǾƤǛƫƷǾƤǛƇ٪ƫƇ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪
¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪Ƴ٪ǌƇɥȉȯƲƤǛƫƇ٪ƤȉǼ٪ƇǾɅƲƤƲƫƲǾɅƲ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƫƲ٪
UǼȬƲȯǌƲǛɅȉؙ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǾƫȉ٪ɍǼ٪ȬƲȯƤƲǾɅɍƇǳ٪ƫƲ٪ׇڤؙׄ׃٪Ʋ٪ȬƲȷȉ٪ȯƲǳƇɅǛɥȉ٪ƫƲ٪
-ȬȯƲȷƲǾɅƲ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪ƤȉǾȷɅƇɅƇ٪ȮɍƲ٪ȉ٪¤ƇȯƇǳƲǳǛȷǼȉ٪Ƴ٪ɍǼƇ٪ɥƇȯǛƈ٪�٪ׇׂؘؙׄ־
ɥƲǳ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƇ٪ȉ٪ɍȷȉ٪ƫƇ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉؘ

�ÒíúĮÒ�Ƕ – Análise da variável Paralelismo Formal no condicionamento da 
ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ

AntecedentesAntecedentes Dados/Total %Dados/Total % Peso relativoPeso relativo

Sem antecedente  Sem antecedente  
(primeira ou única ocorrência)(primeira ou única ocorrência) 130/332    130/332    39,2%39,2% 0,4330,433

Imperfeito anteriorImperfeito anterior 7/40        7/40        17,5%17,5% 0,1860,186

Futuro do Pretérito anteriorFuturo do Pretérito anterior 0/39        0/39        0%0%

Perífrase de IMP anteriorPerífrase de IMP anterior 43/45        43/45        95,6%95,6% 0,9640,964

FȉǾɅƲؚ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫƇ٪ȬƲǳƇȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷؘ

�ȷ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ƫƲǼȉǾȷɅȯƇǼ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ǌƇɅȉȯ٪نFɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲع
ɅƳȯǛɅȉ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯه٪ǾƠȉ٪ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƇ٪ȉ٪ɍȷȉ٪ƫƇ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉؙ٪
ȬȉǛȷ٪ȷƲɍ٪ȬƲȷȉ٪ȯƲǳƇɅǛɥȉ٪Ƴ٪ƫƲ٪ֿؙ־ ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲ٪ƙ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪Ut¤ؘ٪�ǳƳǼ٪ׄ׆
ƫǛȷȷȉؙ٪ȉ٪ǌƇɅȉȯ٪ن¤ȯǛǼƲǛȯƇ٪ȉɍ٪ɎǾǛƤƇ٪ȉƤȉȯȯƷǾƤǛƇه٪ǾƠȉ٪ǌƇɥȉȯƲƤƲ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪
ȉƣȷƲȯɥƇƫƇؙ٪Ǭƈ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ȬƲȷȉ٪ȯƲǳƇɅǛɥȉ٪ȉƣɅǛƫȉ٪ǌȉǛ٪ƫƲ٪ׁׁׂؘؙ־٪�٪ǌȉȯǼƇ٪ƇǾɅƲ-
cedente de Futuro do Pretérito revela também que não favorece a 
ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪Ut¤٪إׂ־ح ؘخڤ־٪ׁؙ

�٪Gȯƈ˚Ƥȉ٪ׁ٪ȬƲȯǼǛɅƲ٪ǼƲǳǕȉȯ٪ɥǛȷɍƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ƲǌƲǛɅȉ٪ƫƲȷȷƇ٪ɥƇȯǛƈɥƲǳ٪
ǾƇ٪ƲȷƤȉǳǕƇ٪ƫƇ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪Ut¤ؘ
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>ŠÓƥîŃ�ǲ – Condicionamento da variável Paralelismo na escolha da PER 
com IMP.�
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FȉǾɅƲؚ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫȉ٪ȬƲǳƇȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷؘ

¯ǛǳɥƇ٪ؙ׆ׇׇֿح٪Ȭؘ٪ֿؙׄ־٪ǍȯǛǌȉ٪ƫȉ٪ƇɍɅȉȯخ٪ƲɫȬǳǛƤƇ٪Ƈ٪ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇ٪ƫȉ٪¤ƇȯƇع
lelismo Formal para o entendimento dos seus resultados no estudo 
ƫȉ٪ǼƲȷǼȉ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉؚ

Fica fortemente evidenciada [...] a força do paralelismo  Fica fortemente evidenciada [...] a força do paralelismo  
formal; a morfologia – formal; a morfologia – riaria condiciona o aparecimento sub- condiciona o aparecimento sub-
sequente da mesma forma (.75), enquanto a morfologia sequente da mesma forma (.75), enquanto a morfologia 
--vava /-ia propicia a codificação PI das formas seguintes, seja  /-ia propicia a codificação PI das formas seguintes, seja 
em verbo simples (.50), seja em perífrase (.43). Neste caso,  em verbo simples (.50), seja em perífrase (.43). Neste caso,  
explica-se pelo paralelismo formal (e não semântico) o fato explica-se pelo paralelismo formal (e não semântico) o fato 
de [uma] forma anterior em PI propiciar o aparecimento da de [uma] forma anterior em PI propiciar o aparecimento da 
perífrase nas menções posteriores.perífrase nas menções posteriores.

De acordo com Costa (1997), em sua dissertação de mestrado,  
o Paralelismo, em muitos estudos variacionistas, é considerado uma 
ȉƤȉȯȯƷǾƤǛƇ٪ƲǼ٪ƤƇƫƲǛƇؘ٪-ȷȷƇ٪ɅƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇؙ٪Ǿȉ٪ƲǾɅƇǾɅȉؙ٪ǾƠȉ٪Ƴ٪ɍǾƐǾǛǼƲؙ 
uma vez que gatilho, traço propulsor, repetição também são usados 
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ȬƇȯƇ٪ǾȉǼƲƈعǳȉؘ٪¤ƇȯƇ٪ƲɫȬǳǛƤƇȯ٪ƲȷȷƲ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ǾƇ٪ƇǳɅƲȯǾƐǾƤǛƇ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉ٪
Pretérito Imperfeito do Indicativo e o Futuro do Pretérito, a autora 
tem a seguinte hipótese formulada em relação ao paralelismo de 
ƤƇƫƲǛƇȷ٪ƇƫǬƇƤƲǾɅƲȷ٪Ǿȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪ƫȉ٪ȬȯȊȬȯǛȉ٪ǛǾǌȉȯǼƇǾɅƲؚ٪زؘؘؘرن٪Ǿȉ٪ƤƇȷȉ٪
ƫƲ٪ƇƤȉǾɅƲƤƲȯƲǼ٪ƤƇƫƲǛƇȷ٪ƫƲ٪ȉƤȉȯȯƷǾƤǛƇȷؙ٪ȉ٪Ut¤٪ǳƲɥƇȯǛƇ٪Ƈ٪Ut¤ؙ٪ȉ٪F¤٪
levaria a FP, e assim por diante”. (COSTA, 1997, p. 97)

Condicionamento da variável Sexo na realização  Condicionamento da variável Sexo na realização  
da Perífrase com IMPda Perífrase com IMP

Nesta seção, apresentam-se os resultados da análise da variável 
¯Ʋɫȉ٪ƫȉ٪ǌƇǳƇǾɅƲ٪ǾƇ٪ƲȷƤȉǳǕƇ٪ƫƇ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ǾƇ٪
variável Futuro de Pretérito. Observando os resultados da variável 
ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫȉȷ٪ǾƇ٪½ƇƣƲǳƇ٪ؙ׆٪ƤȉǾȷɅƇɅƇعȷƲ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƫƇƫȉȷ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲȷ٪Ƈȉ٪
ȷƲɫȉ٪ǌƲǼǛǾǛǾȉ٪ڤׂׂح٪Ʋ٪ȬƲȷȉ٪ȯƲǳƇɅǛɥȉ٪خ׆ׂ׃ؙ־٪ǾƇ٪ƲȷƤȉǳǕƇ٪ƫƇ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪
do Futuro do Pretérito, superiores aos referentes aos dados dos 
ǕȉǼƲǾȷ ٪ؙȷƠȉ٪ǛǾƫǛƤƇɅǛɥȉȷ٪ƫƲ٪ƇɍȷƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ƲȷɅǛǍǼƇ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ǾƲȷȷƇ٪ɥƇȯǛƇƧƠȉؘ 
ÜƲȯǛ˚ƤƇعȷƲ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ƫǛǌƲȯƲǾƧƇ٪ƫƲ٪ ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ڤ׀ֿ ȷƲɫȉȷ٪ǾƇ٪ƲȷƤȉǳǕƇ٪ƫƇȷ٪
ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ Ǭƈ٪ ǛǾƫǛƤƇ٪ ǼƇǛȉȯ٪ ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ ƫƇ٪ ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪ ¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ ƤȉǼ٪
Pretérito Imperfeito pelas mulheres em detrimento dos homens. E 
nota-se que essa variante já é frequente no cotidiano dos entrevis-
tados no acervo avaliado. Ao serem considerados os pesos relativos, 
Ƈ٪ƫǛǌƲȯƲǾƧƇ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ƫȉǛȷ٪ȷƲɫȉȷ٪Ǭƈ٪ȷƲ٪ɅȉȯǾƇ٪ȬȉɍƤȉ٪ǼƇǛȉȯؙ٪ƇȬƲȷƇȯ٪ƫƲ٪
ȷƲȯ٪ȬȯȊɫǛǼȉ٪Ƈȉ٪ȬȉǾɅȉ٪ǾƲɍɅȯȉؘ

�ÒíúĮÒ�Ƿ –٪�ȉǾƫǛƤǛȉǾƇǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪ɥƇȯǛƈɥƲǳ٪¯Ʋɫȉ٪ǾƇ٪ƲȷƤȉǳǕƇ٪ƫƇ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪
IMP

MasculinoMasculino 55/172   32%55/172   32% 0,4210,421

FemininoFeminino 125/284   44%125/284   44% 0,5480,548

FȉǾɅƲؚ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫƇ٪ȬƲǳƇȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷؘ
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Esses resultados estão coerentes com o que se sabe sobre o 
ȷƲɫȉ٪ ǌƲǼǛǾǛǾȉؙ٪ ɍǼƇ٪ ɥƲɶ٪ȮɍƲ٪ǕǛȷɅȉȯǛƤƇǼƲǾɅƲؙ٪ ȷƲǍɍǾƫȉ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ 
ȷȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷؙ٪ Ƈȷ٪ǼɍǳǕƲȯƲȷؙ٪ ƲǼ٪ƤƲǾɅȯȉȷ٪ɍȯƣƇǾȉȷؙ٪ƫƲǼȉǾȷɅȯƇǼ٪
ǼƇǛȉȯ٪ ȬȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ ȬƲǳƇȷ٪ ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ ǼƇǛȷ٪ ȬȯƲȷɅǛǍǛƇƫƇȷ٪ 
socialmente.

>ŠÓƥîŃ�ǳ٪ػ٪�ȉǾƫǛƤǛȉǾƇǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪ɥƇȯǛƈɥƲǳ٪¯Ʋɫȉ٪ǾƇ٪ƲȷƤȉǳǕƇ٪ƫƇ٪¤-§٪ƤȉǼ٪Ut¤
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FȉǾɅƲؚ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫȉ٪ȬƲǳƇȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷؘ

Quanto às variáveis analisadas, a análise indica que a variante 
mais utilizada é a forma Perifrástica formada com o Pretérito Imper- 
ǌƲǛɅȉ٪ƫȉ٪ǛǾƫǛƤƇɅǛɥȉ٪ƫȉ٪ɥƲȯƣȉ٪نǛȯه٪Ʋ٪ȉ٪ǛǾ˚ǾǛɅǛɥȉ٪ƫȉ٪ɥƲȯƣȉ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳ٪حU�٪
FAZER), com valor de Futuro do Pretérito (FARIA). Considerando 
essa variante como valor de aplicação, a análise indica que a variável 
ȷȉƤǛƇǳ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƇ٪ƲȷȷƇ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪Ƴ٪ȉ٪¯Ʋɫȉ٪ƫȉ٪ǛǾǌȉȯǼƇǾɅƲؘ٪-ȷȷƲȷ٪
resultados indicam que as mulheres favorecem a utilização dessa 
forma. Diante do que se observa sobre o comportamento feminino  
na escolha das variantes, entende-se que esse resultado é um indi-
ƤƇƫȉȯ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪نǛȯه٪Ǿȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ƫȉ٪ǛǾƫǛƤƇ-
tivo como variante de Futuro do Pretérito não é estigmatizada.
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Considerações finais

-ȷɅƲ٪ ɅƲɫɅȉ٪ ɅȯƇɅƇ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪ȮɍƲ٪ ɅȉǼȉɍ٪ƤȉǼȉ٪ƣƇȷƲ٪ ɅƲȊȯǛƤƇ٪
Ƈ٪¯ȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ȬƇȯƇ٪ƲȷɅɍƫƇȯ٪Ƈ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ƫȉ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪
ǾƇ٪ ǌƇǳƇ٪ ȬȉȬɍǳƇȯ٪ ƫƲ٪ ¯ƇǳɥƇƫȉȯؘ٪ -ȷȷƇ٪ ɅƲȉȯǛƇ٪ ƇǾƇǳǛȷƇ٪ Ƈ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ ǾɍǼƇ٪
perspectiva dinâmica e sobretudo múltipla, uma vez que a con-
ƤƲƣƲ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪ȷǛȷɅƲǼƇ٪ǕƲɅƲȯȉǍƷǾƲȉؙ٪ǛǾɅƲǍȯƇƫȉ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫƲؘ٪
��jح�Üؙ٪خ׆־־׀٪vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ǌƲɶعȷƲ٪ǾƲƤƲȷȷƈȯǛȉ٪ƇǾƇǳǛȷƇȯ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƇƧƠȉ٪
ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ǛǾƲȯƲǾɅƲ٪ƙ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȮɍƲ٪ƇƤȉǾɅƲƤƲ٪ƲǼ٪ɅȉƫƇ٪ƤȉǼɍ-
nidade de fala.

FȉȯƇǼ٪ƤȉǾɅȯȉǳƇƫƇȷ٪ ɅȯƷȷ٪ ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ƫȉ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪Ǿȉ٪
ǼƇɅƲȯǛƇǳ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇƫȉؚ٪ȉ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉؙ٪ȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉؙ٪
Ʋ٪ɍǼƇ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ػ٪Ƈ٪ǌȉȯǼƇƫƇ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ƇɍɫǛǳǛƇȯ٪Ǿȉ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪ƫȉ٪ɥƲȯƣȉ 
٪هǛȯن ٪ȷƲ٪ɍǼ٪ɎǾǛƤȉ٪ƫƇƫȉ٪ƤȉǼ٪ƇɍɫǛǳǛƇȯعƲɫƤǳɍǛɍح ٪Ǿȉ٪FɍɅɍȯȉ٪ƫȉ٪هǛȯن
¤ȯƲɅƳȯǛɅȉؘخ٪½ȉǼȉɍعȷƲ٪ƤȉǼȉ٪ɥƇǳȉȯ٪ƫƲ٪ƇȬǳǛƤƇƧƠȉ٪Ƈ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪
com o Pretérito Imperfeito (PER com IMP), diante do seu número 
ǼƇǛȉȯ٪ƫƲ٪ȉƤȉȯȯƷǾƤǛƇؘ٪vƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫƲ٪ȯƲǍȯƇȷ٪ɥƇȯǛƈɥƲǛȷؙ٪ƲȷɅƲ٪ɅƲɫɅȉ٪ƇǾƇ-
ǳǛȷȉɍ٪ȉ٪ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƇǼƲǾɅȉ٪ƫƇȷ٪ɥƇȯǛƈɥƲǛȷ٪¤ƇȯƇǳƲǳǛȷǼȉ٪FȉȯǼƇǳ٪Ʋ٪¯Ʋɫȉؘ

¦ɍƇǾɅȉ٪ ƙ٪ ɥƇȯǛƈɥƲǳ٪ ¤ƇȯƇǳƲǳǛȷǼȉ٪ FȉȯǼƇǳؙ٪ Ƈ٪ ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚Ƥȉɍ٪
ȮɍƲ٪Ƈ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪ƇɍɫǛǳǛƇȯ٪Ǿȉ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪Ƴ٪ǌȉȯɅƲǼƲǾɅƲ٪
favorecida quando antecedida por uma mesma variante na fala do 
ƲǾɅȯƲɥǛȷɅƇƫȉ٪حȬƲȷȉ٪ȯƲǳƇɅǛɥȉ٪ؘخׇׂؙׄ־٪�ȉǼ٪ȉɍɅȯƇ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲ٪ƇǾɅƲƤƲƫƲǾɅƲؙ٪
a forma não é favorecida (quando é o Pretérito Imperfeito, o ante-
ƤƲƫƲǾɅƲ٪ƫƲȷǌƇɥȉȯƲƤƲ٪Ƈ٪ǌȉȯǼƇؙ٪ƤȉǼ٪ȬƲȷȉ٪ȯƲǳƇɅǛɥȉ٪ؘخׄ׆ֿؘ־٪�٪ƤȉǾȷɅƇɅƇ-
ção a que se chega é que, na variação do Futuro do Pretérito em 
Salvador, se busca a utilização de estruturas paralelas. 

¦ɍƇǾɅȉ٪Ƈȉ٪ȷƲɫȉ٪ƫȉحƇخ٪ ǛǾǌȉȯǼƇǾɅƲؙ٪Ƈ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪ ǛǾƫǛƤƇ٪ȮɍƲ٪ȷƠȉ٪
Ƈȷ٪ǼɍǳǕƲȯƲȷ٪ȮɍƲ٪ǌƇɥȉȯƲƤƲǼ٪Ƈ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪UǼȬƲȯǌƲǛɅȉؙ٪ƤȉǼ٪ȬƲȷȉ٪
ȯƲǳƇɅǛɥȉ٪؛׆ׂ׃ؙ־٪ƲǾȮɍƇǾɅȉ٪ȉȷ٪ǕȉǼƲǾȷ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǼ٪ɍǼ٪ȬƲȷȉ٪ȯƲǳƇɅǛɥȉ٪
ƫƲ٪ֿؘ׀ׂؙ־٪�ȉǼȉ٪Ƈȷ٪ǼɍǳǕƲȯƲȷ٪ɅƲǾƫƲǼ٪Ƈ٪ȬȯƲǌƲȯǛȯ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ȬȯƲȷɅǛǍǛƇ-
ƫƇȷؙ٪ƲǾɅƲǾƫƲعȷƲ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪¤ƲȯǝǌȯƇȷƲ٪ƤȉǼ٪¤ȯƲɅƳȯǛɅȉ٪ UǼȬƲȯǌƲǛɅȉ٪Ƴ٪ɍǼƇ٪
variante não estigmatizada. 
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A construção [XN-IVIS]N  
entre falantes de Salvador (BA) 

produtividade, esquematicidade e mudança

Natival Almeida Simões Neto 

Introdução

vƲȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉؙ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇعȷƲ٪ɍǼƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫȉ٪ȷɍ˚ɫȉ٪  ivis, utilizadoع
por falantes de Salvador (BA), com a intenção de evitar rimas por-
ǾȉǍȯƈ˚ƤƇȷؘ٪ -ȷȷƲ٪ ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ ǌȉǛ٪ ƲȷɅɍƫƇƫȉ٪ Ȭȉȯ٪ ¯ǛǼȧƲȷ٪ vƲɅȉ٪ ٪خ׆ֿ־׀ح
pelo viés da Morfologia Construcional. Agora, faz-se uma análise 
ƲȷɅƲǾƫǛƫƇ٪ƫȉ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉؙ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉعȷƲ٪ȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ƫƲ٪ȬȯȉƫɍɅǛ-
vidade e esquematicidade e a sua inserção no debate da mudança 
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫȉȷ٪ȯȊɅɍǳȉȷ٪ƫƲ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤǛȉǾƇǳ٪Ʋ٪ƤȉǾȷ-
ɅȯɍƤǛȉǾƇǳǛɶƇƧƠȉؙ٪ȮɍƲ٪ɥƷǼ٪ȷƲǾƫȉ٪ɍȷƇƫȉȷ٪ǾƇ٪ƇƣȉȯƫƇǍƲǼ٪ƫǛƇƤȯȌǾǛƤƇ٪
da Gramática de Construções. 

Aspectos históricos na organização  
léxico-morfológica do português

�٪ǳƳɫǛƤȉ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪Ƴ٪ƤȉǼȬȉȷɅȉ٪ƫƲ٪ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪ȬȯȉɥƲǾǛƲǾɅƲȷ٪
de diferentes origens, dentre as quais, destacam-se latim, grego, 
ƈȯƇƣƲؙ٪ƤƲǳɅƇؙ٪ƣƇȷƤȉؙ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǍƲȯǼƐǾǛƤƇȷ٪Ʋ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ȯȉǼƐǾǛƤƇȷؘ٪ح¤U-jؙ٪
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׆ׇֿ Ǽ٪ȷƲ٪ɅȯƇɅƇǾƫȉ٪ƫȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉ-٪خֿׁ־׀ؙ٪�§�ÜU٪؛ׇ ٪ؙƫƲȷɅƇƤƇǼعȷƲ٪
ɅƇǼƣƳǼ٪Ƈȷ٪ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪ȉȯǛǍǛǾƇƫƇȷ٪ƫƲ٪ ǳǝǾǍɍƇȷ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪Ʋ٪ƇǌȯǛƤƇǾƇȷؘ 
Ainda que a Morfologia diga respeito à estrutura das palavras,  
ƲȷɅƇǾƫȉؙ٪Ȭȉȯ٪Ǜȷȷȉؙ٪ǛǾɅǛǼƇǼƲǾɅƲ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫƇ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉؙ٪Ƈ٪ƫǛɥƲȯȷǛ-
ƫƇƫƲ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ɥƷ٪ǾƇ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍǛƧƠȉ٪ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ƫȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪
ǾƠȉ٪ȬƇȯƲƤƲ٪ɅƠȉ٪ȬȯȉǌǝƤɍƇ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ȷƲ٪ȉƣȷƲȯɥƇ٪ȉ٪ȯƲȬƲȯɅȊȯǛȉ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼƇɅǛɥȉȷ٪
ǼȉȯǌȉǳȊǍǛƤȉȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍǛɍ٪ǾƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪
ÜƇǳƲ٪ȯƲȷȷƇǳɅƇȯ٪ȮɍƲؙ٪ǼƲȷǼȉ٪ȉ٪ȯƲȬƲȯɅȊȯǛȉ٪ǼȉȯǌȉǳȊǍǛƤȉ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪Ȭȉȯ-
ɅɍǍɍƲȷƇ٪ȷƲǾƫȉؙ٪Ȭȉȯ٪ƇȷȷǛǼ٪ƫǛɶƲȯؙ٪ǼƲǾȉȷ٪ȬȉǳǛǍƷǾǛƤȉ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ȯƲȬƲȯɅȊ-
ȯǛȉ٪ ǳƲɫǛƤƇǳ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪Ʌȉƫȉؙ٪ǾƠȉ٪ȷƲ٪ ɅȯƇɅƇ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪ȬȉƣȯƲ٪ȉɍ٪ 
ǌƲƤǕƇƫȉؘ٪.٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ǳǛȷɅƇȯ٪ȬƲǳȉ٪ǼƲǾȉȷ٪ƤǛǾƤȉ٪ȯȉɅƇȷ٪ƫƲ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍǛƧƠȉ٪ƫȉ٪
ƇƤƲȯɥȉ٪ǼȉȯǌȉǳȊǍǛƤȉ٪ƫȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷؚ٪ֿ ؘ٪ǕƲȯƇǾƧƇ٪ǍȯƲƤȉعǳƇɅǛǾƇؘ׀٪؛٪ǕƲȯƇǾƧƇ 
ƫƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǍƲȯǼƐǾǛƤƇȷ؛٪ׁؘ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉȷ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉ؛٪ׂؘ٪ƤȯǛƇ-
ƧȧƲȷ٪ɥƲȯǾƈƤɍǳƇȷؘ׃٪؛٪ƲǼȬȯƳȷɅǛǼȉȷ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǼȉƫƲȯǾƇȷؙ٪ƤȉǼ٪ƫƲȷɅƇ-
ȮɍƲ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ǛǾǍǳƷȷؘ٪

A primeira rota – a herança greco-latina – pode ser observada 
ƲǼ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉȷؙ٪ƤȉǼȉ٪ȉȷ٪ƫƲ٪¯ȉǳƲƫƇƫƲ٪خׂ־־׀ح٪Ʋ٪jȉȬƲȷ٪ؙخ׆ֿ־׀ح٪ȮɍƲ٪ȷǛȷ-
ɅƲǼƇɅǛɶƇȯƇǼ٪ȯƲȷȬƲƤɅǛɥƇǼƲǾɅƲ٪Ƈ٪ȷɍ˚ɫƇƧƠȉ٪Ʋ٪Ƈ٪ȬȯƲ˚ɫƇƧƠȉ٪ǾƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪
portuguesa. Com base em dados levantados e analisados, esses 
autores apontam que a maioria dos morfemas derivacionais ates-
ɅƇƫȉȷ٪Ǿȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ɅƲǼ٪ȉȯǛǍƲǼ٪Ǿȉ٪ ǳƇɅǛǼ٪حƲɫؚ٪ȬȯƲ˚ɫȉ٪exع٪Ʋ٪ȷɍ˚ɫȉ٪
-eiroخ٪ȉɍ٪Ǿȉ٪ǍȯƲǍȉ٪حƲɫؚ٪ȬȯƲ˚ɫȉ٪ƫƲ٪ǾƲǍƇƧƠȉ٪a؛ع٪ȷɍ˚ɫȉ٪عismo). O mesmo 
se pode dizer dos processos compositivos, nomeadamente a for-
ǼƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬȉȷɅȉȷ٪ǼȉȯǌȉǳȊǍǛƤȉȷؚ٪§ǛƣƲǛȯȉ٪Ʋ٪§Ǜȉع½ȉȯɅȉ٪خֿׄ־׀ح٪ǼƲǾ-
ƤǛȉǾƇǼ٪Ƈ٪ȬȯƲƫȉǼǛǾƐǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼƇɅǛɥȉȷ٪ƫƲ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ǍȯƲƤȉعǳƇɅǛǾƇ٪حƲɫؚ٪
os radicais envolvidos em hidrômetro e suicídioؘخ٪vȉ٪ƐǼƣǛɅȉ٪ƫƇ٪˛ƲɫƠȉؙ٪
Ƈȷ٪ ƫƲȷǛǾƷǾƤǛƇȷ٪ ǾȉǼǛǾƇǛȷ٪ ٪ǾɎǼƲȯȉح Ʋ٪ ǍƷǾƲȯȉخ٪ Ʋ٪ ɥƲȯƣƇǛȷ٪ -ǾɎǼƲȯȉح
-pessoa e modo-tempo-aspecto) são heranças do sistema latino.

�٪ǳƲǍƇƫȉ٪ǍƲȯǼƐǾǛƤȉ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ǼȉȯǌȉǳȉǍǛƇ٪ƫȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷؙ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲ٪
à segunda rota, está relacionado à categoria dos nomes próprios,  
ȷȉƣȯƲɅɍƫȉ٪ȉȷ٪ƇǾɅȯȉȬȌǾǛǼȉȷؘ٪̄ ȉǳƲƫƇƫƲ٪خ׆ֿ־׀ح٪Ʋ٪§ȉƫȯǛǍɍƲȷ٪خ׀׀־׀ح٪ƫƲȷ-
tacam a presença de formativos germânicos, como Ad- (Adalberto, 
Adilson, Adnaldo), Ed- (Edson, Edlívia, Edmar), -ildes (Iranildes, 
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Roquildes), -valdo (Osvaldo, Arivaldo, Julivaldo) na cunhagem de 
prenomes inovadores em uso no Brasil. Também do fundo germâ-
ǾǛƤȉؙ٪ǼƇǛȷ٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇǼƲǾɅƲ٪ƫȉ٪ǛǾǍǳƷȷؙ٪Ƴ٪ȉ٪ǌȉȯǼƇɅǛɥȉ٪عson, que aparece 
em nomes tradicionais, como Nelson, Robson e Wilson, mas tam-
bém em inovadores, como Cleidson e Joelson. Esse padrão foi estu-
ƫƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪¯ǛǼȧƲȷ٪vƲɅȉ٪Ʋ٪¯ȉǳƲƫƇƫƲ٪ؘخ׆ֿ־׀ح

A terceira rota na incrementação do repertório de formativos 
ƫȉ٪ ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ Ƴ٪ Ƈ٪ ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉؘ٪ ½Ƈǳ٪ ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ Ƴ٪ ƇǼȬǳƇǼƲǾɅƲ 
ƫǛȷƤɍɅǛƫȉ٪ Ǿȉ٪ ƐǼƣǛɅȉ٪ ƫƇ٪ jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ FɍǾƤǛȉǾƇǳ٪ Ʋ٪ ƫǛɶ٪ ȯƲȷȬƲǛɅȉ٪ Ƈȉ٪ 
ǼƲƤƇǾǛȷǼȉ٪ƫƲ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪Ʋ٪Ƈ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪
ƤȉǼȬȧƲǼ٪ƫȉǛȷ٪ƲɫɅȯƲǼȉȷ٪ƫƲ٪ɍǼ٪continuumؙ٪ƤȉǼ٪ɍǼ٪ǛɅƲǼ٪ǳƲɫǛƤƇǳ٪
ȷƲ٪ ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇǾƫȉ٪ƲǼ٪ɍǼ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳؘ٪ -ɫƲǼȬǳȉ٪ ƤȉǾǕƲ-
ƤǛƫȉ٪ƫƲȷȷƲ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪Ƴ٪Ƈ٪ǍƷǾƲȷƲ٪ƫȉ٪ȷɍ˚ɫȉ٪ƇƫɥƲȯƣǛƇǳǛɶƇƫȉȯ٪عmente, 
oriundo do substantivo menteؘ٪ ٪�ɍɅȯȉȷ٪ƤƇȷȉȷ٪ƫƲ٪خֿׂ־׀٪ؙ¯�½�v¯ح
gramaticalização dizem respeito à passagem de advérbios e pre-
ȬȉȷǛƧȧƲȷ٪ƙ٪ƤƇɅƲǍȉȯǛƇ٪ƫƲ٪ȬȯƲ˚ɫȉȷؘ٪ح��t¤�¯ؙ٪؛ׇ־־׀٪¯�v½�v�ؙ٪خׅ־־׀

A quarta e a quinta rotas de constituição do acervo morfoló-
ǍǛƤȉ٪ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ ȷƲ٪ ȯƲǌƲȯƲǼ٪Ƈȉȷ٪ ǌȉȯǼƇɅǛɥȉȷ٪ ɥƲȯǾƈƤɍǳȉȷ٪
e aos empréstimos. Esses aspectos devem ser compreendidos de 
maneira mais ampla, porque se aplicam a diferentes categorias  
de constituintes morfológicos. Em relação ao fundo vernacular, 
ǼƲȯƲƤƲǼ٪ ƤȉǼƲǾɅƈȯǛȉȷ٪ ȉȷ٪ ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ ƤǕƇǼƇƫȉȷ٪ ƫƲ٪ ȷɍ˚ɫȉǛƫƲȷ٪ Ʋ٪
ȬȯƲ˚ɫȉǛƫƲȷ٪Ȭȉȯ٪§ȉƤǕƇ٪ؘخ׆־־׀ح٪�٪ƇɍɅȉȯ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇ٪ƲȷȷƲȷ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪
ƤȉǼȉ٪ȬȷƲɍƫȉȷƲǍǼƲǾɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ȷƠȉ٪ƫƲȬȯƲƲǾȷǝɥƲǛȷؙ٪ȬȉȯȮɍƲ٪ɍǼƇ٪ȬƇȯɅƲ٪ 
da estrutura morfológica é transparente, mas esses elementos 
ȷƠȉ٪ǛǼȬȯȉƫɍɅǛɥȉȷ٪Ʋ٪ǾƠȉ٪ȯƲƤȉȯȯƲǾɅƲȷ٪ǾƇ٪ǳǝǾǍɍƇؘ٪�٪ȉȯǛǍƲǼ٪ƫƲ٪ǼɍǛɅȉȷ٪
desses elementos é incerta, mas cabe mencionar que, em muitos 
ƤƇȷȉȷؙ٪ ȷƠȉ٪ ǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ ƫǛƇƤȯȌǾǛƤƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ɅȉȯǾƇȯƇǼ٪ ȬƇȯƤǛƇǳǼƲǾɅƲ٪
ȉȬƇƤƇȷ٪Ǿȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷؘ٪�٪ƫƲȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ƫƲ٪ȷɍ˚ɫȉǛƫƲȷ٪Ʋ٪ȬȯƲ˚ɫȉǛƫƲȷؙ٪ 
ǾƇ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ƫƲȷȷƲ٪ƇɍɅȉȯؙ٪ɅƲǼ٪ƲǼ٪ɥǛȷɅƇ٪Ƈ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ȷǛǾƤȯȌǾǛƤƇؙ٪ 
por isso esses formativos enquadram o repertório de constituintes 
ɥƲȯǾƈƤɍǳȉȷؘ٪vȉȷ٪ɅƲȯǼȉȷ٪ƫƲ٪§ȉƤǕƇ٪ؙخ׆־־׀ح٪Ǖƈ٪ƤƇȷȉȷ٪ƫƲ٪ȷɍ˚ɫȉǛƫƲȷ٪ 
nas formações pelanca, casebre, mamilo, patriota, pois, apesar de 
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as bases pele, casa, mama e pátria٪ȷƲȯƲǼ٪ƫƲȬȯƲƲǾȷǝɥƲǛȷؙ٪ȉȷ٪ȷɍ˚ɫȉȷ٪
-anca, -ebre, -ilo e -ota٪ǾƠȉ٪ɅƷǼ٪ȯƲƤȉȯȯƷǾƤǛƇؘ٪�ȷ٪ȬȯƲ˚ɫȉǛƫƲȷؙ٪Ȭȉȯ٪ȷƲɍ٪
turno, são vistos em obter, supor e resguardarؙ٪ȮɍƲ٪ɅƷǼ٪Ƈȷ٪ƣƇȷƲȷ٪
ter, por e guardar transparentes. 

GȉǾƧƇǳɥƲȷ٪ֿׄ־׀حƇؙ٪خ׀׀־׀٪ׇֿؙ־׀٪ƇǾƇǳǛȷƇ٪ǼɍǛɅȉȷ٪ƫƲȷȷƲȷ٪ȬȷƲɍƫȉȷƲǍ-
ǼƲǾɅȉȷ٪ƫƲȷɅƇƤƇƫȉȷ٪Ȭȉȯ٪§ȉƤǕƇ٪خ׆־־׀ح٪ƤȉǼȉ٪ƤƇȷȉȷ٪ƫƲ٪hapax lego-
menon٪ǾƇ٪tȉȯǌȉǳȉǍǛƇؘ٪-ȷȷƲ٪ɅƲȯǼȉ٪ɅƲǼ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ǾƇ٪ɅȯƇƫǛƧƠȉ٪̊ ǳȉǳȊǍǛƤƇ٪
grega e diz respeito a realizações que só são atestadas uma vez em 
documentos. Na Morfologia, esse conceito se aplica aos casos de 
ǌȉȯǼƇɅǛɥȉȷ٪ǾƠȉ٪ȯƲƤȉȯȯƲǾɅƲȷ٪ȮɍƲؙ٪ƲǼƣȉȯƇ٪ƫƲȬȯƲƲǾȷǝɥƲǛȷؙ٪ƇȬƇȯƲƤƲǼ٪
em apenas uma formação. Gonçalves (2019, 2022) acrescenta também 
os quasi-hapaxؙ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ƫƲȬȯƲƲǾȷǝɥƲǛȷ٪ȮɍƲ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǼ٪ƇǳǍɍǼƇ٪
ȯƲƤȉȯȯƷǾƤǛƇؙ٪ǼƇȷ٪ǾƠȉ٪ȬȉƫƲǼ٪ȷƲȯ٪ƤǕƇǼƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ȬȯȉƫɍɅǛɥȉȷؘ

vƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ƤȉǾɅƲǼȬȉȯƐǾƲƇؙ٪Ƈ٪ƇɅɍƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ȯƲȬƲȯɅȊȯǛȉ٪
ƫƲ٪ǌȉȯǼƇɅǛɥȉȷ٪ȷƲ٪ƫƈ٪Ȭȉȯ٪ƫȉǛȷ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ȯƲƤȉȯȯƲǾɅƲȷؚ٪ȉ٪ȬȯǛǼƲǛȯȉ 
ȬȉƫƲȯǛƇ٪ȷƲȯ٪ƤǕƇǼƇƫȉ٪ƫƲ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ǾƲȉƇǌǛɫȉȷ٪ȮɍƲؙ٪ 
em geral, são criações vernáculas; o segundo caso seria a cria-
ção de splintersؙ٪ȮɍƲ٪ɅƇǾɅȉ٪ȬȉƫƲǼ٪ȷƲȯ٪ȬȯȊȬȯǛȉȷ٪ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ȮɍƇǾɅȉ٪ 
ƲȷɅȯƇǾǍƲǛȯȉȷ ٪ؘ �ȉǼȉ٪ ƲɫƲǼȬǳȉȷ٪ ƫƲ٪ ǌȉȯǼƇɅǛɥȉȷ٪ ƇƫɥǛǾƫȉȷ٪ ȬƲǳȉ٪ ȬȯǛǼƲǛ-
ȯȉ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉؙ٪ȷƲȯɥƲǼ٪ƤȉǼȉ٪ƲɫƲǼȬǳȉȷ٪ȉȷ٪ǾƲȉȷȷɍ˚ɫȉȷ٪ ٪ƲɅƲع �/,W)إ e  
-ê /Hؙإ ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉȷ٪ȮɍƇǛȷ٪GȉǾƧƇǳɥƲȷ٪خֿֿ־׀ح٪ƲȷƤȯƲɥƲؚ

São relativamente recentes construções como ‘malufete’, São relativamente recentes construções como ‘malufete’, 
‘angeliquete’, ‘guguete’ e ‘lulete’. Essas formas têm em ‘angeliquete’, ‘guguete’ e ‘lulete’. Essas formas têm em 
comum não só a sequência fônica -comum não só a sequência fônica -eteete (com vogal aberta)  (com vogal aberta) 
como também o conteúdo ‘ser do sexo feminino caracteri-como também o conteúdo ‘ser do sexo feminino caracteri-
zado por algum tipo de adesão ao nome próprio referenciado zado por algum tipo de adesão ao nome próprio referenciado 
na base’. Ao que tudo indica, essas palavras surgiram por na base’. Ao que tudo indica, essas palavras surgiram por 
analogia a ‘tiete’ ou ‘vedete’, vocábulos monomorfêmicos analogia a ‘tiete’ ou ‘vedete’, vocábulos monomorfêmicos 
em que a sequência -em que a sequência -eteete não porta significado algum. A alta  não porta significado algum. A alta 
frequência de uso e a consagração da forma ‘chacrete’ (dan-frequência de uso e a consagração da forma ‘chacrete’ (dan-
çarina do programa do Chacrinha) fizeram com que -ete se çarina do programa do Chacrinha) fizeram com que -ete se 
anexasse a outras bases com igual efeito semântico [...].anexasse a outras bases com igual efeito semântico [...].
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Raciocínio semelhante pode ser encaminhado a -Raciocínio semelhante pode ser encaminhado a -êê, que , que 
aparece em formações recentes, como ‘balancê’, ‘fumacê’, aparece em formações recentes, como ‘balancê’, ‘fumacê’, 
‘lamacê’ e ‘miserê’, entre outras. Em todas essas palavras, ‘lamacê’ e ‘miserê’, entre outras. Em todas essas palavras, 
tem-se a ideia de ‘excesso de X’, o que nos autoriza afirmar tem-se a ideia de ‘excesso de X’, o que nos autoriza afirmar 
que que -ê-ê�îŃĹŰŠĚíŸĚ�îŃķ�Ń�ķúŧķŃ�ŧĚĎĹĚƥîÒôŃ�úķ�ŰŃôÒŧ�Òŧ�čŃŠķÒŧȢ��îŃĹŰŠĚíŸĚ�îŃķ�Ń�ķúŧķŃ�ŧĚĎĹĚƥîÒôŃ�úķ�ŰŃôÒŧ�Òŧ�čŃŠķÒŧȢ�
podendo ser caracterizado como neossufixo do português. podendo ser caracterizado como neossufixo do português. 
(GONÇALVES, 2011, p. 64-65, grifo do autor)(GONÇALVES, 2011, p. 64-65, grifo do autor)

Nesses casos, nota-se que, além da institucionalização relacionada 
ƙ٪ƇƤƲǛɅƇƧƠȉ٪Ʋ٪ƙ٪ƫǛǌɍȷƠȉ٪ƫȉȷ٪ǌȉȯǼƇɅǛɥȉȷ٪ǾƇ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪
ƇɅɍƇǼ٪ȉȷ٪ȬȯǛǾƤǝȬǛȉȷ٪ƫƲ٪ȯƲƇǾƈǳǛȷƲ٪Ʋ٪ƇǾƇǳȉǍǛƇؘ٪FȉȯǼƇȷؙ٪ƲǼ٪ȬȯǛǾƤǝȬǛȉؙ٪
ǼȉǾȉǼȉȯǌƷǼǛƤƇȷ٪ȷƠȉ٪ȯƲƇǾƇǳǛȷƇƫƇȷ٪ƤȉǼȉ٪ƫƲȯǛɥƇƫƇȷؙ٪ƫƲȬȯƲƲǾƫȉعȷƲ٪
neoformativos, que, por analogia à palavra-matriz, passam a apre-
ȷƲǾɅƇȯ٪ȯƲƤȉȯȯƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇƧƠȉ٪ǌȉȯǼƇǳؙ٪ȬȉȷǛƧƠȉ٪ǾƇ٪ƤȉǾƤƇɅƲǾƇ-
ƧƠȉ٪ǼȉȯǌȉǳȊǍǛƤƇ٪Ʋ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉؘ٪¤ȉȯ٪ƤȉǾɅƇ٪ƫƲȷȷƲȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪Ʋ٪ƫȉ٪ƤȉǾ-
ɅȯƇȷɅƲ٪ǼȉȯǌȉǳȊǍǛƤȉؙ٪ǌȉǾȉǳȊǍǛƤȉ٪Ʋ٪ȷƲǼƐǾɅǛƤȉ٪ƤȉǼ٪ȉɍɅȯȉȷ٪Ƈ˚ɫȉȷؙ٪عete 
e -ê٪ȷƠȉ٪ɅȯƇɅƇƫȉȷ٪ƤȉǼȉ٪ǾƲȉƇ˚ɫȉȷ٪ƫƲ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ɥƲȯǾƇƤɍǳƇȯؘ٪.٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪
ƤȉǾȷǛƫƲȯƇȯ٪ɅƇǼƣƳǼ٪Ƈ٪ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ǾƲȉȷȷɍ˚ɫȉ٪ƫƲ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ƲȷɅȯƇǾ-
geira. Trata-se de -er٪ػ٪ƇǍƲǾɅǛɥȉ٪ƫȉ٪ǛǾǍǳƷȷ٪ػ٪ȮɍƲ٪ɅƲǼ٪ȷǛƫȉ٪ƇȬǳǛƤƇƫȉ٪ƲǼ٪
formações, como anitter, mamaciter, julietter, madonner, as quais tra-
ɶƲǼ٪ȷƲǼȬȯƲ٪ȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪ƫƲ٪نǌƠ٪ƫƲ٪âؙه٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ɍǼƇ٪Ƴ٪Ƈ٪ȬƲȷȷȉƇ٪ǌƇǼȉȷƇؘ

O segundo mecanismo de criação de formativos no portu-
ǍɍƷȷ٪ƤȉǾɅƲǼȬȉȯƐǾƲȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ƫǛɅȉؙ٪ȷƲ٪ƫƈ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫȉȷ٪splinters, que,  
ȷƲǍɍǾƫȉ٪GȉǾƧƇǳɥƲȷ٪ֿׄ־׀حƇؙخ٪ȷƠȉؚ

[...] elementos que, como os afixos, ocorrem numa borda [...] elementos que, como os afixos, ocorrem numa borda 
específica da palavra, mas, em função de seus significados, específica da palavra, mas, em função de seus significados, 
correspondem a palavras. correspondem a palavras. SplintersSplinters, portanto, formam uma , portanto, formam uma 
classe à parte, situada entre radicais e afixos (Bauer, 1988; classe à parte, situada entre radicais e afixos (Bauer, 1988; 
Warren, 1990; Lehrer, 1998). Dessa maneira, truncamentos Warren, 1990; Lehrer, 1998). Dessa maneira, truncamentos 
e cruzamentos desempenham importante papel na morfo-e cruzamentos desempenham importante papel na morfo-
logia do português, já que podem formar logia do português, já que podem formar splinterssplinters, deixando , deixando 
com isso, de ser interpretados como exclusivamente não com isso, de ser interpretados como exclusivamente não 
morfêmicos. De acordo com Booij (2005, 2007), morfêmicos. De acordo com Booij (2005, 2007), splinterssplinters  
participam de esquemas de formação de palavras semelhan-participam de esquemas de formação de palavras semelhan-
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tes aos da derivação e composição. (GONÇALVES, 2016a, tes aos da derivação e composição. (GONÇALVES, 2016a, 
p. 90, grifo do autor)p. 90, grifo do autor)

Os splintersؙ٪Ǿȉȷ٪ɅƲȯǼȉȷ٪ƫƲ٪GȉǾƧƇǳɥƲȷ٪ֿׄ־׀حƇؙخ٪ȬȉƫƲǼ٪ɅƲȯ٪ȉȯǛǍƲǼ٪
vernácula, casos de -drasta (madrasta٪ڨ٪boadrasta, sogradrasta, 
tiadrasta), -nese (maionese٪ڨ٪macarronese, ovonese) e -nejo (serta- 
nejo٪ڨ٪٪pagonejo, quintaneja), ou estrangeira, casos de ciber- (cyber-
netics٪ ٪ciberataque, cibercafé, cibercrime), -gram (Instagram٪ڨ ٪ڨ
pobregram, favelagram, futigram) e -Tube (YouTube٪  ,UFFTube٪ڨ
pornoTube, IURDTube).

FƇƤƲ٪Ƈȉ٪ƲɫȬȉȷɅȉ٪ǾƲȷɅƇ٪ȷƲƧƠȉؙ٪ȬȉƫƲعȷƲ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇȯ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ȯƲȬƲȯɅȊȯǛȉ٪
ǼȉȯǌȉǳȊǍǛƤȉ٪ƫȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪Ƴ٪ ɥǛɥȉؙ٪ ƇƣƲȯɅȉ٪Ʋ٪ ɥƇȷɅȉؘ٪�ǛǾƫƇ٪ȮɍƲ٪ƲȷȷƲ٪
acervo não disponha de constituintes de tantas origens diferentes, 
ƤȉǼȉ٪Ǿȉ٪ƤƇȷȉ٪ƫȉ٪ƇƤƲȯɥȉ٪ǳƲɫǛƤƇǳؙ٪ƤȉǾȷƲǍɍƲعȷƲؙ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫƲǳƲؙ٪ɥǛȷɍƇǳǛɶƇȯ٪
ȬƇȯɅƲ٪ƫȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍǛƧƠȉ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤƇ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ

O neossufixo -ivis: contextos de uso  
e possíveis origens 

�٪ǾƲȉȷȷɍ˚ɫȉ٪عivis٪Ƴ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǛɶƇƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪ǌȉȯǼƇɅǛɥȉ٪ɅǝȬǛƤȉ٪ƫƇ٪ǌƇǳƇ٪
de pessoas naturais da cidade de Salvador, no estado da Bahia.  
�٪ȷɍƇ٪ȉȯǛǍƲǼؙ٪ɅƇǾɅȉ٪Ǿȉ٪ȷƲǾɅǛƫȉ٪ƫƲ٪ȬȯȉɥƲǾǛƷǾƤǛƇ٪ȮɍƇǾɅȉ٪Ǿȉ٪ȷƲǾɅǛƫȉ٪
ƫƲ٪ƫƇɅƇƧƠȉؙ٪Ƴ٪ ǛǾƤƲȯɅƇؙ٪ ȷƲǍɍǾƫȉ٪¯ǛǼȧƲȷ٪vƲɅȉ٪ ٪ȮɍƲ٪ƲȷƤȯƲɥƲɍ٪خ׆ֿ־׀ح
sobre esse elemento morfológico. Apresenta-se, nesta seção, algumas 
ƲɫȬǳǛƤƇƧȧƲȷ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ٪ ƫƲ٪ ɍȷȉ٪ Ʋ٪ ȬȉȷȷǝɥƲǛȷ٪ ȉȯǛǍƲǾȷؘ٪ �٪ ˚Ǽ٪ ƫƲ٪ 
ƤƇȯƇƤɅƲȯǛɶƇȯ٪ ǳǛǾǍɍǛȷɅǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ȉ٪ ǌƲǾȌǼƲǾȉؙ٪ ƤȉǼƲƤƲعȷƲ٪ȬƲǳƇ٪ȮɍƲȷ-
tão do uso. 

-Ǽ٪ ٪ׇ׀ ƫƲ٪ǼƇȯƧȉ٪ ƫƲ٪ ٪ֿؙׄ־׀ ƫǛƇ٪ ƫȉ٪ ƇǾǛɥƲȯȷƈȯǛȉ٪ ƫƇ٪ ƤǛƫƇƫƲ٪ ƫƲ٪
Salvador, o site٪Ǜ�ƇǕǛƇ٪ǌƲɶ٪ɍǼƇ٪ȬɍƣǳǛƤƇƧƠȉ٪ǛǾɅǛɅɍǳƇƫƇ٪نjƈ٪ƲǳƲ؝٪tƇȬƇ٪
das rimas e do duplo sentido em Salvador” em que é feita uma 
menção ao formativo -ivis, como uma das estratégias de se evitar 
ȯǛǼƇ٪ȬȉȯǾȉǍȯƈ˚ƤƇ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ǌƇǳƇǾɅƲȷؘ٪vƲȷȷƇ٪ȯƲȬȉȯɅƇǍƲǼؙ٪ǌƇǳƇعȷƲ٪ȮɍƲ٪
o bairro do Beiru vira Beirivis e que, na Faculdade de Direito da  
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Universidade Federal da Bahia (UFBA), o suco de umbu vira umbivis.  
-Ǽ٪ׂ ٪ƫƲ٪ȷƲɅƲǼƣȯȉ٪ƫȉ٪ǼƲȷǼȉ٪ƇǾȉؙ٪ȉ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇ٪Fantástico, da Rede 
Gǳȉƣȉؙ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅȉɍؙ٪Ǿȉ٪ȮɍƇƫȯȉ٪نtƲ٪ǳƲɥƇ٪�ȯƇȷǛǳؙه٪ǌƲǛɅȉ٪ȬƲǳȉ٪ǬȉȯǾƇǳǛȷɅƇ٪
tƇɍȯǝƤǛȉ٪gɍƣȯɍȷǳɬؙ٪ɍǼƇ٪ǼƇɅƳȯǛƇ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ɍȷȉ٪ƫƲ٪عivis por habitantes 
de Salvador. A reportagem, conforme transcrita no site do programa,  
ǌȉǛ٪ƇǾɍǾƤǛƇƫƇ٪ƫƇ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲ٪ǼƇǾƲǛȯƇؚ٪

Você conhece alguém assim? Que gosta de suco de Você conhece alguém assim? Que gosta de suco de cajiviscajivis, , 
olha para o céu procurando olha para o céu procurando urubivisurubivis, tem uma casa feita de , tem uma casa feita de 
bambivisbambivis e, na hora de tomar banho, todo  e, na hora de tomar banho, todo nivisnivis, não dispensa , não dispensa 
um um xampivisxampivis. Há um estado brasileiro inteiro assim, é o maior . Há um estado brasileiro inteiro assim, é o maior 
rebivisrebivis. Tá curioso? Maurício Kubrusly mostra esse lugar no qua-. Tá curioso? Maurício Kubrusly mostra esse lugar no qua-
dro Me Leva Brasil. Mas calma, porque apressado come dro Me Leva Brasil. Mas calma, porque apressado come criviscrivis. . 
(ME LEVA..., 2016, grifo nosso)(ME LEVA..., 2016, grifo nosso)

�ȷ٪ƫȉǛȷ٪ƲɫƤƲȯɅȉȷ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫȉȷ٪ǾƲȷɅƇ٪ȷƲƧƠȉ٪ȷƠȉ٪ƫȉ٪ƇǾȉ٪ƫƲ٪ֿؙׄ־׀٪
ǼƇȷ٪ƲȷȷƲ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪Ƴ٪ǼƇǛȷ٪ƇǾɅǛǍȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ȷƲ٪ȬȉƫƲ٪ɥƲȯ٪ƲǼ٪ȬɍƣǳǛƤƇ-
ção do blog Mau Sampaio, datada de 2010.

Pelo amor de Deus!!!! Anhangabaú, não!!!! Pelo amor de Deus!!!! Anhangabaú, não!!!! AnhangabaivisAnhangabaivis! ! 
Grajaú nem pensar!! Grajaú nem pensar!! GrajaivisGrajaivis. Bem que eu queria dizer isso . Bem que eu queria dizer isso 
em alto e bom som ao ver o povo daqui de SP falando tantas em alto e bom som ao ver o povo daqui de SP falando tantas 
palavras ‘perigosas’ assim naturalmente […] Na minha terra, palavras ‘perigosas’ assim naturalmente […] Na minha terra, 
baiano que é baiano nasce com um mínimo de malandragem, baiano que é baiano nasce com um mínimo de malandragem, 
se protege rapidamente de qualquer rima maldosa. Portanto, se protege rapidamente de qualquer rima maldosa. Portanto, 
jamais falamos palavras que terminam com a sílaba tônica jamais falamos palavras que terminam com a sílaba tônica 
nas letras U (Pitú), ÁU (Cacau), ÃO (canhão). Corremos o risco nas letras U (Pitú), ÁU (Cacau), ÃO (canhão). Corremos o risco 
de nos deparar com um baiano miseravão, que vai soltar na de nos deparar com um baiano miseravão, que vai soltar na 
mesma hora uma frase com rima poderosa que dói no fundo mesma hora uma frase com rima poderosa que dói no fundo 
da alma. Sendo assim, há um bom tempo foi criado um ar-da alma. Sendo assim, há um bom tempo foi criado um ar-
tifício linguístico bastante interessante, que corre solto no tifício linguístico bastante interessante, que corre solto no 
vocabulário de baianos mais precavidos. O sufixo IVIS subs-vocabulário de baianos mais precavidos. O sufixo IVIS subs-
titui a sílaba tônica que permite te desmoralizar na frente titui a sílaba tônica que permite te desmoralizar na frente 
dos outros. Então, seguindo o exemplo e sempre racioci- dos outros. Então, seguindo o exemplo e sempre racioci- 
nando rapidamente, temos: Baiano que se protege jamais nando rapidamente, temos: Baiano que se protege jamais 
come caruru. É come caruru. É caruriviscarurivis!!! (SAMPAIO, 2010, grifo nosso)!!! (SAMPAIO, 2010, grifo nosso)
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�٪ȷɍ˚ɫȉ٪عivisؙ٪ƤȉǼȉ٪ȷƲ٪ȬȉƫƲ٪ɥƲȯ٪ƤȉǼ٪ƣƇȷƲ٪Ǿȉȷ٪ƲɫƤƲȯɅȉȷؙ٪Ƴ٪ɍɅǛǳǛ-
ɶƇƫȉ٪ȬƇȯƇ٪ƲɥǛɅƇȯ٪ȯǛǼƇȷ٪ȬȉȯǾȉǍȯƈ˚ƤƇȷ٪ȮɍƲ٪ȬȉȷȷƇǼ٪ƫƲǛɫƇȯ٪ɍǼ٪ǌƇǳƇǾɅƲ٪
ƤȉǾȷɅȯƇǾǍǛƫȉؘ٪¤ȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪Ƈ٪ȬƇǳƇɥȯƇ٪umbu termina com o mesmo 
fonema de cu, categorizado como um palavrão. Em uma sociedade 
estruturalmente machista, misógina e homofóbica, ser penetrado 
pelo ânus é visto por muitos como uma ofensa ou algo que fere 
a dignidade da pessoa, mesmo que apenas no plano do discurso. 
Assim, o falante cancela o /9إ٪ ɅȌǾǛƤȉ٪ ˚ǾƇǳ٪ ƫƲ٪ umbu e insere o  
ȷɍ˚ɫȉ٪عivis, transformando a palavra em umbivis. Esse é o uso mais 
ƤȉǼɍǼ٪ƫƲȷȷƲ٪ǾƲȉȷȷɍ˚ɫȉؙ٪ǼƇȷ٪ǾȉɅƇعȷƲ٪ȮɍƲ٪Ǖƈ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ƇȬǳǛƤƇƧȧƲȷؙ٪
ƤȉǼȉ٪ȷƲ٪ȬȉƫƲ٪ɥƲȯ٪Ǿȉ٪¦ɍƇƫȯȉ٪ֿؙ٪ƲɫɅȯƇǝƫȉ٪Ʋ٪ƇƫƇȬɅƇƫȉ٪ƫȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ƫƲ٪
¯ǛǼȧƲȷ٪vƲɅȉ٪ؘخ׆ֿ־׀ح٪

�٪¦ɍƇƫȯȉ٪ ֿؙ٪ƫƲ٪ƇɍɅȉȯǛƇ٪ƫƲ٪¯ǛǼȧƲȷ٪vƲɅȉ٪ ٪ǼȉȷɅȯƇ٪ȮɍƇɅȯȉ٪ؙخ׆ֿ־׀ح
ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ٪ƫƲ٪ɍȷȉؚ٪حƇخ٪ȉɫǝɅȉǾƇȷ٪ƲǼ٪رXح٪؛زƣخ٪ȉɫǝɅȉǾƇȷ٪ƲǼ٪رDZح٪؛زƤخ٪ȉɫǝɅȉ-
ǾƇȷ٪ƲǼ٪رD�Z�ح٪؛زƫخ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ٪ǍƲȯƇǛȷؘ٪�٪ɍȷȉ٪ƲǼ٪حƇؙخ٪ƤȉǼȉ٪Ǭƈ٪ƲɫȬǳǛƤƇƫȉؙ٪
diz respeito a umbu٪ڨ٪umbivis, evitando a rima com a palavra cu.  
�٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƲǼ٪حƣخ٪ƲɥǛɅƇ٪ȯǛǼƇȷ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ȬƇǳƇɥȯƇ٪pau (designação po-
ȬɍǳƇȯ٪ȬƇȯƇ٪ȬƷǾǛȷؙخ٪ƲǾɅƠȉؙ٪ȬƇȯƇ٪ǾƠȉ٪ȷƲȯ٪ȷɍȯȬȯƲƲǾƫǛƫȉ٪Ȭȉȯ٪ƇǳǍȉ٪ƤȉǼȉ٪
 .ȉ٪ǌƇǳƇǾɅƲ٪ȷɍƣȷɅǛɅɍǛ٪berimbau por berimbivis٪ؙهȷƲɍ٪Ƥɍ٪ƲǼ٪ǼƲɍ٪ȬƇɍن
O caso em (c) relaciona-se a camarão٪ ٪ڨ camarivis, em que o  
falante evita rimas com palavras como cuzão e mão٪ ٪ǼƲɍنح ȬƇɍ٪
em seu cuzão؛ه٪  ǼƲɍ٪ȬƇɍ٪ƲǼ٪ȷɍƇ٪mão”). Por último, (d) abordaن
situações genéricas em que o aspecto pragmático de evitar rima 
ȬȉȯǾȉǍȯƈ˚ƤƇ٪ Ǭƈ٪ǾƠȉ٪ȷƲ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇؙ٪ȬȉǛȷؙ٪ƲǼ٪ƤƇȷȉȷ٪ƤȉǼȉ٪caranguejo 
٪ڨ٪caranguejivis e Iguatemi٪ڨ Iguatemivisؙ٪ǾƠȉ٪ȷƲ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇ٪ɍǼƇ٪
ȯƲƤȉȯȯƷǾƤǛƇ٪ǌȉǾƳɅǛƤȉعǌȉǾȉǳȊǍǛƤƇ٪ƇȷȷȉƤǛƇƫƇؙ٪ǾƲǼ٪ȷƲ٪ƇɥƲǾɅƇǼ٪ȬƇǳƇ-
ɥȯƇȷ٪ȬȉȯǾȉǍȯƈ˚ƤƇȷ٪ƤȉǼ٪Ƈȷ٪ȮɍƇǛȷ٪ȬȉȷȷƇ٪ǕƇɥƲȯ٪ȯǛǼƇȷ٪ȬȉȯǾȉǍȯƈ˚ƤƇȷؘ٪
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Quadro 1٪ػ٪%Ƈƫȉȷ٪ƤȉǳƲɅƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧȧƲȷ٪âعǛɥǛȷ

Contextos  Contextos  
fonético-fonológicosfonético-fonológicos Realizações das formações X-ivisRealizações das formações X-ivis Formas  Formas  

primitivas primitivas 

Oxítona em [Oxítona em [X ]]

23’ Falta pro Atlético. Afasta a zaga e 23’ Falta pro Atlético. Afasta a zaga e 
no rebote ... Pedro no rebote ... Pedro BambivisBambivis chuta pra  chuta pra 
fora... (Twitter, 26 nov 2016)fora... (Twitter, 26 nov 2016)

Bambu  Bambu  
(Pedro Bambu)(Pedro Bambu)

Arrrrrrhhh começou a tocar agridoce Arrrrrrhhh começou a tocar agridoce 
aqui bad da porra tomar no aqui bad da porra tomar no quivisquivis    
(Twitter, 3 nov 2016)(Twitter, 3 nov 2016)

CuCu

“O Beiru não morreu. Tancredo Neves  “O Beiru não morreu. Tancredo Neves  
é só outro nome.” é só outro nome.” Beirivis Beirivis (Twitter,  (Twitter,  
8 ago 2013)8 ago 2013)

Beiru Beiru (Estrada (Estrada 
do Beiru)do Beiru)

Era de cobertura meu fio... direita so Era de cobertura meu fio... direita so 
serve pra subir no serve pra subir no busivisbusivis mesmo ne  mesmo ne 
(Twitter, 4 fev 2015)(Twitter, 4 fev 2015)

BusuBusu

Os acontecimentos e numeros tem Os acontecimentos e numeros tem 
demonstrado quem está certo e errado. demonstrado quem está certo e errado. 
mas com certeza tem caroço nesse mas com certeza tem caroço nesse 
anguivisanguivis. (Twitter, 9 set 2014). (Twitter, 9 set 2014)

AnguAngu

Pretendia ir p ensaio de peixe hoje  Pretendia ir p ensaio de peixe hoje  
no no andivisandivis, mas essa febre e essa chuva , mas essa febre e essa chuva 
acabou c meus planos. (Twitter,  acabou c meus planos. (Twitter,  
20 nov 2016)20 nov 2016)

AnduAndu    
(Alto do Andu)(Alto do Andu)

Arrumar as coisas pra ir em Arrumar as coisas pra ir em CativisCativis.  .  
(Twitter, 17 dez 2016)(Twitter, 17 dez 2016) CatuCatu

Oxítona em [Oxítona em [D Z ]]

#MingauEterno HAHAHA Coitado  #MingauEterno HAHAHA Coitado  
do do MinguivisMinguivis rs. #AgoraÉTarde (Twitter,  rs. #AgoraÉTarde (Twitter, 
17 mai 2013)17 mai 2013)

MingauMingau

Opa venhar sim fazer mt brincadeira Opa venhar sim fazer mt brincadeira 
leguivisleguivis. (Twitter, 12 set 2015). (Twitter, 12 set 2015) legallegal11

Dia 23/06 estarei em Dia 23/06 estarei em BerimbivisBerimbivis    
(Berimbau). Curtir @gusttavo_lima  (Berimbau). Curtir @gusttavo_lima  
e @psirico, quem vai???? (Twitter)e @psirico, quem vai???? (Twitter)

BerimbauBerimbau

Só vou me matricular dps do Só vou me matricular dps do carnaviviscarnavivis, , 
espero cair na sala de B, gabes tá lá. espero cair na sala de B, gabes tá lá. 
(Twitter, 6 jun 2012)(Twitter, 6 jun 2012)

CarnavalCarnaval

Analisando jogo de vice time sem Analisando jogo de vice time sem 
defesa tem sofrer mesmo! Adriano defesa tem sofrer mesmo! Adriano 
pardivispardivis    
o nome do jogo! (Twitter, 19 jan 2014)o nome do jogo! (Twitter, 19 jan 2014)

PardalPardal    
(Adriano (Adriano 
Pardal)Pardal)

(Continua)
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Contextos  Contextos  
fonético-fonológicosfonético-fonológicos Realizações das formações X-ivisRealizações das formações X-ivis Formas  Formas  

primitivas primitivas 

Oxítona em [Oxítona em [D Z ]]

AmarivisAmarivis pra cobrar falta .. e Tiago   pra cobrar falta .. e Tiago  
é um péssimo goleiro ... to com medo! é um péssimo goleiro ... to com medo! 
@semprebahia @baheaminhaporra. @semprebahia @baheaminhaporra. 
(Twitter, 1 set 2011)(Twitter, 1 set 2011)

AmaralAmaral

Oxítonas em [Oxítonas em [n � Z �� ]]

Hj vamos pra praia gigante. E a praia é Hj vamos pra praia gigante. E a praia é 
a do Bairro do Rio Vermelho de nome a do Bairro do Rio Vermelho de nome 
Buracão. + como todo baiano se respeita Buracão. + como todo baiano se respeita 
é é BuraquivisBuraquivis, se n tem rima. (Twitter,  , se n tem rima. (Twitter,  
8 set 2012)8 set 2012)

BuracãoBuracão

Quem vai no bobó de Quem vai no bobó de camariviscamarivis???  ???  
(Twitter, 22 abr 2012)(Twitter, 22 abr 2012) CamarãoCamarão

Feijão: Sonho com a torcida gritando Feijão: Sonho com a torcida gritando 
meu nome – Imagina a torcida gritar  meu nome – Imagina a torcida gritar  
isso num Bavi!? A do vice vai rimar!  isso num Bavi!? A do vice vai rimar!  
No máximo vão gritar No máximo vão gritar FeijivisFeijivis! (Twitter,  ! (Twitter,  
17 jan 2013)17 jan 2013)

FeijãoFeijão

Passar em casa, bater o rango, banho, Passar em casa, bater o rango, banho, 
depois ir no aeroporto pra depois  depois ir no aeroporto pra depois  
BarradivisBarradivis. (Twitter, 31 jul 2015). (Twitter, 31 jul 2015)

BarradãoBarradão

A @dressaecb bem sabe né A @dressaecb bem sabe né tubarivistubarivis    
X cocisa :// (Twitter, 25 set 2012)X cocisa :// (Twitter, 25 set 2012) TubarãoTubarão

Cheguei do col e taiane me fez ir lá  Cheguei do col e taiane me fez ir lá  
no no atacadivisatacadivis com ela, o bom foi que  com ela, o bom foi que 
conversamos pakas.. (Twitter, 28 mar 2011)conversamos pakas.. (Twitter, 28 mar 2011)

AtacadãoAtacadão

Hora de asistir Se Liga Hora de asistir Se Liga BoquivisBoquivis! ! 
#TemQueVer (Twitter, 23 mai 2011) #TemQueVer (Twitter, 23 mai 2011) 

BocãoBocão (Se Liga,  (Se Liga, 
Bocão!)Bocão!)

Meu motivo maior de vim pra Meu motivo maior de vim pra riachivisriachivis! ! 
Amo tanto! (Twitter, 20 set 2015)Amo tanto! (Twitter, 20 set 2015)

RiachãoRiachão  
(Riachão do (Riachão do 
Jacuípe)Jacuípe)

Pq é tão calor em Pq é tão calor em RibeirivisRibeirivis? (Twitter,  ? (Twitter,  
22 dez 2014)22 dez 2014)

RibeirãoRibeirão  
(Ribeirão Preto)(Ribeirão Preto)

Contextos geraisContextos gerais

Bahia de verdade era quando Terra  Bahia de verdade era quando Terra  
Samba e Samba e AraketivisAraketivis faziam sucesso.  faziam sucesso. 
(Twitter, 13 set 2014)(Twitter, 13 set 2014)

AraketuAraketu22

E esse E esse barroquivisbarroquivis, foi sucesso? Kkkkk , foi sucesso? Kkkkk 
ainda mais 6 hrs, que os peão tao saindo ainda mais 6 hrs, que os peão tao saindo 
tudo do emprego euheuehueuhe  tudo do emprego euheuehueuhe  
(Twitter, 24 mar 2011)(Twitter, 24 mar 2011)

BarroquinhaBarroquinha

(Continua)
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Contextos  Contextos  
fonético-fonológicosfonético-fonológicos Realizações das formações X-ivisRealizações das formações X-ivis Formas  Formas  

primitivas primitivas 

Contextos geraisContextos gerais

Kkkkkk tou aqui em Kkkkkk tou aqui em itapuivisitapuivis  
engordando vou te perguntar um engordando vou te perguntar um 
negoço por DM. (Twitter, 7 jan 2011)negoço por DM. (Twitter, 7 jan 2011)

ItapuãItapuã

@logadinha @VOvoNoberto mais caro? @logadinha @VOvoNoberto mais caro? 
entao leva ela pro gauchão ali na orla,  entao leva ela pro gauchão ali na orla,  
é file ... la em é file ... la em piativispiativis eithan .. (Twitter,   eithan .. (Twitter,  
19 jun 2011)19 jun 2011)

PiatãPiatã

Na época economizei muito para  Na época economizei muito para  
comprar a minha. Era muita chinfra  comprar a minha. Era muita chinfra  
desfilar com ela no desfilar com ela no IguatemivisIguatemivis.  .  
(Twitter, 25 mar 2014) (Twitter, 25 mar 2014) 

IguatemiIguatemi

Vi gente boa pacaralho ontem em Vi gente boa pacaralho ontem em 
Alogalinhas..Descendo pra lá agorinha.. Alogalinhas..Descendo pra lá agorinha.. 
comprar uma cordinha de comprar uma cordinha de caranguejiviscaranguejivis  
pra curtir meu baba amanhã. (Twitter,  pra curtir meu baba amanhã. (Twitter,  
23 jul 2011)23 jul 2011)

CaranguejoCaranguejo  

FȉǾɅƲؚ٪¯ǛǼȧƲȷ٪vƲɅȉ٪ؙ׆ֿ־׀ح٪Ȭؘ٪ֿֿֿֿׁؙع׀٪ǍȯǛǌȉȷ٪ƫȉ٪ƇɍɅȉȯ12ؘخ

-Ǽ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƙ٪ȬȯȉƣǳƲǼƈɅǛƤƇ٪ƫƇ٪ȉȯǛǍƲǼؙ٪¯ǛǼȧƲȷ٪vƲɅȉ٪خ׆ֿ־׀ح٪Ƥȉ-
ǼƲǾɅƇ٪ȮɍƲ٪ǼɍǛɅȉȷ٪ǌƇǳƇǾɅƲȷ٪ƇȷȷȉƤǛƇǼ٪ȉ٪ɍȷȉ٪ƫȉ٪ȷɍ˚ɫȉ٪عivis a usos do 
personagem Mussum, do programa Os Trapalhões. O personagem 
usava formas como Cacildis٪ ٪Cacilda), certis٪ڬح ٪ڬح certo), cevadis  
٪cevada). Tratava-se uma aplicação do formativo -is٪Ƈ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ٪ڬح
ǍƲǾƳȯǛƤȉȷؘ٪vƠȉ٪ǕƇɥǛƇ٪ɍǼ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉؙ٪ɍǼƇ٪ǼȉɅǛɥƇƧƠȉ٪ȬȯƇǍ-
ǼƈɅǛƤƇؘ٪-ȯƇ٪ɍǼ٪ɍȷȉ٪ƲȷɅǛǳǝȷɅǛƤȉ٪ƫȉ٪ȬƲȯȷȉǾƇǍƲǼؘ٪tƲȷǼȉ٪ƤȉǼ٪ƫǛǌƲȯƲǾ-
ƧƇȷ٪Ǿȉ٪ȮɍƲ٪ɅƇǾǍƲ٪Ƈȉ٪ɍȷȉؙ٪¯ǛǼȧƲȷ٪vƲɅȉ٪خ׆ֿ־׀ح٪ƇɥƲǾɅƇ٪Ƈ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪
ƫƲ٪ȮɍƲؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǌȉȯǼƇ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇؙ٪ƤȉǼȉ٪horrivis ڬح٪horrível), 
os falantes tenham feito algo como um splinter. De qualquer sorte, 
caso o -ivis tenha surgido do -is de Mussum, é preciso relatar as  
diferenças formais e funcionais das construções em uso.  

�ɍɅȯƇ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲؙ٪ǾƠȉ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƫƇ٪Ȭȉȯ٪¯ǛǼȧƲȷ٪vƲɅȉ٪  ٪ؙخ׆ֿ־׀ح
é de o -ivis estar relacionado com a terminação -ives da palavra  

ֿ٪ �ȉǾȷǛƫƲȯƇعȷƲؙ٪ǾƲȷɅƲ٪Ʋ٪ƲǼ٪ȉɍɅȯȉȷ٪ƤƇȷȉȷؙ٪Ƈ٪ɅƲǾƫƷǾƤǛƇ٪ƙ٪ɥȉƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫȉ٪إǳإ٪˚ǾƇǳؘ

٪׀ jƲǛƇعȷƲ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼƇ٪ȬƇȯȉɫǝɅȉǾƇؘ

(Conclusão)
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ourives. A palavra ourives vem do latim ƇɍȯǩǌƲɫ, Ƈɍȯǩ˶ƤǛȷ, que gerou 
também a forma culta Ƈɍȯǝ˶ƤƲ. A forma ourives é a única listada no 
dicionário com essa terminação e não é uma palavra totalmente 
desconhecida por falantes comuns. Como toda a questão do uso 
do -ivis٪ǍǛȯƇ٪ƲǼ٪ɅȉȯǾȉ٪ƫƲ٪ƲɥǛɅƇȯ٪ȯǛǼƇȷ٪ȬȉȯǾȉǍȯƈ˚ƤƇȷؙ٪ȬƇȯƲƤƲ٪ƤȉǾɥƲ-
niente pensar no uso de um formativo que não apareça em pala-
ɥȯƇȷ٪ȮɍƲ٪ȯǛǼƲǼ٪ƤȉǼ٪ƲǳƲؘ٪vȉȷ٪ɅƲȯǼȉȷ٪ƫƲ٪§ȉƤǕƇ٪ؙخ׆־־׀ح٪ȉ٪عives pode 
ȷƲȯ٪ ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƫȉ٪ɍǼ٪ȷɍ˚ɫȉǛƫƲؙ٪ ɥǛȷɅȉ٪ȮɍƲؙ٪ ǾƲȷȷƇ٪ ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉؙ٪ Ƈ٪ƣƇȷƲ٪
ouro٪ȬȉƫƲ٪ȷƲȯ٪ƫƲȬȯƲƲǾƫǛƫƇؙ٪ǼƇȷ٪ǾƠȉ٪Ǖƈ٪ȯƲƤȉȯȯƷǾƤǛƇ٪ƫȉ٪ǌȉȯǼƇɅǛɥȉؘ٪
Nos termos de Gonçalves (2019, 2022), o -ives poderia ser considerado 
um hapax٪ȷɍ˚ɫƇǳؙ٪ȬȉǛȷ٪ȷȊ٪ƇȬƇȯƲƤƲ٪ǾƲȷȷƇ٪ǌȉȯǼƇƧƠȉؘ٪¯Ʋ٪Ƈ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ǌȉȯ٪
essa, é preciso pensar também relatar as diferenças formais e funcio-
nais do -ives de ourives e do -ivis de umbivis. 

Fundamentos teóricos da Gramática  
de Construções 

A Gramática de Construções é uma proposta teórica que começou 
Ƈ٪ȷƲȯ٪ƲǾǍƲǾƫȯƇƫƇ٪ǾƇ٪ȷƲǍɍǾƫƇ٪ǼƲɅƇƫƲ٪ƫȉȷ٪ƇǾȉȷ٪ׇֿؙ־׆٪ƫƲ٪ǼƇǾƲǛȯƇ٪ 
ȬǳɍȯǛƤƷǾɅȯǛƤƇؙ٪ƇɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇƫȉȯƲȷ٪ƤȉǼȉ٪�ǕƇȯǳƲȷ٪FǛǳǳǼȉȯƲؙ٪¤Ƈɍǳ٪
gƇɬؙ٪tƇȯɬ٪�ƇɅǕƲȯǛǾƲ٪ى��ȉǾǾȉȯؙ٪§ȉǾƇǳƫ٪jƇǾǍƇƤǯƲȯؙ٪GƲȉȯǍƲ٪jƇǯȉǌǌؙ٪
entre outros. O principal objetivo dessa abordagem inicial era ana-
ǳǛȷƇȯ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧȧƲȷ٪ǛƫǛȉǼƈɅǛƤƇȷؙ٪ǛȯȯƲǍɍǳƇȯƲȷ٪Ʋإȉɍ٪ƇǾȌǼƇǳƇȷؙ٪ȮɍƲ٪ƲȯƇǼ٪
rejeitadas em análises formalistas, sobretudo as empreendidas 
no modelo gerativista dominante à época. Com o avanço da pro-
posta, passou-se a entender que um modelo de análise de cons-
ɅȯɍƧȧƲȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ƫƲɥƲ٪ƇƣȯƇǾǍƲȯ٪ ɅȉƫƇȷ٪ Ƈȷ٪ ƤȉǾȷɅȯɍƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪
ǳǝǾǍɍƇؙ٪ȷƲǬƇǼ٪ǛȯȯƲǍɍǳƇȯƲȷؙ٪ȷƲǬƇǼ٪ȯƲǍɍǳƇȯƲȷؘ٪vȉ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪
ƫƲ٪GȉǳƫƣƲȯǍ٪ؙخ׃ׇׇֿح٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇعȷƲ٪Ƈ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫƲ٪ƤȉǾȷɅȯɍ-
ƧȧƲȷ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇǛȷؙ٪ƇƣȯƇǾǍƲǾƫȉ٪ȷƲɍȷ٪ɅǛȬȉȷؙ٪Ƈȷ٪ǼƇǛȷ٪ȬȯȉɅȉɅǝȬǛƤƇȷ٪Ʋ٪Ƈȷ٪
mais periféricas. 

vƇ٪ƇƣȉȯƫƇǍƲǼ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤǛȉǾƇǳ٪ ƫƇ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤƇؙ٪ ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧȧƲȷن ȷƠȉ٪
pareamentos armazenados de forma e função, incluindo morfemas, 
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ȬƇǳƇɥȯƇȷؙ٪ ƲɫȬȯƲȷȷȧƲȷ٪ ǛƫǛȉǼƈɅǛƤƇȷؙ٪ ȬƇƫȯȧƲȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪ ǍƲȯƇǛȷؙ٪ 
ȬƇȯƤǛƇǳ٪ȉɍ٪ƤȉǼȬǳƲɅƇǼƲǾɅƲ٪ȬȯƲƲǾƤǕǛƫȉȷ٪ ǳƲɫǛƤƇǳǼƲǾɅƲؘه٪ �%G�jح-§Gؙ٪
2012, p. 191) Com base em Croft (2001), a respeito do pareamento 
forma-função que caracteriza as construções, o polo formal de 
uma construção pode englobar aspectos fonológicos, morfológi-
cos, morfossintáticos, sintáticos e prosódicos, ao passo que o polo 
funcional engloba aspectos semânticos, pragmáticos, discursivos, 
ǌɍǾƤǛȉǾƇǛȷ٪Ʋ٪ƲȷɅǛǳǝȷɅǛƤȉȷؘ٪vƠȉ٪Ƴ٪ǾƲƤƲȷȷƈȯǛȉ٪ȮɍƲ٪ɅȉƫƇȷ٪ƲȷȷƇȷ٪ƤƇȯƇƤɅƲ-
ȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ƲȷɅƲǬƇǼ٪ƲǼ٪ɅȉƫƇȷ٪Ƈȷ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ȬȉȯȮɍƲ٪Ƈ٪
menção a determinados aspectos formais ou funcionais depende 
ƫƇ٪ƤȉǼȬǳƲɫǛƫƇƫƲ٪ƫƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪ƲǼ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉؘ

Em se tratando de arquitetura da linguagem na Gramática de 
Construções, os modelos construcionais apostam na ideia de que 
Ʌȉƫȉ٪ȉ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉ٪ƫȉ٪ǌƇǳƇǾɅƲ٪Ƴ٪ƇȯǼƇɶƲǾƇƫȉ٪ƲǼ٪ɍǼ٪
constructicon (mescla de construction e lexicon), uma espécie de lé-
ɫǛƤȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧȧƲȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇ٪ƲǼ٪ȯƲƫƲȷ٪Ʋ٪ȷƲ٪ǼȉǳƫƇ٪ƤȉǾǌȉȯǼƲ 
ȉ٪ɍȷȉ٪Ʋ٪Ƈ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇؘ٪�٪ɥƇȷɅǛƫƠȉ٪ƫȉ٪constructicon é retratada por 
¤ǛǾǕƲǛȯȉ٪ ٪ؙخֿׄ־׀ح ȮɍƇǾƫȉ٪ ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ ȉȷ٪ ɅǛȬȉȷ٪ ƫƲ٪ ƤȉǾȷɅȯɍƧȧƲȷ٪ ȮɍƲ٪ 
podem ser capturados e analisados pela abordagem construcional.  
�٪ȷƲǍɍǛȯؙ٪ȉ٪¦ɍƇƫȯȉ٪ؚ׀

Quadro 2 – Continuum de construções gramaticais

Tipo de construçãoTipo de construção ExemploExemplo

PalavraPalavra ÁrvoreÁrvore

Expressão fixaExpressão fixa Bom dia; cada macaco no seu galhoBom dia; cada macaco no seu galho

Esquema morfológicoEsquema morfológico Re+base verbal (ex: rearrumar; refazer)Re+base verbal (ex: rearrumar; refazer)

Esquema sintático semipreenchidoEsquema sintático semipreenchido Que mané X; Que X o quê  Que mané X; Que X o quê  
(ex: que mané férias; que férias o quê)(ex: que mané férias; que férias o quê)

Esquema sintático abertoEsquema sintático aberto SVO (ex: Réver cabeceou a bola)SVO (ex: Réver cabeceou a bola)

Padrão entoacionalPadrão entoacional AscendenteAscendente

FȉǾɅƲؚ٪¤ǛǾǕƲǛȯȉ٪ֿؙׄ־׀ح٪Ȭؘ٪ؘخׄ׀
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vȉɅƇعȷƲؙ٪Ǿȉ٪¦ɍƇƫȯȉ٪ؙ׀٪ƲɫɅȯƇǝƫȉ٪ƫƲ٪¤ǛǾǕƲǛȯȉ٪ؙخֿׄ־׀ح٪ȮɍƲ٪Ƈ٪Ƈƣȉȯ-
dagem construcional não separa as construções ditas gramaticais 
ƫƇȮɍƲǳƇȷ٪ƤǕƇǼƇƫƇȷ٪ɅǛȬǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ƫƲ٪ǳƲɫǛƤƇǛȷؘ٪½ȉƫƇȷ٪ȷƠȉ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧȧƲȷؙ٪
ƫǛǌƲȯƲǾƤǛƇǾƫȉعȷƲ٪ƇȬƲǾƇȷ٪ǾƇ٪ƤȉǼȬǳƲɫǛƫƇƫƲ٪ƫƇȷ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ǌȉȯǼƇǛȷ٪
e funcionais. Entre as propriedades caracterizadoras das construções, 
Traugott e Trousdale (2021)3 listam a esquematicidade, a produtivi-
dade e a composicionalidade. Sobre essas propriedades, vejam os 
ƲɫƤƲȯɅȉȷ٪Ƈ٪ȷƲǍɍǛȯؚ

Esquematicidade é uma propriedade de categorização Esquematicidade é uma propriedade de categorização 
que crucialmente envolve abstração. Um esquema é uma  que crucialmente envolve abstração. Um esquema é uma  
generalização taxonômica de categorias, sejam linguísticas generalização taxonômica de categorias, sejam linguísticas 
ou não [...]. Em nossa visão, esquemas linguísticos são gru-ou não [...]. Em nossa visão, esquemas linguísticos são gru-
pos abstratos, semanticamente gerais, de construções [...].  pos abstratos, semanticamente gerais, de construções [...].  
São abstrações que perpassam conjuntos de construções São abstrações que perpassam conjuntos de construções 
que são (inconscientemente) percebidas pelos usuários que são (inconscientemente) percebidas pelos usuários 
da língua como sendo estreitamente relacionadas na rede  da língua como sendo estreitamente relacionadas na rede  
construcional. (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2021, p. 44)construcional. (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2021, p. 44)

ProdutividadeProdutividade é um termo que tem sido usado de muitas  é um termo que tem sido usado de muitas 
maneiras diferentes. Barðdal (2008, capítulo 2) oferece uma maneiras diferentes. Barðdal (2008, capítulo 2) oferece uma 
visão geral e uma análise valiosa de vários usos diferentes visão geral e uma análise valiosa de vários usos diferentes 
do termo. Em nossa perspectiva, a produtividade de uma do termo. Em nossa perspectiva, a produtividade de uma 
construção é gradiente. Pertence a esquemas (parciais) e construção é gradiente. Pertence a esquemas (parciais) e 
diz respeito a (i) sua extensibilidade (Barðdal, 2008), o grau diz respeito a (i) sua extensibilidade (Barðdal, 2008), o grau 
em que eles sancionam outras construções menos esque-em que eles sancionam outras construções menos esque-
máticas, e (ii) o grau em que eles são restringidos (BOAS, máticas, e (ii) o grau em que eles são restringidos (BOAS, 
2008) [...]. (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2021, p. 50, grifo dos 2008) [...]. (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2021, p. 50, grifo dos 
autores)autores)

A composicionalidade diz respeito ao grau em que o elo A composicionalidade diz respeito ao grau em que o elo 
entre forma e significado é transparente. Ela é geralmente entre forma e significado é transparente. Ela é geralmente 
pensada em termos tanto de semântica (o significado das pensada em termos tanto de semântica (o significado das 
partes e do todo) quanto das propriedades combinatórias  partes e do todo) quanto das propriedades combinatórias  

ׁ٪ ٪½ȯƇɅƇعȷƲ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ȉƣȯƇ٪ɅȯƇƫɍɶǛƫƇ٪ƤɍǬȉ٪ȉȯǛǍǛǾƇǳ٪ƲǼ٪ǛǾǍǳƷȷ٪ƫƇɅƇ٪ƫƲ٪ֿׁؘ־׀
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do componente sintático [...]. (TRAUGOTT; TROUSDALE, do componente sintático [...]. (TRAUGOTT; TROUSDALE, 
2021, p. 53)2021, p. 53)

tƲȷǼȉ٪ Ƈȷ٪ ƇƣȉȯƫƇǍƲǾȷ٪ ƤȉǾȷɅȯɍƤǛȉǾƇǛȷ٪ ɅƲǾƫȉ٪ ƤȉǼȉ٪ ȬȯǛǾƤǝȬǛȉ٪ Ƈ٪
ǾƠȉ٪ƫǛȷɅǛǾƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ ǳƳɫǛƤȉ٪Ʋ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤƇؙ٪ǾƠȉ٪ȷƲ٪ȬȉƫƲ٪ƫǛɶƲȯ٪ȮɍƲؙ٪ǼƲ-
todologicamente, essas dimensões não se separem. Isso é dizer que, 
embora o fundamento teórico de não diferenciar essas dimensões 
continue, há pesquisas que enveredam para uma dimensão ou outra.  
Os trabalhos mais conhecidos da Gramática de Construções se 
voltam para as construções sintáticas. Em alguns casos, o termo 
¯ǛǾɅƇɫƲ٪�ȉǾȷɅȯɍƤǛȉǾƇǳ٪ȉɍ٪�ȉǾȷɅȯɍƤǛȉǾǛȷɅƇ٪Ƴ٪ɅȉǼƇƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪ȷǛǾȌ-
nimo de Gramática de Construções, dado o lugar de privilégio que 
ƲȷȷƲ٪ǾǝɥƲǳ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉ٪ɅƲǼ٪ǾƇ٪ɅƲȉȯǛƇؘ٪�ǛǾƫƇ٪ȮɍƲ٪Ƈȷ٪ȯƲ˛ƲɫȧƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪
tȉȯǌȉǳȉǍǛƇ٪ ȷƲǼȬȯƲ٪ ɅƲǾǕƇǼ٪ƲɫǛȷɅǛƫȉ٪ Ǿȉ٪ ƐǼƣǛɅȉ٪ ƤȉǾȷɅȯɍƤǛȉǾǛȷɅƇؙ٪
é com a Morfologia Construcional, de Booij (2010), que as constru-
ções morfológicas ganham maior destaque. 

�ȷ٪ȬȯǛǾƤǝȬǛȉȷ٪ ɅƲȊȯǛƤȉȷ٪Ʋ٪Ƈȷ٪ȬȯȉȬȯǛƲƫƇƫƲȷ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǛɶƇƫȉȯƇȷ٪ȮɍƲ٪
ȷƲ٪ƇȬǳǛƤƇǼ٪ƙ٪¯ǛǾɅƇɫƲ٪�ȉǾȷɅȯɍƤǛȉǾǛȷɅƇ٪ȷƲ٪ƇȬǳǛƤƇǼ٪ȬƲȯǌƲǛɅƇǼƲǾɅƲ٪ƙ٪
Morfologia Construcional. À luz do modelo de Booij (2010), seguido 
Ȭȉȯ٪GȉǾƧƇǳɥƲȷ٪ ٪ؙخƣֿׄ־׀ح ¯ǛǼȧƲȷ٪vƲɅȉ٪ ٪خֿׅ־׀ح Ʋ٪¯ȉǳƲƫƇƫƲ٪ ٪ɍǼ٪ؙخׇֿ־׀ح
ǌƇǳƇǾɅƲ٪ ƲɫȬȉȷɅȉ٪ ƙȷ٪ ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪ carteiro, leiteiro, açougueiro, doceiro,  
jornaleiro e taxeiro pode abstrair um esquema morfológico em 
ȮɍƲ٪ ƤȉǾȷɅƇǼ٪ Ƈȷ٪ ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ ǌȉȯǼƇǛȷ٪ Ʋ٪ ǌɍǾƤǛȉǾƇǛȷؚ٪ 
(a) -eir- é um segmento fonológico recorrente na estrutura morfo-
lógica; (b) as palavras primitivas e as palavras derivadas são subs-
ɅƇǾɅǛɥȉȷ؛٪ ٪خƤح ȉ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪ ƫƲ٪ ƇǍƲǾɅƲ٪ Ȭȯȉ˚ȷȷǛȉǾƇǳؘ٪ -ȷȷƲ٪ ƲȷȮɍƲǼƇ٪
ȬȉƫƲ٪ȷƲȯ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ƲǼ٪حUؚخ

(I)٪رڒâزNi-eiro]Nj ر٪ڮ�G-v½-٪¤§�FU¯¯U�v�j٪§-j��U�v�%�٪�٪¯-tNi]jڑ

Em (I), do lado esquerdo, anterior à seta dupla, há a contraparte 
ǌȉȯǼƇǳ٪ƫȉ٪ƲȷȮɍƲǼƇؘ٪�٪ȷǳȉɅ٪âؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅƲ٪ɥƇȯǛƈɥƲǳ٪ƫȉ٪ƲȷȮɍƲǼƇؙ٪Ƴ٪ȬȯƲƲǾ-
chida com um substantivo. A palavra derivada é sempre um subs-
tantivo também, como já dito. Do lado direito, há a contraparte 
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ȷƲǼƐǾɅǛƤƇ٪ƤȉǼ٪ɍǼ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪ǍƲǾƳȯǛƤȉؙ٪ǕƲȯƫƇƫȉ٪ƫƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉؙ٪
Ʋ٪ɍǼƇ٪ǼƲǾƧƠȉ٪ƙ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ƫȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪ƫƇ٪ƣƇȷƲؘ٪�٪ǼƲȷǼȉ٪
falante que abstraiu o esquema em (I) pode se deparar com outras 
realizações, como noveleiro, bagunceiro, maconheiro, festeiro e  
baderneiroؙ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪ƫƲȷƤȯƲɥƲ٪ɍǼ٪ƇǍƲǾɅƲ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƤƇȯƇƤɅƲ-
riza pelos seus hábitos, ou ainda com outras formações, como cinzeiro,  
banheiro, galinheiro, unheiro, cajueiro٪ ƲɅƤؘ٪ �ȷ٪ ƲȷȬƲƤǛ˚ƤǛƫƇƫƲȷ٪ 
semânticas e formais dessas realizações devem ser registradas em 
uma representação hierárquica com esquemas e subesquemas.

Como último aspecto concernente à abordagem construcional, 
ɥƇǳƲ٪ǼƲǾƤǛȉǾƇȯ٪ȉȷ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ƫƲ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ǾƲȷȷƇ٪ȬƲȯȷ-
pectiva teórica. Traugott e Trousdale (2021) propõem dois tipos de 
ǼɍƫƇǾƧƇؚ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤǛȉǾƇǳ٪Ʋ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤǛȉǾƇǳǛɶƇƧƠȉؘ٪¦ɍƇǾƫȉ٪
Ƈ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ƇƤȉǾɅƲƤƲ٪ƇȬƲǾƇȷ٪ƲǼ٪ɍǼ٪ƫȉȷ٪Ȭȉǳȉȷؙ٪ƇɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪ƲɫɅƲǾȷƠȉ٪
formal ou semântica, há mudança construcional. A construcionali-
zação, por sua vez, acontece quando a mudança acontece nos dois 
polos, gerando um novo pareamento forma-função, ou seja, uma 
nova construção.  

A construção [XN-ivis]N: esquematicidade,  
produtividade e mudança

�٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪رâN-ivis]N deve ser compreendida como uma constru-
ção morfológica. Do ponto de vista formal, o esquema deve prever 
Ƈȷ٪ ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷؚ٪ ٪خƇح Ƈ٪ ƣƇȷƲ٪ Ƴ٪ ɍǼ٪ǾȉǼƲ٪ ٪ȷɍƣȷɅƇǾɅǛɥȉح ȉɍ٪ 
adjetivo); (b) a palavra derivada, se assim pode ser chamada, é também 
ɍǼ٪ǾȉǼƲ؛٪ ٪خƤح ƲɫǛȷɅƲǼ٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤǛƫƇƫƲȷ٪ ǌȉǾȉǳȊǍǛƤƇȷ٪ƫƇȷ٪ƣƇȷƲȷ٪ȮɍƲ٪
ȬȯƲƤǛȷƇǼ٪ȷƲȯ٪ƲɫȬȯƲȷȷƇȷ٪Ǿȉ٪ƲȷȮɍƲǼƇؙ٪ƤȉǼȉ٪Ƈȷ٪ɅƲȯǼǛǾƇƧȧƲȷ٪ƲǼ٪رX], 
 D�Z�]. Do ponto de vista funcional, informações importantesر٪ȉɍ٪زDZر
ȷƠȉؚ٪ ٪خƫح ȉ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪ ƫƇ٪ ȬƇǳƇɥȯƇ٪ ƫƲȯǛɥƇƫƇ٪ Ƴ٪ ȉ٪ ǼƲȷǼȉ٪ ƫƇ٪ ƣƇȷƲ؛٪ 
٪خƲح ȬƇȯɅƲ٪ ƫȉ٪ ƇȷȬƲƤɅȉ٪ ȬȯƇǍǼƈɅǛƤȉ٪ ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤȉ٪ ƫƲȷȷƲ٪ ƲȷȮɍƲǼƇ٪ Ƴ٪ 
ɥǛǾƤɍǳƇƫȉ٪ƫǛȯƲɅƇǼƲǾɅƲ٪Ƈȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ǌȉǾȉǳȊǍǛƤȉ٪ȷƇǳǛƲǾɅƇƫȉ٪ȬƲǳƇ٪ƣƇȷƲؘ٪٪
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�٪ ɍȷȉ٪ǼƇǛȷ٪ ȬȯȉɅȉɅǝȬǛƤȉ٪ ƫƲ٪  âN-ivis]N é, segundo Simões Netoر
٪ǾƇǳ٪ƫƲ٪ȉɫǝɅȉǾƇȷ٪ȬƲǳȉ٪ȷɍ˚ɫȉ˚٪زXر٪ƇȮɍƲǳƲ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƤƇǾƤƲǳƇ٪ȉ٪ؙخ׆ֿ־׀ح
-ivis, para evitar rimas com a palavra cu. O esquema dessa constru-
ƧƠȉ٪ȬȉƫƲȯǛƇ٪ȷƲȯ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ƲǼ٪حUUؚخ

(II)٪٪٪رڒâ/ u /]Ni-ivis]Nj ر٪ڮ¯-tNi; PARA EVITAR RIMA COM CU/ u /]jڑ

No esquema em (II), optou-se por registrar, de forma sobrescrita, 
a caracterização fonológica da base, vinculando-a diretamente à 
palavra obscena com a qual estabelece uma rima. Acontece que 
¯ǛǼȧƲȷ٪vƲɅȉ٪ ٪خ׆ֿ־׀ح ȯƲǳƇɅƇ٪ȮɍƲ٪Ǖƈ٪ȉɍɅȯȉȷ٪ ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ٪ƫƲ٪ɍȷȉ٪ƫƲȷȷƇ 
construção, o que indica a sua produtividade, nos termos de Traugott 
Ʋ٪½ȯȉɍȷƫƇǳƲ٪ؙخֿׁ־׀ح٪ȬȉǛȷ٪ȉ٪ȬƇƫȯƠȉ٪ǌȉǛ٪ƲȷɅƲǾƫǛƫȉؘ٪�٪˚Ǽ٪ƫƲ٪ƫƇȯ٪ƤȉǾɅƇ٪
da esquematicidade da construção, uma proposta de rede cons-
trucional está apresentada na Figura 1.

FǛǍɍȯƇ٪ֿ٪ػ٪§ƲƫƲ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤǛȉǾƇǳ٪âعǛɥǛȷ

<[X]Ni-ivis]Nj ڮ [SEMNi; PARA EVITAR RIMA PORNOGRÁFICA; ESTILO DE FALANTE BAIANO]j>

(a) <[X/X/]Ni-ivis]Nj ڮ [SEMNi; PARA EVITAR RIMA COM CU/X/]j> 

(b) <[X/DZ/]Ni-ivis]Nj ڮ [SEMNi; PARA EVITAR RIMA COM PAU/aw/]j > 

(c) <[X/n�Z�/]Ni-ivis]Nj ڮ [SEMNi; PARA EVITAR RIMA COM MÃO/CUZÃO/n�Z�/]j > 

(d) <[X]Ni-ivis]Nj ڮ [SEMNi; PARA EVITAR RIMA ESPORÁDICA; SEM RIMA]j >

 FȉǾɅƲؚ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫƇ٪ȬƲǳȉ٪ƇɍɅȉȯؘ

 Na Figura 1, o esquema dominante – o nó mais alto – apresenta 
um caráter mais geral da construção, sinalizando apenas a integra-
ƧƠȉ٪ ǌȉȯǼƇǳ٪ƫȉ٪ȷɍ˚ɫȉ٪ ٪ivisؙع Ƈ٪ ǌɍǾƧƠȉ٪ƫƲ٪ƲɥǛɅƇȯ٪ ȯǛǼƇ٪ȬȉȯǾȉǍȯƈ˚ƤƇ٪Ʋ٪
a marcação do estilo do falante baiano. Nos subesquemas (a), (b) 
Ʋ٪حƤؙخ٪ȷƠȉ٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇƫȉȷ٪ȉȷ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ٪ǌȉǾƳɅǛƤȉعǌȉǾȉǳȊǍǛƤȉȷ٪ƫƇ٪ƣƇȷƲ٪
Ʋ٪Ƈȷ٪ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪ƤȉǼ٪Ƈȷ٪ȮɍƇǛȷ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲǼ٪Ƈȷ٪ ȯǛǼƇȷ٪ȬȉȯǾȉǍȯƈ˚ƤƇȷؘ٪ 
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vȉ٪ ȷɍƣƲȷȮɍƲǼƇ٪ ٪ؙخƫح Ǖƈ٪ ɍǼ٪ ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ ǍƲǾƳȯǛƤȉ٪ Ʋ٪ ƲȷȬȉȯƈƫǛƤȉ٪ ȮɍƲ٪ 
ȯƇɅǛ˚ƤƇ٪Ƈ٪ƲɫȬƇǾȷƠȉ٪ƫƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉؘ٪٪

Em relação à questão da origem da construção, comentada em 
seção anterior, propõe-se, em (III) e (IV), uma visão construcional 
das hipóteses apresentadas.

(III)٪٪٪رڒâزNi-is]Nj ر٪ڮ¯-tNi; ESTILO MUSSUM]jڑ

ڪ
ڑtNi; ESTILO MUSSUM]j-¯ر٪ڮ Ǖȉȯȯǝɥel]Ni-is]Njرڒ

ڪ
خȯƲƇǾƈǳǛȷƲح٪ڑǕȉȯȯivis]Njرڒ٪

ڪ
ڑtNi; PARA EVITAR RIMA PORNOGRÁFICA]j-¯ر٪ڮ٪Ni-ivis]Njزâرڒ

(IV)٪٪٪٪٪٪رڒȉɍȯives]Njح٪ڑȯƲƇǾƈǳǛȷƲخ

ڪ
���G-v½-٪¤§�FU¯¯U�v�j٪§-jر٪ڮ Ni-ives]Njزâرڒ٪٪٪٪٪U�v�%�٪�٪¯-tNi]jڑ

ڪ
ڑtNi; PARA EVITAR RIMA PORNOGRÁFICA]j-¯ر٪ڮ Ni-ivis]Njزâرڒ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

Em (III), parte-se da construção associada ao estilo do personagem 
tɍȷȷɍǼؙ٪رâN-is]Nؘ٪ÄǼƇ٪ǛǾȷɅƇǾƤǛƇƧƠȉ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇ٪ƫƲȷȷƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉؙ٪ 
como horrivisؙ٪Ƴ٪ȯƲƇǾƇǳǛȷƇƫƇ٪حj�vG��g-§ؙ٪ׇֿؚخׅ׆٪ȉ٪عivis, um splinter 
ƲɫɅȯƇǝƫȉ٪ƫƲȷȷƇ٪ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉؙ٪ȬƇȷȷƇ٪Ƈ٪ǛǾɅƲǍȯƇȯ٪ɍǼƇ٪ǾȉɥƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉؙ 
com um novo pareamento forma-função, logo há um caso de cons- 



A construção [X N- IVIS] N entre fa lante s de Salvador  (BA)      75

trucionalização. Na segunda hipótese, em (IV), parece haver um caso 
de mudança construcional. A forma ourives é reanalisada como uma 
ǌȉȯǼƇ٪ƫƲȯǛɥƇƫƇ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ȷɍ˚ɫȉǛƫƲ٪عivesؙ٪ȮɍƲ٪ǛǾƫǛƤƇȯǛƇ٪ɍǼ٪Ȭȯȉ˚ȷȷǛȉǾƇǳؘ٪
Como há mudança seria apenas no polo da função, o novo uso seria 
resultado de uma mudança construcional. 

Considerações finais

-ȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ȯƲ˛ƲɅǛɍ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉؙ٪ƇɅƳ٪ȉǾƫƲ٪ȷƲ٪ɥǛɍؙ٪ȯƲȷɅȯǛɅȉ٪
Ƈ٪ǌƇǳƇǾɅƲȷ٪ƫȉ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇؚ٪ȉ٪ɍȷȉ٪ƫȉ٪ȷɍ˚ɫȉ٪عivis para evitar rimas 
ȬȉȯǾȉǍȯƈ˚ƤƇȷؘ٪½Ƈǳ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪Ǭƈ٪ǕƇɥǛƇ٪ȷǛƫȉ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪¯ǛǼȧƲȷ٪
vƲɅȉ٪ؙخ׆ֿ־׀ح٪ȮɍƲ٪ƇǾƇǳǛȷȉɍ٪ȉ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ƤȉǼ٪ƣƇȷƲ٪ǾƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƫƇ٪
tȉȯǌȉǳȉǍǛƇ٪�ȉǾȷɅȯɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇǾƫȉ٪ƲȷȮɍƲǼƇȷ٪Ʋ٪ȷɍƣƲȷȮɍƲǼƇȷ٪
da construção, mas tecendo poucas considerações acerca da origem. 
O autor também não falou de questões de produtividade e mudança. 
-ȷȷƇȷ٪ȮɍƲȷɅȧƲȷ٪ǌȉȯƇǼؙ٪ȬȉȯɅƇǾɅȉؙ٪Ƈȷ٪ǛǾȉɥƇƧȧƲȷ٪ƫƲȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉؘ٪tƲȷǼȉ٪ 
ȉƣȷƲȯɥƇǾƫȉ٪ɍǼ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ȯƲȷɅȯǛɅȉؙ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇȯƇǼعȷƲ٪ƫǛȷƤɍȷȷȧƲȷ٪ȮɍƲ٪
são fundamentais para os estudos morfológicos, como o apare-
cimento de novos formativos, e para os estudos construcionistas, 
ƤȉǼȉ٪Ƈ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ǾƲȷȷƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ɅƲȊȯǛƤƇؘ
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http://mausampa.blogspot.com/2010/01/carurivis-x-sururivis-x-scooby-divis.html
http://mausampa.blogspot.com/2010/01/carurivis-x-sururivis-x-scooby-divis.html
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Introdução

-ǼƣȉȯƇ٪ȉ٪ƤƇǼȬȉ٪ƫƇȷ٪¤ȉǳǝɅǛƤƇȷ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ȷƲǬƇ٪ȯƲǳƇɅǛɥƇǼƲǾɅƲ٪Ǿȉɥȉؙ٪
ȉ٪ȮɍƲ٪ȯƲǼȉǾɅƇ٪ƙ٪ƲǼƲȯǍƷǾƤǛƇ٪ƫƇ٪¯ȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ǾƇ٪ƫƳƤƇƫƇ٪ƫƲ٪ׇֿؙׄ־٪
ǾƠȉ٪ȷƲ٪ɅȯƇɅƇ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ȬȯƈɅǛƤƇ٪ȯƲƤƲǾɅƲؘ٪vƲȷȷƇ٪ƫǛȯƲƧƠȉؙ٪ȯƲ˛ƲɅǛȯ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪
ǍƷǾƲȷƲ٪Ʋ٪Ƈ٪ǾƇɅɍȯƲɶƇ٪ƫƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ǍƲȷɅƠȉ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ɅȯƇɶ٪ƙ٪ƫǛȷƤɍȷȷƠȉ٪
Ƈ٪ȮɍƲȷɅƠȉ٪ƫƇ٪ƲǼƲȯǍƷǾƤǛƇ٪Ʋ٪ɍȷȉȷ٪ƫƇحȷخ٪ǳǝǾǍɍƇحȷخ٪ǍƲȯƇǳحǛȷخ٪ǾƇ٪�ǼƳȯǛƤƇ٪
¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪vƲȷȷƲ٪ƫƲƣƇɅƲؙ٪ ǛǾȷƤȯƲɥƲعȷƲ٪Ƈ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ǍƲȯƇǳ٪ƫƇ٪ ǌƇǼǝǳǛƇ٪ ǳǛǾ-
ǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ǯƇȯǛȯǛؙ٪ƤǕƇǼƇƫƇ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƫƇ٪ǾƇƧƠȉ٪ǯǛȯǛȯǛؙ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅƇƫƇ٪ȬƲǳȉ٪
padre Luis Vincencio Mamiani no Catecismo da doutrina christãa 
na lingua brasilica da nação kiriri٪خ׆ׇֿׄح٪Ʋ٪ǾƇ٪Arte de grammatica 
da lingua brasilica da naçam kiriri٪ؘخׇׇֿׄح

�٪ ƫǛȷƤɍȷȷƠȉ٪ ȷȉƣȯƲ٪ Ƈȷ٪ ǳǝǾǍɍƇȷ٪ ǍƲȯƇǛȷ٪ǼƇǾɅƳǼ٪ ɍǼƇ٪ ȯƲǳƇƧƠȉ٪ 
ƲȷɅȯƲǛɅƇ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ƫƲƣƇɅƲ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ƲǼƲȯǍƷǾƤǛƇ٪ƫƇȷ٪ƇȯɅƲȷ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪
ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪ǾƇ٪�ǼƳȯǛƤƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪¯ȉɍɶƇ٪خׇֿ־׀ح٪ȷƇǳǛƲǾɅƇ٪
ȮɍƲ٪ȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƇɅǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯƇȷ٪
ƤȉǾ˚ǍɍȯƇعȷƲ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼƇ٪ƫƇȷ٪ȬȯǛǼƲǛȯƇȷ٪ƇƧȧƲȷ٪ ǬƲȷɍǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ǍƲȷɅƠȉ٪
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ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪Ʋ٪ȷɍƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ɍȷȉؘ٪�ȬƲȷƇȯ٪ƫƲ٪ǾƠȉ٪ȷƲȯ٪ǾȉȷȷƇ٪ǛǾɅƲǾƧƠȉ٪
ƫǛȷƤɍɅǛȯ٪Ƈȷ٪ƫǛɥƲȯȷƇȷ٪ȷǛɅɍƇƧȧƲȷ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ǛɅƲǼ٪ǳƲɫǛƤƇǳǛɶƇƫȉ٪نǳǝǾǍɍƇ٪ǍƲȯƇǳه٪
ȬȉȷȷƇ٪ ȯƲƤȉƣȯǛȯؙ٪ǾƠȉ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ƫƲǛɫƇȯ٪ƫƲ٪ƫƲȷɅƇƤƇȯ٪ȮɍƲؙ٪ƇǳƳǼ٪ƫƇȷ٪ 
ȷǛɅɍƇƧȧƲȷ٪ƫƲȷƤȯǛɅƇȷ٪Ȭȉȯ٪§ȉƫȯǛǍɍƲȷ٪ؙخׇׇֿׄح٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇǼƲǾɅƲ٪ȮɍƇǾɅȉ 
ƙ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǍƲȯƇǳ٪ƫƇ٪ƤȉȷɅƇ٪ȉɍ٪ȬƇɍǳǛȷɅƇ٪Ʋ٪ƙ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǍƲȯƇǳ٪ƇǼƇɶȌǾǛƤƇؙ٪ 
Ƈȷ٪ǌȉǾɅƲȷ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅƇǛȷ٪ǛǾƫǛƤƇǼ٪Ƈ٪ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǍƲȯƇǛȷ٪
ƫƲ٪ǼƲǾȉȯ٪ƇǳƤƇǾƤƲ٪ɅƲȯȯǛɅȉȯǛƇǳؙ٪ƤȉǼȉ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǍƲȯƇǳ٪ƫȉ٪ȷɍǳ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇ٪Ʋ٪
Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǍƲȯƇǳ٪ƫƇ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ǯƇȯǛȯǛؘ

vƲȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉؙ٪ƫǛȷƤɍɅǛȯƲǼȉȷ٪ǛǾƫǝƤǛȉȷ٪ƫƇ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƲɫƲ-
cutada pela Companhia de Jesus nas aldeias dos sertões da capi-
ɅƇǾǛƇ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇȷ٪ȯƲǌƲȯǛƫƇȷ٪ȉƣȯƇȷ٪ƫȉ٪ǬƲȷɍǝɅƇ٪jɍǛȷ٪ÜǛǾƤƲǾƤǛȉ٪
tƇǼǛƇǾǛؘ٪ ¤ƇȯƇ٪ ǳȉƤƇǳǛɶƇȯǼȉȷ٪ Ƈ٪ ƫǛȷƤɍȷȷƠȉ٪ Ǿȉ٪ ƤƇǼȬȉ٪ ƫƇȷ٪ ¤ȉǳǝɅǛƤƇȷ٪
jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؙ٪ ƫƲ٪ ǛǾǝƤǛȉ٪ ƇȬȯƲȷƲǾɅƇȯƲǼȉȷ٪ ƇǳǍɍǼƇȷ٪ ȯƲ˛ƲɫȧƲȷ٪ ȷȉƣȯƲ٪
essa área de investigação. Em seguida, voltamos nossa atenção para 
Ƈ٪ ǌƇǼǝǳǛƇ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ ǯƇȯǛȯǛ٪ Ʋ٪ ȷɍƇ٪ƫǛȷȬƲȯȷƠȉ٪Ǿȉ٪vȉȯƫƲȷɅƲ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉؘ٪
jȉǍȉ٪ƫƲȬȉǛȷؙ٪ƇƣȉȯƫƇȯƲǼȉȷ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƇ٪ƇɅɍƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ǬƲȷɍǝɅƇȷ٪ƲǼ٪ȯƲǳƇ-
ƧƠȉ٪ƙȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷؙ٪ƲǼ٪ȬƇȯɅǛƤɍǳƇȯ٪ƙ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƣȯƇȷǝǳǛƤƇ٪ƫƇ٪ǾƇƧƠȉ٪
ǯǛȯǛȯǛ٪Ʋ٪Ƈȉ٪ȷƲɍ٪ɍȷȉ٪ƤȉǼȉ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǍƲȯƇǳؘ٪

Discutindo o campo das Políticas Linguísticas

 عƤȉǾƤƲǛɅȉ٪ƫƲ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪Ƴ٪ƤȉǼȬǳƲɫȉ٪Ʋ٪ȬȉǳǛȷȷƷǼǛƤȉؘ٪�٪ǕƲɅƲ٪�ن
rogeneidade deste campo de saber varia entre os seus alvos e  
ǾǝɥƲǛȷ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯɥƲǾƧƠȉ٪ح٪ؘهزؘؘؘر¯-Ü-§�ؙ٪ֿׁؙ־׀٪Ȭؘ٪ׂ ٪�ȷ٪ƇƧȧƲȷ٪ƲǼ٪¤ȉǳǝɅǛƤƇȷ٪خׁ׃
jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ ƲȷɅƠȉ٪ ƤȉǼ٪ ǌȯƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ ƲǼ٪ Ǿȉȷȷȉ٪ ƤȉɅǛƫǛƇǾȉ٪ Ʋ٪ǼɍǛɅƇȷ٪ 
ɥƲɶƲȷ٪ǾƠȉ٪ȬƲȯƤƲƣƲǼȉȷؘ٪¤ƇȯƇ٪GƇȯƤƲɶ٪Ʋ٪¯ƤǕɍǳɶ٪ؙخֿׄ־׀ح٪Ƈȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ 
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ȬȉƫƲǼ٪ȷƲȯ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾƫǛƫƇȷ٪ƤȉǼȉ٪ƲȷƤȉǳǕƇȷ٪
ȮɍƲ٪ǌƇɶƲǼȉȷ٪ƲǼ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƙȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷؙ٪ƤȉǼȉ٪ƫƲȷɅƇƤƇƫȉ٪Ǿȉ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲ٪
ƲɫƤƲȯɅȉؚ

[...] onde há gente, há grupos de pessoas que falam línguas. [...] onde há gente, há grupos de pessoas que falam línguas. 
Em cada um desses grupos, há decisões, tácitas ou explíci-Em cada um desses grupos, há decisões, tácitas ou explíci-
tas, sobre como proceder, sobre o que é aceitável ou não,  tas, sobre como proceder, sobre o que é aceitável ou não,  
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e por aí afora. Vamos chamar essas escolhas – assim como e por aí afora. Vamos chamar essas escolhas – assim como 
as discussões que levam até elas e as ações que delas resultam as discussões que levam até elas e as ações que delas resultam 
– de políticas. (GARCEZ; SCHULZ, 2016, p. 2)– de políticas. (GARCEZ; SCHULZ, 2016, p. 2)

¦ɍƇǾƫȉ٪ƣɍȷƤƇǼȉȷ٪ȯƲ˛ƲɅǛȯ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ƤȉǾƤƲǛɅȉ٪ƫƲ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪
é fundamental iniciarmos entendendo que as preocupações que 
ƇɅȯƇɥƲȷȷƇǼ٪ȉ٪ƤƇǼȬȉ٪ƲǼƲȯǍƲǼ٪ǾƇ٪ȷƲǍɍǾƫƇ٪ǼƲɅƇƫƲ٪ƫȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪ââؙ٪
ƇǳǛƇƫƇȷ٪ ƙȷ٪ ǌȉȯǼɍǳƇƧȧƲȷ٪ ǛǾǛƤǛƇǛȷ٪ ƫƇ٪ ¯ȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ ƤȉǼȉ٪ƫƲȷɅƇƤƇ٪
Souza (2019). Além disso, de forma geral, são atravessadas por dois 
ƲǛɫȉȷ٪ ǛǾɅƲȯǳǛǍƇƫȉȷؚ٪ ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ Ʋ٪ ȬǳƇǾƲǬƇǼƲǾɅȉ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉؘ1 
�ƫƲǼƇǛȷؙ٪ ȉ٪ ƤƇǼȬȉ٪ ƫƇ٪ ¤ȉǳǝɅǛƤƇ٪ jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ ƲȷɅƈ٪ ȷƲǼȬȯƲ٪ ǍƲȯƇǾƫȉ٪ 
debates, como aponta Rajagopalan (2005), advindos das tensões 
ȮɍƲ٪ƲȷɅƠȉ٪ƤȯƲȷƤƲǾƫȉ٪ƲǼ٪ɅȉȯǾȉ٪ƫƲ٪ȷɍƇ٪ƫƲ˚ǾǛƧƠȉ٪Ʋ٪ƫȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ 
a área.

¯Ʋ٪ǛǾǛƤǛƇȯǼȉȷ٪ǾȉȷȷƇ٪ƫǛȷƤɍȷȷƠȉ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ƫƲ˚ǾǛƧƠȉ٪ƫƲ٪̄ Ȭȉǳȷǯɬ٪ׇؙ־־׀ح٪
Ȭؘ٪ֿؙ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ǾȉȷȷƇخ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ن¤ȉǳǝɅǛƤƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ɅƲǼ٪Ʌɍƫȉ٪Ƈ٪ɥƲȯ٪ƤȉǼ٪
escolhas”,2 devemos entender quais escolhas são essas, uma vez 
ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȬȉƫƲ٪ɍɅǛǳǛɶƇȯ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲǛȯƇȷ٪ǼɎǳɅǛȬǳƇȷؘ٪¤ȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪
Ƈȉ٪ ƤȉǾȷǛƫƲȯƇȯ٪ ɍǼ٪ ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ ƣǛǳǝǾǍɍƲ٪ ȉɍ٪ǼɍǳɅǛǳǝǾǍɍƲؙ٪ Ƈȷ٪ ƲȷƤȉǳǕƇȷ٪
ȬȉƫƲǼ٪ƲȷɅƇȯ٪ ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫƇȷ٪Ƈ٪ȮɍƇǳ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ɍɅǛǳǛɶƇȯ٪ƲǼ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫƇ٪
ȷǛɅɍƇƧƠȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ǌȉȯǼƇ٪ƫƲ٪Ƈ˚ȯǼƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ǛƫƲǾɅǛƫƇƫƲ٪Ʋ٪ƫƲ٪ȯƲȷǛȷɅƷǾƤǛƇؙ 
ǌƇɶƲǾƫȉ٪ƇȷȷǛǼ٪ȉ٪ɍȷȉ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؘ٪%ƲȷȷƲ٪Ǽȉƫȉؙ٪ 
ȬȉƫƲǼȉȷ٪Ƈ˚ȯǼƇȯ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ȷƲǼȬȯƲ٪ƲȷɅƲɥƲ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲ٪
na história da humanidade.

Souza (2019, p. 120) destaca que é importante entender que 
٪ƲǼƣȉȯƇ٪ȮɍƇǳȮɍƲȯن ǍȯɍȬȉ٪ȬȉȷȷƇ٪ ƲǳƇƣȉȯƇȯ٪ ɍǼƇ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ 
é o Estado que detém, de fato, o poder e os meios de passar ao  

ֿ٪ ٪ȷƲǍɍǾƫȉ٪ƲǛɫȉ٪ɅƲǼ٪ǌȉƤƇƫȉ٪Ƈ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ƫƲƤǛȷȧƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƇɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪�ن
ƲȷɅȯƇɅƳǍǛƇȷ٪حȬȉǳǝɅǛƤƇȷؙخ٪ƤȉǼȉ٪Ƈȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǛȷؙ٪ƤȉǼ٪ɥǛȷɅƇȷ٪Ƈ٪ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇȯ٪ȉ٪ƤȉǼȬȉȯ-
ɅƇǼƲǾɅȉ٪ƫȉȷ٪ ȷɍǬƲǛɅȉȷ٪ƲǼ٪ ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƙ٪ƇȮɍǛȷǛƧƠȉ٪Ʋ٪ɍȷȉ٪ƫȉȷ٪ƤȊƫǛǍȉȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷؘ٪�٪ƤȉǾƤƲǛɅȉ٪
ƫƲ٪ȬǳƇǾƲǬƇǼƲǾɅȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉ٪ǌȉǛ٪ɍɅǛǳǛɶƇƫȉؙ٪ǛǾǛƤǛƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ƲǼ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƇƤƇƫƷǼǛƤȉ٪ȉƤǛƫƲǾɅƇǳؙ٪ 
Ȭȉȯ٪-ǛǾƲȯ٪OƇɍǍƲǾ٪ح٪ؘهخׇֿֿׄح¯-Ü-§�ؙ٪ֿׁؙ־׀٪Ȭؘ٪ׂخ׀׃

٪׀ ؘهjƇǾǍɍƇǍƲ٪ȬȉǳǛƤɬ٪Ǜȷ٪Ƈǳǳ٪ƇƣȉɍɅ٪ƤǕȉǛƤƲȷن٪



82      L íngua em sociedade

estágio do planejamento, ou seja, de colocar em prática suas esco-
ǳǕƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷؘه٪%Ƈ٪ǼƲȷǼƇ٪ǌȉȯǼƇؙ٪�ǳǛɥƲǛȯƇ٪ֿؙׄ־׀ح٪Ȭؘ٪ׁخ׀׆٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇ٪ȮɍƲ٪

a maior parte das políticas linguísticas são realizadas sob  a maior parte das políticas linguísticas são realizadas sob  
outros nomes, embutidas dentro de outras políticas, de modo outros nomes, embutidas dentro de outras políticas, de modo 
şŸú�ŝŃôúķ�ĹêŃ� ŧúŠ� ĚķúôĚÒŰÒķúĹŰú� ĚôúĹŰĚƥîÓƐúĚŧȡ� ȶȡȡȡȷ� ŝŃŠşŸú�şŸú�ŝŃôúķ�ĹêŃ� ŧúŠ� ĚķúôĚÒŰÒķúĹŰú� ĚôúĹŰĚƥîÓƐúĚŧȡ� ȶȡȡȡȷ� ŝŃŠşŸú�
as línguas e os seus usos estão conectados a todo o agir  as línguas e os seus usos estão conectados a todo o agir  
social do homem. social do homem. 

vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ǾȉɅƇȯؙ٪Ƈȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ƫƲȷƲǼȬƲǾǕƇǼ٪
ɍǼ٪ȬƇȬƲǳ٪ƫƲ٪ǍȯƇǾƫƲ٪ȯƲǳƲɥƐǾƤǛƇ٪ȬƇȯƇ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉȷ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪Ʋ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉȷؘ٪
Reconhecer essa força e as possibilidades de intervenções que a 
ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉƫƲ٪ȬȯȉȬȉȯ٪Ƴؙ٪ȷƲǼ٪ƫɎɥǛƫƇؙ٪ɍǼ٪ȉǌǝƤǛȉ٪ƫȉ٪ƤƇǼȬȉ٪ƫƇ٪¤ȉǳǝɅǛƤƇ٪
jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؘ

Muitos linguistas estudaram intensamente as formas de  
ǼƲƫǛƇƧƠȉ٪ȮɍƲ٪ƲǾɥȉǳɥƲǼ٪Ƈ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪Ʋ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ȷȉƣȯƲɅɍƫȉ٪ȮɍƇǾƫȉ٪
Ƈȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǌȉȯƇǼ٪ȯƲȮɍǛȷǛɅƇƫƇȷ٪ƤȉǼȉ٪ǌȉȯǼƇȷ٪ƫƲ٪ǼƲƫǛƇƧƠȉ٪ȬȉǳǝɅǛ-
ƤƇ٪ǛǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǳؘ٪.٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ǾȉɅƇȯ٪ȮɍƲ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ȷƲǼȬȯƲ٪
ƲȷɅǛɥƲȯƇǼ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲȷ٪Ǿȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪ǍȉɥƲȯǾƇȯؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ȬȯǛɥǛǳƲ-
ǍǛƇǾƫȉ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƫȉ٪ƤȉǳȉǾǛɶƇƫȉȯ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪-ȷɅƇƫȉ٪ȉɍ٪ǼƲȷǼȉ٪ǛǼȬȉǾƫȉ٪
ɍǼƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƲǼ٪ƫƲɅȯǛǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇؘ٪¤ȉƫƲǼȉȷؙ٪ƲǾɅƠȉؙ٪ƤȉǾƤƲǛɅɍƇȯ٪
ȉ٪ɅƲȯǼȉ٪نȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇه٪ƤȉǼȉ٪ɍǼƇ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ǍȯƇǾ-
ƫƲȷ٪ƫƲƤǛȷȧƲȷ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ƙȷ٪ȯƲǳƇƧȧƲȷ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪Ʋ٪Ƈ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫƲؘ٪
(CALVET, 2007)

�ȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ȷƲ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥƲȯƇǼ٪ȷȉƣȯƲ-
tudo após a Segunda Guerra Mundial. (COÊLHO, 2019) Nesse con-
ɅƲɫɅȉ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉؙ٪Ƈȷ٪ȯƲǳƇƧȧƲȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ƲɫǛǍǛƇǼ٪ƇǳǍɍǼƇȷ٪ǼɍƫƇǾƧƇȷؘ٪
�ȉǼȉ٪ƫƲȷɅƇƤƇ٪�ȉƷǳǕȉ٪ ٪ؙخׇֿ־׀ح ɅȉȯǾȉɍعȷƲ٪ ǾƲƤƲȷȷƈȯǛȉ٪ ƤȯǛƇȯ٪ ȷǛȷɅƲǼƇȷ٪
ȬƇȯƇ٪ƤȉȉȯƫƲǾƇȯ٪Ƈ٪ ǛǼȬǳƇǾɅƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ ٪ǛǾƤǳɍȷǛɥƲح ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؙخ٪
ǾɍǼ٪ ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪ ƤƇƫƇ٪ ɥƲɶ٪ǼƇǛȷ٪ ƇƣȯƇǾǍƲǾɅƲ٪ ƫƲ٪ ȬƇǝȷƲȷؘ٪ -Ǽ٪ ȉɍɅȯƇȷ٪ 
palavras, depois da Segunda Guerra Mundial, criaram-se algumas 
diretrizes que aparecem sob a forma de declarações, acordos,  
ɅȯƇɅƇƫȉȷ٪ Ʋ٪ ƤȉǾɥƲǾƧȧƲȷؙ٪ Ʋ٪ ȮɍƲ٪ ƲȷɅƠȉ٪ Ƈ˚ǾƇƫƇȷ٪ ƤȉǼ٪ ǍƇȯƇǾɅǛƇȷ٪ ƫƲ٪ 
ƫǛȯƲǛɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ȮɍƇȷƲ٪ǾɍǾƤƇ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇǼ٪ǍƇȯƇǾɅǛƇȷ٪ƲǌƲɅǛɥƇȷؘ
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%ǛƇǾɅƲ٪ƫȉ٪ƲɫȬȉȷɅȉؙ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪¤ȉǳǝɅǛƤƇ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪
enquanto disciplina e campo de estudo, nasce na segunda metade 
ƫȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪ââؙ٪ƇȷȷȉƤǛƇǾƫȉعȷƲ٪Ƈȉ٪ȬǳɍȯǛǳǛǾǍɍǛȷǼȉ٪Ʋ٪ƙȷ٪ǍƲȷɅȧƲȷ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇȷؘ٪
�ǳƳǼ٪ƫǛȷȷȉؙ٪ ƲȷɅƈ٪ ƇȷȷȉƤǛƇƫƇ٪ ƙȷ٪ǼɍƫƇǾƧƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ȮɍƲ٪ ǳƲɥƇȯƇǼ٪
Ƈ٪ƇǳɅƲȯƇƧȧƲȷ٪Ǿȉ٪ƲȷɅƇɅɍɅȉ٪ƫƇȷ٪ƫǛɥƲȯȷƇȷ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؙ٪ 
٪ƤȉǼȉ٪ȉƤȉȯȯƲɍ٪ǾƇ٪ƲȷɅƲǛȯƇ٪ƫȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪ƫƲȷƤȉǳȉǾǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇ٪�ȷǛƇ٪زؘؘؘرن
e da África a partir dos anos 1950”. (CALVET, 2007, p. 7)

�ȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ȷƠȉ٪ɍǼƇ٪ǌƇƤƲɅƇ٪ƫƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ȬɎƣǳǛƤƇȷ٪ƫȉȷ٪
ȬƇǝȷƲȷ٪Ʋؙ٪ǾƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ɍǼ٪ǌƇɶƲȯ٪ȬƲȯǼƇǾƲǾɅƲ٪ƫȉ٪ǕȉǼƲǼؘ٪ح�jUÜ-U§�ؙ٪
٪vƠȉ٪ȷƲ٪ƲȷǍȉɅƇǼ٪ƇȮɍǛ٪ȉȷ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ȉǳǕƇȯƲȷ٪ȮɍƲ٪ƫƲɥƲǼȉȷ٪ɅƲȯ٪ƲǼ٪خֿׄ־׀
torno do campo em questão e assim problematizar em torno das 
ǍȯƇǾƫƲȷ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇȷ٪ƫƲǾɅȯȉ٪ƫƇȷ٪¤ȉǳǝɅǛƤƇȷ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؘ٪¤ƲǾȷƇȯ٪ǾƇ٪
ȯƲƇǳǛƫƇƫƲ٪Ʋ٪ȷƲɍȷ٪ƤȉǾȷɅƇǾɅƲȷ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉȷ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪Ƴؙ٪
ȷƲǼ٪ƫɎɥǛƫƇؙ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥƲȯ٪ǌƲȯȯƇǼƲǾɅƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ȯƲ˛ƲɅǛȯ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ƫȉ٪�ȯƇȷǛǳ٪Ʋ٪ƫƲ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ȉɍɅȯȉȷ٪ȬƇǝȷƲȷؙ٪ƇȷȷɍǼǛǾƫȉ٪ȬȉȷǛ-
cionamentos cruciais para a sociedade e os sujeitos.

Com o cuidado de não cairmos num anacronismo quanto ao 
ɍȷȉ٪ƫȉ٪ ƤȉǾƤƲǛɅȉ٪ƫƲ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؙ٪ Ƈȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫȉȷ٪ ǬƲȷɍǝɅƇȷ٪
ƲǼ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƙȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪Ʋ٪Ƈȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪
ǾƇ٪�ǼƳȯǛƤƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪ƇȷȷǛǼ٪ƤȉǼȉ٪Ƈ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ǛǾƫǛǍƲǾǛȷɅƇ٪ȬȯȉǼȉ-
ɥǛƫƇ٪ȬƲǳȉ٪tƇȯȮɍƷȷ٪ƫƲ٪¤ȉǼƣƇǳ٪ƫƲ٪ǛǼȬȉȷǛƧƠȉ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪
Ƈȉȷ٪ǝǾƫǛȉȷ٪Ʋ٪ƫƲ٪ȬȯȉǛƣǛƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǍƲȯƇǛȷ٪Ʋ٪ƫƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ƫȉȷ٪ƫǛɥƲȯ-
ȷȉȷ٪ǍȯɍȬȉȷ٪ƲɅǾȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷؙ٪ȷƲ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍƲǼ٪ƤȉǼȉ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛ-
cas avant la lettreؘ٪�٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƫƇ٪�ȉǼȬƇǾǕǛƇ٪ƫƲ٪eƲȷɍȷ٪ƲǼ٪
ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƙȷ٪ ٪�ȯɅƲȷ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪ƫƇن ǳǝǾǍɍƇ٪ƣȯƇȷǝǳǛƤƇه٪ȉɍ٪ ٪هƣȯƇȷǛǳǛƇǾƇن
٪ƤȉǼ٪ƫƲȷɅƇȮɍƲ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ȮɍƲȷɅƠȉ٪ƫƇȷ٪ػ ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǍƲȯƇǛȷ٪ ٪ƤȉǾƤƲǛɅȉ٪ƲȷɅƲح
ȬȯƲȷƲǾɅƲ٪Ǿȉ٪ƐǼƣǛɅȉ٪ƫƇ٪ǕǛȷɅȉȯǛȉǍȯƇ˚Ƈ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇخ٪ Ʋ٪ƫȉȷ٪ ȷƲɍȷ٪ɍȷȉȷ٪
ȬƇȯƇ٪ƇǳƳǼ٪ƫȉȷ٪ƇǳƫƲƇǼƲǾɅȉȷ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƫȉȷ٪ȬƲǳȉȷ٪ǬƲȷɍǝɅƇȷ٪ػ٪Ƴ٪ɍǼƇ٪
ƫǛȷƤɍȷȷƠȉ٪Ǿȉ٪ƐǼƣǛɅȉ٪ƫƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ ȷȉƤǛƇǳ٪Ʋ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƫȉ٪�ȯƇȷǛǳ٪ȮɍƲ٪
ainda carece de maior atenção dos pesquisadores. No presente  
ƤƇȬǝɅɍǳȉؙ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǼȉȷ٪ƇǳǍɍǼƇȷ٪ȯƲ˛ƲɫȧƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪
ƫȉȷ٪ ǬƲȷɍǝɅƇȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪gǛȯǛȯǛؙ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ǼƇǾǛǌƲȷɅȉɍ٪ǾƇ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅƇƧƠȉ٪
ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǯǛȬƲƈ٪ƲǼ٪ƫɍƇȷ٪ȉƣȯƇȷؙ٪ƤȉǼȉ٪Ǭƈ٪ȯƲǌƲȯǛǼȉȷؚ٪ȉ٪Catecismo da 
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doutrina christãa na lingua brasilica da nação kiriri٪خ׆ׇֿׄح٪Ʋ٪Ƈ٪Arte 
de grammatica da lingua brasilica da naçam kiriri٪ؘخׇׇֿׄح

�ŃíŠú�Ò�ôĚŧŝúŠŧêŃ�ôÒ�čÒķĜĮĚÒ�ĮĚĹĎŸĜŧŰĚîÒ�īÒŠĚŠĚ

¤ƇȯƇ٪ǛǾǛƤǛƇȯǼȉȷ٪Ƈȷ٪ƫǛȷƤɍȷȷȧƲȷ٪Ƈ٪ȯƲȷȬƲǛɅȉ٪ƫƇ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ǯƇȯǛȯǛ٪Ǿȉ٪vȉȯƫƲȷɅƲ٪
brasileiro e, no nosso caso, nos sertões da capitania da Bahia,  
Ƴ٪ǾƲƤƲȷȷƈȯǛƇ٪ɍǼƇ٪ȯƲɅȉǼƇƫƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉعǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪Ƈ٪ȯƲȷȬƲǛɅȉ٪ƫƲ٪ƤȉǼȉ 
entendemos o Brasil na contemporaneidade. Como destacam os 
ȬƲȷȮɍǛȷƇƫȉȯƲȷ٪ƫƲ٪ǼɍǳɅǛǳǛǾǍɍǛȷǼȉ٪Ʋ٪ƫƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؙ٪�ǳǛɥƲǛȯƇ٪
٪خ׀־־׀ح Ʋ٪ jǛƣƲȯƇǳǛ٪ Ʋ٪tƲǍƇǳƲ٪ ٪ؙخֿׄ־׀ح ȉ٪ �ȯƇȷǛǳ٪ Ƴ٪ ɍǼ٪ȬƇǝȷ٪ǼɍǳɅǛǳǝǾǍɍƲؘ٪
¤ȉƫƲǼȉȷ٪ƇɅƲȷɅƇȯ٪ƲȷȷƇ٪Ƈ˚ȯǼƇƧƠȉ٪ǾƇȷ٪ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪ƫȉ٪ȬȯǛǼƲǛȯȉؚ٪نǾȉ٪�ȯƇȷǛǳ٪
ƫƲ٪ǕȉǬƲ٪ȷƠȉ٪ǌƇǳƇƫȉȷ٪Ȭȉȯ٪ɥȉǳɅƇ٪ƫƲ٪־־׀٪ǛƫǛȉǼƇȷؘ٪�ȷ٪ǾƇƧȧƲȷ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪
ƫȉ٪ȬƇǝȷ٪ ǌƇǳƇǼ٪ƤƲȯƤƇ٪ƫƲ٪ ٪־ֿׅ ǳǝǾǍɍƇȷ٪ -Ʋ٪Ƈȷ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ƫƲȷ٪زؘؘؘر
ƤƲǾƫƲǾɅƲȷ٪ƫƲ٪ǛǼǛǍȯƇǾɅƲȷ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ׁ־٪ǳǝǾǍɍƇȷح٪ؘه�jUÜ-U§�ؙ٪ؙ׀־־׀٪Ȭؘ٪خׁ׆٪
½ȯƇɅƇǾƫȉعȷƲ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ȬƇǝȷ٪ǼɍǳɅǛǳǝǾǍɍƲؙ٪Ƈ٪ƲƫɍƤƇƧƠȉ٪Ǿȉ٪�ȯƇȷǛǳ٪ƫƲɥƲȯƈ٪
ser pensada nessa perspectiva para contemplar o maior número 
ƫƲ٪ ƤȯǛƇǾƧƇȷؙ٪ ǬȉɥƲǾȷ٪ Ʋ٪ ƇƫɍǳɅȉȷؙ٪ ɍǼƇ٪ ɥƲɶ٪ ȮɍƲؙ٪ ƤȉǼȉ٪ Ƈ˚ȯǼƇ٪GƇȯƤǝƇ٪
٪ׇؙ־־׀ح Ȭؘ٪ ٪ׁؙ׆ ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ ǾȉȷȷƇؙخ٪ ٪زؘؘؘرن ƲƫɍƤƇƧƠȉ٪ ƣǛǳǝǾǍɍƲ٪ Ƴ٪ Ƈ٪ ɎǾǛƤƇ٪ 
ǼƇǾƲǛȯƇ٪ƫƲ٪ƲƫɍƤƇȯ٪Ƈȷ٪ƤȯǛƇǾƧƇȷ٪Ǿȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪ââU3ؘه

Antes de prosseguirmos, cabe-nos ainda destacar que as dis-
ƤɍȷȷȧƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ƇƤƇƣƇȯƇǼ٪Ȭȉȯ٪ǍƇǾǕƇȯ٪ǼƇǛȉȯ٪
ɥǛȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪Ǿȉ٪�ȯƇȷǛǳ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫȉ٪ǛǾǝƤǛȉ٪ƫȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪Ƥȉȉ˚ƤǛƇǳǛɶƇƧƠȉ٪
ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪ƲǼ٪ƇǳǍɍǾȷ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉȷؘ٪�ȷ٪ƤƐǼƇȯƇȷ٪ǼɍǾǛƤǛȬƇǛȷ٪
ȬƇȷȷƇȯƇǼ٪Ƈ٪ ǳƲǍǛȷǳƇȯ٪ ȷȉƣȯƲ٪ Ƈȷ٪ ǳǝǾǍɍƇȷ٪ ǌƇǳƇƫƇȷ٪ Ǿȉȷ٪ ɅƲȯǼȉȷ٪ ƫȉȷ٪ ɅƲȯȯǛɅȊ-
rios dessas unidades da federação, abrindo assim o espaço para o  
ƫƲƣƇɅƲؙ٪ƤƇƫƇ٪ɥƲɶ٪ǼƇǛȷ٪ȬȯȉǌǝƤɍȉؙ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ȯƲƇǳǛƫƇƫƲ٪ǛǾɅƲȯؙ٪ȬǳɍȯǛ٪Ʋ٪Ǽɍǳ-
ɅǛǳǝǾǍɍƲ٪ƫȉ٪�ȯƇȷǛǳ٪Ʋ٪ȉ٪ȯƲƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ȷɍƇ٪ƫǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪
visto que esta, na maioria das vezes, era abordada apenas em relação 

ׁ٪ ؘهȯȷɅ٪ƤƲǾɅɍȯɬ˚عƣǛǳǛǾǍɍƇǳ٪ƲƫɍƤƇɅǛȉǾ٪Ǜȷ٪ɅǕƲ٪ȉǾǳɬ٪ɦƇɬ٪Ʌȉ٪ƲƫɍƤƇɅƲ٪ƤǕǛǳƫȯƲǾ٪ǛǾ٪ɅǕƲ٪ɅɦƲǾɅɬ٪زؘؘؘرن٪
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Ƈȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ǌƇǳƇƫȉ٪ȬƲǳƇ٪ǼƇǛȉȯǛƇ٪ƫƇ٪ȬȉȬɍǳƇƧƠȉؘ٪�ƫƲǼƇǛȷؙ٪ȬƇȯƇ٪�ƣȯƲɍ٪
ؙخֿׁׄ٪Ȭؘ٪ֿؙׄ־׀ح

O desenvolvimento dos estudos em políticas linguísticas, O desenvolvimento dos estudos em políticas linguísticas, 
ainda que de forma bastante tardia no Brasil, vem possibi-ainda que de forma bastante tardia no Brasil, vem possibi-
litando novos olhares acerca do pluralismo linguístico no litando novos olhares acerca do pluralismo linguístico no 
território nacional. Em um dos seus vieses de análise, busca território nacional. Em um dos seus vieses de análise, busca 
encontrar caminhos em meio ao emaranhado de diplomas encontrar caminhos em meio ao emaranhado de diplomas 
normativos que constituem o nosso ordenamento jurídi-normativos que constituem o nosso ordenamento jurídi-
co, com a finalidade de desenvolver uma doutrina capaz de  co, com a finalidade de desenvolver uma doutrina capaz de  
assegurar um conjunto de direitos linguísticos para as co-assegurar um conjunto de direitos linguísticos para as co-
munidades falantes das mais de duas centenas de línguas munidades falantes das mais de duas centenas de línguas 
que coexistem neste país.que coexistem neste país.

�٪ȬƇȯ٪ƫƲȷȷƲ٪ǼɍǳɅǛǳǛǾǍɍǛȷǼȉ٪ƤȉǼ٪ȯƇǝɶƲȷ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤƇȷؙ٪ƣɍȷƤƇȯƲǼȉȷ٪
ƇȮɍǛ٪ɍǼƇ٪ǼƇǛȉȯ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ƤǕƇǼƇƫƇ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪
ǯƇȯǛȯǛؘ٪.٪ǛǼȬȯƲȷƤǛǾƫǝɥƲǳ٪ȷƇǳǛƲǾɅƇȯ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ǯƇȯǛȯǛ٪ȬƲȯɅƲǾƤƲ٪Ƈȉ٪
ɅȯȉǾƤȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉ٪ǼƇƤȯȉعǬƷؙ٪ƤɍǬƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ƲȯƇǼ٪ǌƇǳƇƫƇȷ٪Ȭȉȯ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪
ƫȉ٪vȉȯƫƲȷɅƲ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉؘ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪ƇǾɅȯȉȬȉǳȊǍǛƤȉȷ٪Ʋ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪ƤȉǼȉ٪
os de Dantas, Sampaio e Carvalho (1992) apontam informações de 
ƲɫɅȯƲǼƇ٪ȯƲǳƲɥƐǾƤǛƇؘ٪¯ƲǍɍǾƫȉ٪ȉȷ٪ƇɍɅȉȯƲȷؙ

�úîŃĹĕúîúȺŧúȢ�ȶȡȡȡȷ�ŧúķ�ôĚƥîŸĮôÒôúȢ�Ò�ŝŠúôŃķĚĹÛĹîĚÒ�ôÒ�čÒķĜĮĚÒ��úîŃĹĕúîúȺŧúȢ�ȶȡȡȡȷ�ŧúķ�ôĚƥîŸĮôÒôúȢ�Ò�ŝŠúôŃķĚĹÛĹîĚÒ�ôÒ�čÒķĜĮĚÒ�
Kariri, presente desde o Ceará e a Paraíba até a porção seten-Kariri, presente desde o Ceará e a Paraíba até a porção seten-
ŰŠĚŃĹÒĮ�ôŃ�ŧúŠŰêŃ�íÒĚÒĹŃȢ�ķÒŧ�ĹêŃ�ŧú�ôúƥĹúķ�íúķ�Ńŧ�ŧúŸŧ�îŃĹ-ŰŠĚŃĹÒĮ�ôŃ�ŧúŠŰêŃ�íÒĚÒĹŃȢ�ķÒŧ�ĹêŃ�ŧú�ôúƥĹúķ�íúķ�Ńŧ�ŧúŸŧ�îŃĹ-
tornos já que apenas quatro de suas línguas – Kipeá, Dzubukuá, tornos já que apenas quatro de suas línguas – Kipeá, Dzubukuá, 
ZÒķŸŠŸ� ú� �ÒŝŸƗÓ� ȼ� îĕúĎÒŠÒķ� Ò� ŧúŠ� ĚôúĹŰĚƥîÒôÒŧ� ú� ÒŝúĹÒŧ� Ò�ZÒķŸŠŸ� ú� �ÒŝŸƗÓ� ȼ� îĕúĎÒŠÒķ� Ò� ŧúŠ� ĚôúĹŰĚƥîÒôÒŧ� ú� ÒŝúĹÒŧ� Ò�
ŝŠĚķúĚŠÒ� ôúĮÒŧ� ŧŸƥîĚúĹŰúķúĹŰú� íúķ� ôúŧîŠĚŰÒȢ� ÒĚĹôÒ� ĹŃ� ŝúŠĜŃ-ŝŠĚķúĚŠÒ� ôúĮÒŧ� ŧŸƥîĚúĹŰúķúĹŰú� íúķ� ôúŧîŠĚŰÒȢ� ÒĚĹôÒ� ĹŃ� ŝúŠĜŃ-
do colonial, graças ao trabalho de Mamiani (1698). (DANTAS; do colonial, graças ao trabalho de Mamiani (1698). (DANTAS; 
SAMPAIO; CARVALHO, 1992, p. 432)SAMPAIO; CARVALHO, 1992, p. 432)

�ȬƲȷƇȯ٪ ƫƇ٪ ƲɥǛƫƲǾɅƲ٪ ȬȯƲȷƲǾƧƇ٪ ƫƇ٪ ǌƇǼǝǳǛƇ٪ ǯƇȯǛȯǛ٪ Ǿȉ٪ �ƲƇȯƈ٪ Ʋ٪
ǾƇ٪¤ƇȯƇǝƣƇؙ٪ƲȷɅƲǾƫƲǾƫȉعȷƲ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ȬƇȯɅƲ٪ȷƲɅƲǾɅȯǛȉǾƇǳ٪ƫȉ٪ȷƲȯɅƠȉ٪ƫƇ٪
Bahia, como anteriormente mencionado, infelizmente não é pos-
ȷǝɥƲǳ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪Ƈ٪ ǳȉƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ ǳǝǾǍɍƇȷ٪ƫƲȷȷƇ٪ ǌƇǼǝǳǛƇ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪
Ʋ٪ ȷƲɍȷ٪ ƤȉǾɅȉȯǾȉȷ٪ Ǿȉ٪ ȬƲȯǝȉƫȉ٪ ƤȉǳȉǾǛƇǳؙ٪ ƇȷȷǛǼ٪ ƤȉǼȉ٪ ¯ȉɍɶƇ٪ ٪خׇֿ־׀ح
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apresenta em seus estudos. Ainda sobre a dispersão dos povos 
ƫƲ٪ ǳǝǾǍɍƇȷ٪ƫƇ٪ ǌƇǼǝǳǛƇ٪ǯƇȯǛȯǛ٪ȬƲǳȉ٪vȉȯƫƲȷɅƲؙ٪ȉ٪Mapa etno-histórico 
do Brasil e regiões adjacentesؙ٪ƫƲ٪�ɍȯɅ٪vǛǼɍƲǾƫƇǬɎؙ٪ƲǼ٪ǛǾǝƤǛȉȷ٪ƫƇ٪ 
ƫƳƤƇƫƇ٪ƫƲ٪ ٪ؙ־ׇֿׂ ɅȯƇɶعǾȉȷ٪ ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ƣƇȷɅƇǾɅƲ٪ƲȷƤǳƇȯƲƤƲƫȉȯƇȷؙ٪
ƤȉǼȉ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ƲǾɅȯƲɥƲȯ٪ǾƇ٪FǛǍɍȯƇ٪ֿ٪Ƈ٪ȷƲǍɍǛȯؚ

Figura 1 – Mapa etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes (detalhe)

FȉǾɅƲؚ٪vǛǼɍƲǾƫƇǬɎ٪ؘخֿׅ־׀ح
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�ȉǼ٪Ƈȷ٪ǼǛȷȷȧƲȷؙ٪ȷȉƣȯƲɅɍƫȉ٪ǬƲȷɍǝɅǛƤƇȷؙ٪Ʋ٪Ƈ٪ȉƤɍȬƇƧƠȉ٪ƫȉ٪vȉȯƫƲȷɅƲ٪
Ʋ٪ ƫƇȷ٪ ɅƲȯȯƇȷ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪ Ǿȉȷ٪ ȷƲȯɅȧƲȷ٪ Ƈ٪ ȬƇȯɅǛȯ٪ ƫȉ٪ ȷƳƤɍǳȉ٪ âÜUUؙ٪ ȉƤȉȯȯƲ-
ram grandes mudanças em diversos aspectos sociais e culturais.  
�٪ƤǕƲǍƇƫƇ٪ƫȉȷ٪ǬƲȷɍǝɅƇȷ٪ǾƲȷȷƲȷ٪ɅƲȯȯǛɅȊȯǛȉȷ٪Ʋ٪Ƈ٪ƤȯǛƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƇǳƫƲƇǼƲǾ-
Ʌȉȷؙ٪ƇǳƳǼ٪ƫƲ٪ɅƲȯƲǼ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅƇƫȉ٪ƤȉǾɅƇɅȉȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷؙ٪ǛǼȬɍȷƲȯƇǼ٪
Ǿȉɥȉȷ٪ƤȉȷɅɍǼƲȷ٪Ʋ٪ƤȯƲǾƧƇȷؙ٪ȮɍƲ٪ȯƲ˛ƲɅǛȯƇǼ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈȷ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ƤɍǳɅɍ-
ȯƇǛȷ٪ƫȉȷ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ǍȯɍȬȉȷ٪ƲɅǾȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷؘ٪vȉ٪ƤƇȷȉ٪ƫȉȷ٪gǛȯǛȯǛؙ٪ǌƇǳƇǾɅƲȷ٪
ƫȉ٪ǯǛȬƲƈؙ٪¯ȉɍɶƇ٪خׇֿ־׀ح٪ȯƲ˛ƲɅƲ٪ȷȉƣȯƲ٪ƲȷȷƇȷ٪ǼɍƫƇǾƧƇȷ٪Ʋ٪ȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪
ƫƲ٪ȉƤɍȬƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ȷƲȯɅȧƲȷ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇؘ٪�٪ȬȯƈɅǛƤƇ٪ƫƲ٪ǍƲȷɅƠȉ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪
ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪ ȬƲǳȉȷ٪ ǬƲȷɍǝɅƇȷ٪ ٪ػ ȮɍƲ٪ ɅȯƇƫɍɶǛƇؙ٪ ƫƲ٪ ǌȉȯǼƇ٪ ƇǼȬǳƇؙ٪ ɍǼƇ٪ 
ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƫƲȷȷƇ٪ȉȯƫƲǼ٪ȯƲǳǛǍǛȉȷƇ٪ػ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇ٪Ǿȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪
ǍȯƇǼƇɅǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǯǛȬƲƈ٪ȉ٪ȷƲɍ٪ǛǾȷɅȯɍǼƲǾɅȉ٪ǼƇǛȷ٪Ʋ˚ƤƇɶؘ٪vƲȷȷƲ٪
ƤȉǾɅƲɫɅȉؙ٪ƇǛǾƫƇ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ƫƲȷɅƇƤƇȯ٪ȮɍƲ٪ ǛǾɅƲȯǌƲȯƷǾƤǛƇȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪
ȉƤȉȯȯǛƇǼ٪ȬƲǳȉ٪ǌƇɅȉ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ǬƲȷɍǝɅƇȷ٪ȬȯƲƤǛȷƇɥƇǼ٪ƇƫȮɍǛȯǛȯ٪ɥȉƤƇƣɍ-
lário nas áreas conquistadas, para a realização de estratégias cate-
ȮɍƳɅǛƤƇȷ٪Ʋ٪ȬƇȯƇ٪ɍǼƇ٪ǾȉȯǼƇɅǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷؘ

�٪ ƤȉǾɅƇɅȉ٪ ƫȉȷ٪ ǬƲȷɍǝɅƇȷ٪ ƤȉǼ٪ȉȷ٪ Ȭȉɥȉȷ٪ ƫƇ٪ ǌƇǼǝǳǛƇ٪ ǯƇȯǛȯǛ٪ ƫƲǛɫȉɍ٪
ɍǼƇ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ǕƲȯƇǾƧƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؚ٪ɍǼƇ٪ƇȯɅƲ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪Ʋ٪ɍǼ٪
ƤƇɅƲƤǛȷǼȉ٪ȬƇȯƇ٪ɍǼƇ٪ƫƇȷ٪ ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǼƇǛȷ٪ ǌƇǳƇƫƇȷ٪ƫƇ٪ƳȬȉƤƇؙ٪Ƈ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪
kiriri – o kipeá. A produção desse material tinha a finalidade de  
facilitar a comunicação e assessorar os padres durante o processo 
ƫƲ٪ƤȉǾɥƲȯȷƠȉ٪ƫȉȷ٪ǍƲǾɅǛȉȷؘ٪ح¯�v½�¯ؙ٪خֿׂ־׀٪�ȷȷǛǼؙ٪ƫɍƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǛǾ-
ƫǝǍƲǾƇȷ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯƇȷ٪ػ٪َɅɍȬǛ٪ƇǾɅǛǍȉ٪Ʋ٪ȮɍǛȯǛȯǛَ٪ح��½U¯½�ؙ٪ؙ׃־־׀٪Ȭؘ٪ֿػ٪٪خׁ׀٪ 
ǌȉȯƇǼ٪ƤȉǳȉƤƇƫƇȷ٪ȬƲǳȉȷ٪ ǬƲȷɍǝɅƇȷ٪ ƲǼ٪ ȯƲǍȯƇȷؙ٪ ƤȉǼȉ٪ƫǛɶǛƇ٪ Ƈ٪ǼƲɅƇǳǛǾ-
guagem da época. 

.٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ƫƲȷɅƇƤƇȯ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ȮɍƲ٪Ƈȷ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥƇȷ٪ȬƇȯƇ٪
ƤȉǼ٪ȉȷ٪Ȭȉɥȉȷ٪ƫƇ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ǯƇȯǛȯǛ٪Ʋ٪ƫȉȷ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪Ȭȉɥȉȷ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪ƲȯƇǼ٪
apoiadas pela Coroa Portuguesa. Nos estudos de Souza (2019),  
ƲȷȷƇȷ٪ȮɍƲȷɅȧƲȷ٪˚ƤƇǼ٪ǼƇǛȷ٪ƲɥǛƫƲǾɅƲȷ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ȉ٪ƇɍɅȉȯ٪Ƈ˚ȯǼƇ٪ȮɍƲ٪
as outras

[...] ordens religiosas não possuíam o apoio da Coroa portu-[...] ordens religiosas não possuíam o apoio da Coroa portu-
guesa, enquanto os jesuítas vieram em consequências de guesa, enquanto os jesuítas vieram em consequências de 
Sua Majestade e logo assumiram o seu papel no processo  Sua Majestade e logo assumiram o seu papel no processo  
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de transformação e reconfiguração das relações dos povos de transformação e reconfiguração das relações dos povos 
autóctones, pautado na catequese, o que caminhou para autóctones, pautado na catequese, o que caminhou para 
uma configuração de um sistema educacional. (SOUZA, uma configuração de um sistema educacional. (SOUZA, 
2019, p. 20)2019, p. 20)

O processo de educação apoiado pela Coroa Portuguesa era 
muito mais pautado no processo de catequese das populações  
ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪Ʋ٪ǾƇ٪ȉƤɍȬƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȷɍƇȷ٪ɅƲȯȯƇȷؘ٪¦ɍƇǾƫȉ٪ǌƇǳƇǼȉȷ٪ƲǼ٪Ʋƫɍ-
cação em tempos coloniais, é importante destacar o papel dos 
ȬƇƫȯƲȷ٪ƫƇ٪�ȉǼȬƇǾǕǛƇ٪ƫƲ٪ eƲȷɍȷ٪ǾƇȷ٪ ƇǳƫƲǛƇȷ٪ƫȉȷ٪gǛȯǛȯǛؘ٪%Ʋ٪ ƇƤȉȯƫȉ٪
ƤȉǼ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ƫƲ٪¯ƇǾɅȉȷ٪ؙخֿׂ־׀ح٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ȬƇȬƲǳ٪
ƫȉ٪ǬƲȷɍǝɅƇ٪ƣǛǳǝǾǍɍƲ٪ǾƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫƲ٪ƤȉǳȉǾǛƇǳ٪ƲȯƇ٪ƫƲ٪ǍȯƇǾƫƲ٪ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇؙ٪
ȬȉǛȷ٪ƫƲɥƲȯǛƇ٪ȷƲȯ٪ȉ٪Ʋǳȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ƫȉǛȷ٪نǼɍǾƫȉȷؙه٪ƫƲȷƲǼȬƲǾǕƇǾƫȉ٪ɍǼ٪
grande papel para a Coroa Portuguesa e, assim, facilitando o pro-
cesso de colonização. Devemos considerar, portanto, como desta-
ƤƇ٪FǛȷǕǼƇǾ٪ؙ׆ׇֿׅح٪Ȭؘ٪ââ٪ƇȬɍƫ٪G�§�W�ؙ٪ׇؙ־־׀٪Ȭؘ٪ֿֿؙ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ǾȉȷȷƇؙخ٪
ȮɍƲؙ٪ ٪Ǽ٪ɍǼ٪ǼɍǾƫȉ٪ǼɍǳɅǛǳǝǾǍɍƲؙ٪Ƴ٪ȉƣɥǛƇǼƲǾɅƲ٪ǼƇǛȷ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪Ʋ-ن
ȯƇƤǛȉǾƇǳ٪ȷƲȯ٪ǼɍǳɅǛǳǝǾǍɍƲ٪ƫȉ٪ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ȷƲȯ٪ׂؘهزؘؘؘر Considerando as ques-
ɅȧƲȷ٪ ƲȷƣȉƧƇƫƇȷؙ٪ ɥȉǳɅƇȯƲǼȉȷ٪Ǿȉȷȷȉ٪ȉǳǕƇȯ٪ ƙ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƫȉȷ٪
ǬƲȷɍǝɅƇȷ٪Ʋؙ٪ƲǼ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉؙ٪ƙȮɍƲǳƇ٪ƫǛȯƲƤǛȉǾƇƫƇ٪Ƈȉȷ٪gǛȯǛȯǛ٪Ǿȉȷ٪ȷƲȯɅȧƲȷ٪
ƫƇ٪�ƇǕǛƇؙ٪ǾƠȉ٪ȬƲȯƫƲǾƫȉ٪ƫƲ٪ɥǛȷɅƇ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǼȉȷ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ǬƲȷɍǝɅƇȷ٪
ƫƲȷƲǾɥȉǳɥƲȯƇǼ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪avant la lettre.

p�ŝÒôŠú�eÒķĚÒĹĚ�ú�Ò�ɄĮĜĹĎŸÒ�íŠÒŧĜĮĚîÒ�ôÒ�ĹÒñêŃ�īĚŠĚŠĚɅ

�ȉǼȉ٪ɅƲȷɅƲǼɍǾǕȉȷ٪ƫƇ٪ƤǕƇǼƇƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǍƲȯƇǳ٪ƫƇ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪
ǯƇȯǛȯǛ٪ػ٪ȉ٪ǯǛȬƲƈ٪ؙػ٪ɅƲǼȉȷ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ƫɍƇȷ٪ȉƣȯƇȷ٪ƫȉ٪ǬƲȷɍǝɅƇ٪jɍǛȷ٪
ÜǛǾƤƲǾƤǛȉ٪tƇǼǛƇǾǛؚ٪Ƈ٪Arte de grammatica da lingua brasilica da 
naçam kiriri٪خׇׇֿׄح٪Ʋ٪ȉ٪Catecismo da doutrina christãa na lingua 
brasilica da nação kiriri ؘخ׆ׇֿׄح٪¯ƲǍɍǾƫȉ٪¯ƲȯƇ˚Ǽ٪jƲǛɅƲ٪ؙ׃ׇֿׂح٪Ȭؘ٪ׁؙخׄ׀٪

ׂ٪ ٪UǾ٪Ƈ٪ǼɍǳɅǛǳǛǾǍɍƇǳ٪ɦȉȯǳƫؙ٪ǛɅ٪Ǜȷ٪ȉƣɥǛȉɍȷǳɬ٪ǼȉȯƲ٪Ʋǌ˚ƤǛƲǾɅ٪ƇǾƫ٪ȯƇɅǛȉǾƇǳ٪Ʌȉ٪ƣƲ٪ǼɍǳɅǛǳǛǾǍɍƇǳ٪ɅǕƇǾن
ǾȉɅ٪ؘهزؘؘؘر



Ʉȶ ȡ ȡ ȡ ȷ ��ÒŠÒ�Ńŧ�ĹŃŧŧŃŧ�ķĚŧŧ ĚŃĹÒŠ ĚŃŧ �ôÒŧ�Ò ĮôúÒŧ�ôŃŧ�ZĚŠ Ě Š Ěŧ �ÒŝŠċôúŠċ�Ò � Į ĜĹĎŸÒɅ� � � � �89

ƙ٪�ǳƫƲǛƇ٪ƫƲ٪GƲȯɍؙ٪ǳȉƤƇǳǛɶƇƫƇ٪ƲǼ٪¯ƲȯǍǛȬƲ٪ƫى-ǳ٪§Ʋɬؙ٪ƲȷɅƇȯǛƇǼ٪ɍǾǛƫƇȷ٪Ƈȷ٪
ȯƲǌƲȯǛƫƇȷ٪ȉƣȯƇȷؘ٪�˚ȯǼƇ٪ȉ٪ƇɍɅȉȯؚ٪

[...] a Gramática e o Catecismo [...] a Gramática e o Catecismo KiririKiriri, feitos pelo P. João , feitos pelo P. João 
de Barros, mas que nesta Aldeia estudou e preparou para de Barros, mas que nesta Aldeia estudou e preparou para 
a imprensa o P. Mamiani, sob cujo nome correm mundo. a imprensa o P. Mamiani, sob cujo nome correm mundo. 
A aprovação, dada à Arte, pelo P. João Mateus Falleto, A aprovação, dada à Arte, pelo P. João Mateus Falleto, 
é datada também desta ‘Missão de Nossa Senhora do é datada também desta ‘Missão de Nossa Senhora do 
Socorro’, a 27 de Maio de 1697. (LEITE, 1945, p. 326)Socorro’, a 27 de Maio de 1697. (LEITE, 1945, p. 326)

Elaboradas com os objetivos de facilitar a comunicação e de 
ƇɍɫǛǳǛƇȯ٪Ǿȉ٪ƇȷȷƲȷȷȉȯƇǼƲǾɅȉ٪Ƈȉȷ٪ȬƇƫȯƲȷ٪ƫƇ٪�ȉǼȬƇǾǕǛƇ٪ƫƲ٪eƲȷɍȷ٪Ǿȉ٪
processo de conversão e de evangelização dos gentios, as mencio-
nadas obras assumem um importante papel no processo de revi-
ɅƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǾƇ٪ƤȉǾɅƲǼȬȉȯƇǾƲǛƫƇƫƲ٪Ʋؙ٪ƤȉǾȷƲȮɍƲǾɅƲǼƲǾɅƲؙ٪ 
ƫƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ƫƇ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ǯƇȯǛȯǛ٪Ǿȉ٪vȉȯƫƲȷɅƲ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉؘ٪vȉ٪ǛǾǝƤǛȉ 
da Arte de grammatica, Mamiani evidencia a importância da apren- 
ƫǛɶƇǍƲǼ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇ٪Ʋ٪ȷƲɍ٪ɍȷȉ٪Ǿȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ƫƇ٪ƤƇɅƲȮɍƲȷƲؙ٪
ƤȉǼȉ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪Ǿȉ٪ɅȯƲƤǕȉ٪ɅȯƇǾȷƤȯǛɅȉؚ

[...] S.Ignacio, que de idade de trinta & três annos começou [...] S.Ignacio, que de idade de trinta & três annos começou 
o estudo da lingua Latina entre mininos, para se fazer instru-o estudo da lingua Latina entre mininos, para se fazer instru-
mento da gloria de Deos na conversão das almas, & com seu mento da gloria de Deos na conversão das almas, & com seu 
exemplo persuadio a todos os seus Filhos, & emparticular exemplo persuadio a todos os seus Filhos, & emparticular 
aos que moraõ entre Gentios, & Barbaros, para que naõ jul-aos que moraõ entre Gentios, & Barbaros, para que naõ jul-
guem estudo indigno dos anos aprender de novo linguas guem estudo indigno dos anos aprender de novo linguas 
barbaras, quãdo saõ necessarias para a conversaõ das almas.barbaras, quãdo saõ necessarias para a conversaõ das almas.

Conhecendo pois a necessidade que tem a Nação dos Kiriris Conhecendo pois a necessidade que tem a Nação dos Kiriris 
nesta Provincia do Brasil de sogeitos que tenhaõ noticia da nesta Provincia do Brasil de sogeitos que tenhaõ noticia da 
sua língua para trattar de suas almas naõ julgeuy tempo per-sua língua para trattar de suas almas naõ julgeuy tempo per-
dido [...]. (MAMIANI, 1699, p. ij-iij)dido [...]. (MAMIANI, 1699, p. ij-iij)

O padre Mamiani destaca o fato de Santo Inácio ter aprendido 
ȉɍɅȯƇ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪Ǿȉ٪ƤƇȷȉ٪ȉ٪ǳƇɅǛǼؙ٪ǼƲȷǼȉ٪ƤȉǼ٪ǛƫƇƫƲ٪Ǭƈ٪ƇɥƇǾƧƇƫƇؙ٪ƫƇǾƫȉ٪
ƲɫƲǼȬǳȉ٪Ƈȉȷ٪ȷƲɍȷ٪ȷƲǍɍǛƫȉȯƲȷؙ٪ȷȉƣȯƲɅɍƫȉ٪ƙȮɍƲǳƲȷ٪ȮɍƲ٪ƇɅɍƇɥƇǼ٪ǾƇȷ٪
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ǼǛȷȷȧƲȷؙ٪ȮɍƇǾɅȉ٪ƙ٪ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ƇȬȯƲǾƫƲȯ٪Ƈȷ٪نǳǛǾǍɍƇȷ٪ƣƇȯƣƇȯƇȷؙه٪
ɥǛȷɅƇȷ٪ƤȉǼȉ٪نǾƲƤƲȷȷƇȯǛƇȷ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ƤȉǾɥƲȯȷƇȧ٪ƫƇȷ٪ƇǳǼƇȷؘه٪-Ǽ٪ȷƲǍɍǛƫƇؙ٪
o autor ressalta o objetivo da escrita de sua Arte de grammatica,  
ɥǛȷƇǾƫȉ٪Ƈȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǼƇǾƲǛȯƇ٪ǼƇǛȷ٪ȯƈȬǛƫƇؙ 
ƤȉǼȉ٪Ǿȉȷ٪ǛǾǌȉȯǼƇؚ٪زؘؘؘرن٪ƇǾɅƲȷ٪ǼɍǛɅȉ٪ǾƲƤƲȷȷƇȯǛƇؙ٪ǌȉȯǼƇȯ٪ǕɍƇ٪�ȯɅƲ٪ƤȉǼ 
suas regras, & preceitos para se aprender mais facilmente”. (MAMIANI, 
ׇֿׄ ׇؙ٪Ȭؘ٪ǛǛǬخ٪-ǼƣȉȯƇ٪ɅƲǾǕƇ٪ȷƲ٪ƲȷǌȉȯƧƇƫȉ٪ȬƇȯƇ٪ƲǳƇƣȉȯƇȯ٪ɍǼƇ٪ƇȯɅƲ٪نǌƈƤǛǳه٪Ʋؙ٪
ƇȷȷǛǼؙ٪ǍƇȯƇǾɅǛȯ٪ Ƈ٪ ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ȬƲǳȉȷ٪ȬƇƫȯƲȷ٪ȮɍƲ٪ƇɅɍ-
ƇɥƇǼ٪ǾƇȷ٪ǼǛȷȷȧƲȷؙ٪tƇǼǛƇǾǛ٪ ȷƇǳǛƲǾɅƇ٪Ƈ٪ȬƲȯǼƇǾƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ȬȉȷȷǝɥƲǛȷ٪
ǳƇƤɍǾƇȷ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ƙ٪ȷǛȷɅƲǼƇɅǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ǼƇǛȷ٪
ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷؘ٪¯ȉƣȯƲ٪ƲȷȷƇȷ٪ȮɍƲȷɅȧƲȷؙ٪ƲȷƤǳƇȯƲƤƲؚ

eÒŧ�îśŰŸôŃ�ŝŠŃîŸŠúĚ�îś�Ń�úƖúŠîĚîĚŃ�ôú�ÒĮĎƏŸŧ�ÒĹŃŧ�ôÒ�ķúŧķÒ�eÒŧ�îśŰŸôŃ�ŝŠŃîŸŠúĚ�îś�Ń�úƖúŠîĚîĚŃ�ôú�ÒĮĎƏŸŧ�ÒĹŃŧ�ôÒ�ķúŧķÒ�
ĮĜĹĎŸÒȢ�ʒ�îŃķ�Ń�úŧŰŸôŃ�ŝÒŠŰĚîŸĮÒŠ�ôúĮĮÒȢ�ŰĚŠÒŠ�Ńŧ�čƏĹôÒķúĹŰŃŧȢ�ĮĜĹĎŸÒȢ�ʒ�îŃķ�Ń�úŧŰŸôŃ�ŝÒŠŰĚîŸĮÒŠ�ôúĮĮÒȢ�ŰĚŠÒŠ�Ńŧ�čƏĹôÒķúĹŰŃŧȢ�
& regras mais certas, para q& regras mais certas, para queue�îś�úĮĮÒŧ�ŧú�čŃŠķÒŧŧú�ĕƏÒ��ŠŰú��îś�úĮĮÒŧ�ŧú�čŃŠķÒŧŧú�ĕƏÒ��ŠŰú�
facil, & clara, quanto bastasse para os nossos Missionarios facil, & clara, quanto bastasse para os nossos Missionarios 
ôÒŧ��ĮôúÒŧ�ôŃŧ�ZĚŠĚŠĚŧ�ÒŝŠċôúŠċ�Ò�ĮĜĹĎŸÒȡ�gÒś�ôŸƐĚôŃ�şôÒŧ��ĮôúÒŧ�ôŃŧ�ZĚŠĚŠĚŧ�ÒŝŠċôúŠċ�Ò�ĮĜĹĎŸÒȡ�gÒś�ôŸƐĚôŃ�şueue fal- fal-
ŰÒŠÒś�ÒĮĎŸķÒŧ�ŝŠŃŝŠĚúôÒôúŧ�ķÒĚŧ�ŧúîŠúŰÒŧȢ�ʒ�ÒĮĎƏÒŧ� ŠúĎŠÒŧ�ŰÒŠÒś�ÒĮĎŸķÒŧ�ŝŠŃŝŠĚúôÒôúŧ�ķÒĚŧ�ŧúîŠúŰÒŧȢ�ʒ�ÒĮĎƏÒŧ� ŠúĎŠÒŧ�
mais recõditas, qmais recõditas, queue naõ se puderaõ ainda alcançar; mas  naõ se puderaõ ainda alcançar; mas 
pareceme qpareceme queue nas regras geraes, que aqui se apontaõ, não  nas regras geraes, que aqui se apontaõ, não 
haverá erro. (MAMIANI, 1699, p. iiij)haverá erro. (MAMIANI, 1699, p. iiij)

�٪ȯƲȷȷƇǳɥƇ٪ƫȉ٪ȬƇƫȯƲ٪jɍǛȷ٪ÜǛǾƤƲǾƤǛȉ٪tƇǼǛƇǾǛ٪ȮɍƇǾɅȉ٪ƙȷ٪Ȭȉȷȷǝ-
ɥƲǛȷ٪ǳƇƤɍǾƇȷ٪ƫƇȷ٪ȉƣȯƇȷ٪ƫƲǼȉǾȷɅȯƇؙ٪ƤȉǼȉ٪ƲɥǛƫƲǾƤǛƇǼȉȷ٪Ǿȉ٪ƲɫƤƲȯɅȉ٪
ƇǾɅƲȯǛȉȯؙ٪ Ƈ٪ȬƲȯƤƲȬƧƠȉ٪ƫȉ٪ ǬƲȷɍǝɅƇ٪ ȷȉƣȯƲ٪Ƈȷ٪ƫǛ˚ƤɍǳƫƇƫƲȷ٪Ʋ٪ȉ٪ƤɍǛƫƇ-
ƫȉ٪ȮɍƲ٪ƲǾɥȉǳɥƲǼ٪ȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ƫƲ٪ƫƲȷƤȯǛƧƠȉ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪Ǿȉ٪ƤƇȷȉؙ٪
ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƫƇ٪ǾƇƧƠȉ٪ǯǛȯǛȯǛؘ٪%ƲȷȷƇ٪ǌȉȯǼƇؙ٪ƲǾɅȯƲɥƲǼȉȷ٪Ƈ٪ȬȯƲȉƤɍȬƇƧƠȉ٪
ƤȉǼ٪Ƈ٪نȯƲȬȯȉƫɍƧƠȉؙه٪ǾƇ٪ǼƲƫǛƫƇ٪ƫȉ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳؙ٪ƫƇȷ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷ-
ɅǛƤƇȷ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƫƲȷƤȯǛɅƇؘ

-Ǽ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪Ƈȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪ȷǛȷɅƲǼƇɅǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪
ƤȉǾɥƲȯȷƠȉ٪Ʋ٪Ƈ٪ƤƇɅƲȮɍƲȷƲؙ٪Ƴ٪ǛǼȬȯƲȷƤǛǾƫǝɥƲǳ٪ƫǛȷƤɍɅǛȯǼȉȷ٪ƇǳǍɍǼƇȷ٪
passagens do Catecismo da doutrina christãa na lingua brasilica.  
vȉ٪ȬȯǛǼƲǛȯȉ٪ǼȉǼƲǾɅȉؙ٪tƇǼǛƇǾǛ٪Ǿȉȷ٪ƫƈ٪ǾȉɅǝƤǛƇȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ƇɥƇǾƧȉ٪ƫƇȷ٪
missões para os sertões, haja vista a insatisfação com o trabalho 
missionário na costa. Em suas palavras,



Ʉȶ ȡ ȡ ȡ ȷ ��ÒŠÒ�Ńŧ�ĹŃŧŧŃŧ�ķĚŧŧ ĚŃĹÒŠ ĚŃŧ �ôÒŧ�Ò ĮôúÒŧ�ôŃŧ�ZĚŠ Ě Š Ěŧ �ÒŝŠċôúŠċ�Ò � Į ĜĹĎŸÒɅ� � � � �91

Há mais de vinte & cinco anos, que os Religiosos da Com-Há mais de vinte & cinco anos, que os Religiosos da Com-
panhia desta Provincia do Brasil desejosos de dilatar, con-panhia desta Provincia do Brasil desejosos de dilatar, con-
forme o proprio Instituto, as conquistas da Fè na Gentilidade forme o proprio Instituto, as conquistas da Fè na Gentilidade 
Brasilica, & não satisfeitos do que tinhaõ obrado com os Brasilica, & não satisfeitos do que tinhaõ obrado com os 
Indios maritimos da lingua geral, penetráraõ os Certões  Indios maritimos da lingua geral, penetráraõ os Certões  
interiores deste Brasil, para reduzir ao rebanho de Christo interiores deste Brasil, para reduzir ao rebanho de Christo 
tambem os Indios bravos, & Tapuyas; & os primeiros que tambem os Indios bravos, & Tapuyas; & os primeiros que 
tiveraõ essa sorte foraõ os da Naçaõ, a que vulgarmente  tiveraõ essa sorte foraõ os da Naçaõ, a que vulgarmente  
chamamos dos Kiriris. Sendo pois que o meyo principal para chamamos dos Kiriris. Sendo pois que o meyo principal para 
ŝúŠŧŸÒôĚŠ� ÒŃŧ�>ċŰĚŃŧ� Ò� =ć� ôú��ĕŠĚŧŰŃ� ĕú� Ò� ĹŃŰĚîĚÒ� ôÒŧ� ŧŸÒŧ�ŝúŠŧŸÒôĚŠ� ÒŃŧ�>ċŰĚŃŧ� Ò� =ć� ôú��ĕŠĚŧŰŃ� ĕú� Ò� ĹŃŰĚîĚÒ� ôÒŧ� ŧŸÒŧ�
línguas tam necessária, que o mesmo Christo a quis comu-línguas tam necessária, que o mesmo Christo a quis comu-
nicar com hum prodígio aos primeiros Missionarios do mun-nicar com hum prodígio aos primeiros Missionarios do mun-
do, que foraõ os Apostolos; pareceo que já era tempo de se do, que foraõ os Apostolos; pareceo que já era tempo de se 
cõpor hum Catecismo tambem na língua Kiriri, como o há nas cõpor hum Catecismo tambem na língua Kiriri, como o há nas 
outras línguas, para facilitar aos novos Missionarios a con-outras línguas, para facilitar aos novos Missionarios a con-
versaõ destes Barbaros. (MAMIANI, 1698, p. ij)versaõ destes Barbaros. (MAMIANI, 1698, p. ij)

�٪ƇɥƇǾƧȉ٪ƫƇ٪ƲǼȬȯƲȷƇ٪ǼǛȷȷǛȉǾƈȯǛƇ٪ȬƇȯƇ٪ȉȷ٪ ȷƲȯɅȧƲȷ٪ ٪هǛǾɅƲȯǛȉȯƲȷن
ƫƇ٪�ǼƳȯǛƤƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ƤȉǼƲƧƇ٪Ǿȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪âÜUUؙ٪ƇȬȊȷ٪ȉ٪ǌȯƇƤƇȷȷȉ٪ƫȉ٪
trabalho na costa, manifestado na insatisfação dos membros da 
�ȉǼȬƇǾǕǛƇ٪ ƫƲ٪ eƲȷɍȷؙ٪ ƤȉǼȉ٪ƫƲȬȯƲƲǾƫƲǼȉȷ٪ ƫƇ٪ ǛǾǌȉȯǼƇƧƠȉؚ٪ ٪ǾƠȉن
satisfeitos do que tinhaõ obrado com os Indios maritimos da lingua 
geral”. O trecho transcrito ainda aponta que a produção da obra 
teve como principal função facilitar a ação dos missionários no pro-
ƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾɥƲȯȷƠȉ٪ƫȉȷ٪gǛȯǛȯǛؘ

½ȯƇɅƇȯ٪ƫƇ٪ƇɅɍƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ƫǛɥƲȯȷƇȷ٪ȉȯƫƲǾȷ٪ȯƲǳǛǍǛȉȷƇȷ٪Ʋؙ٪ƲǼ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉؙ٪
ƫƇ٪ �ȉǼȬƇǾǕǛƇ٪ ƫƲ٪ eƲȷɍȷ٪ ǬɍǾɅȉ٪ ƙȷ٪ ȬȉȬɍǳƇƧȧƲȷ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪ ƣȯƇȷǛǳƲǛ-
ȯƇȷ٪ǛǾȷƤȯƲɥƲعȷƲ٪ƫǛȯƲɅƇǼƲǾɅƲ٪ǾƇ٪ȮɍƲȷɅƠȉ٪ȯƲǳƇɅǛɥƇ٪ƙ٪ƲǼƲȯǍƷǾƤǛƇ٪ƫȉȷ٪ 
ƤƇɅƲƤǛȷǼȉȷؙ٪ƫƇȷ٪ƇȯɅƲȷ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪Ʋ٪ƫƇȷ٪ ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǍƲȯƇǛȷؘ٪¯Ʋȯƈ٪ȉ٪
ƤƇǼȬȉ٪ƫƇȷ٪¤ȉǳǝɅǛƤƇȷ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇƫȉ٪ȬƲǳƇ٪ƇɅɍƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪
ǬƲȷɍǝɅƇȷؙ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ǌƇɶ٪ ȷƲǾɅǛȯ٪ ǾƠȉ٪ ȷȊ٪ ǾƇ٪ ǍƲȷɅƠȉ٪ ƫȉ٪ ƲǾȷǛǾȉ٪ ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪
ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪Ƈȉȷ٪Ȭȉɥȉȷ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷؙ٪ǼƇȷ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ǾƇȷ٪ƫǛɥƲȯȷƇȷ٪ƇƧȧƲȷ٪ 
ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫƇȷ٪ƙ٪ƲǼƲȯǍƷǾƤǛƇؙ٪ƙ٪ƫǛǌɍȷƠȉ٪Ʋ٪Ƈȉ٪ɍȷȉ٪ƫƇȷ٪ ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǍƲȯƇǛȷ٪
ƫƲ٪ƣƇȷƲ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇؙ٪ȮɍƲ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ǛǾƤǳɍǛȯ٪ƲȷɅƇ٪ƫǛȷƤɍȷȷƠȉؘ٪�٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ 
ƫƲ٪ǍȯƇǼƇɅǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ ǳǝǾǍɍƇȷ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯƇȷ٪ػ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼƇ٪
ȬȯǛǼƲǛȯƇ٪ ƇƧƠȉ٪ ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫƇ٪ƙ٪ǍƲȷɅƠȉ٪ƫƲ٪ ǳǝǾǍɍƇȷ٪Ǿȉ٪�ȯƇȷǛǳ٪ ٪ػ ƲȷɅƲɥƲ٪
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ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫȉ٪ƙ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇƫƇ٪ȬƲǳƇ٪ƇɅɍƇƧƠȉ٪ƫƇ٪
Companhia de Jesus. Cabe-nos destacar nesse momento o tes-
ɅƲǼɍǾǕȉ٪ƫƇ٪ȬȯƈɅǛƤƇ٪ƫȉȷ٪ǬƲȷɍǝɅƇȷ٪Ǿȉ٪ȮɍƲ٪ƫǛɶ٪ȯƲȷȬƲǛɅȉ٪ƙ٪ǍƲȷɅƠȉ٪ƫƇȷ٪
ǳǝǾǍɍƇȷ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇȷؙ٪ ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪ Ƈ٪ ٪ǾȉɅǛƤǛƇن ƫƇȷ٪ ȷɍƇȷ٪ ǳǝǾǍɍƇȷ٪ ɅƇǼ٪
necessária” para o processo de catequização implementado pelos 
ȬƇƫȯƲȷ٪ƫƇ٪�ȉǼȬƇǾǕǛƇ٪ƫƲ٪ eƲȷɍȷؘ٪ ¤ȉȯ٪ ƤȉǾɅƇ٪ƫǛȷȷȉؙ٪tƇǼǛƇǾǛ٪ ٪خ׆ׇֿׄح
Ƈ˚ȯǼƇ٪نȮɍƲ٪Ǭƈ٪ƲȯƇ٪ɅƲǼȬȉ٪ƫƲ٪ȷƲ٪ƤȧȬȉȯ٪ǕɍǼ٪�ƇɅƲƤǛȷǼȉ٪ɅƇǼƣƲǼ٪ǾƇ٪
ǳǝǾǍɍƇ٪gǛȯǛȯǛؙ٪ƤȉǼȉ٪ȉ٪Ǖƈ٪ǾƇȷ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷؙ٪ȬƇȯƇ٪ǌƇƤǛǳǛɅƇȯ٪Ƈȉȷ٪Ǿȉɥȉȷ٪
Missionarios a conversaõ destes Barbaros”, testemunhando, assim, 
Ƈ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƲɫƲƤɍɅƇƫƇ٪ȬƲǳƇ٪ȉȯƫƲǼ٪ȯƲǳǛǍǛȉȷƇؘ

O Catecismo da doutrina christãa na lingua brasilica foi divi-
ƫǛƫȉ٪ƲǼ٪ɅȯƷȷ٪ȬƇȯɅƲȷؘ٪vƇ٪ȬȯǛǼƲǛȯƇ٪ȷƲƧƠȉؙ٪ƲȷɅƠȉ٪Ƈȷ٪ȉȯƇƧȧƲȷ٪Ʋ٪ȉȷ٪ȬȯǛǾ-
ƤǝȬǛȉȷ٪ƫƲ٪ǌƳ؛٪ǾƇ٪ȷƲǍɍǾƫƇؙ٪ɅƲǼȉȷ٪Ƈȷ٪ƫƲƤǳƇȯƇƧȧƲȷ٪ƫƲ٪نǼǛȷɅƳȯǛȉȷه٪ƫƇ٪ǌƳؙ 
os mandamentos e os sacramentos; e, na terceira seção, há os 
ȬȯȉɅȉƤȉǳȉȷ٪ Ʋ٪ Ƈȷ٪ ǛǾȷɅȯɍƧȧƲȷؘ٪ -ɫȬǳǛƤƇǾƫȉ٪ ƤȉǼȉ٪ ȷƲ٪ ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪ Ƈ٪ ȉƣȯƇؙ٪
tƇǼǛƇǾǛ٪ؙ׆ׇֿׄح٪Ȭؘ٪Ǜɥخ٪Ƈ˚ȯǼƇؚ

As materias conteudas neste Catecismo se explicaõ a modo As materias conteudas neste Catecismo se explicaõ a modo 
de Dialogos, por ser o modo mais usado, & fácil para ensinar de Dialogos, por ser o modo mais usado, & fácil para ensinar 
a Doutrina Christãa. Porèm não he necessario, que os Indios a Doutrina Christãa. Porèm não he necessario, que os Indios 
aprendaõ todas as repostas, pois não saõ capazes disso; mas aprendaõ todas as repostas, pois não saõ capazes disso; mas 
somente as Orações, & as repostas das perguntas geraes da somente as Orações, & as repostas das perguntas geraes da 
Doutrina [...]. Doutrina [...]. 

-ǼƣȉȯƇ٪ ȯƲƤȉǾǕƲƤƲȷȷƲ٪ Ƈ٪ ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ ƫƲ٪ ȉɍɅȯȉȷ٪ ȯƲǳǛǍǛȉȷȉȷ٪ ٪ƣȉǾȷن
ǳǝǾǍɍƇȷؙه٪tƇǼǛƇǾǛ٪ƫƲȷɅƇƤƇ٪ȮɍƲ٪ǾƲǾǕɍǼ٪ɅƲȯǛƇ٪ƇȷȷɍǼǛƫȉ٪Ƈ٪ ȯƲȷȬȉǾ-
sabilidade de escrever o Catecismo. Assumiu, então, a responsabi-
ǳǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ƲȷƤȯƲɥƷعǳȉؙ٪ǛǾƤǳɍȷǛɥƲ٪Ȭȉȯ٪ȉȯƫƲǼ٪ƫƲ٪ȷƲɍȷ٪ȷɍȬƲȯǛȉȯƲȷ٪Ʋ٪ȬƇȯƇ٪
ǌƇƤǛǳǛɅƇȯ٪ȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ƫȉȷ٪ǼǛȷȷǛȉǾƈȯǛȉȷؙ٪ƇǳƳǼ٪ƫȉ٪نƣƲǼ٪ƫƲ٪ɅƇǾɅƇȷ٪ƇǳǼƇȷؘه

-ǼƣȉȯƇ٪ɅǛɥƲȷȷƲ٪ƇȷȷɍǼǛƫȉ٪ɅƇȯƲǌƇؙ٪ȉ٪ǬƲȷɍǝɅƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇ٪ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ɅƲȯǛƇ٪
ȷǛƫȉ٪ɍǼ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ǌƈƤǛǳ٪ƫƲ٪ƲɫƲƤɍɅƇȯؙ٪ǕƇǬƇ٪ɥǛȷɅƇ٪ɅȯƇɅƇȯعȷƲ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǳǝǾ-
ǍɍƇ٪ƫƲ٪ȬȯȉǾɎǾƤǛƇ٪ƫǛǌǝƤǛǳؙ٪ǾƠȉ٪ǕƇɥƲǾƫȉ٪ƤȉǾȷƲǾȷȉ٪ƲǼ٪ƇǳǍɍǾȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪
ȯƲǳƇɅǛɥȉȷ٪ƙ٪ȬȯȉǾɎǾƤǛƇؙ٪ƤȉǼȉ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪Ǿȉ٪ɅȯƲƤǕȉ٪Ƈ٪ȷƲǍɍǛȯؚ
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Chamei dificultoso assumpto, porque he tam embaraçada Chamei dificultoso assumpto, porque he tam embaraçada 
esta língua assim na pronunciaçaõ, como nas suas frazes, que esta língua assim na pronunciaçaõ, como nas suas frazes, que 
os mesmos nossos Religiosos bons línguas, nunca concordá-os mesmos nossos Religiosos bons línguas, nunca concordá-
raõ no modo, & pronunciar muitos vocabulos. Mas reparando raõ no modo, & pronunciar muitos vocabulos. Mas reparando 
eu que nas necessidades, mais val o remedio dado à pressa, eu que nas necessidades, mais val o remedio dado à pressa, 
ainda que não seja com toda a perfeiçaõ, conforme o dita-ainda que não seja com toda a perfeiçaõ, conforme o dita-
do: do: Qui cito dat, bis datQui cito dat, bis dat; do que dilatalo com a esperança de ; do que dilatalo com a esperança de 
maior perfeiçaõ, correndo risco de ser a dilaçaõ perpetua, maior perfeiçaõ, correndo risco de ser a dilaçaõ perpetua, 
por isso quebrei por todos esses respeitos, para não dilatar o por isso quebrei por todos esses respeitos, para não dilatar o 
remedio das almas dos Indios, que correm por nossa conta. remedio das almas dos Indios, que correm por nossa conta. 
(MAMIANI, 1998, p. ij-iij)(MAMIANI, 1998, p. ij-iij)

Dando prosseguimento, o padre Mamiani esclarece o método 
ɍɅǛǳǛɶƇƫȉ٪ȬƇȯƇ٪ɅȯƇɅƇȯ٪ƫƇȷ٪ȮɍƲȷɅȧƲȷ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇؘ٪�ǛǾƫƇ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾǕƇ٪ȯƲƤȉ-
ǾǕƲƤǛƫȉ٪Ƈȷ٪ƫǛ˚ƤɍǳƫƇƫƲȷ٪ƲǾǌȯƲǾɅƇƫƇȷؙ٪ȉ٪ƇɍɅȉȯ٪ǌƇǳƇ٪ƫƲ٪ȷƲɍ٪ƲǼȬƲǾǕȉ٪
ƲǼ٪ ɅƲȯ٪ ƣɍȷƤƇƫȉ٪ ȯƲǍǛȷɅȯƇȯ٪ Ƈȷ٪ ƲȷɅȯɍɅɍȯƇȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ ƤȉǼ٪ Ƈ٪ǼƇǛȉȯ٪ 
ȷƲǍɍȯƇǾƧƇ٪ ȬȉȷȷǝɥƲǳؙ٪ ȉ٪ ȮɍƲ٪ ǬɍȷɅǛ˚ƤƇ٪ Ƈ٪ ƇƫȉƧƠȉ٪ ƫƲ٪ ȬȯȉƤƲƫǛǼƲǾɅȉȷ٪ 
ƫǛɥƲȯȷȉȷؙ٪ƲȷƤǳƇȯƲƤǛƫȉȷ٪Ǿȉ٪ƲɫƤƲȯɅȉؚ

Mas nem por isso deixei de usar de todos os meyos, que Mas nem por isso deixei de usar de todos os meyos, que 
eraõ possíveis para acertar. Alèm da experiencia de doze eraõ possíveis para acertar. Alèm da experiencia de doze 
anos de língua entre os Indios, nos quaes desde o primeiro  anos de língua entre os Indios, nos quaes desde o primeiro  
anno até o presente fui de proposito notando, reparando,  anno até o presente fui de proposito notando, reparando,  
& perguntando não somente para entender, & fallar doutiva, & perguntando não somente para entender, & fallar doutiva, 
mas para saber a língua de raiz, & com fundamento; conferi mas para saber a língua de raiz, & com fundamento; conferi 
com os nossos Religiosos línguas mais antigos, & examinei com os nossos Religiosos línguas mais antigos, & examinei 
Indios de diversas Aldeas; & por derradeiro fui conferindo o Indios de diversas Aldeas; & por derradeiro fui conferindo o 
presente Catecismo sentença por sentença com Indios, que presente Catecismo sentença por sentença com Indios, que 
ŰĚĹĕÒś�íÒŧŰÒĹŰú�îÒŝÒîĚôÒôú�ŝÒŠÒ�úĹŰúĹôúŠ�Ń�ķúŸ�ŧĚĎĹĚƥîÒôŃȢ ŰĚĹĕÒś�íÒŧŰÒĹŰú�îÒŝÒîĚôÒôú�ŝÒŠÒ�úĹŰúĹôúŠ�Ń�ķúŸ�ŧĚĎĹĚƥîÒôŃȢ 
& para a fraze correspondente na sua lingua. Para dar sa-& para a fraze correspondente na sua lingua. Para dar sa-
tisfaçaõ aos diversos pareceres que havia sobre o modo tisfaçaõ aos diversos pareceres que havia sobre o modo 
de escrever, concordei a diversidade com a novidade de de escrever, concordei a diversidade com a novidade de 
ÒĮĎƏÒŧ� ĮúŰŠÒŧȢ� ʒ� ÒîúĹŰŃŧ� ĨŸĹŰÒķúĹŰú� îŃķ� Ò� ŝŠŃĹŸĹîĚÒñÒś�ÒĮĎƏÒŧ� ĮúŰŠÒŧȢ� ʒ� ÒîúĹŰŃŧ� ĨŸĹŰÒķúĹŰú� îŃķ� Ò� ŝŠŃĹŸĹîĚÒñÒś�
delas, com aprovação de todos. Com que me parece que delas, com aprovação de todos. Com que me parece que 
não deixei todas as diligencias possiveis, para que sahis-não deixei todas as diligencias possiveis, para que sahis-
se a luz este Catecismo, senão livre de todos os erros, ao  se a luz este Catecismo, senão livre de todos os erros, ao  
menos expedito, & bastante em falta de outro melhor, para menos expedito, & bastante em falta de outro melhor, para 
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os Missionarios novos serem ouvidos, & entendidos dos os Missionarios novos serem ouvidos, & entendidos dos 
Indios, que he o fim principal, que se pertende; pois por falta Indios, que he o fim principal, que se pertende; pois por falta 
dele não se declaraõ aos Indios muitos mysterios, & muitas dele não se declaraõ aos Indios muitos mysterios, & muitas 
cousas necessárias a hum Christaõ. (MAMIANI, 1998, p. iij)cousas necessárias a hum Christaõ. (MAMIANI, 1998, p. iij)

�ǳƳǼ٪ƫȉȷ٪ֿ׀٪ƇǾȉȷ٪ȮɍƲ٪ɅƲȯǛƇ٪ƇɅɍƇƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ƫɍȯƇǾɅƲ٪ȉȷ٪ȮɍƇǛȷ٪
ǌƲɶ٪ƇǾȉɅƇƧȧƲȷؙ٪ƣɍȷƤȉɍ٪ƲǾɅƲǾƫƲȯ٪Ʋ٪ǌƇǳƇȯ٪ƫƲ٪نȉǛɅǛɥƇؙه٪ȷƇƣƲȯ٪نƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪
de raiz, & com fundamento”, Mamiani informa que teria consultado 
ȉȷ٪ ȯƲǳǛǍǛȉȷȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ƲȯƇǼ٪ ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǼƇǛȷ٪ ƇǾɅǛǍȉȷؙ٪ ƇǳƳǼ٪ ƫƲ٪ ǝǾƫǛȉȷ٪ ƫƲ٪ 
ɥƈȯǛƇȷ٪ƇǳƫƲǛƇȷ٪ǼƇǛȷ٪ƤƇȬƇɶƲȷ٪Ǿȉ٪ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪Ʋ٪
que pudessem avaliar as estruturas correspondentes à sua res-
ȬƲƤɅǛɥƇ٪ ǳǝǾǍɍƇؘ٪-Ǽ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƙ٪ƫƲ˚ǾǛƧƠȉ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ȷǛȷɅƲǼƇ٪ƫƲ٪ƲȷƤȯǛɅƇؙ٪
teria adotado novas letras e acentos, suas respectivas pronúncias, 
contando também com a aprovação de todos os consultados. 
ÜƲǼȉȷ٪ƇȮɍǛ٪ɍǼ٪ƲɫƲȯƤǝƤǛȉ٪ƤɍǛƫƇƫȉȷȉ٪ƫƲ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅƇƧƠȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؘ

Um último aspecto a considerar diz respeito à forma de apre-
ȷƲǾɅƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇ٪Ʋ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪ƣƲǼ٪ƤȉǼȉ٪Ƈȷ٪
razões para isso. O próprio autor nos esclarece como teria organiza-
do o Catecismoؚ

[...] Ajuntei neste Catecismo a significação Portugueza cor-[...] Ajuntei neste Catecismo a significação Portugueza cor-
respondente á fraze da lingua Kiriri por duas causas. A pri-respondente á fraze da lingua Kiriri por duas causas. A pri-
meira, para que os novos Missionarios por essa via vendo meira, para que os novos Missionarios por essa via vendo 
os exemplos na lingua, & a significaçaõ no vulgar idioma,  os exemplos na lingua, & a significaçaõ no vulgar idioma,  
possaõ mais facilmente alcançar as frazes, & o modo de fallar,  possaõ mais facilmente alcançar as frazes, & o modo de fallar,  
& assim aprender mais depressa a lingua. A segunda causa & assim aprender mais depressa a lingua. A segunda causa 
he, porque se acaso este livrinho vier ás maõs de quem não he, porque se acaso este livrinho vier ás maõs de quem não 
ŧÒíú�Ò�ĮĚĹĎŸÒ�ZĚŠĚŠĚȢ�ŧú�ÒŝŠŃƐúĚŰú�ŰÒķíċ�ôúĮĮúȢ�ŃŸ�ŝÒŠÒ�ÒŝŠúĹôúŠ�ŧÒíú�Ò�ĮĚĹĎŸÒ�ZĚŠĚŠĚȢ�ŧú�ÒŝŠŃƐúĚŰú�ŰÒķíċ�ôúĮĮúȢ�ŃŸ�ŝÒŠÒ�ÒŝŠúĹôúŠ�
os mysterios, & declaraõ delles para si; ou para os ensinar os mysterios, & declaraõ delles para si; ou para os ensinar 
com esse método aos filhos, escravos, & outros de sua obri-com esse método aos filhos, escravos, & outros de sua obri-
gação. (MAMIANI, 1698, p. iv)gação. (MAMIANI, 1698, p. iv)

�٪ȯƈȬǛƫƇ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇ٪ȬƲǳȉȷ٪ǼǛȷȷǛȉǾƈȯǛȉȷ٪Ʋ٪
o uso do Catecismo por aqueles que não a conheciam teriam moti-
ɥƇƫȉ٪ȉ٪ȬƇƫȯƲ٪tƇǼǛƇǾǛ٪Ƈ٪ƤȉǳȉƤƇȯ٪Ƈ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ƲǼ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪
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ǬɍǾɅȉ٪ƙ٪ ǌȯƇȷƲ٪ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ǯǛȯǛȯǛؘ٪-ǾɅȯƲɥƲǼȉȷ٪ǼƇǛȷ٪ɍǼƇ٪ɥƲɶ٪Ƈ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƫƇ٪�ȉǼȬƇǾǕǛƇ٪ƫƲ٪eƲȷɍȷ٪ȮɍƇǾɅȉ٪Ƈȉ٪ƫȉǼǝǾǛȉ٪ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪
ǛǾƫǝǍƲǾƇ٪Ʋؙ٪ǾƲȷȷƲ٪ƤƇȷȉؙ٪ɍǼƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƫƲ٪ɍȷȉ٪ǍƲȯƇǳ٪ȬƇȯƇ٪ȯƲƇǳǛɶƇȯ٪ȉ٪ɅȯƇ-
ƣƇǳǕȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾɥƲȯȷƠȉ٪Ʋ٪ƫƲ٪ƤƇɅƲȮɍƲȷƲ٪ƫȉȷ٪ƇǼƲȯǝǾƫǛȉȷؘ٪�ȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪
Ƈ٪ƫǛȷɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ɅƲȯȯǛɅȉȯǛƇǳ٪ƫȉȷ٪ǌƇǳƇǾɅƲȷ٪ƫƇ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ǯƇȯǛȯǛؙ 
como discutimos na seção anterior, os registros realizados pelo  
ǬƲȷɍǝɅƇ٪ȷƠȉ٪ ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲȷ٪ȬƇȯƇ٪Ƈȷ٪ƫǛȷƤɍȷȷȧƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ ȯƲɅȉǼƇƫƇ٪ ǳǛǾ-
ǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ȬǳƲǛɅƲƇƫƇ٪ȬƲǳȉȷ٪gǛȯǛȯǛ٪ǾƇ٪ƇɅɍƇǳǛƫƇƫƲؘ٪.٪ƤƲȯɅȉ٪ȮɍƲؙ٪ǾƇ٪�ǼƳȯǛƤƇ٪
¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪ƲȷȷƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ɅƲȯǛƇ٪ȷƲȯɥǛƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ǛǾȷɅȯɍǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯ-
ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ǌƇǳƇǾɅƲȷ٪ƫƇȷ٪ƫǛɥƲȯȷƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ȮɍƲ٪ƤȉǼȬȧƲǼ٪
Ƈ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƲǼ٪ȮɍƲȷɅƠȉؘ

¤ȉȯ٪˚Ǽؙ٪ɥƇǳƲ٪ƫƲȷɅƇƤƇȯ٪ȮɍƲ٪ȉ٪Catecismo e Arte de grammatica 
ƤȉǾȷɅǛɅɍƲǼعȷƲ٪ƤȉǼȉ٪ɅƲȷɅƲǼɍǾǕȉȷ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǼƇƤȯȉعǬƷ٪ǌƇǳƇƫƇ٪
Ǿȉȷ٪ �نƲȯɅȧƲȷ٪ ǛǾɅƲȯǛȉȯƲȷه٪ƫȉ٪�ȯƇȷǛǳ٪ȬƲǳȉȷ٪ ٪ؙهUǾƫǛȉȷ٪ƣȯƇɥȉȷ٪Ʋ٪½ƇȬɍɬƇȷن
Ǿȉ٪ƤƇȷȉ٪ƲǼ٪ȮɍƲȷɅƠȉ٪ȉȷ٪gǛȯǛȯǛؙ٪ȮɍƲ٪ɅǛǾǕƇ٪Ƈ٪ǌɍǾƧƠȉ٪ƫƲ٪ȷƲȯ٪ǍƲȯƇǳؙ٪ƤȉǾ-
siderando as missões para as quais as obras foram direcionadas, 
ȮɍƇǛȷ٪ȷƲǬƇǼؚ٪Ƈ٪�ǳƫƲǛƇ٪ƫƇ٪�ȷƤƲǾȷƠȉ٪ƫȉ٪¯ƇƤȉ٪ƫȉȷ٪tȉȯƤƲǍȉȷ٪حÜǛǳƇ٪ƫƲ٪
Mirandela), a Aldeia de Santa Teresa dos Quiriris em Canabrava (Vila 
de Pombal), a Aldeia de Nossa Senhora da Conceição de Natuba 
(Vila de Soure) e a Aldeia de Geru (Vila de Távora, depois Tomar).

Considerações finais

vƇ٪ƤȉǾɅƲǼȬȉȯƇǾƲǛƫƇƫƲؙ٪Ƈȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ȯƲɥǛɅƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ ǳǝǾǍɍƇȷ٪
ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪Ʋؙ٪ƲǼ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉؙ٪Ƈ٪ƫƲǼƇǾƫƇ٪ƫȉȷ٪gǛȯǛȯǛ٪ƫƲ٪ȯƲɅȉǼƇƫƇ٪ǳǛǾ-
ǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƤȉǳȉƤƇǼ٪ƲǼ٪ƫƲȷɅƇȮɍƲ٪Ƈ٪ ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǼƇǛȉȯ٪ƫǛȷ-
ƤɍȷȷƠȉ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ƤǕƇǼƇƫƇ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ǯƇȯǛȯǛؙ٪ȬƇȯɅǛƤɍǳƇȯǼƲǾɅƲ٪
ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ ƫȉƤɍǼƲǾɅƇƫƇ٪ ȬƲǳȉ٪ ȬƇƫȯƲ٪ jɍǛȷ٪ ÜǛǾƤƲǾƤǛȉ٪tƇǼǛƇǾǛ٪ ƲǼ٪
˚Ǿȷ٪ƫȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪âÜUUؘ

�ȉǼȉ٪ȯƲǍǛȷɅȯƇƫȉ٪ȬƲǳȉ٪ǬƲȷɍǝɅƇؙ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƣȯƇȷǝǳǛƤƇ٪ƫƇ٪ǾƇƧƠȉ٪ǯǛȯǛȯǛ٪ػ٪ 
o kipeá – teria servido como instrumento para o trabalho de con-
ɥƲȯȷƠȉ٪Ʋ٪ƫƲ٪ƤƇɅƲȮɍƲȷƲ٪ƫƲȷȷƲ٪ǍȯɍȬȉ٪ƲɅǾȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉؙ٪ȷƲȯɥǛǾƫȉ٪ƇǛǾƫƇ٪ 
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ƤȉǼȉ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ ǍƲȯƇǳ٪ Ǿȉȷ٪ �نƲȯɅȧƲȷ٪ ǛǾɅƲȯǛȉȯƲȷه٪ ƫƇ٪ �ƇǕǛƇؘ٪ �ȷ٪ ǌȉǾɅƲȷ٪ 
ƫȉƤɍǼƲǾɅƇǛȷ٪ ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǼ٪ ǛǾƫǝƤǛȉȷ٪ ƫƇ٪ ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ ƫƲ٪ ǍƲȷɅƠȉ٪ ƫƇȷ٪ ǳǝǾ-
ǍɍƇȷ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪ ƲɫƲƤɍɅƇƫƇ٪ȬƲǳȉȷ٪ ȬƇƫȯƲȷ٪ ƫƇ٪�ȉǼȬƇǾǕǛƇ٪ ƫƲ٪ eƲȷɍȷ٪
nas aldeias do sertão, cujo processo de colonização e de ocupação 
ɅƲȯȯǛɅȉȯǛƇǳ٪ȷƲ٪ƫƈ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪âÜUUؘ٪%ƇƫƇ٪Ƈ٪ ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇ٪ƫƲȷȷƇ٪
ƫȉƤɍǼƲǾɅƇƧƠȉ٪ƤȉǼȉ٪ȯƲǍǛȷɅȯȉȷ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƫȉȷ٪gǛȯǛȯǛؙ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍƲǼعȷƲ٪
obras fundamentais para a discussão sobre a revitalização dessa 
ǳǝǾǍɍƇ٪ǾƇ٪ƇɅɍƇǳǛƫƇƫƲؙ٪ƤȉǼȉ٪ɅƲǼ٪ȷǛƫȉ٪ƫƲǼƇǾƫƇ٪ȬƲǳȉȷ٪ȬȯȊȬȯǛȉȷ٪ǛǾƫǝ-
ǍƲǾƇȷ٪Ǿȉ٪½ƲȯȯǛɅȊȯǛȉ٪UǾƫǝǍƲǾƇ٪gǛȯǛȯǛ٪ح½Ugؙخ٪ǳȉƤƇǳǛɶƇƫȉ٪Ǿȉ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉ٪ƫƲ٪
�ƇǾɶƇƷؙ٪Ǿȉ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇؘ

vȉ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ن�ȉ٪ǳƲǛɅȉȯه٪ƫȉ٪Catecismoؙ٪ȷƠȉ٪ƲɫȬǳǛƤƇƫƇȷ٪Ƈȷ٪ȯƇɶȧƲȷ٪
para a impressão das obras, e o padre Luis Vincencio Mamiani 
revela-nos que a principal motivação para a sistematização da  
٪ƫƇ٪ǾƇƧƠȉ٪ǯǛȯǛȯǛ٪هǳǝǾǍɍƇ٪ƣȯƇȷǝǳǛƤƇن ɅƲȯǛƇ٪ȷǛƫȉ٪Ƈ٪ǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ǼǛȷȷǛȉ-
nários que promoveriam o trabalho de conversão e de catequese 
ǾƇȷ٪ƇǳƫƲǛƇȷ٪ƫȉȷ٪gǛȯǛȯǛؘ٪vƲȷȷƇ٪ƫǛȯƲƧƠȉؙ٪Ƈȷ٪ ǛǾɅƲǾƧȧƲȷ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫƇȷ٪ 
ƲɫȬǳǛƤǛɅƇǼ٪ɍǼƇ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ƫȉȷ٪ǬƲȷɍǝɅƇȷ٪
Ʋ٪Ƈȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ƫȉǼǛǾƇƧƠȉ٪Ʋ٪ǛǼȬȉȷǛƧƠȉ٪ƫƲ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ȷȉƤǛȉƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪
Ƈȉȷ٪Ȭȉɥȉȷ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪ƲǼ٪ȷɍƇȷ٪ǼǛȷȷȧƲȷؘ

vƲȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉؙ٪ǌǛɶƲǼȉȷ٪ɍǼƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫƇȷ٪ȉƣȯƇȷ٪ƫȉ٪ǬƲȷɍǝɅƇؙ٪ 
ɅȯƇɶƲǾƫȉ٪ƙ٪ǳɍɶ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾƫƲȯǼȉȷ٪Ƈ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷ-
ɅǛƤƇ٪ƫƇ٪�ȉǼȬƇǾǕǛƇ٪ƫƲ٪eƲȷɍȷ٪ȬƇȯƇ٪Ƈȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷؘ٪�ȉǼȉ٪ȬȉƫƲ-
Ǽȉȷ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯؙ٪Ƈ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳ٪ǼȉɅǛɥƇƧƠȉ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ȷǛȷɅƲǼƇɅǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇ٪نǳǝǾ-
ǍɍƇ٪ƣȯƇȷǝǳǛƤƇه٪ƫƇ٪ǾƇƧƠȉ٪ǯǛȯǛȯǛ٪ɅƲȯǛƇ٪ȷǛƫȉ٪Ƈ٪ǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ǼǛȷȷǛȉǾƈȯǛȉȷؙ٪
com vistas ao trabalho de conversão e catequese. Assim, tanto a 
Arte quanto o Catecismo٪ȷƲ٪ǛǾȷƤȯƲɥƲǼ٪ǾɍǼƇ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ƫƲ٪ƫȉǼǛǾƇƧƠȉؙ٪
ǼƇȯƤƇƫƇ٪Ȭȉȯ٪ɍǼƇ٪ȬȯƈɅǛƤƇ٪ȮɍƲ٪ȬȉƫƲȯǝƇǼȉȷ٪ƫƲǾȉǼǛǾƇȯ٪ƫƲ٪ƤȉǳȉǾǛɶƇƧƠȉ٪
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ ƲǼƣȉȯƇ٪ ǾƠȉ٪ ƫƲǛɫƲǼȉȷ٪ ƫƲ٪ ȯƲƤȉǾǕƲƤƲȯ٪ Ƈ٪ ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇ٪
ƫƲȷȷƇȷ٪ ȉƣȯƇȷ٪ ȬƇȯƇ٪ Ƈ٪ ƲȷƤȯǛɅƇ٪ ƫƲ٪ ɍǼƇ٪ ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ ȷȉƤǛƇǳ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ ƫȉ٪
Brasil e, de modo particular, da América Portuguesa.
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do presente ao passado

Maria José Bocorny Finatto

Introdução

-ȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉؙ٪ ǌƲǛɅȉ٪Ƈ٪ƤȉǾɥǛɅƲ٪ƫȉȷ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇƫȉȯƲȷ٪ƫȉ٪¯ƲǼǛǾƈȯǛȉ٪ƫȉȷ٪
Grupos de Pesquisa (2021) – da Linha 2, intitulada Linguagens, 
Discurso e Sociedade –, promovido pelo Programa de Pós-Graduação 
em Estudo de Linguagens (PPGEL) da Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB), busca sintetizar e recuperar o conteúdo da nossa 
ƲɫȬȉȷǛƧƠȉ٪ǌƲǛɅƇ٪ǾƇ٪ƳȬȉƤƇ٪ƫȉ٪ƲɥƲǾɅȉؘ٪½ȉƫƇɥǛƇؙ٪ȮɍƇȷƲ٪ƫȉǛȷ٪ƇǾȉȷ٪ƫƲȬȉǛȷؙ٪
ȬƇȯƇ٪ ƲȷɅƇ٪ ȬɍƣǳǛƤƇƧƠȉؙ٪ ˚ɶƲǼȉȷ٪ ƇǳǍɍǾȷ٪ ƇƤȯƳȷƤǛǼȉȷ٪ Ʋ٪ ƇɅɍƇǳǛɶƇƧȧƲȷؘ٪
ÄǼƇ٪ ȬȯǛǼƲǛȯƇ٪ǼȉƫǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ ǌȉǛ٪ ȯƲƇǳǛɶƇƫƇ٪ ƲǼ٪ ȯƲǳƇƧƠȉ٪ Ƈȉ٪ ɅǝɅɍǳȉ٪ ƫƇ٪
ǾȉȷȷƇ٪ȬƇǳƲȷɅȯƇ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ ǛǾɥƲȯɅƲǼȉȷ٪ȉ٪ ȷɍƣɅǝɅɍǳȉؙ٪ ȬȉǛȷ٪ɍǼ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪
histórico sobre acessibilidades virá depois. Entre os acréscimos, 
ƲɥȉƤƇǼȉȷ٪ƇǳǍɍǼƇȷ٪ȯƲ˛ƲɫȧƲȷ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲȷ٪Ǿȉ٪Ǿȉȷȷȉ٪ ǳǛɥȯȉ٪ǼƇǛȷ٪ȯƲƤƲǾɅƲ 
(FINATTO; PARAGUASSU, 2022), publicado em formato e-book. 
Esse é um livro de acesso livre e gratuito e que trata justamente 
sobre o tema das acessibilidades. Nesse e-book, vários dos pontos 
aqui apresentados, de modo resumido, encontram-se melhor con-
ɅƲɫɅɍƇǳǛɶƇƫȉȷؘ

Conforme entendemos e já registramos em diferentes opor-
tunidades (FINATTO; PARAGUASSU, 2022, p. 21), quando nos refe-
ȯǛǼȉȷ٪ƙ٪ƇƤƲȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ƲȷƤȯǛɅȉؙ٪ ȷȉƣȯƲɅɍƫȉ٪Ƈ٪ƫȉ٪ ɅƲɫɅȉ٪ȮɍƲ٪
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contém terminologias, temos em mente uma condição ou proprie-
dade desejada. Essa condição implicaria que a informação seja vei-
ƤɍǳƇƫƇ٪ƲǼ٪ɍǼƇ٪ǌȉȯǼƇ٪ƤȉǼȬƇɅǝɥƲǳ٪ƤȉǼ٪Ƈȷ٪ǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲȷ٪Ʋ٪ƤȉǼ٪Ƈȷ٪
condições de aproveitamento das pessoas que a buscam. E quanto 
a essas tais pessoas, podemos imaginar diferentes leitores-desti-
ǾƇɅƈȯǛȉȷ٪ƫƇ٪ ǛǾǌȉȯǼƇƧƠȉؘ٪ ½Ʋȯ٪ƲǼ٪ƤȉǾɅƇ٪ƇǳǍɍǼ٪ȬƲȯ˚ǳ٪ƫƲ٪ ǳƲǛɅȉȯ٪ ƤȉǼ٪
quem dialogamos, via escrita ou fala, é fundamental. 

�ȉ٪ȷɍȬȉȯؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ɍǼ٪ƇƫɍǳɅȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕƇƫȉȯؙ٪ȬƲȷȷȉƇ٪ƤȉǼɍǼؙ٪
com idade entre 25 e 50 anos, que tenha escolaridade limitada ao 
ƲǾȷǛǾȉ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǳ٪Ʋ٪ȬȉɍƤƇȷ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪ƤȉǼ٪ǳƲǛɅɍȯƇ٪ƫƲ٪ǼƇɅƲȯǛƇǛȷ٪
escritos, todo o nosso comportamento de redação poderia – ou  
deveria – ser afetado. Essa imagem de um dado leitor deve ser con-
siderada também quando produzimos materiais apresentados em 
suportes digitais, na internet ou via telefones celulares. 

Naturalmente, podemos ter em mente pessoas com outros 
perfis e imaginar diferentes situações de comunicação, os quais 
demandariam outras condições da nossa escrita. Nessa linha, 
ȷɍȬȧƲعȷƲ٪ȉ٪ƲǾǌȯƲǾɅƇǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪ǳƲǛɅɍȯƇ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ɅƲɫɅȉ٪ƲȷƤȯǛɅȉ٪ƲǼ٪Ȭȉȯ-
ɅɍǍɍƷȷ٪ ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉ٪ ƤɍǬƇ٪ ɅƲǼƈɅǛƤƇ٪ ǌȉȷȷƲ٪ ƇȷȷȉƤǛƇƫƇ٪ Ƈ٪ ƇǳǍɍǼ٪ ƐǼƣǛɅȉ٪
ɅƳƤǾǛƤȉعƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉؘ٪-Ǽ٪ȷƲǍɍǛƫƇؙ٪ȬȉƫƲعȷƲ٪ȬƲǾȷƇȯ٪ƤȉǼȉ٪ȷƲɍȷ٪ǳƲǛɅȉȯƲȷؚ٪
pessoas idosas, crianças, adolescentes, pessoas com condições ou 
ǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲȷ٪ƲȷȬƲƤǛƇǛȷؙ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ƤƇȬƇƤǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ɥǛȷƠȉ٪ȯƲƫɍɶǛƫƇؙ٪ƫƇǳɅȌ-
ǾǛƤȉȷؙ٪ƫǛȷǳƳɫǛƤƇȷؙ٪ǛǼǛǍȯƇǾɅƲȷ٪ȯƲǌɍǍǛƇƫȉȷ٪ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ȷƇƣƲǼ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ȉ٪
ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ȷɍȯƫƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ȮɍƲǼ٪Ƈ٪jǝǾǍɍƇ٪�ȯƇȷǛǳƲǛȯƇ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǛȷ٪حjǛƣȯƇȷخ٪Ƴ 
ǳǝǾǍɍƇ٪ǼƇɅƲȯǾƇؙ٪ƲǾɅȯƲ٪ɅƇǾɅȉȷ٪ȉɍɅȯȉȷ٪ȬƲȯ˚ȷ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯǳȉƤɍɅȉȯƲȷؘ٪¯ȉƣȯƲ٪ȉ 
atendimento dessas pessoas e o papel da imagem e do design junto  
à informação escrita em diferentes ambientes, vale consultar o  
ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ƫƲ٪�Ƈȯƫȉȷȉ٪Ʋ٪¤ƇɥƇǾǛ٪خ׀׀־׀ح٪Ǿȉ٪Ǿȉȷȷȉ٪e-book anteriormente  
citado. Ambos autores, que não são linguistas, especializaram-se 
em variedades da comunicação alternativa e inclusiva, comunicação 
ǼɍǳɅǛǌȉȯǼƇɅȉؙ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ƲǼ٪ǼɍǛɅȉ٪ƲɫɅȯƇȬȉǳƇ٪Ƈ٪ȬƇǳƇɥȯƇ٪ƲȷƤȯǛɅƇ٪Ʋ٪Ƈ٪ǼƲǾ-
ȷƇǍƲǼ٪ǛǼȬȯƲȷȷƇ٪نɅȯƇƫǛƤǛȉǾƇǳؘه٪vƲȷȷƲ٪ɅȯƇǾȷƣȉȯƫƇǼƲǾɅȉؙ٪ɥƲǼȉȷ٪ȮɍƲ٪
a palavra escrita, embora possa tornar-se coadjuvante, sempre terá 
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muito destaque, cumprindo seu papel fundamental, cooperando e 
harmonizando-se com outros recursos.

FƲǛɅƇȷ٪ƲȷȷƇȷ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƧȧƲȷؙ٪ǾƲȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉؙ٪ɥƇǼȉȷ٪Ǿȉȷ٪ƤƲǾɅȯƇȯؚ٪
Ƈخ٪Ǿȉ٪ȬȯǛǼƲǛȯȉ٪ȬƲȯ˚ǳ٪ƫƲ٪ǳƲǛɅȉȯ٪ǼƲǾƤǛȉǾƇƫȉؚ٪ƇƫɍǳɅȉȷ٪ɅȯƇƣƇǳǕƇƫȉȯƲȷ٪
brasileiros com escolaridade limitada; b) no seu relacionamento, 
ƤȉǼȉ٪ǳƲǛɅȉȯƲȷؙ٪ƤȉǼ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ƲȷƤȯǛɅȉȷ٪ǾƠȉ٪˚ƤƤǛȉǾƇǛȷ٪ƫƲ٪ɅƲǼƈɅǛƤƇ٪ɅƳƤ-
ǾǛƤȉعƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇؘ٪ -ȷɅƇȯƈ٪ ƲǼ٪ƫƲȷɅƇȮɍƲ٪ ƇȬƲǾƇȷ٪ Ƈ٪ ƲȷƤȯǛɅƇ٪ ƫȉȷ٪ ɅƲɫɅȉȷؙ٪
as palavras, sem considerarmos outros recursos e formatos que 
ƇƤȉǼȬƇǾǕƲǼ٪Ƈ٪ǼƲǾȷƇǍƲǼ٪ɥƲȯƣƇǳؘ٪�ȉ٪˚ǾƇǳ٪ƫƲȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉؙ٪ɅȯƇɅƇǾƫȉ٪ 
ƫȉ٪ȬƇȷȷƇƫȉؙ٪ ǌƇȯƲǼȉȷ٪ɍǼ٪ƣȯƲɥǝȷȷǛǼȉ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉ٪ȷȉƣȯƲ٪ȬȯȉȬȉȷɅƇȷ٪ƫƲ٪
ƇƤƲȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ƫƇȷ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷؙ٪ǼƇǛȷ٪ȉɍ٪ǼƲǾȉȷ٪ȷƲǾȷǝɥƲǛȷؙ٪ȮɍƲ٪ȬȯƲƤǛ-
savam chegar ao entendimento do povo. Nessa parte, realçaremos 
as iniciativas dedicadas à facilitação de mensagens e à promoção 
de maior acessibilidade para informações de temática médica em 
ȬȉȯɅɍǍɍƷȷؙ٪Ƈȉ٪ǳȉǾǍȉ٪ƫȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪âÜUUUؘ٪-ȷȷƲ٪Ƴ٪ɍǼ٪ƇȷȷɍǾɅȉ٪ȮɍƲ٪Ǭƈ٪ȯƲǾƫƲ 
ɥƈȯǛȉȷ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉȷ٪ƤȉǼ٪ƲǾǌȉȮɍƲ٪ȷȊƤǛȉعǕǛȷɅȊȯǛƤȉ٪ȉɍ٪ƫǛƇƤȯȌǾǛƤȉ٪Ǿȉ٪
ƤƇǼȬȉ٪ƫƇ٪½ƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇؙ٪ƫȉȷ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪ƫȉ٪jƳɫǛƤȉؙ٪ƫƇȷ٪OɍǼƇǾǛƫƇƫƲȷ٪
%ǛǍǛɅƇǛȷ٪Ʋ٪ƫƇ٪OǛȷɅȊȯǛƇ٪ƫƇ٪�ǛƷǾƤǛƇؘ

�îúŧŧĚíĚĮĚôÒôú�ôŃ�ŰúƖŰŃ�úŧîŠĚŰŃ�şŸú�îŃĹŰûķ�  
terminologias: origens da ideia

¦ɍƇǾƫȉؙ٪ƲǼ٪ؙ־ֿ־׀٪ƤȉǼƲƧƇǼȉȷ٪Ƈ٪ȯƲǍǛȷɅȯƇȯ٪Ƈ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪�ƤƲȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪
½ƲɫɅɍƇǳ٪ Ʋ٪ ½ƲȯǼǛǾȉǳȊǍǛƤƇ٪ ٪ؙخ½½�ح ȮɍǛȷƲǼȉȷ٪ ǛǾǛƤǛƇǳǼƲǾɅƲ٪ƫƲǾȉǼǛǾƇȯ٪
uma ideia que nos parecia diferenciada, que precisava ser equa-
ƤǛȉǾƇƫƇ٪ ƲǼ٪ǼƲǛȉ٪ Ƈȉȷ٪ ƲȷɅɍƫȉȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪ ƫƲ٪ ½ƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇ٪ Ʋ٪ ƫƲ٪
jƲɫǛƤȉǍȯƇ˚Ƈ٪ ȮɍƲ٪ ɥǛɥƲǾƤǛƈɥƇǼȉȷؘ٪ �٪ ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ �½½ؙ٪ ƤȉǾǌȉȯǼƲ٪ ɥƲǬȉ٪
ǕȉǬƲؙ٪ɅƲǾɅȉɍ٪نƣƇɅǛɶƇȯه٪ȉ٪ƫƲȷƲǬȉ٪ƫƲ٪Ǿȉȷ٪ƤȉǳȉƤƇȯǼȉȷ٪ƲǼ٪ǼƲǛȉ٪Ƈ٪ɍǼ٪
Ǿȉɥȉ٪ ƤƲǾƈȯǛȉ٪ƫƇȷ٪�ǛƷǾƤǛƇȷ٪ƫȉ٪ jƳɫǛƤȉ٪Ʋ٪ƫƇȷ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪
ƇȬǳǛƤƇƫƇȷ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ǌƲǾȌǼƲǾȉȷ٪ ƫƇ٪ ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉ٪ ɅƳƤǾǛƤȉعƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇؘ٪
OƇɥǛƇ٪ƇǳǍȉ٪ȬɍǳȷƇǾɅƲ٪Ƈ٪ȷƲȯ٪ƲǾƤƇȯƇƫȉؚ٪Ƈ٪ǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲ٪Ʋ٪ȉ٪ƤȉǼȬȯȉǼǛȷȷȉ٪ 
ƫƲ٪ƇȬȯȉɫǛǼƇȯ٪Ƈ٪ǾȉȷȷƇ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪ƙȷ٪ƫƲǼƇǾƫƇȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷ٪ƲǼ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƙ٪
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ɥƲǛƤɍǳƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ɅƲǼƇȷ٪ɅƳƤǾǛƤȉعƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷؘ٪-ȯƇ٪ȬȯƲ-
ƤǛȷȉ٪ȷƇǛȯ٪ƫƇ٪ǾȉȷȷƇ٪ƣȉǳǕƇ٪ƇƤƇƫƷǼǛƤƇؙ٪ǼȉȷɅȯƇȯ٪ƇȬǳǛƤƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪Ʋ٪ȷǛɅɍƇȯؙ٪
para as nossas comunidades fora da universidade, o papel de uma 
ƤǛƷǾƤǛƇ٪ƤǕƇǼƇƫƇ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؘ٪

�ȷȷǛǼؙ٪ɍǼ٪ƤȉǾƤƲǛɅȉ٪ƫƲ٪�½½٪ǌȉǛ٪ȷƲǾƫȉ٪ƤȉǾȷɅȯɍǝƫȉ٪ǬɍǾɅȉ٪Ƈȉȷ٪Ǿȉȷȷȉȷ 
grupos de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
�٪ƲɫɅȉȷ٪½ƳƤǾǛƤȉȷ٪Ʋ½٪ؚخ¯ÄF§GحǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷ٪ح½ƲɫɅƲƤƤخ٪Ʋ٪¤ȯȉǬƲɅȉ٪½ƲȯǼǛع
nológico Cone Sul (Termisul). A ideia foi sendo colocada como uma 
condição, propriedade ou qualidade a ser alcançada. E, como esses 
ǍȯɍȬȉȷ٪ ƫƲ٪ ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪ ƇƤƇƫƷǼǛƤƇ٪ ȷƲǼȬȯƲ٪ ǌȉȯƇǼ٪ ǛǾɅƲȯƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯƲȷؙ٪
conseguimos ampliar diálogos e debates. Em especial, o nosso 
ǍȯɍȬȉ٪ƫƇ٪�½½٪ȷƲǍɍƲ٪ȷƲǾƫȉ٪ƫǛǾƇǼǛɶƇƫȉ٪ȬƲǳƇ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƧƠȉ٪ƫƲ٪Ȭȯȉ˚ȷ-
sionais da saúde, comunicadores, professores, historiadores, infor-
matas, advogados, tradutores, linguistas, especialistas em Libras e 
comunicação inclusiva, todos interessados em alguma questão de 
linguagem.

Nesse percurso, estabelecemos a noção da ATT como uma con-
dição idealizada, algo a ser obtido mediante esforço e/ou trabalho, 
que demanda investimentos. Para nós, a ATT também é um modo 
ƫƲ٪ȷƲȯ٪ƫƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ƲȷƤȯǛɅƇ٪ȮɍƲؙ٪ƲǾɥȉǳɥƲǾƫȉ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷؙ٪
ɅƳƤǾǛƤȉȷؙ٪ ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉȷ٪ ȉɍ٪ Ƈ˚Ǿȷؙ٪ ȷƇƣƲȯƲȷ٪ Ʋ٪ ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉȷؙ٪ ȬȉȷȷƇ٪ 
favorecer ideias em movimento e a comunicação realmente efetiva. 
Seja a comunicação entre especialistas de diferentes áreas ou 
aquela entre especialistas e a comunidade em geral, essa condição 
e o movimento de saberes e de conhecimentos, conforme fomos 
entendendo, também precisariam estar melhor contemplados nos 
ƲȷɅɍƫȉȷ٪ƫƇ٪ jƲɫǛƤȉǍȯƇ˚Ƈ٪Ʋ٪ƫƲ٪ ½ƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇؘ٪ -ȷȷƲȷ٪ ƲȷɅɍƫȉȷؙ٪ ƇȷȷǛǼؙ٪
precisariam ir além das tradicionais tarefas de descrever vocabu-
ǳƈȯǛȉȷ٪ɅƳƤǾǛƤȉعƤǛƲǾɅǝǌǛƤȉȷؙ٪ȷƲǾƫȉ٪ǾƲƤƲȷȷƈȯǛȉ٪ȬȯȉƫɍɶǛȯ٪ǍǳȉȷȷƈȯǛȉȷؙ٪
ƫǛƤǛȉǾƈȯǛȉȷ٪Ʋ٪ȉƣȯƇȷ٪Ƈ˚Ǿȷؙ٪ ǳǛƫƇȯ٪ƤȉǼ٪corpora٪ ɅƲɫɅɍƇǛȷ٪ǼɍǳɅǛǳǝǾǍɍƲȷ٪
ƲǼ٪ ȬȯȉǬƲɅȉȷ٪ ƫƲ٪ ½ƲȯǼǛǾȉǍȯƇ˚Ƈؙ٪ ƲǾɅȯƲ٪ ȉɍɅȯȉȷؘ٪ vƇɅɍȯƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ ǾƇƫƇ٪
ȷƲȯǛƇ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ȷƲǼ٪ȉ٪ȷɍȬȉȯɅƲ٪ƫƲȷȷƲȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪Ʋ٪ɅƇȯƲǌƇȷ٪ƣƇȷǛǳƇȯƲȷ٪ƫƇ٪
½ƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇؙ٪ǼƇȷ٪ȷƲȯǛƇ٪ȬȯƲƤǛȷȉ٪ȯƲȷȷǛǍǾǛ˚Ƥƈعǳȉȷ٪ƲǼ٪ǼƲǛȉ٪ƙ٪ǛƫƲǛƇ٪ƫƲ٪
promover ATT.
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Nesse caminho, construindo conceitos e práticas para ATT, 
fomos ao encontro de perspectivas teóricas e metodológicas de 
Terminologia mais afeitas aos diálogos com um cenário brasileiro 
ƫƲ٪ȷƇƣƲȯƲȷ٪Ʋ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉȷ٪ƲǼ٪ǼȉɥǛǼƲǾɅȉؘ٪�˚ǾƇǳؙ٪Ƈ٪ƇƤƲȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ 
envolvida, sempre frisamos, não diz respeito apenas à compreen-
são de terminologias, vocabulários e respectivos conceitos em sin-
ƤȯȉǾǛƇؘ٪-ȷɅƇǼȉȷ٪ǳǛƫƇǾƫȉ٪ƤȉǼ٪ɅƲɫɅȉȷ٪Ʋ٪ɅƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇȷ٪ƲǼ٪ȷǛɅɍƇƧȧƲȷ٪
comunicativas diferenciadas, especialmente com a comunicação 
ƲǾɅȯƲ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳǛȷɅƇȷ٪ ٪ǼɍǛɅƇȷ٪ػ ɥƲɶƲȷ٪ ƤȉǼ٪ȉ٪ƇɍɫǝǳǛȉ٪ƫȉȷ٪ ǬȉȯǾƇǳǛȷɅƇȷ٪ ٪ػ
e as pessoas leigas em um dado assunto. Em nossa percepção, 
reúnem-se elementos comunicativos, cognitivos, discursivos, 
ȷȊƤǛȉعǕǛȷɅȊȯǛƤȉȷ٪Ʋ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉعƲǾɍǾƤǛƇɅǛɥȉȷؘ٪-ȷȷƇ٪ȯƲɍǾǛƠȉ٪ƫƲǼƇǾƫƇ٪
ɍǼƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƫƲ٪½ƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇ٪ƫƲȷƤȯǛɅǛɥƇ٪ȮɍƲ٪Ǭƈ٪ǕƇɥǝƇǼȉȷ٪ȯƲƤȉ-
ǾǕƲƤǛƫȉؙ٪ƫƲȷƫƲ٪ׂؙ־־׀٪ ƤȉǼȉ٪ ɅƲɫɅɍƇǳǛȷɅƇؘ٪¤ƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƲȷȷƇ٪ȮɍƲ٪ ǛǾǛ-
ƤǛȉɍ٪ȷƲǾƫȉ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫƇ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼƇ٪½ƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉع½ƲɫɅɍƇǳ٪
ؘخׂ־־׀ح٪ƫƲǾȉǼǛǾƇƧƠȉ٪ǼƲǾƤǛȉǾƇƫƇ٪ƲǼ٪FǛǾƇɅɅȉ٪ػ

�٪�½½ؙ٪ƇȷȷǛǼ٪ȷǛɅɍƇƫƇ٪ȉɍ٪نƲǾƤƇǛɫƇƫƇؙه٪ƤȉǾǌȉȯǼƲ٪ȬȯȉȬɍȷƲǼȉȷ٪Ʋ 
temos desenvolvido, sempre em parceria com várias pessoas, pre- 
cisaria ainda ser legitimada como mais um foco de interesse espe-
Ƥǝ˚Ƥȉ٪ƲǼ٪ǼƲǛȉ٪Ƈȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ػ٪ƫƲȷƤȯǛɅǛɥȉȷ٪ػ٪ƫƲ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪�ȬǳǛƤƇƫƇ٪Ʋ٪
ɅƲȊȯǛƤƇؙ٪ƣƲǼ٪ƤȉǼȉ٪ƫƲ٪½ƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇؘ٪�˚ǾƇǳؙ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪
que se debruçam sobre a divulgação ou popularização (também 
ƤǕƇǼƇƫƇ٪ƫƲ٪ɥɍǳǍƇȯǛɶƇƧƠȉخ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇȷ٪ȷƠȉ٪ƣƇȷɅƇǾɅƲ٪ǼƇȯƤƇƫȉȷ٪ȬƲǳƇ٪
ƲɫȬǳȉȯƇƧƠȉ٪ǼȉȯǌȉȷȷǛǾɅƈɅǛƤƇ٪ ƫƲ٪ ɅƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇȷؙ٪ ȬƲǳƇ٪ ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪ ƫƇȷ٪
ǌȯƇȷƲȉǳȉǍǛƇȷ٪ ƲȷȬƲƤǛƇǳǛɶƇƫƇȷؙ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ȬƇƫȯȧƲȷ٪ ƫƇ٪ ƫƲ˚ǾǛƧƠȉؙ٪ ɥƇȯǛƇƧƠȉ٪
denominativa e conceitual e produção de reconhecimentos termi-
nológicos diversos. Há uma produção considerável especialmente 
ƫƲƫǛƤƇƫƇ٪Ƈȉȷ٪ƤƲǾƈȯǛȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳǛɶƇƫƇ٪ǼɍǳɅǛǳǝǾǍɍƲؙ٪
ȷȉƣȯƲɅɍƫȉ٪Ǿȉ٪ɅƲȯȯǛɅȊȯǛȉ٪ƫȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ƫƲ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ɅƳƤǾǛƤȉعƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇؘ٪

De nossa parte, frente a um ideal de bom funcionamento dos 
ɅƲɫɅȉȷ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳǛɶƇƫȉȷ٪ƤɍǬȉȷ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉȷ٪ȬȯƲƤǛȷƇǼ٪ƤǕƲǍƇȯ٪Ƈ٪ȬƲȷȷȉƇȷ٪
comuns, prevemos e acolhemos diferentes tipos de comunicação e 
cenários de interação e interlocutores. Assim, chegamos à situação 
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ƫƲ٪ȷǛǼȬǳǛ˚ƤƇȯ٪ȉɍ٪ǌƇƤǛǳǛɅƇȯ٪ɍǼ٪ɅƲɫɅȉ٪ȮɍƲ٪ȬƇȯƲƤƲȷȷƲ٪ǼƇǛȷ٪ƤȉǼȬǳƲɫȉ٪
para um determinado tipo de leitor-usuário. Nesse projeto em tor-
Ǿȉ٪ƫƇ٪�½½ؙ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ƫƇ٪ƫǛɥɍǳǍƇƧƠȉ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪Ʋ٪ƫƲ٪ 
ȬȉȬɍǳƇȯǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ɅƲǼƇȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ǳƲǛǍȉ٪ȉɍ٪ȷƲǼǛǳƲǛǍȉ٪
são, para nós, uma fonte de conhecimentos inarredável. E mesmo 
as trocas de saberes e conhecimentos entre pessoas leigas sobre 
um dado tema especializado, não poderão ser desprezadas.

-ǾɅȯƲɅƇǾɅȉؙ٪ɥƇǳƲ٪ȷɍƣǳǛǾǕƇȯ٪ȮɍƲ٪ȷƲǼȬȯƲ٪ɅǛɥƲǼȉȷ٪ƤȉǾȷƤǛƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪
ȮɍƲ٪ȷǛǼȬǳǛ˚ƤƇȯ٪ɍǼƇ٪ǼƲǾȷƇǍƲǼ٪ǾƠȉ٪Ƴ٪ػ٪ǾƲƤƲȷȷƇȯǛƇǼƲǾɅƲ٪Ʋ٪ƇȬƲǾƇȷ٪ػ 
٪ȉɍ٪ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ǬɍǳǍƇǼإȷƲ٪ȬƇȯɅƲȷ٪ƲعɍǼ٪ɅƲɫɅȉؙ٪ƤȉȯɅƇǾƫȉ٪هƲǾƤȉǳǕƲȯن
ƫǛǌǝƤƲǛȷ٪ ȉɍ٪ ƫƲȷǾƲƤƲȷȷƈȯǛƇȷؘ٪tɍǛɅƇȷ٪ ɥƲɶƲȷؙ٪ Ƴ٪ ȬȯƲƤǛȷȉ٪ ƲǾȯǛȮɍƲƤƲȯ٪ ɍǼ٪
ɅƲɫɅȉ٪ؙخׇֿ־׀٪ؙ�¤�½¯-ح٪ȯƲǌƇɶƷعǳȉؙ٪ƇɍǼƲǾɅƇǾƫȉعȷƲ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƈ٪ƲȷƤȯǛɅȉ٪Ʋ٪
ƇǍȯƲǍƇǾƫȉعȷƲ٪Ƈ٪ƲǳƲ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷؘ٪ Uȷȷȉ٪ȉƤȉȯȯƲؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪
ȮɍƇǾƫȉ٪Ƴ٪ȬȯƲƤǛȷȉ٪ǛǾƤǳɍǛȯ٪ƲɫȬǳǛƤƇƧȧƲȷؙ٪ƲɫƲǼȬǳȉȷؙ٪ƇǾƇǳȉǍǛƇȷ٪ȉɍ٪ȉɍɅȯȉȷ٪
recursos facilitadores, como ilustrações, marcadores, hiperlinks, 
cores e diferentes trabalhos de designؘ٪¯ǛǼȬǳǛ˚ƤƇȯؙ٪ƇȷȷǛǼؙ٪ɅȉȯǾƇعȷƲ٪
ƲȮɍǛɥƇǳƲǾɅƲ٪Ƈ٪Ʌȉƫȉ٪ɍǼ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ƤȉǼȬǳƲɫȉ٪Ʋ٪ƤɍǛƫƇƫȉȷȉ٪ƫƲ٪ƲǾȯǛȮɍƲ-
cimento de uma mensagem. Não se trata apenas de sumarizar,  
ƫƲȷɅƇƤƇȯ٪ȬȉǾɅȉȷ٪ǼƇǛȷ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉȷ٪ȉɍ٪ȯƲȷɍǼǛȯؘ٪

Portanto, pensar na promoção da ATT é também pensar em 
um valor agregado, em um processo de construção a partir de algo 
ȬȯƲƲɫǛȷɅƲǾɅƲؙ٪ƇǛǾƫƇ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȬȉȷȷƇ٪Ǭƈ٪ȬƲǾȷƇȯ٪ƲǼ٪ƇǳǍȉ٪ȮɍƲ٪ǾƇȷƤƲ٪ȉȯǛǍǛ-
nalmente já dotado de algum potencial de acessibilidade. Em uma 
ǼƲǾȷƇǍƲǼ٪ƲȷƤȯǛɅƇ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ǬɍǳǍɍƲ٪ȬȉȷȷǛɥƲǳǼƲǾɅƲ٪ƤȉǼȬǳƲɫƇ ٪ؙƇǬɍȷɅƇǼعȷƲ 
ȬƇǳƇɥȯƇȷؙ٪ǛǾȷƲȯƲǼعȷƲ٪نȬȉǾɅƲȷه٪ȉɍ٪نȯƇǼȬƇȷ٪ƫƲ٪ƇƤƲȷȷȉؘه٪-ȷȷƲȷ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪
sempre serão erguidos, modulados e conservados pela empatia de 
ȮɍƲǼ٪Ȭȯȉƫɍɶ٪ȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ƲǼ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƙ٪ȬƲȷȷȉƇ٪ȮɍƲ٪ȯƲƤƲƣƲȯƈ٪Ƈ٪ǼƲǾȷƇǍƲǼؘ٪
Esse enunciador, dotado de empatia, entende que seu interlocutor  
precisará compreender a mensagem veiculada para poder atender  
diferentes necessidades, interesses e propósitos. E ele fará algo 
para que isso aconteça.
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O que é e do que é feita a Complexidade Textual (CT)?

�٪�ȉǼȬǳƲɫǛƫƇƫƲ٪½ƲɫɅɍƇǳ٪ ٪ȬȉƫƲ٪خ½�ح ȷƲȯ٪ƲǾɅƲǾƫǛƫƇؙ٪Ǎȯȉȷȷȉ٪Ǽȉƫȉؙ٪ 
Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫƲȷɅƲ٪ƣȯƲɥƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ȉ٪نƇɥƲȷȷȉه٪ȉɍ٪ƤȉǾɅȯƈȯǛȉ٪ƫȉ٪
que colocamos como acessibilidade, uma capacidade de acessar, 
entender, processar uma mensagem de modo que ela faça sentido. 
vƇɅɍȯƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ƲǼ٪ɅƲȯǼȉȷ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ɅƲɫɅȉ٪ƲȷƤȯǛɅȉؙ٪ȬƲǾȷƇǾƫȉ٪ƇȬƲǾƇȷ٪
ǾƇ٪ȬƇǳƇɥȯƇ٪ƲȷƤȯǛɅƇؙ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ƳإȬƇȯƲƤƲ٪ƤȉǼȬǳƲɫȉ٪ȬƇȯƇ٪ɍǼƇ٪ȬƲȷȷȉƇ٪ǾƠȉ٪
ȷƲȯƈ٪ȬƇȯƇ٪ɍǼƇ٪ȉɍɅȯƇؘ٪�˚ǾƇǳؙ٪ƲȷȷƇ٪Ƴ٪ɍǼƇ٪ƤȉǾƫǛƧƠȉ٪ȷƲǼȬȯƲ٪ȯƲǳƇɅǛɥƇ٪Ʋ٪
que depende de vários fatores. 

As habilidades de letramento – que alguns denominam literacia – 
Ʋ٪ Ƈ٪ Ȭȯȉ˚ƤǛƷǾƤǛƇ٪ ƫƲ٪ ǳƲǛɅɍȯƇؙ٪ Ȭȉȯ٪ ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ ȷƠȉ٪ ǌƇɅȉȯƲȷ٪ Ƈ٪ ƤȉǾȷǛƫƲȯƇȯ٪
ȮɍƇǾƫȉ٪ȷƲ٪ȬƲǾȷƇ٪ƲǼ٪�½ؘ٪�ȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ȬȷǛƤȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ȬȯȉƤƲȷ-
ȷȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ƫƲ٪ǳƲǛɅɍȯƇ٪ƫƲ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ƲȷƤȯǛɅȉȷ٪ɅƷǼ٪ǼɍǛɅȉ٪Ƈ٪Ǿȉȷ٪
ƲǾȷǛǾƇȯؘ٪vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪Ǖƈ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ȉ٪ɅǛȬȉ٪ƫȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉإǍƷǾƲȯȉ٪ɅƲɫ-
ɅɍƇǳ٪ƲǾɥȉǳɥǛƫȉؙ٪Ƈ٪نǛƫƇƫƲه٪ƫƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ɥƲǛƤɍǳƇƫƇؙ٪ȉ٪ɅǛȬȉ٪ƫƲ٪ȯƲǍǛȷɅȯȉ٪
escrito (mais ou menos formal), o conhecimento prévio do leitor 
ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ɅȯƇɅƇ٪Ʋ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ȷǛɅɍƇƧƠȉ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇɅǛɥƇ٪ƲǾɥȉǳɥǛƫƇؙ٪
Ƈȷ٪ƤȉǾƫǛƧȧƲȷ٪ȬȷǛƤȉǌǝȷǛƤƇȷ٪Ʋ٪ȷȉƤǛƇǛȷ٪ƫȉ٪ǳƲǛɅȉȯؙ٪ȉ٪ɅǛȬȉ٪ƫƲ٪ƇǼƣǛƲǾɅƲ٪ǌǝȷǛƤȉ٪
em que se dá a leitura, o intervalo de tempo que se tem, entre tanto 
ȉɍɅȯȉȷ٪ǌƇɅȉȯƲȷؘ٪�ǳƳǼ٪ƫǛȷȷȉؙ٪ǾƇɅɍȯƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ɍǼƇ٪ȬƲȷȷȉƇ٪ƤȉǼ٪ƫǛ˚Ƥɍǳ-
ƫƇƫƲ٪ ǌǝȷǛƤƇ٪ȬƇȯƇ٪ƲǾɫƲȯǍƇȯؙ٪ ǳƲǾƫȉ٪ƲǼ٪ɍǼƇ٪ȷƇǳƇ٪ƲȷƤɍȯƇ٪ȉɍ٪ǼƇǳ٪ Ǜǳɍ-
minada ou em meio a barulho intenso, também enfrentará outras 
ƫǛ˚ƤɍǳƫƇƫƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾƫƲȯ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƲǬƇ٪ǳƲǾƫȉؘ٪-Ǽ٪ȯƲȷɍǼȉؚ٪ 
há muita coisa envolvida.

Entretanto, conforme já mencionado, vamos nos limitar, neste 
ƤƇȬǝɅɍǳȉؙ٪Ƈ٪ȯƲ˛ƲɅǛȯ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ƤȉǾɅƇɅȉ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ƲȷƤȯǛɅȉؙ٪ȷƲǼ٪ƤȉǾȷǛ-
derar elementos visuais ou imagens nele contidos, e sobre as con-
dições de leitura de pessoas sem necessidades especiais. Vamos 
Ǿȉȷ٪ƤƲǾɅȯƇȯ٪ǾƇ٪˚ǍɍȯƇ٪ƫƲ٪ȬƲȷȷȉƇȷ٪ƇƫɍǳɅƇȷ٪ƤȉǼ٪ƲȷƤȉǳƇȯǛƫƇƫƲ٪ǳǛǼǛɅƇƫƇ٪
Ʋ٪ƤȉǼ٪ȬȉɍƤƇȷ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ǳƲǛɅɍȯƇ٪ƫƲ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ɅȯƇɅƇǼ٪ƫƲ٪
ɅƲǼƇȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷؘ٪UǼƇǍǛǾƇȯƲǼȉȷ٪ɍǼƇ٪ȬƲȷȷȉƇ٪ƇƫɍǳɅƇ٪ȮɍƲ٪ƲǾɫƲȯǍɍƲ٪
bem e que tenha um ambiente e condições mais ou menos favo-
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ráveis para enfrentar a informação escrita, uma informação que a 
própria pessoa tenha buscado e que precise entender.

Mesmo assim, com esse recorte idealizado, dizer apenas e sim-
ȬǳƲȷǼƲǾɅƲ٪ȮɍƲ٪ɍǼ٪ƫƇƫȉ٪ɅƲɫɅȉ٪Ƴ٪ƤȉǼȬǳƲɫȉ٪ȷƲȯǛƇ٪ȉ٪ǼƲȷǼȉ٪ȮɍƲ٪ƫǛɶƲȯ٪
ȮɍƲ٪ȉ٪ɅƲɫɅȉ٪Ƴ٪ƣȉǼ٪ȉɍ٪ȯɍǛǼ٪ȉɍ٪ȮɍƲ٪ɍǼ٪ɅƇǳ٪ǼȉǾɍǼƲǾɅȉ٪Ƴ٪ɥƲǳǕȉ٪ȉɍ٪
Ǿȉɥȉؘ٪�˚ǾƇǳؙ٪ȷƲȯƈ٪ȬȯƲƤǛȷȉ٪ƫƲ˚ǾǛȯ٪ȬȉǾɅȉȷ٪ƫƲ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ȬƇȯƇ٪ƫƲǳǛǼǛɅƇȯ٪
essa condição/qualidade. Por isso, conforme entendemos, imaginar 
ou requerer ou buscar um conceito único para CT parece ser um 
ȉƣǬƲɅǛɥȉؙ٪Ǿȉ٪ǼǝǾǛǼȉؙ٪ǛǾǍǳȊȯǛȉؘ٪�˚ǾƇǳؙ٪Ƈ٪�½ؙ٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪ȮɍƲ٪ǳǕƲ٪Ƴ٪ǛǾƲȯƲǾɅƲؙ٪
ȬȉƫƲȯƈ٪ɅƲȯ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ƫǛǼƲǾȷȧƲȷ٪Ʋ٪ȷƲȯ٪ƫƲ˚ǾǛƫƇ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲǛȯƇȷ٪ɥƇȯǛƇ-
das a partir de distintos pontos de vista. Isso é o que como vemos, 
Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪Ǿȉ٪ ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ƫƲ٪FǛǍɍƲǛȯƲƫȉعGȉǼƲȷ٪Ʋ٪tƲǾƫƲȷ٪ ٪ؙخ׆ֿ־׀ح
ȮɍƲ٪ ɅȯƇɅƇȯƇǼ٪ ƫƲ٪ ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪ ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ ƫƲ٪ ƤȉǼȬǳƲɫǛƫƇƫƲ٪ ƲȷɅȯɍɅɍȯƇǳؙ٪
ƤȉǍǾǛɅǛɥƇ٪Ʋ٪ɥǛȷɍƇǳ٪ƫƲ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷ٪ȷȉƣ٪Ƈ٪ȊɅǛƤƇ٪ƫƇ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪
Funcionalista. A partir dessa perspectiva, os autores nos oferecem 
um conceito próprio para CT, delimitado por um dado cenário de 
investigação. 

%ǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ȉǳǕƇȯƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ɍǼ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ȉɍ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉȷ٪Ʋ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪
dinamizadores da CT, ao nosso ver, também poderiam ser deslo-
ƤƇƫȉȷ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ȬƇȯƇ٪ɍǼ٪Ʌȉƫȉ٪ƫƲ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؙ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳǼƲǾɅƲ٪ȮɍƇǾƫȉ٪
pensamos nas práticas comunicativas de escrita que tratam de vei- 
ƤɍǳƇȯ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉȷ٪ɅƳƤǾǛƤȉعƤǛƲǾɅǝ̊ Ƥȉȷ٪ȉɍ٪ȮɍƲ٪ɅȯƇɶƲǼ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉȷ٪ 
e saberes que se precisa comunicar, transmitir e/ou ensinar. Este vasto 
ɅƲȯȯǛɅȊȯǛȉ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉ٪ Ʋ٪ ƤȉǼɍǾǛƤƇɅǛɥȉ٪ ƲȷȬƲƤǛƇǳǛɶƇƫȉ٪ ȷƲȯǛƇ٪ ƇǳǍȉ٪ ȮɍƲ٪
comumente chamamos de linguagem técnica. 

A imagem a seguir, na Figura 1, que pode evocar uma gangorra 
ȉɍ٪ɍǼƇ٪ƣƇǳƇǾƧƇؙ٪ȷƲȯɥƲ٪ȬƇȯƇ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇȯ٪ɍǼ٪˛ɍɫȉ٪ƫƲ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉؘ٪
ÄǼ٪ȬȉǾɅȉ٪ƫȉ٪˛ɍɫȉ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪ɅƳƤǾǛƤƇؙ٪ƤɍǬȉȷ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉȷ٪
precisariam ser customizados. Depois, transforma-se em uma lin-
guagem simples (conhecida pela denominação internacional plain 
language) para atingir mais destinatários e então poder adquirir 
a feição de uma linguagem facilitada (easy language), voltada ao 
atendimento das necessidades de informação para pessoas com 
necessidades especiais.
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Figura 1 ػ٪�٪ǍƇǾǍȉȯȯƇ٪ƫƇ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉ٪ƇƤƲȷȷǝɥƲǳ٪

ESASY LANGUAGE/ PLAIN LANGUAGE/ LINGUAGENS SIMPLES

¤ƲȷȷȉƇȷ٪ƤȉǼ٪ƫƳ˚ƤǛɅ
ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǳإƤɍǳɅɍȯƇǳ

¤ƲȷȷȉƇȷ٪ƤȉǼ٪ƫƳ˚ƤǛɅ
ƤȉǍǾǛɅǛɥȉ

Linguagem 
Facilitada

Linguagem 
“Técnica”

ƇƤƤƲȬɅƇƣǛǳǛɅɬڋ
ȷɅǛǍǼƇɅǛȷƇɅǛȉǾع

ƤȉǼȬȯƲǕƲǾȷǛƣǛǳǛɅɬع
ȬƲȯƤƲȬɅǛƣǛǳǛɅɬع

ȬƲȯƤƲȬɅǛƣǛǳǛɅɬڋ
ƤȉǼȬȯƲǕƲǾȷǛƣǛǳǛɅɬڋ

ȷɅǛǍǼƇɅǛȷƇɅǛȉǾڋ
ƇƤƤƲȬɅƇƣǛǳǛɅɬع

Easy
Language 

Plain
Language 1 

Plain
Language 2 

Plain
Language N 

Standard
Language 

FȉǾɅƲؚ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫƇ٪ȬƲǳƇ٪ƇɍɅȉȯƇؘ

�ȉǼ٪Ƈ٪ ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ FǛǍɍȯƇ٪ ֿ٪ ƲǼ٪ǼƲǾɅƲؙ٪ ƤȉǾɥǛƫȉ٪ ɥȉƤƷؙ٪
que me acompanhou até aqui, a considerar a Figura 2, a seguir. 
-ȷȷƇ٪˚ǍɍȯƇ٪ǌȉǛ٪ȬȯȉƫɍɶǛƫƇ٪ȉȯǛǍǛǾƇǳǼƲǾɅƲ٪Ȭȉȯ٪OƇǾȷƲǾع¯ƤǕǛȯȯƇ٪Ʋ٪tƇƇɴ�
(2020) em um livro todo dedicado aos temas da easy language. 
-ȷȷƇ٪ǛǼƇǍƲǼ٪ȬƇȯƲƤƲ٪ƫƲǛɫƇȯ٪ǼƇǛȷ٪ƫƲɅƇǳǕƇƫƇ٪Ƈ٪ǾȉȷȷƇ٪˚ǍɍȯƇ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯ٪ػ٪
ȷƲ٪ɥȉƤƷ٪ȷȉɍƣƲȯ٪ɍǼ٪ȬȉɍƤȉ٪ƫƲ٪ǛǾǍǳƷȷؘ٪vƲǳƇ٪ɥƲǼȉȷ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ȮɍƲ٪
mobilizam traços positivos e negativos para elementos/fatores 
ǾƠȉ٪ƲɫȬȯƲȷȷȉȷ٪ǾƇ٪FǛǍɍȯƇ٪ֿؙ٪ȮɍƲ٪ɅȯƇƫɍɶǛǼȉȷ٪ƤȉǼȉ٪ȬƲȯƤƲȬɅǛƣǛǳǛƫƇƫƲؙ٪ 
compreensibilidade, aceitabilidade e estigmatização. Todavia, nessa 
ȷƲǍɍǾƫƇ٪˚ǍɍȯƇؙ٪ǾƠȉ٪ɅƲȯƲǼȉȷ٪ɍǼƇ٪ƇȷȷȉƤǛƇƧƠȉ٪ƫǛȯƲɅƇ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪
Ʋ٪ Ƈ٪ ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉ٪ ɅƳƤǾǛƤȉعƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇؙ٪ Ʋ٪ ȷǛǼ٪ ƤȉǼ٪ ɍǼƇ٪ ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪ 
ȬƇƫȯƠȉ٪ ٪ȮɍƲح ȬȉƫƲȯǝƇǼȉȷ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪ ƤȉǼȉ٪ ɍǼƇ٪ ǾȉȯǼƇ٪ ƤɍǳɅƇ٪ ȉɍ٪
ƤȉǼ٪Ƈ٪ǾȉȷȷƇ٪ ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪ɅƳƤǾǛƤƇؘخ٪�٪ ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؙ٪ƇȷȷǛǼؙ٪ ٪ؚهȷƲ٪ǼȉɥƲن
diminui, em tese, a CT, em direção à linguagem facilitada. Outros 
ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ƫƲȷȷƲ٪˛ɍɫȉ٪ƫƇ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳǛɶƇƫƇ٪ƇɅƳ٪Ƈ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪
facilitada podem ser conferidos em Tcacenco (2022). Essa ideia de 
movimento é preciosa.
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Figura 2 – Perceptibilidade, compreensibilidade, aceitabilidade e estigma-
tização

ESASY LANGUAGE/ PLAIN LANGUAGE/ LINGUAGENS SIMPLES

¤ƲȷȷȉƇȷ٪ƤȉǼ٪ƫƳ˚ƤǛɅ
ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǳإƤɍǳɅɍȯƇǳ

¤ƲȷȷȉƇȷ٪ƤȉǼ٪ƫƳ˚ƤǛɅ
ƤȉǍǾǛɅǛɥȉ

Linguagem 
Facilitada

Linguagem 
“Técnica”

ƇƤƤƲȬɅƇƣǛǳǛɅɬڋ
ȷɅǛǍǼƇɅǛȷƇɅǛȉǾع

ƤȉǼȬȯƲǕƲǾȷǛƣǛǳǛɅɬع
ȬƲȯƤƲȬɅǛƣǛǳǛɅɬع

ȬƲȯƤƲȬɅǛƣǛǳǛɅɬڋ
ƤȉǼȬȯƲǕƲǾȷǛƣǛǳǛɅɬڋ

ȷɅǛǍǼƇɅǛȷƇɅǛȉǾڋ
ƇƤƤƲȬɅƇƣǛǳǛɅɬع

Easy
Language 

Plain
Language 1 

Plain
Language 2 

Plain
Language N 

Standard
Language 

FȉǾɅƲؚ٪OƇǾȷƲǾع¯ƤǕǛȯȯƇ٪Ʋ٪tƇƇɴ٪ؙ־׀־׀ح٪Ȭؘ٪ؘخׂ׀

�ȉǾȷǛƫƲȯƇƫȉȷ٪ȉȷ٪ƫȉǛȷ٪ƤƲǾƈȯǛȉȷ٪ǼȉƣǛǳǛɶƇƫȉȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ƫɍƇȷ٪˚ǍɍȯƇȷؙ٪
penso que valeria, sobretudo, questionar os elementos associados 
a fatores como estigmatização e aceitabilidade quando pensamos 
no acesso à informação para todos. �˚ǾƇǳؙ٪Ǿȉ٪ƐǼƣǛɅȉ٪ƫƲ٪ƲȷǌȉȯƧȉȷ٪
em prol da comunicação inclusiva e em linguagem simples e da 
�½½ؙ٪ƇǛǾƫƇ٪Ƴ٪ƤȉǼɍǼ٪ȉɍɥǛȯ٪ƤȉǼƲǾɅƈȯǛȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ȬƲȯǛǍȉȷ٪ƫƲ٪ȷƲ٪نǾǛɥƲ-
ǳƇȯ٪Ȭȉȯ٪ƣƇǛɫȉن٪ؙهɥɍǳǍƇȯǛɶƇȯه٪ȉɍ٪نƫƲȷƤƇȯƇƤɅƲȯǛɶƇȯه٪Ƈ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧƠȉعǌȉǾɅƲؙ٪ 
especializada, que chegaria para uma massa leiga. Aliás, já temos 
leis1 no Brasil que tratam desse tema e da obrigatoriedade do for-
necimento de informações de utilidade pública em linguagem 
ȷǛǼȬǳƲȷؙ٪ƤǳƇȯƇ٪Ʋ٪ƇƤƲȷȷǝɥƲǳؘ٪FǛƤȉɍ٪ǼƲǾȉȯ٪ȉ٪ƲȷȬƇƧȉ٪ȬƇȯƇ٪ƲȷȷƲ٪ɅǛȬȉ٪ƫƲ٪
melindres, desrespeito ou preconceitos. 

ÜȉǳɅƲǼȉȷ٪Ƈȉ٪ƲɫƇǼƲ٪ƫƲ٪ƇǳǍɍǾȷ٪ɅȯƇƧȉȷ٪ƫȉ٪ȮɍƲ٪ȬȉƫƲȯǛƇ٪ȷƲȯ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇ-
ƫȉ٪ƤȉǼȉ٪�½ؙ٪ƲǼ٪ȷɍƇȷ٪ȬȉȷȷǝɥƲǛȷ٪ǌƇƤƲɅƇȷؙ٪ǾƇ٪ƫǛɥɍǳǍƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧƠȉ٪

ֿ٪ �ȉǾǌȉȯǼƲ٪Ƈ٪jƲǛ٪ƫƲ٪�ƤƲȷȷȉ٪ƙ٪UǾǌȉȯǼƇƧƠȉ٪حj�Uؙخ٪jƲǛ٪Ǿѣ٪ֿֿֿؙ־׀إׅ׀׃ؘ׀٪ƫȉ٪%ƲƤȯƲɅȉ٪Ǿѣ٪ ٪ؙ׀ֿ־׀إׂ׀ؘׅׅ
Ǿȉ٪ȷƲɍ٪ƇȯɅǛǍȉ٪׃ѣؚ٪ ٪ƫƲɥƲȯ٪ƫȉ٪-ȷɅƇƫȉ٪ǍƇȯƇǾɅǛȯ٪ȉ٪ƫǛȯƲǛɅȉ٪ƫƲ٪ƇƤƲȷȷȉ٪ƙ٪.ن ǛǾǌȉȯǼƇƧƠȉؙ٪ȮɍƲ٪ȷƲȯƈ٪
franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em 
linguagem de fácil compreensão”. (BRASIL, 2011, p. 1, grifo nosso)
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ȷȉƣȯƲ٪ɅƲǼƇȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷؘ٪ÜƲǬƇǼȉȷؙ٪ƤȉǼȉ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ɍǼƇ٪ǌȯƇȷƲ٪ǛǾǛƤǛƇǳؙ٪
ȮɍƲ٪ƇƣȯƲ٪ɍǼ٪ɅƲɫɅȉ٪ȯƲƤȉȯɅƇƫȉ٪ƫƲ٪ɍǼ٪site especializado na divul-
gação de temas sobre cuidados com a saúde para pessoas leigas.

Fenilcetonúria: o que é, sintomas, tratamento e complicações.Fenilcetonúria: o que é, sintomas, tratamento e complicações.

A fenilcetonúria é uma doença genética rara caracterizada A fenilcetonúria é uma doença genética rara caracterizada 
pela presença de uma mutação responsável por alterar a pela presença de uma mutação responsável por alterar a 
função de uma enzima no organismo responsável pela con-função de uma enzima no organismo responsável pela con-
versão do aminoácido fenilalanina em tirosina, o que leva versão do aminoácido fenilalanina em tirosina, o que leva 
ao acúmulo de fenilalanina no sangue, que em grandes ao acúmulo de fenilalanina no sangue, que em grandes 
concentrações é tóxico para o organismo, podendo causar concentrações é tóxico para o organismo, podendo causar 
deficiência intelectual e convulsões, por exemplo. (ZANIN, deficiência intelectual e convulsões, por exemplo. (ZANIN, 
2022)2022)

A proposta desse site٪Ƴ ٪ؙ ǬɍȷɅƇǼƲǾɅƲ ٪ؙƇȬȯȉɫǛǼƇȯ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪
saúde da população em geral, com uma linguagem simples e 
ƇƤƲȷȷǝɥƲǳؙ٪ƤȉǾǌȉȯǼƲ٪ɥƲǼȉȷ٪ȯƲȬȯȉƫɍɶǛƫȉ٪ǾƇ٪FǛǍɍȯƇ٪ׁؘ

�ȉǼȉ٪Ǭƈ٪ǼƲǾƤǛȉǾƇƫȉ٪ƇȮɍǛؙ٪Ƈ٪ƤȉǾƫǛƧƠȉ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬǳƲɫǛƫƇƫƲ٪ƫƇ٪
ǌȉȯǼƇ٪ƲȷƤȯǛɅƇ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ɅƲɫɅȉ٪ȬȉƫƲ٪ɅƲȯ٪ɥƈȯǛƇȷ٪ǌƇƤƲɅƇȷ٪ȉɍ٪ƫǛǼƲǾȷȧƲȷؘ٪
vȉ٪ȮɍƲ٪ɅƇǾǍƲ٪ƙ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪Ƈȉ٪Ǽȉƫȉ٪ƫƲ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪
palavras, desde muito tempo, há esforços no sentido de tentar  
sistematizar, estimar e/ou objetivar traços do potencial de com-
ȬǳƲɫǛƫƇƫƲ٪ƫƇȷ٪ǼƲǾȷƇǍƲǾȷ٪ƲȷƤȯǛɅƇȷ٪ƲǼ٪ȷɍȬȉȯɅƲ٪ǛǼȬȯƲȷȷȉؘ٪¤ȉȯ٪Ǜȷȷȉؙ٪ 
uma série de medidas – contagens – foram criadas para tentar 
ƲȮɍƇƤǛȉǾƇȯ٪ ƇǳǍɍǼƇ٪ ƤȉǛȷƇ٪ ǾƲȷȷƲ٪ ɍǾǛɥƲȯȷȉؚ٪ ȉ٪ ǾɎǼƲȯȉ٪ ƫƲ٪ ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪
ȮɍƲ٪Ǖƈ٪ƲǼ٪ɍǼ٪ɅƲɫɅȉ٪ƲȷƤȯǛɅȉؙ٪ȉ٪ɅƇǼƇǾǕȉ٪ƫƲȷȷƇȷ٪ȬƇǳƇɥȯƇȷؙ٪ɥƇȯǛƲƫƇƫƲ٪
e repetitividade do vocabulário, presença de remissões, elementos 
de coesão, retomadas e uso de pronomes no lugar de nomes,  
tamanhos e tipos de frases, número de frases por parágrafo, entre 
ɅƇǾɅȉȷ٪ȉɍɅȯȉȷؘ٪Oƈ٪Ʌȉƫȉ٪ɍǼ٪ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪ƫƲ٪ǼƳɅȉƫȉȷ٪ƲȷɅƇɅǝȷɅǛƤȉȷؙ٪ƫƲȷƲǾ-
volvidos desde a Segunda Guerra Mundial, dedicados a mensurar 
Ƈ٪ȬȉɅƲǾƤǛƇǳ٪ ƤȉǼȬǳƲɫǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ǼƲǾȷƇǍƲǾȷ٪ ƲȷƤȯǛɅƇȷؘ٪ ¤ƇȯƇ٪ȮɍƲǼ٪ȷƲ٪
interesse por conhecer esses enfoques matemáticos e algumas 
ferramentas automáticas para tal aferição de potencial CT, que nos 
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ǌȉȯǾƲƤƲǼ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇȷ٪ƣƇȷɅƇǾɅƲ٪ɎɅƲǛȷؙ٪ ȯƲƤȉǼƲǾƫȉ٪ƇƤƲȷȷƇȯ٪ȉ٪Ǿȉȷȷȉ٪
site da ATT.2

Figura 3 – Dados do site٪ƇƤƲȷȷƇƫȉ٪ڋ٪½ɍƇ٪¯ƇɎƫƲ

FȉǾɅƲؚ٪½ɍƇ٪¯ƇɎƫƲؙ٪3ؘ׀׀־׀

�ǍȉȯƇ٪ɥȉǳɅƲǼȉȷ٪Ƈȉ٪ƲɫƲǼȬǳȉ٪ƫƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ȷȉƣȯƲ٪ǌƲǾǛǳƤƲɅȉǾɎȯǛƇؘ٪
Considerando apenas a primeira frase do informe, anteriormente 
reproduzida, temos um conjunto único formado por 57 palavras. 
Com certeza, é uma frase bem longa. Talvez tenha carecido de uma 
ȯƲɥǛȷƠȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ǼƇǛȷ٪ƤɍǛƫƇƫƇؙ٪ƇǳƳǼ٪ƫƇ٪ȯƲɥǛȷƠȉ٪ɅƳƤǾǛƤƇؙ٪ƤȉǾƤƲǛɅɍƇǳؙ٪
ƇȷȷǛǾƇƫƇ٪Ȭȉȯ٪ɍǼƇ٪Ȭȯȉ˚ȷȷǛȉǾƇǳ٪ƫƇ٪ȷƇɎƫƲؙ٪ƫƲɥǛƫƇǼƲǾɅƲ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫƇؘ٪
Ao intuirmos elementos de uma CT, se considerarmos a provável 
ƫǛ˚ƤɍǳƫƇƫƲ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ƫƲȷȷƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧƠȉ٪Ȭȉȯ٪ɍǼƇ٪ȬƲȷȷȉƇ٪ƇƫɍǳɅƇ٪
com escolaridade limitada que acessou o site, será preciso reconhecer 

٪׀ %ǛȷȬȉǾǝɥƲǳ٪ƲǼؚ٪ǕɅɅȬؚإإɦɦɦؘɍǌȯǍȷؘƣȯإɅƲɫɅƲƤƤإƇƤƲȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲؘإ ٪ÜƲȯ٪Ƈ٪ȬƇȯɅƲ٪ ǛǾƫǛƤƇƫƇ٪Ǿȉ٪ǼƲǾɍ٪
ƤȉǼȉ٪نt-%U%�¯٪%-٪��t¤j-âU%�%-ؘه

ׁ٪ %ǛȷȬȉǾǝɥƲǳ٪ƲǼؚ٪ǕɅɅȬȷؚإإɦɦɦؘɅɍƇȷƇɍƫƲؘƤȉǼؘإ

http://www.ufrgs.br/textecc/acessibilidade/
https://www.tuasaude.com/
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ɅƇǼƣƳǼ٪ȮɍƲؙ٪ǾƠȉ٪ȷƲǾƫȉ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇ٪ƫȉ٪ȯƲɥǛȷȉȯ٪ɅƳƤǾǛƤȉ٪ȉ٪ɅȯƇƣƇ-
ǳǕȉ٪ƫƲ٪ȯƲɥǛȷƠȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ɅƲǼȉȷ٪ɍǼ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇ٪ȮɍƲ٪Ƴ٪ƣƲǼ٪ƫǛȷɅƇǾɅƲ٪
ƫƇȮɍǛǳȉ٪ȮɍƲ٪ƇǳǍɍǾȷ٪ȮɍƇǳǛ˚ƤƇǼ٪ƤȉǼȉ٪ȷƲǾƫȉ٪ɍǼ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇ٪ǼƲǾȉȯؘ٪

�˚ǾƇǳؙ٪ƲȷȷƲ٪ɅǛȬȉ٪ƫƲ٪ȯƲɥǛȷƠȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ǾƠȉ٪ƲǾɥȉǳɥƲ٪ƇȬƲǾƇȷ٪ɥƲȯǛ-
˚ƤƇȯ٪Ʋȯȯȉȷ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪ɅȯƇƫǛƤǛȉǾƇǳؙ٪ƤȉǛȷƇȷ٪ȮɍƲ٪ɍǼ٪ȯƲɥǛȷȉȯ٪ƫȉ٪ƲƫǛɅȉȯ٪
Ýȉȯƫ٪ȬȉƫƲ٪ƇȬȉǾɅƇȯؘ٪vƲȷȷƲ٪ƤƇȷȉؙ٪ǛǼȬȉȯɅƇ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇȯ٪Ƈ٪ƇƫƲȮɍƇƧƠȉ٪ƫȉ٪
formato, avaliar como está a apresentação da mensagem tendo-se 
em mente o usuário da informação que se pretende atingir. E aqui 
pensamos em ATT, em leiturabilidade e nos enfrentamentos ins-
ɅƇɍȯƇƫȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ɍǼ٪ǳƲǛɅȉȯ٪ǳƲǛǍȉؙ٪ǼƲȷǼȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲɍ٪ȬƲȯ˚ǳ٪ƤȉȯȯƲȷȬȉǾƫƲȷȷƲ٪
a uma pessoa com ensino médio completo. 

-ȷȷƲ٪ǳƲǛɅȉȯ٪ػ٪˚ǍɍȯƇ٪ȮɍƲ٪ȬƇȯƲƤƲ٪ɥƇǍƇ٪ȉɍ٪ƫƲȷǌȉƤƇƫƇ٪ػ٪Ƴ٪Ƈ٪ȬƲȷȷȉƇ٪
ƤȉǼ٪ȮɍƲǼ٪ȷƲ٪ƫǛƇǳȉǍƇ٪ɥǛƇ٪ ɅƲɫɅȉ٪Ʋ٪ȮɍƲ٪ȬȉƫƲȯƈ٪ɅƲȯ٪ǼƇǛȷ٪ȉɍ٪ǼƲǾȉȷ٪
letramento, inclusive poderá ter pouco letramento digital. Em se 
ɅȯƇɅƇǾƫȉ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬǳƲɫǛƫƇƫƲ٪ƤȉǍǾǛɅǛɥƇ٪Ʋ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ƲɫƲǼȬǳǛ˚ƤƇƫȉؙ٪ɥƇǳƲ٪
ȬƲȯǍɍǾɅƇȯؚ٪ȮɍƇǳ٪ǳƲǛɅȉȯ٪Ǭƈ٪ƫƲȷǛȷɅǛȯǛƇ٪ƫƲ٪ȷƲǍɍǛȯ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ǳƲǛɅɍȯƇ٪Ʋ٪Ƈ٪ƣɍȷƤƇ 
de entendimento sobre fenilcetonúria logo após a passagem por 
essa primeira frase-parágrafo? Vale mencionar que essa frase- 
-parágrafo está posicionada após uma pergunta tão atrativa, cuja 
resposta, em tese, seria obtida como recompensa pelo esforço de 
ler a mensagem escrita. Independentemente do que possamos 
criticar sobre a frase, pelo menos, com ela, descobre-se que se trata 
de uma doença rara, mesmo que algumas pessoas não consigam 
ǛǾɅƲȯȬȯƲɅƇȯ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇ٪ƫȉƲǾƧƇ٪ǍƲǾƳɅǛƤƇؘ

-Ǿ˚Ǽؙ٪ ƲȷȬƲȯȉ٪ȮɍƲ٪ ȉ٪ ȮɍƲ٪ ƲȷɅƈ٪ ƤȉǳȉƤƇƫȉ٪ ƇɅƳ٪ ƇȮɍǛ٪ ȬȉȷȷƇ٪ ȷƲȯɥǛȯ٪
para aumentar o interesse pelo tema da ATT e sobre esse tipo de 
ƲȷɅɍƫȉؙ٪ȮɍƲ٪ɅƇǼƣƳǼ٪Ƴ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉ٪Ʋ٪ɅƲɫɅɍƇǳعƫǛȷƤɍȯȷǛɥȉؘ٪vƇ٪ȷƲȮɍƷǾƤǛƇؙ٪
ɅƲǾɅȉ٪ƲɫȬƇǾƫǛȯ٪ɍǼ٪ȬȉɍƤȉ٪Ƈȷ٪ȮɍƲȷɅȧƲȷ٪ƇɅƳ٪ƇȮɍǛ٪ƤȉǳȉƤƇƫƇȷؘ

Uma aventura desde o passado

A percepção da necessidade de promover compreensibilidades, 
sobretudo de mensagens escritas, cujo caráter é o da perenidade 
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٪ǾƠȉ٪Ƴ٪ƫƲ٪ǕȉǬƲؘ٪FǛƤƇǾƫȉ٪ؙػ٪ȬȉǛȷ٪Ƈȷ٪ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪ɥȉƇǼ٪Ʋ٪Ƈ٪ƲȷƤȯǛɅƇ٪˚ƤƇ٪ػ
apenas em um intervalo de tempo de alguns séculos, tenho desta-
cado, como um ponto de partida histórico interessante para a ideia 
ƫƲ٪ƇƤƲȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲحȷؙخ٪Ƈȷ٪ ǛǾǛƤǛƇɅǛɥƇȷ٪ƫƲ٪tƇȯɅǛǾǕȉ٪jɍɅƲȯȉ٪  ؘخׂׄ׃ֿعׁ׆ֿׂح
¯Ʋɍ٪ǾȉǼƲ٪ƲȷɅƈ٪ƇȷȷȉƤǛƇƫȉ٪ƙ٪ǳɍɅƇ٪ȬƲǳȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ƫƇ٪�ǝƣǳǛƇ٪ȬȉƫƲȯ٪ȷƲȯ٪ 
ȯƲȬȯȉƫɍɶǛƫȉ٪ǾƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǾƇƤǛȉǾƇǛȷؙ٪ƲǼ٪ǳɍǍƇȯ٪ƫȉ٪ǳƇɅǛǼؘ

Na Carta aberta sobre a tradução (1530), escrita por Lutero,  
testemunha-se todo um esforço em prol de um empoderamento 
ɥǛƇ٪ƇƤƲȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ƫƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧƠȉ٪Ʋ٪ƫƇȷ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇȷ٪ƫƇ٪�ǝƣǳǛƇؙ٪ȮɍƲ٪ƲǳƲ٪
defendeu que fossem apresentadas em alemão. Todavia, vale frisar, 
jɍɅƲȯȉ٪ƫƲǌƲǾƫǛƇ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ɍȷƇȷȷƲؙ٪ǾƇ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ǳƇɅǛǾȉؙ٪ɍǼ٪ɅǛȬȉ٪
ou variedade de alemão que fosse reconhecido e mais facilmente 
ƤȉǼȬȯƲƲǾȷǝɥƲǳ٪ȬƲǳȉ٪ȷƲɍ٪Ȭȉɥȉؘ٪tƇǛȷ٪ƫƲɅƇǳǕƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ƲȷȷƲ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪
e sobre o seu importante papel para os estudos e práticas da tradu-
ção encontram-se no trabalho de Resende (2019).

Essa sua Carta, Lutero nos mostra um pouco da luta contra seus 
ƤȯǝɅǛƤȉȷ ٪ؙȮɍƲ٪ƲǳƲ٪ƤǕƇǼƇ٪ƫƲ٪ȬƇȬǛȷɅƇȷ٪ػ٪Ʋ٪ƇɅƳ٪ƫƲ٪ǛǾɥƲǬȉȷȉȷ ٪ؘ-ǳƲȷ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇ-
vam que Lutero havia corrompido a mensagem sagrada, trazendo-a 
naquele alemão, digamos, popular ou tosco. Nessa sua missiva, 
jɍɅƲȯȉ٪ȯƲƣƇɅǛƇ٪Ƈȷ٪ƤȯǝɅǛƤƇȷ٪ȮɍƲ٪ȮɍƲȷɅǛȉǾƇɥƇǼ٪ȷɍƇȷ٪ƲȷƤȉǳǕƇȷ٪ƫƲ٪ɥȉƤƇ-
ƣɍǳƈȯǛȉؘ٪ÜƇǳƲ٪ȯƲǳƲǼƣȯƇȯ٪Ƈȷ٪ȷɍƇȷ٪ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪ǼƇǍǛȷɅȯƇǛȷؚ٪

ao traduzir, esforcei-me em um alemão puro e claro [...] meu ao traduzir, esforcei-me em um alemão puro e claro [...] meu 
caro, agora está traduzido e pronto. Qualquer um pode ler e caro, agora está traduzido e pronto. Qualquer um pode ler e 
entendê-lo’ [...] ‘entendê-lo’ [...] ‘não se tem que perguntar às letras na língua não se tem que perguntar às letras na língua 
latina como se deve falar alemão,latina como se deve falar alemão, [...]  [...] mas, sim, à mãe em mas, sim, à mãe em 
casa, às crianças na rua, ao homem comum no mercadocasa, às crianças na rua, ao homem comum no mercado’. ’. 
(LUTHER, 2006, p. 101-102, grifo nosso)(LUTHER, 2006, p. 101-102, grifo nosso)

A ideia luterana era que a mensagem chegasse justamente a 
ƲȷȷƇȷ٪ȬƲȷȷȉƇȷ٪ ٪ؙهƫȉ٪Ȭȉɥȉن ƲǼ٪ɍǼ٪ ǌȉȯǼƇɅȉ٪ȮɍƲ٪ ǳǕƲȷ٪ ǌȉȷȷƲ٪ ǌƇǼǛǳǛƇȯ٪
ȉɍ٪ ȯƲƤȉǾǕƲƤǝɥƲǳؘ٪-٪ƲȷȷƲ٪ ǌȉǛ٪ɍǼ٪نƲȷɅȯƇǍȉه٪ȷȉƤǛƇǳ٪Ʋ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉ٪ƫƇȮɍƲǳƇ٪
ƳȬȉƤƇؙ٪ ȬȉǛȷ٪ Ƈ٪ ǳƲǛɅɍȯƇ٪ ƇɍɅȌǾȉǼƇ٪ ƫȉ٪ ɅƲɫɅȉ٪ ȷƇǍȯƇƫȉ٪ ƫǛȷȬƲǾȷƇȯǛƇ٪ ȉȷ٪
sacerdotes católicos como intermediários. E tal autonomia ainda 
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incrementaria, para o povo, uma obrigação de saber ler. Por isso, 
historicamente, ao lado de cada igreja luterana, havia uma escola.

%ƲȬȉǛȷ٪ ƫƲ٪ jɍɅƲȯȉؙ٪ Ƈȉȷ٪ ˚ǾƇǛȷ٪ ƫȉȷ٪ ƇǾȉȷ٪ ٪ؙ־׆ֿׄ ƲǾƤȉǾɅȯƇǼȉȷ٪ 
esforço semelhante pela autonomia e acessibilidade no chamado 
Iluminismo. No ideário iluminista, calcado na percepção de uma 
ǛǳɍǼǛǾƇƧƠȉ٪ȬƲǳȉ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉؙ٪ɥȉǳɅƇǼȉȷ٪Ƈȉ٪ƫƲȷƇ˚ȉ٪ƫƲ٪ǌƇɶƲȯ٪ƤȉǼ٪
ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉȷ٪ǌȉȷȷƲǼ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾȷǝɥƲǛȷ٪ȬƇȯƇ٪ƇȮɍƲǳƲȷ٪ȮɍƲ٪
os buscassem. 

�ȷȷǛǼؙ٪Ƈȉ٪ǳȉǾǍȉ٪ƫȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪âÜUUUؙ٪ƇȷȷǛȷɅƲعȷƲ٪Ƈ٪ɍǼ٪ǼȉɥǛǼƲǾɅȉ٪
global que reconhece a validade de se colocar o conhecimento 
ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉ٪Ʋ٪ȷƲɍȷ٪ȯƲǍǛȷɅȯȉȷ٪ƲȷƤȯǛɅȉȷ٪ػ٪ȮɍƲ٪ƲǾɅƠȉ٪ƤȉǾƤȯƲɅǛɶƇɥƇǼ٪ɍǼƇ٪
ǾȉɥƇ٪ǼȉƫƇǳǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ȷƇǍȯƇƫȉȷ٪ػ٪ƲǼ٪ǌȉȯǼƇɅȉȷ٪ǼƇǛȷ٪ƇƤƲȷȷǝɥƲǛȷؘ٪
vȉɥƇǼƲǾɅƲ ٪ؙƇƫɥȉǍȉɍعȷƲ٪ȬƲǳƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧƠȉ٪حƇǍȉȯƇ٪Ƈ٪ƫƲ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉخ٪
apresentada não mais apenas em latim. De acordo com tal posi-
ƤǛȉǾƇǼƲǾɅȉؙ٪ȷɍȯǍǛȯƇǼ٪ȉƣȯƇȷ٪Ʋ٪ɅȯƇɅƇƫȉȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷ٪Ʋ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳǼƲǾɅƲ٪
ȉƣȯƇȷ٪ǼƳƫǛƤƇȷؙ٪Ʌȉƫȉȷ٪ȬɍƣǳǛƤƇƫȉȷ٪ǾƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǾƇƤǛȉǾƇǛȷؙ٪ǛǾƤǳɍǛǾƫȉ٪ȉ٪
ȬȉȯɅɍǍɍƷȷؘ٪�˚ǾƇǳؙ٪ȯƲƤȉǾǕƲƤǛƇعȷƲ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ǳƇɅǛǼ٪ػ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǌȯƇǾƤƇ٪ػ٪ǾƠȉ٪
ƲȯƇ٪ƇȷȷǛǼ٪ɍǼƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ɅƠȉ٪ƣƲǼ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾƫǛƫƇ٪ȉɍ٪ƲǾȷǛǾƇƫƇؘ٪UȷɅȉ٪Ƴؙ٪
havia demanda, espaço e conhecimentos para abastecer materiais 
ǛǼȬȯƲȷȷȉȷ٪ǾƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǾƇƤǛȉǾƇǛȷؘ

Buscando reconhecer as origens desse movimento e estu-
ƫƇȯ٪Ƈȷ٪ȬȯȉȬȉȷɅƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ǌƇƤǛǳǛɅƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧƠȉؙ٪ɅƲǼȉȷ٪ 
ƲɫȬǳȉȯƇƫȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪corpusؙ٪ ɅƲɫɅȉȷ٪ǼƳƫǛƤȉȷ٪ƇǾɅǛǍȉȷؙ٪ƲȷƤȯǛɅȉȷ٪ƲǼ٪
ȬȉȯɅɍǍɍƷȷؙ٪ ǛǼȬȯƲȷȷȉȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉ٪ɅƳȯǼǛǾȉ٪ƫȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪âÜUU٪Ʋ٪ ǛǾǝƤǛȉ٪ƫȉ٪
âÜUUUؘ٪¯Ơȉ٪ȯƲǍǛȷɅȯȉȷ٪ȮɍƲ٪Ǿȉȷ٪ƤȉǾɅƇǼ٪ȉ٪ƫƲȷƲǬȉ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬƇȯɅǛǳǕƇȯ٪
e equacionar conhecimentos e saberes associados a episódios de 
ƲȬǛƫƲǼǛƇȷ٪Ʋ٪ƫƲ٪ƫȉƲǾƧƇȷ٪ƇɥƇȷȷƇǳƇƫȉȯƇȷؘ٪-ȷȷƲȷ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ɅȯƇɶƲǼ٪ƲɫȬǳǝƤǛɅȉ 
o reconhecimento da necessidade de empregar um formato de 
ƲȷƤȯǛɅƇ٪ȮɍƲ٪ǌȉȷȷƲ٪ǼƇǛȷ٪ƇƤƲȷȷǝɥƲǳ٪ȉɍ٪ȷǛǼȬǳƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ȷƲɍȷ٪ƫƲȷɅǛǾƇɅƈȯǛȉȷؘ٪

Nesta pesquisa sobre uma história da ATT, dedicamo-nos a 
ƇǳǍɍǾȷ٪ ɅƲɫɅȉȷ٪ ȬȯȉƫɍɶǛƫȉȷ٪ Ȭȉȯ٪ǼƳƫǛƤȉȷؙ٪ ƤǛȯɍȯǍǛȧƲȷ٪ Ʋ٪ ƲǾǌƲȯǼƲǛȯȉȷؙ٪ 
ƤȉǼ٪ƫƲȷɅƇȮɍƲ٪ȬƇȯƇ٪ǼƇǾɍƇǛȷ٪ȬȯȉƫɍɶǛƫȉȷ٪ȬƲǳȉ٪ǼƳƫǛƤȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪eؘ٪
�ؘ٪¯ƲǼƲƫȉ٪ؘخׇֿֿׅع׃ֿׁׄح٪¯ƲǼƲƫȉؙ٪ƤɍǬƇ٪ȉƣȯƇ٪ƤǕƲǍȉɍ٪Ƈȉ٪�ȯƇȷǛǳ٪�ȉǳȌǾǛƇؙ٪
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buscava compartilhar seus conhecimentos – e muitos desconheci-
ǼƲǾɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ǕȉǬƲ٪ɥƲǼȉȷ٪ƤȉǼȉ٪ƣȯɍɅƇǛȷ٪ػ٪ƲǼ٪ɍǼƇ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪ƇƤƲȷȷǝɥƲǳ٪
Ʋ٪ƇȬƲǾƇȷ٪ƲǼ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪vƇȮɍƲǳƇ٪ƳȬȉƤƇؙ٪ȉ٪ǼƇǛȷ٪ƤȉǼɍǼ٪Ʋ٪
ȯƲȷȬƲǛɅƇƫȉ٪ǾƇ٪ǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ƫƲ٪Ǿȉɥȉȷ٪ǼƳƫǛƤȉȷ٪Ʋ٪ȉ˚ƤǛƇǛȷ٪ƫƇ٪ȷƇɎƫƲ٪ƇǛǾƫƇ٪
eram os registros e conhecimentos estudados apenas em latim. 
ÄǼ٪ȬȉɍƤȉ٪ƫƲȷȷƇ٪ǾȉɥƇ٪ƇɥƲǾɅɍȯƇ٪ƫƲ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇȷ٪Ʋ٪ȉȷ٪ ɅƲɫɅȉȷ٪ƇǾɅǛǍȉȷ٪
em estudo podem ser conferidos no site Terminologia Histórica.ׂ

�ȉ٪ƤȉǾɥǛƫƇȯ٪ɥȉƤƷ٪ȬƇȯƇ٪ƤȉǾǕƲƤƲȯ٪ǼƇǛȷ٪ƫƲȷȷƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪Ʋ٪OǛȷɅȊȯǛƇؙ٪
penso que vale pensar mais e melhor sobre esse movimento ilu-
ǼǛǾǛȷɅƇ٪ƫƲ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷؙ٪ƲǾɥȉǳɥƲǾƫȉ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳǼƲǾɅƲ٪
ȉƣȯƇȷ٪ ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇȷ٪ ȉɍ٪ǼƲȷǼȉ٪ǼƇɅƲȯǛƇǛȷ٪ ǛǾȷɅȯɍƤǛȉǾƇǛȷؘ٪ OƇɥǛƇؙ٪ ƫƲȷƫƲ٪
ƲǾɅƠȉؙ٪ ɅƇǼƣƳǼ٪ ɍǼ٪ǼȉɥǛǼƲǾɅȉ٪ ȬƇȯƇ٪ ɍǼƇ٪ ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ ǛǾɅȯƇǳǛǾǍɍǝȷ-
tica, ƇǳƳǼ٪ ƫƇ٪ ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ ǛǾɅƲȯǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؘ٪ �˚ǾƇǳؙ٪ ǾƠȉ٪ ƣƇȷɅƇɥƇ٪ ɍǼ٪ 
ǼƇǾɍƇǳ٪ǼƳƫǛƤȉ٪ƲȷɅƇȯ٪ƲǼ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷؙ٪ƲȯƇ٪ȬȯƲƤǛȷȉ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ȷƲɍ٪ ɅƲɫɅȉ٪
ǌȉȷȷƲ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫȉ٪ƲǼ٪ɍǼ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ǼƇǛȷ٪ƤȉǼȬƇɅǝɥƲǳ٪ƤȉǼ٪Ƈȷ٪ƤȉǾ-
dições de entendimento dos leitores daquele espaço-tempo. O que 
Ǜȷȷȉ٪ǛǼȬǳǛƤƇ٪ǾƠȉ٪Ƴ٪ƇǳǍȉ٪ȮɍƲ٪ƤƇǛƣƇ٪ɅȯƇɅƇȯ٪ƇȮɍǛ٪ǾƲȷɅƲ٪ƣȯƲɥƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉؘ٪
Todavia, é inegável que há toda uma série de elementos que valeria 
recuperar e até repercutir sobre a constituição de conhecimentos, 
ȷƇƣƲȯƲȷؙ٪ƤǛƷǾƤǛƇȷ٪Ʋ٪ɅƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇȷ٪Ʋ٪ȷȉƣȯƲɅɍƫȉ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ȬȯȉȬȉȷɅƇ٪ƫƲ٪
ƇƤƲȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ƫƲȷȷƲȷ٪ǼƇɅƲȯǛƇǛȷ٪Ǿȉ٪ƤƲǾƈȯǛȉ٪ȷȊƤǛȉعǕǛȷɅȊȯǛƤȉ٪Ʋ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉ٪
ƲǼ٪ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ǛǾȷƲȯƲǼؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪ ƲǾɅƲǾƫƲǼȉȷ٪ȮɍƲ٪ ɥƇǳƲ٪ ȯƲ˛ƲɅǛȯؙ٪ ƫƲ٪ɍǼ٪
Ǽȉƫȉ٪ƇǼȬǳȉؙ٪ȷȉƣȯƲ٪ɅƲǼƇ٪ƫƇ٪�½½ؙ٪ȮɍƲ٪Ǿȉȷ٪ƫƲȷƇ˚Ƈ٪ƇɅƳ٪ǕȉǬƲؘ

Agradecimentos

Nosso agradecimento aos seguintes órgãos de fomento à pesquisa que 
ƇǬɍƫƇǼ٪Ƈ٪ɅȉȯǾƇȯ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ɅȯƇɶƲǼȉȷ٪ǾƲȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉؚ٪ƙ٪FɍǾƫƇƧƠȉ٪
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), 
ɥǛǾƤɍǳƇƫƇ٪ƙ٪�ȉȉȯƫƲǾƇƧƠȉ٪ƫƲ٪�ȬƲȯǌƲǛƧȉƇǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪¤ƲȷȷȉƇǳ٪ƫƲ٪vǝɥƲǳ٪

ׂ٪ ٪ÜƲȯ٪ƲǼؚ٪ǕɅɅȬؚإإɦɦɦؘɍǌȯǍȷؘƣȯإɅƲɫɅƲƤƤإɅƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇإǛǾƫƲɫؘȬǕȬؘ

http://www.ufrgs.br/textecc/terminologia/index.php
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Superior (Capes), que promoveu a ação de internacionalização através 
ƫȉ٪-ƫǛɅƇǳ٪؛׆ֿ־׀إׄ־٪Ƈȉ٪�ȉǾȷƲǳǕȉ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪%ƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪�ǛƲǾع
Ʌǝ˚Ƥȉ٪Ʋ٪½ƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉ٪ح�v¤Ȯؙخ٪ȮɍƲ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅȉɍ٪Ƈ٪ƤȉǾƤƲȷȷƠȉ٪ƫƲ٪ƣȉǳȷƇȷ٪
de produtividade em pesquisa e bolsa de doutorado; ao Programa 
de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (PPG-Letras-UFRGS) e ao Programa Institucional de Bolsas 
ƫƲ٪UǾǛƤǛƇƧƠȉ٪�ǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ح¤ǛƣǛƤخ٪ƫƇ٪ÄF§G¯ؙ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾƤƲƫƲɍ٪ƣȉǳȷƇȷ٪Ƈȉȷ٪
estudantes do nosso grupo de pesquisa.
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A Hieronímia e os nomes da Deusa
um estudo entre a Antroponímia e a Lexicografia

Elder Carlos dos Santos  

Celina Márcia de Souza Abbade

Introdução

�٪ȬȯƲȷƲǾɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ƤȉǾȷǛȷɅƲ٪ǾɍǼ٪ƲɫƤƲȯɅȉ٪ƫƇ٪ƫǛȷȷƲȯɅƇƧƠȉ٪ǛǾɅǛɅɍǳƇƫƇؚ٪
A face tríplice da Deusa e seus hierônimos a partir de O anuário 
da Grande Mãe (FAUR, 2001), defendida no Programa de Pós-
-Graduação em Estudo de Linguagens (PPGEL). A proposta aqui é  
ƇƣȉȯƫƇȯؙ٪ƲǼ٪ɍǼƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƇǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƤƇؙ٪ȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫƇȷ٪ƫƲɍȷƇȷؙ٪ 
presentes em Faur (2001), obra intitulada O anuário da Grande 
Mãe. ¯ƇƣƲǼȉȷ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪�ǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƇ٪Ƴ٪Ƈ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƇ٪�ǾȉǼƈȷɅǛƤƇ٪زؘؘؘرن٪ȮɍƲ٪
estuda a origem de nomes próprios de pessoas, nomes individuais, 
parentais, sobrenomes, apelidos e alcunhas”. (AMARAL; SEIDE, 2020,  
p. 11) Dessa forma, como pressuposto teórico, fundamentamo-nos  
principalmente em Amaral e Seide (2020).

A vertente da espiritualidade da deusa ou do feminino sagrado, 
de onde emerge o corpus de base, será apresentada em forma de 
ɍǼ٪ɥȉƤƇƣɍǳƈȯǛȉ٪Ƈȉ٪˚ǾƇǳ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉؘ٪½ƇǼƣƳǼ٪ȷƲȯƠȉ٪ȯƲƇǳǛɶƇƫȉȷ٪ƣȯƲɥƲȷ٪
ƤȉǼƲǾɅƈȯǛȉȷ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƇ٪�ǾȉǼƈȷɅǛƤƇؙ٪�ǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƇ٪Ʋ٪OǛƲȯȉǾǝǼǛƇؙ٪ 
Ƈ٪˚Ǽ٪ƫƲ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇȯ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ȯƲƇǳǛɶƇƫȉؘ٪

A vertente da espiritualidade abordada aqui se relaciona com  
algumas tradições pagãs e neopagãs, oferecendo destaque à mulher 
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e ao feminino através das várias deusas reverenciadas. Os questio-
namentos acerca do modelo consagrado de religião no Ocidente 
٪Ʋ٪ƫȉȷ٪ȷƲɍȷ٪ȬȯȉǳȉǾǍƇǼƲǾɅȉȷ٪ǾƇ٪ػ٪ƤȉǼ٪ȬȯƲƫȉǼǝǾǛȉ٪ƫȉ٪ǼƇȷƤɍǳǛǾȉ٪ػ
ƫǛȷƤɍȷȷƠȉ٪ȷȉƣȯƲ٪ǍƷǾƲȯȉ٪ȷƲ٪ǛǾɅƲǾȷǛ˚ƤƇȯƇǼ٪ǾƇ٪UǾǍǳƇɅƲȯȯƇ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪
ƫƳƤƇƫƇ٪ƫƲ٪ׇֿؙ־׃٪ȮɍƇǾƫȉ٪GƲȯƇǳƫ٪GƇȯƫǾƲȯ٪ǌɍǾƫƇ٪Ƈ٪ɦǛƤƤƇ٪ح½-§í-½½U٪
FUjO�ؙ٪ؙخֿׄ־׀٪ȯƲǳǛǍǛƠȉ٪ǾƲȉȬƇǍƠ٪ƤȉǼ٪ƷǾǌƇȷƲ٪Ǿȉ٪ǌƲǼǛǾǛǾȉؘ٪vȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪
da contracultura, nos Estados Unidos, essa vertente religiosa tem 
ȉɍɅȯȉ٪ǼȉǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ƫǛǌɍȷƠȉؙ٪ǾƇ٪ƫƳƤƇƫƇ٪ƫƲ٪ׇֿׄح٪ؘ־½-§í-½½U٪FUjO�ؙ٪
٪ȷɅƇȷ٪ǼɍƫƇǾƧƇȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷ٪Ʋ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ƤȯǛƇȯƇǼ٪ɍǼ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ȬƇȯƇ-٪خֿׄ־׀
o resgate do feminino em âmbito religioso, inspirado em cultos 
pré-cristãos. 

Os nomes da Deusa – que outrora seria uma, a Grande Mãe – 
estão representados através de diversas outras deusas, reveren-
ciadas nas mais diferentes culturas que se baseiam na concepção 
ƫȉ٪ǌƲǼǛǾǛǾȉ٪ȷƇǍȯƇƫȉ٪ǕƲȯƫƇƫȉ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ȬƲȯǝȉƫȉ٪ƣƲǼ٪ƫǛȷɅƇǾɅƲ٪ɥǛɥǛƫȉ٪
pela humanidade. O resgate de aspectos do feminino – perdidos 
Ǿȉ٪ɅƲǼȬȉ٪Ʋ٪ƲȷȬƇƧȉؙ٪ɍȷɍȯȬƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ȷɍƇ٪ȬȉɅƷǾƤǛƇ٪ȷǛǼƣȊǳǛƤƇ٪ȬƲǳƇ٪ǛƫƲ-
ȉǳȉǍǛƇ٪ȬƇɅȯǛƇȯƤƇǳ٪ػ٪ƫƲ˚ǾǛɍ٪ȉȷ٪ȯɍǼȉȷ٪ƫƇ٪ƤǛɥǛǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫȉ٪�ƤǛƫƲǾɅƲؘ

Serão analisadas categorias já propostas pela autora no corpus 
ƇǾƇǳǛȷƇƫȉ٪حF�Ä§ؙ٪ؙخֿ־־׀٪ȮɍƲ٪ȯƲɍǾǛɍ٪ƫƲɍȷƇȷ٪ƲǼ٪ǍȯɍȬȉȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉȷؙ٪
de acordo com aspectos semelhantes. Os grandes grupos que 
ƤƇɅƲǍȉȯǛɶƇǼ٪Ƈȷ٪ƫƲɍȷƇȷ٪ ȷƠȉ٪ ɅȯƷȷ٪Ʋ٪ȬȉȷȷɍƲǼ٪ ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƤȉǼ٪Ƈȷ٪ ǌƇȷƲȷ٪
da vida da mulher em aspecto concreto, mas principalmente em 
ƇȷȬƲƤɅȉ٪ȷǛǼƣȊǳǛƤȉؚ٪ƫȉǾɶƲǳƇؙ٪ǼƠƲ٪Ʋ٪ƇǾƤǛƠؘ٪Uȷȷȉ٪ȮɍƲȯ٪ƫǛɶƲȯؙ٪ȬȉȯɅƇǾɅȉؙ٪
que o vocabulário apresentado tem como base categorias já pre-
ȷƲǾɅƲȷ٪ǾƇ٪ȉƣȯƇؙ٪ȮɍƲ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ȷƠȉ٪ȯƲǳƲɥƇǾɅƲȷ٪Ʋ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ȉȷ٪
adeptos da vertente religiosa.

A respeito das deusas e dos seus nomes

Para começar este percurso, é importante mencionar que, no ano 
de 1997, foi lançado no Brasil o livro Todos os nomes da Deusa. 
(CAMPBELL et Ƈǳؘؙ٪ׇׇֿׅخ٪�٪ɅǝɅɍǳȉؙ٪Ȭȉȯ٪ȷǛ٪ȷȊؙ٪ȷƲ٪ƫƲȷɅƇƤƇ٪ȬƲǳƇ٪ȬȯȉǌɍǾƫƇ٪
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relação com esse trabalho, que se propõe a pesquisar os nomes 
ƫƇȷ٪ƫƲɍȷƇȷؙ٪ǾƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƫƇ٪�ǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƇؘ٪�٪ǳǛɥȯȉ٪ɅȯƇɶ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ƫƲ٪ 
autores diferentes, cada um com seu olhar sobre o divino feminino 
Ʋ٪ȷɍƇȷ٪ ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇƧȧƲȷؘ٪�ȷ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛƧȧƲȷ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲȷ٪ǾƲȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪
são principalmente de Campbell (1997b), Eisler (1997), Gimbutas 
(1997) e Haleem (1997). Vale mencionar que há informações que 
apontam para épocas anteriores ao surgimento da escrita, portanto 
ȷƲǼ٪ȯƲǍǛȷɅȯȉȷ٪ƲȷƤȯǛɅȉȷؘ٪jȉǍȉؙ٪ȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫƲ٪ǼɍǛɅƇȷ٪ƫƇȷ٪˚ǍɍȯƇȷ٪ƙȷ٪
ȮɍƇǛȷ٪ȉȷ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ƇȷȷȉƤǛƇǼ٪ȉ٪ƫǛɥǛǾȉ٪ǾƠȉ٪ƤǕƲǍƇȯƇǼ٪ƙ٪ƇɅɍƇǳǛƫƇƫƲؘ

Para Eisler (1997), é coerente que os seres humanos, no começo 
do seu processo civilizatório, ao iniciar seus questionamentos sobre 
de onde vieram e para onde iriam, tivessem percebido como um 
milagre que a vida surge do corpo feminino. 

Sendo assim, teria sido simplesmente lógico que nossos Sendo assim, teria sido simplesmente lógico que nossos 
ancestrais primeiro percebessem a Terra como uma Grande ancestrais primeiro percebessem a Terra como uma Grande 
Mãe, uma Deusa da Natureza e da Espiritualidade que era Mãe, uma Deusa da Natureza e da Espiritualidade que era 
a fonte divina de todo nascimento, morte e regeneração. a fonte divina de todo nascimento, morte e regeneração. 
(EISLER, 1997, p. 14-15)(EISLER, 1997, p. 14-15)

�ȉǼȉ٪ǛǾƫǝƤǛȉȷ٪ƫƲ٪ȷɍƇ٪ǕǛȬȊɅƲȷƲؙ٪Ƈ٪ƇɍɅȉȯƇ٪ǼƲǾƤǛȉǾƇ٪Ƈȷ٪ƲɥǛƫƷǾ-
cias arqueológicas de pequenas estátuas femininas, chamadas de 
ÜƷǾɍȷؙ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇƫƇȷ٪ƲǼ٪ȯƲǍǛȧƲȷ٪ƫƲȷƫƲ٪Ƈ٪�ȷǛƇ٪tƲǾȉȯ٪ƙ٪-ɍȯȉȬƇؘ٪-ȷȷƇȷ٪
ƲȷɅƈɅɍƇȷ٪ƫƇɅƇȯǛƇǼ٪ƫƲ٪ǼƇǛȷ٪ƫƲ٪־׀٪ǼǛǳ٪ƇǾȉȷ٪Ʋ٪ȷƠȉ٪˚ǍɍȯƇȷ٪ǌƲǼǛǾǛǾƇȷ٪
que indicam cultos muito antigos. Elas seriam a representação de 
forças que geram vida. (EISLER, 1997)

GǛǼƣɍɅƇȷ٪ׇׇֿح ؙׅ٪Ȭؘ٪ׁׄخ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ƫƈ٪ǼƇǛȷ٪ƫƲɅƇǳǕƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈȷ٪ƲȷɅƇ-
ɅɍƲɅƇȷ٪ǌƲǼǛǾǛǾƇȷؚ

Nos últimos cem anos mais ou menos, cerca de mil gravuras, Nos últimos cem anos mais ou menos, cerca de mil gravuras, 
relevos e esculturas de imagens femininas do período Paleolítico relevos e esculturas de imagens femininas do período Paleolítico 
foram encontradas, datando de aproximadamente 33.000 foram encontradas, datando de aproximadamente 33.000 
a 9.000 a.C. [...] Na Europa, a maioria tem sido encontrada a 9.000 a.C. [...] Na Europa, a maioria tem sido encontrada 
na França, na Alemanha, na Tchecoslováquia, na Itália e na na França, na Alemanha, na Tchecoslováquia, na Itália e na 
Ucrânia.Ucrânia.
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�٪ƇɍɅȉȯƇ٪ɥǛȷɍƇǳǛɶƇ٪ɍǼƇ٪ȷƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ɎǾǛƤƇ٪ƫƲ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ɍǼ 
sistema de crenças religiosas ao longo das diferentes etapas da pré-
-história, com base no modelo matrifocal de sociedade. (GIMBUTAS, 
٪ȬȯȉȬȧƲ٪ɍǼƇ٪ȯƲ˛ƲɫƠȉ٪ȮɍƲ٪ȯƲȬƲȯƤɍɅƲ٪خׇׇֿׅح٪ȉȯ٪ȷɍƇ٪ɥƲɶؙ٪-ǛȷǳƲȯ¤٪خׇׇֿׅ
ȷȉƣȯƲ٪Ƈȷ٪ȯƲǳƇƧȧƲȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷؘ

A análise da forma que o corpo das estátuas se encontra po-
ȷǛƤǛȉǾƇƫȉ٪Ʋ٪Ƈ٪ ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƤȉǼ٪ ǳɍǍƇȯƲȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉȷ٪ƫƲ٪ ɥƇǳȉȯ٪ ȷǛǼƣȊǳǛƤȉ٪
Ʋ٪ƤȉǼ٪ƈȯƲƇȷ٪ƫƲ٪ƤɍǳɅȉ٪ƫȉ٪ǾƲȉǳǝɅǛƤȉ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅƇǼ٪ƤȉǾƤǳɍǛȯ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƇ٪
ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ƫƇ٪%ƲɍȷƇؙ٪ȬȉȷȷǛɥƲǳǼƲǾɅƲ٪ǳǛǍƇƫƇ٪Ƈ٪
ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫƇȷ٪ǛƫƲǛƇȷ٪˚ǳȉȷȊ˚ƤƇȷؘ٪حGUt�Ä½�¯ؙ٪ׇׇֿׅخ

§ƲǌƲȯǛǾƫȉعȷƲ٪ǼƇǛȷ٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇǼƲǾɅƲ٪ƙ٪ȷǛǼƣȉǳȉǍǛƇ٪ƫƲ٪ȬƇȯɅƲȷ٪ƫȉ٪
ƤȉȯȬȉ٪Ʋ٪ƫƲ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ǾƇɅɍȯƇǛȷؙ٪GǛǼƣɍɅƇȷ٪ׇׇֿح ؙׅ٪Ȭׂؘخ׆٪ȯƲǳƇɅƇؚ

Em resumo, através dos tempos, o simbolismo da vulva e, Em resumo, através dos tempos, o simbolismo da vulva e, 
particularmente, sua associação com símbolos de transfor-particularmente, sua associação com símbolos de transfor-
mação – sementes, botões, brotos, sinais aquáticos, ventres mação – sementes, botões, brotos, sinais aquáticos, ventres 
grávidos e nádegas proeminentes – sugerem que isto era grávidos e nádegas proeminentes – sugerem que isto era 
uma imagem fundamental para nascimento e regeneração; uma imagem fundamental para nascimento e regeneração; 
um símbolo orgânico e não erótico.um símbolo orgânico e não erótico.

A autora aponta registros de uma deusa que doa e nutre vida 
ǾƇ٪-ɍȯȉȬƇؙ٪Ǖƈ٪ׂ־־־٪Ʋ٪ׁ־־־٪ƇǾȉȷ٪Ƈؘ�ؘؙ٪ƲǼ٪ǍƲȯƇǳ٪ɅƲǾƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ƇɅȯǛƣɍɅȉȷ٪
ɍǼ٪ƤȉǳƇȯ٪Ʋ٪Ƈȷ٪ǼƇǼƇȷؘ٪¤ȉȯ٪ɥƲɶƲȷؙ٪ȬȉƫƲǼ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇȯ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ 
ƫƲ٪ȬƈȷȷƇȯȉؙ٪ȬȉȷȷǛɥƲǳǼƲǾɅƲ٪ɍǼƇ٪ƤȉȯɍǬƇؙ٪ƇȷȷȉƤǛƇǾƫȉعƇ٪ƙ٪ƇǾɅǛǍƇ٪ن%ƲɍȷƇع
-Pássaro”. (GIMBUTAS, 1997, p. 53)

Referindo-se ao local e à época retratados por Gimbutas, 
�ƇǼȬƣƲǳǳ٪ƲǾɅƲǾƫƲ٪ȉ٪ȬȯƲƫȉǼǝǾǛȉ٪ƫƇ٪ƫǛɥǛǾƫƇƫƲ٪ȷɍȬȯƲǼƇ٪ƤȉǼȉ٪
ǼƲɅƈǌȉȯƇ٪ƫƇ٪ȷȉƣȯƲɥǛɥƷǾƤǛƇ٪ƫƇ٪ɥǛƫƇ٪ƙ٪ǼȉȯɅƲ٪ȮɍƲؙ٪ƲǼ٪ȬƲȯǝȉƫȉȷ٪ǼƇǛȷ٪
ȯƲƤƲǾɅƲȷؙ٪ ȬƇȷȷȉɍ٪ Ƈ٪ ȷƲȯ٪ ȯƲɥƲȯƲǾƤǛƇƫƇ٪ ƤȉǼȉ٪ Ƈ٪ ٪ƲɍȷƇ%ن ƫȉȷ٪ tɍǛɅȉȷ٪
vȉǼƲȷح٪ؘه��t¤�-jjؙ٪ׇׇֿׅƣؙ٪Ȭؘ٪ׅخ׆٪vƇ٪¯ɍǼƳȯǛƇؙ٪Ƈ٪ƫƲɍȷƇ٪ƲȯƇ٪ƤǕƇǼƇƫƇ٪
de Inanna. Em narrativas seguintes, de Ishtar. Nomes diferentes 
e mitos semelhantes, ambos envolvendo jornadas de descida aos  
ǛǾǌƲȯǾȉȷ٪Ʋ٪Ƈ٪ƇǼƣǛɥƇǳƷǾƤǛƇ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈ٪ɥǛƫƇ٪Ʋ٪Ƈ٪ǼȉȯɅƲؘ٪ح��t¤�-jjؙ٪ׇׇֿׅƣخ
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�٪ȯƇǛɶ٪ǼǛɅȉǳȊǍǛƤƇ٪ƤȉǾƤƲȯǾƲǾɅƲ٪ƙ٪ƫƲɍȷƇ٪ȯƲɥƲȯƲǾƤǛƇƫƇ٪Ǿȉ٪ǾƲȉǳǝɅǛƤȉ٪
é a natureza. O corpo da mulher é percebido como fonte de vida e, 
Ȭȉȯ٪ Ǜȷȷȉؙ٪ƫƇ٪ǼƲȷǼƇ٪ȷɍƣȷɅƐǾƤǛƇ٪ƫȉ٪ƤȉȷǼȉȷؘ٪ن�ȉǼȉ٪ȬƈȷȷƇȯȉؙ٪ȬƲǛɫƲؙ٪
ȯƇɅȉؙ٪ƤƲȯɥȉؙ٪ȯƠ٪Ʋ٪ƇɅƳ٪ǼƲȷǼȉ٪ƈǍɍƇؙ٪Ƈ٪GȯƇǾƫƲ٪%ƲɍȷƇ٪ƇȬƇȯƲƤƲؚ٪ƫƲ٪ǼɍǛɅƇȷ٪
formas, se não já também com muitos nomes”. (CAMPBELL, 1997b, 
Ȭؘ٪ֿ ٪ȷƲ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪Ƈ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ƲɫǛȷɅǛȯ٪ɍǼƇعƲȷȷƇ٪ǌȉȯǼƇؙ٪ȬȉƫƲ%٪خׁ׀
ȯƲǳƇƧƠȉ٪ȉɍ٪ƲȮɍǛɥƇǳƷǾƤǛƇ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈȷ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ǌȉȯǼƇȷ٪Ʋ٪ȉȷ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪
nomes.

A Deusa dos Muitos Nomes também é reverenciada no Oriente. 
OƇǳƲƲǼ٪ׇׇֿح ؙׅ٪Ȭؘ٪ׇֿؙ׆٪ǍȯǛǌȉ٪ƫȉ٪ƇɍɅȉȯخ٪ɅƲƤƲ٪ɍǼ٪ƤȉǼƲǾɅƈȯǛȉ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫȉ٪

[...] hino sânscrito [...] hino sânscrito LalithasahasranamamLalithasahasranamam (Os Mil Nomes da  (Os Mil Nomes da 
Deusa), em louvor a Deusa do nosso Universo com formas Deusa), em louvor a Deusa do nosso Universo com formas 
de tratamento que descrevem sua triplicidade fundamental de tratamento que descrevem sua triplicidade fundamental 
como A Que Contém, A Que Mede e a Matéria do Universo [...].como A Que Contém, A Que Mede e a Matéria do Universo [...].

�٪ƇɍɅȉȯƇ٪ƲɫȬǳǛƤƇ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ɅǝɅɍǳȉ٪ƫȉ٪ǕǛǾȉ٪ȷƲ٪ȯƲǌƲȯƲ٪Ƈȉȷ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ƲȬǝ-
tetos que a Deusa possui. Segue falando sobre alguns deles, que 
nomeiam aspectos da Deusa, na visão hindu. Ao longo da sua  
ƲɫȬǳƇǾƇƧƠȉؙ٪ǌƇɶ٪ȬƇȯƇǳƲǳȉȷ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ȉƤǛƫƲǾɅƇǳؙ٪ǼƲǾƤǛȉǾƇǾƫȉ٪Ƈ٪
ȬȯȉɫǛǼǛƫƇƫƲ٪ƤȉǼ٪�ǌȯȉƫǛɅƲؙ٪Ǿȉȷ٪ȷƲɍȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ƫƇ٪ƣƲǳƲɶƇؘ٪½ƇǼƣƳǼ٪
estabelece um paralelo com Atena e Minerva, quando fala sobre os 
nomes que indicam seu aspecto bélico, que considera ainda como 
outra dimensão de sua beleza. (HALEEM, 1997)

O corpo que gera proporciona ao que é gerado o abrigo e ali-
ǼƲǾɅȉؘ٪ÄǼƇ٪ƤȉǾɥǛɥƷǾƤǛƇ٪ȬȯȉɥǛȷȊȯǛƇؙ٪ȬȯȉǳȉǾǍƇǾƫȉعȷƲ٪ƇɅƳ٪ȉ٪˚Ǽ٪ƫƇ٪
ǍƲȷɅƇƧƠȉؘ٪vƲǼ٪ƣȯƲɥƲؙ٪ǾƲǼ٪ǳȉǾǍƇؙ٪ǼƇȷ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ȬƇȯƇ٪ǌȉȯǼƇȯ٪ɍǼ٪
Ǿȉɥȉ٪ȷƲȯؘ٪vƲȷȷƲ٪ȬƲȯǝȉƫȉ٪ǛǾɅƲǾȷȉؙ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ƫȉǛȷ٪ȷƠȉ٪ɍǼؙ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ɍǼ٪
gera outro, parece lógico imaginar que o corpo materno é o corpo 
que gera e que tem importância vital.

�ȬȊȷ٪ƲȷȷƇ٪ƣȯƲɥƲ٪ƲɫȬǳƇǾƇƧƠȉ٪ȷȉƣȯƲ٪ƲɥǛƫƷǾƤǛƇȷ٪ƇȯȮɍƲȉǳȊǍǛƤƇȷ٪
que indicariam a possibilidade de um culto à Grande Deusa na 
pré-história europeia, originando as deusas da Antiguidade, 
ȬƲȯƤƲƣƲعȷƲ٪ɍǼƇ٪ȬƇȷȷƇǍƲǼ٪ƫȉ٪ȷǝǼƣȉǳȉ٪ƙ٪ȬƇǳƇɥȯƇؙ٪ƫƇ٪ǛǼƇǍƲǼ٪Ƈȉ٪
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nome. A Grande Deusa pré-histórica, cujo nome não chegou até 
ǾȊȷؙ٪ǍƲȯȉɍ٪ن˚ǳǕƇȷه٪ȮɍƲ٪ǍɍƇȯƫƇǼ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ƫƲǳƇؙ٪ȬȯƲȷƲȯɥƇǾƫȉعȉȷ٪ƲǼ٪
épocas posteriores.

Faz-se necessário mencionar que tal leitura é restrita e se limita 
ao continente europeu, apesar dos paralelos estabelecidos com a 
WǾƫǛƇؙ٪Ȭȉȯ٪ ƲɫƲǼȬǳȉؘ٪tƇȷ٪ ȷƇƣƲǼȉȷ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪%ƲɍȷƇ٪ ȷƲ٪ǼƇǾǛǌƲȷɅƇ٪ǾƇȷ٪
mais diversas culturas e crenças.

�٪ƲȷƤȉǳǕƇ٪ƲǼ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇȯ٪ƇȮɍǛ٪ȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƲɍȯȉȬƲɍ٪ƲȷɅƈ٪ɥǛǾƤɍ-
lada ao corpus de base e reside na crença de uma Grande Deusa 
ancestral ter se originado nesse continente ou chegado até nós a 
partir dele, o que é mais provável. Com a chegada dessa crença aos 
-ȷɅƇƫȉȷ٪ÄǾǛƫȉȷؙ٪ƲȷȷƲ٪ȉǳǕƇȯ٪ȷƲ٪ƲɫȬƇǾƫƲؘ٪tƇȷ٪ȷƇƣƲǼȉȷ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪GȯƇǾƫƲ٪
Mãe está presente nas mais diversas culturas espalhadas por todos 
os continentes e a partir de diversos outros povos.

Por hora, este percurso – que também é histórico – alcança novas 
contribuições acerca das relações simbólicas entre elementos da 
ǾƇɅɍȯƲɶƇؙ٪ǼƇǛȷ٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇǼƲǾɅƲ٪Ƈ٪jɍƇ٪Ʋ٪Ƈ٪½ƲȯȯƇؙ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ǌƲǼǛǾǛǾȉ٪Ʋ٪
a mulher. 

O ciclo da Lua – astro que surge e desaparece, após crescer – 
divide-se entre o nascer e o morrer. Esse movimento possui uma 
ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ƤǛƤǳȉ٪ƫƇ٪ɥǛƫƇ٪ǕɍǼƇǾƇ٪ȮɍƲ٪ɅƲǼ٪ƤȉǼƲƧȉ٪Ʋ٪˚Ǽؘ٪�٪jɍƇؙ٪
no entanto, sempre ressurge. Seu ciclo incessante fez a Lua ser 
associada aos ciclos vitais, como a água e as plantas. Também a 
jɍƇؙ٪ƤȉǼ٪ȷɍƇȷ٪ǌƇȷƲȷؙ٪ǼƲƫƲ٪ȉ٪ɅƲǼȬȉؙ٪ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇ٪Ƈȷ٪ǼƇȯƳȷ٪Ʋ٪ȉȷ٪ƤǛƤǳȉȷ 
ǼƲǾȷɅȯɍƇǛȷؘ٪�٪ɅȯƇǬƲɅȉ٪ƫƇ٪jɍƇ٪ɍǾǛǌǛƤƇ٪ɍǼƇ٪ȷƳȯǛƲ٪ƫƲ٪ ǌƲǾȌǼƲǾȉȷؘ 
�ȷȷȉƤǛƇƫƇ٪ƙ٪ǌƲȯɅǛǳǛƫƇƫƲ٪ɅƇǾɅȉ٪ƫƇ٪˛ȉȯƇ٪ȮɍƇǾɅȉ٪ƫƇ٪ǌƇɍǾƇؙ٪Ƈ٪jɍƇ٪ɅƲǼؙ٪ 
de acordo com mitos, a serpente como animal representante. Também 
está relacionada à fertilidade feminina. Para muitos povos, a Lua 
assume a forma de homem ou de serpente para manter relações 
ƤȉǼ٪Ƈȷ٪ǼɍǳǕƲȯƲȷؘ٪ح-jU�%-ؙ٪خ׆־־׀

Por se relacionar a tantos diferentes itens, a Lua com os seus 
ƤǛƤǳȉȷ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍǛ٪ɍǼƇ٪ɅƲǛƇ٪ȮɍƲ٪ǳǛǍƇ٪ɥƈȯǛȉȷ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉȷ٪Ʋ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ƫƇ٪
vida. Algo que é mostrado em diversas tradições religiosas, nas quais 
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a Lua, assumindo a forma de uma divindade ou de um animal  
ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉؙ٪ƤȯǛƇ٪Ƈ٪ɅȯƇǼƇ٪ƤȊȷǼǛƤƇ٪ȉɍ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ȯƲȷƲȯɥƇ٪ȉ٪ǌɍɅɍȯȉ٪ǕɍǼƇǾȉؘ٪
%ƲɍȷƇȷ٪ƇȷȷȉƤǛƇƫƇȷ٪ƙ٪jɍƇ٪ ɅƇǼƣƳǼ٪ȷƠȉ٪ƇȷȷȉƤǛƇƫƇȷ٪ƙ٪ ɅƲƤƲǳƇǍƲǼؚ٪
vƲǛɅǕؙ٪�ɅǕƲǾƇؙ٪¤ȯȉȷƲȯȬǛǾƇؙ٪OƇȯǼȉǾǛƇؙ٪OȉǳƫƇؘ٪ح-jU�%-ؙ٪خ׆־־׀

A partir das contribuições do autor, pode-se perceber que a 
jɍƇ٪Ƴ٪ƇȷȷȉƤǛƇƫƇ٪Ƈȉȷ٪ƤǛƤǳȉȷ٪ƫƇ٪ǾƇɅɍȯƲɶƇؙ٪ȉ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ƇȬȯȉɫǛǼȉɍ٪ƫȉ٪ƤǛƤǳȉ٪
menstrual, da fertilidade e da mulher. Com isso, pode-se concluir 
que a relação entre a Lua e o feminino é mantida em diversos mitos, 
desde tempos imemoriais. Realizando uma articulação com o corpus 
ƫƇ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇؙ٪ƤǛɅƇǼعȷƲ٪ƲɫƲǼȬǳȉȷ٪ƫƲ٪ƫƲɍȷƇȷ٪ƤȉǼ٪ƇɅȯǛƣɍɅȉȷ٪ǳɍǾƇȯƲȷؙ٪
ȯƲǳƇɅƇƫȉȷ٪ǾƲǳƲؚ٪¯ƲǳƲǾƲؙ٪�ȯɅƲǼǛȷؙ٪OƳƤƇɅƲ٪Ʋ٪OǛǾƇؘ٪حF�Ä§ؙ٪خֿ־־׀

-ǳǛƇƫƲ٪ؙ׆־־׀ح٪Ȭؘ٪ׇֿׂخ٪ɅȯƇɶ٪ƇǛǾƫƇ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈ٪
jɍƇ٪Ʋ٪ȉ٪ǼƇɅƲȯǾȉؚ٪ن-Ǽ٪ƤȉǼȬƲǾȷƇƧƠȉؙ٪ƇƤǕƇǼعȷƲ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲȷ٪Ƈȷ٪ȷǝǾɅƲȷƲȷ 
jɍƇع½ƲȯȯƇعtƠƲ٪ ƤȉǼ٪ Ʌɍƫȉ٪ ȉ٪ ȮɍƲ٪ ƲǳƇȷ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇǼ٪ ٪ƇǼƣǛɥƇǳƷǾƤǛƇح
bem-mal; morte-fertilidade; destino)”. Sobre a relação entre a Lua 
e o destino, é importante mencionar que o astro é associado a 
uma grande aranha nos mitos de muitos povos. A aranha tece 
ȉȷ٪˚ȉȷ٪ƫȉ٪ƫƲȷɅǛǾȉؙ٪ƤȯǛƇǾƫȉ٪Ƈ٪ɅƲǛƇ٪ƫƲ٪ȷǛ٪ȬȯȊȬȯǛƇؙ٪Ʋ٪ɅȉƫƇȷ٪Ƈȷ٪ɥǛƫƇȷ٪ȷƲ٪
entrelaçam na mesma trama. As Moiras – que tecem os destinos – 
ȷƠȉ٪ƫƲɍȷƇȷ٪ǳɍǾƇȯƲȷؘ٪ح-jU�%-ؙ٪خ׆־־׀

Nos locais onde grandes deusas tinham simultaneamente  
٪ؙ׆־־׀٪ؙ-%�jU-ح٪هزؘؘؘر٪Ƈȷ٪ɥǛȯɅɍƫƲȷ٪ƫƇ٪jɍƇؙ٪ƫƇ٪½ƲȯȯƇ٪Ʋ٪ƫƇ٪ɥƲǍƲɅƇƧƠȉ٪زؘؘؘرن
Ȭؘ٪ ٪ؙخ־׃ֿ Ƈ٪ ȯȉƤƇ٪ Ʋ٪ ȉ٪ ǌɍȷȉ٪ ȷƲ٪ ɅȉȯǾƇȯƇǼ٪ ȷƲɍȷ٪ ȷǝǼƣȉǳȉȷؙ٪ ƤȉǼ٪ ȉȷ٪ ȮɍƇǛȷ٪ 
teciam os destinos dos seres humanos, o que acontece com a deusa 
do fuso em Tróia (2000-1500 a.C.), com a deusa Ishtar, com a deusa 
�ɅƇȯǍƇɅǛȷؙ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ƫƲɍȷƇ٪ƫƲ٪.ǌƲȷȉؘ٪�ȉǼ٪Ǜȷȷȉؙ٪Ƈȷ٪ǍȯƇǾƫƲȷ٪ƫƲɍȷƇȷ٪ȷƲ٪Ʌȉȯ-
nam senhoras do destino, que o criam de acordo com o próprio desejo. 
�٪jɍƇ٪ȷƲ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇ٪ǛǾɅǛǼƇǼƲǾɅƲ٪ƙ٪ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ǕɍǼƇǾƇ٪ƫƲɥǛƫȉ٪ƙ٪ȷɍƇ٪ 
ǾƇɅɍȯƲɶƇ٪ƤǝƤǳǛƤƇ٪Ʋ٪ƇǼƣǛɥƇǳƲǾɅƲؘ٪ح-jU�%-ؙ٪خ׆־־׀

A Terra também tem muita importância e está associada ao  
ǌƲǼǛǾǛǾȉؘ٪vƇ٪GȯƳƤǛƇؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪GƇǛƇ٪حƇ٪½ƲȯȯƇخ٪ǍƲȯƇ٪ÄȯƇǾȉ٪حȉ٪�Ƴɍؙخ٪
com quem gerou muitos outros seres divinos. O sentido religioso 
ƫƇ٪½ƲȯȯƇ٪Ƴ٪ƇƣȯƇǾǍƲǾɅƲؘ٪tɍǛɅȉȷ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ǼǝɅǛƤȉȷ٪Ʋ٪ȯǛɅɍƇǛȷ٪ɥǛǾƤɍǳƇƫȉȷ٪ 
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٪ؙ׆־־׀٪ؙ-%�jU-ح٪هزؘؘؘر٪ىGȯƇǾƫƲ٪tƠƲو٪ƙ٪½ƲȯȯƇؙ٪ƙȷ٪ȷɍƇȷ٪ƫǛɥǛǾƫƇƫƲȷؙ٪ƙ٪زؘؘؘرن
Ȭؘ٪ ٪خׇֿׂ ȷƠȉ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲȷ٪ǾƇ٪ƇɅɍƇǳǛƫƇƫƲؘ٪%Ʋ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ǼƲȷǼȉ٪
ƇɍɅȉȯؙ٪ Ƈ٪ ȬȯǛǾƤǝȬǛȉؙ٪ Ƈ٪ ½ƲȯȯƇ٪ ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ Ƈ٪ǼƠƲ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲǛȯƇ٪ƫǛȯƲɅƇؘ٪
Posteriormente, passa a ser considerada como deusa da fertilidade. 
O elemento natural era reverenciado. Em momento histórico pos-
ɅƲȯǛȉȯؙ٪Ǖƈ٪ɍǼ٪ȬƲȯƤɍȯȷȉ٪ȯɍǼȉ٪ƙ٪ȷɍƇ٪ȬƲȯȷȉǾǛ˚ƤƇƧƠȉؘ

Em muitas culturas, o parto realizado no solo é um costume 
presente, tendo como sentido que a Terra é mãe. A essa relação 
mais direta, sucedeu-se outra, de que as crianças são protegidas 
pela Terra, a quem são consagradas as crianças recém-nascidas. 
�٪خ׆־־׀٪ؙ-%�jU-حƇƣƲ٪ȯƲȷȷƇǳɅƇȯ٪ȮɍƲ٪Ǖƈ٪ƫƲɍȷƇȷ٪ȮɍƲ٪ȬȯȉɅƲǍƲǼ٪ȉȷ٪ȬƇȯɅȉȷ٪
Ʋ٪Ƈȷ٪ƤȯǛƇǾƧƇȷ٪ȯƲƤƳǼعǾƇȷƤǛƫƇȷؙ٪Ƈ٪ƲɫƲǼȬǳȉ٪ƫƇ٪ǍȯƲǍƇ٪�ȯɅƲǼǛȷؘ٪�ȉ٪ȮɍƲ٪
ȬƇȯƲƤƲؙ٪ƲǼ٪ȬƇȯƇǳƲǳȉ٪Ƈȉ٪ǼƇǛȉȯ٪ƫǛȷɅƇǾƤǛƇǼƲǾɅȉ٪ǼǝɅǛƤȉ٪ƫƇ٪½ƲȯȯƇؙ٪ƙ٪ȮɍƇǳ٪
ȷȉƣȯƲɥǛƲȯƇǼ٪ Ƈȷ٪ ƫƲɍȷƇȷ٪ ƇǍȯƈȯǛƇȷؙ٪ ȉƤȉȯȯƲɍ٪ ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ ȷƲǼƲǳǕƇǾɅƲ٪
com seus atributos, como relatado anteriormente. A Terra, mãe, 
também é protetora.

A Terra é mãe porque gera vida de sua própria matéria. Nas cul-
turas em que a agricultura tem grande importância, uma caracte-
ȯǝȷɅǛƤƇ٪ǼƇȯƤƇǾɅƲ٪Ƴ٪Ƈ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤǛƫƇ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈ٪ǼɍǳǕƲȯ٪Ʋ٪Ƈ٪ɅƲȯȯƇ٪
cultivável. Inclusive, é comum se admitir que a mulher tenha criado 
Ƈ٪ ƇɅǛɥǛƫƇƫƲ٪ ƇǍȯǝƤȉǳƇؘ٪ -Ǽ٪ ƤƲȯɅƇȷ٪ ƤɍǳɅɍȯƇȷؙ٪ Ƈ٪ǼɍǳǕƲȯ٪ Ƴ٪ ƇȷȷȉƤǛƇƫƇ٪ ƙ٪
agricultura, correspondendo à fertilidade e à esterilidade. A relação 
estreita entre as mulheres e os campos férteis foi mantida mesmo 
ƫƲȬȉǛȷ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ǕȉǼƲǾȷ٪ȬƇȷȷƇȯƇǼ٪Ƈ٪ȬȯƲƫȉǼǛǾƇȯ٪ǾƇ٪ƇɅǛɥǛƫƇƫƲ٪ƇǍȯǝ-
ƤȉǳƇ٪ ƤȉǼ٪ Ƈ٪ ƲǾɫƇƫƇ٪ ȬȯǛǼƲɥƇ٪ ȷɍƣȷɅǛɅɍǝƫƇ٪ ȬƲǳȉ٪ ƇȯƇƫȉؘ٪%Ƈ٪ǼƲȷǼƇ٪ ǌȉȯ-
ma, a associação entre a mulher e a terra cultivada é presente em  
ƫǛɥƲȯȷƇȷ٪ƤɍǳɅɍȯƇȷؘ٪ح-jU�%-ؙ٪خ׆־־׀٪ÄǼ٪ƲɫƲǼȬǳȉ٪ƫƲ٪ƫƲɍȷƇ٪ƇȷȷȉƤǛƇƫƇ٪
à terra cultivada é Deméter na mitologia grega.

¤ƇȯƇ٪-ǳǛƇƫƲ٪ ٪ؙخ׆־־׀ح Ƈȷ٪ƫƲɍȷƇȷ٪ƇǍȯǝƤȉǳƇȷ٪ ȷƲ٪ ȯƲǳƇƤǛȉǾƇǼ٪ƤȉǼ٪Ƈȷ٪
ƫƲɍȷƇȷ٪ƫƇ٪ɅƲȯȯƇ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲǛȯƇ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇؘ٪�ȷ٪ȬȯǛǼƲǛȯƇȷ٪ȷɍƣȷɅǛɅɍƲǼ٪Ƈȷ٪
ȷƲǍɍǾƫƇȷؙ٪ǼƇȷ٪ǾƠȉ٪Ƈȷ٪ƇȬƇǍƇǼ٪Ȭȉȯ٪ƤȉǼȬǳƲɅȉؚ٪ ٪�ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƇن ٪ىǌȉȯǼƇو
ƫƇȷ٪GȯƇǾƫƲȷ٪%ƲɍȷƇȷ٪ƇǍȯǝƤȉǳƇȷ٪ȬȉƫƲعȷƲ٪ȯƲƤȉǾǕƲƤƲȯ٪Ƈ٪ȬȯƲȷƲǾƧƇ٪ƫƇ٪
٪ƲǾǕȉȯƇ¯و ƫȉ٪ jɍǍƇȯؙى٪ Ƈ٪ ½ƲȯȯƇ٪tƠƲؘه٪ ٪ؙ-%�jU-ح ٪ؙ׆־־׀ Ȭؘ٪ ٪خֿֿ׀ ¯ɍȯǍǛƫƇȷ٪
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ȬȉȷɅƲȯǛȉȯǼƲǾɅƲؙ٪Ƈȷ٪ƫƲɍȷƇȷ٪ƇǍȯǝƤȉǳƇȷ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǼ٪ǼƇǛȷ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪
em suas histórias, vivendo as fases da vida humana. De acordo com 
-ǳǛƇƫƲ٪ ٪ؙ׆־־׀ح Ȭؘ٪ ٪ؙخֿֿ׀ ٪�ن ȬƇȷȷƇǍƲǼ٪ƫƇ٪ ½ƲȯȯƇعtƠƲ٪ ƙ٪ GȯƇǾƫƲ٪%ƲɍȷƇ٪
ƇǍȯǝƤȉǳƇ٪Ƴ٪Ƈ٪ȬƇȷȷƇǍƲǼ٪ƫƇ٪ȷǛǼȬǳǛƤǛƫƇƫƲ٪Ƈȉ٪ƫȯƇǼƇؘه٪

As contribuições desse autor são relevantes para o presente 
trabalho na medida em que abordam, neste caso, a Lua e a Terra, 
ȷǝǼƣȉǳȉȷ٪ ǌȉȯɅƲǼƲǾɅƲ٪ ƇȷȷȉƤǛƇƫȉȷ٪ Ƈȉ٪ ǌƲǼǛǾǛǾȉ٪Ʋ٪ȬȉȷɅƲȯǛȉȯǼƲǾɅƲ٪ Ƈ٪
algumas deusas. A Lua – com seus ciclos relacionados às águas, 
plantas, fertilidade, menstruação – é o astro que se transforma para 
ȬȯȉȷȷƲǍɍǛȯ٪ƲǼ٪ƫƲɥǛȯ٪ƤȉǾɅǝǾɍȉؘ٪�٪½ƲȯȯƇ٪ػ٪ȮɍƲؙ٪Ȭȉȯ٪ȷɍƇ٪ɥƲɶؙ٪ǍƲȯƇ٪Ƈȷ٪
formas – tem a capacidade de estruturar, fundamentar, dando vida 
e alimento. Ao se pensar sobre a importância concreta de ambas 
para os povos antigos, permitindo-lhes viver e sobreviver de manei-
ȯƇȷ٪ɅƠȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇȷؙ٪Ƴ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾȷǝɥƲǳ٪ȷɍƇ٪ƇȷȷȉƤǛƇƧƠȉ٪ƤȉǼ٪ƫƲɍȷƇȷ٪
que regem aspectos igualmente importantes da vida.

A respeito do Léxico e da Onomástica

A linguagem é um elemento mediador entre o ser humano e a  
realidade, sendo o principal componente que transmite cultura. 
Através dela, as pessoas se comunicam, dão sentido ao mundo que 
as cerca, transformam e são transformadas, psicologicamente e  
socialmente.

vȉ٪ȮɍƲ٪ɅƇǾǍƲ٪ƙ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳƳɫǛƤȉ٪Ʋ٪ƤɍǳɅɍȯƇؙ٪�ƣƣƇƫƲ٪Ʋ٪�ƇȯȯƲǛȯȉȷ٪
٪ȉǌƲȯƲƤƲǼ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛƧȧƲȷ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲȷؙ٪Ƈ˚ȯǼƇǾƫȉ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪خֿׅ־׀ح
ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ƫƈ٪ƇƤƲȷȷȉ٪Ƈ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ƫƇ٪ɥǛƫƇ٪ƫƲ٪ɍǼ٪Ȭȉɥȉ ٪ؙȯƲȷɍǳɅƇǾɅƲȷ٪
ƫƲ٪ǼɍǛɅƇȷ٪ȯƲǳƇƧȧƲȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȬȉƫƲǼ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇȯ٪ǾƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƲǼ٪ȷɍƤƲȷȷƠȉ٪
ǕǛȷɅȊȯǛƤƇ٪Ʋ٪ƫǛǾƇǼǛȷǼȉ٪ȬƲȯǼƇǾƲǾɅƲؘ٪�ȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷ٪ȬȉǾɅɍƇǼؚ

Estudar o léxico dos textos implica acessar uma instância Estudar o léxico dos textos implica acessar uma instância 
linguística em que estão manifestas as formas de pensar,  linguística em que estão manifestas as formas de pensar,  
de apreender e de categorizar a realidade, crenças, valores,  de apreender e de categorizar a realidade, crenças, valores,  
hábitos, enfim, um ponto da interlocução entre língua e cul- hábitos, enfim, um ponto da interlocução entre língua e cul- 
tura sob a ótica do escritor. (ABBADE; BARREIROS, 2017, p. 531)tura sob a ótica do escritor. (ABBADE; BARREIROS, 2017, p. 531)
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�ƣƣƇƫƲ٪ ٪ؙ׀ֿ־׀ح Ȭؘ٪ ٪ǼƲǾƤǛȉǾƇ٪خ׃ֿׂ ٪هȬƇǳƇɥȯƇن ƤȉǼȉؚ٪ ٪زؘؘؘرن ɅƲȯǼȉ٪
ǍƲǾƳȯǛƤȉؙ٪ ɅȯƇƫǛƤǛȉǾƇǳǼƲǾɅƲ٪ ɍɅǛǳǛɶƇƫȉ٪ ǾƇ٪ ǳǝǾǍɍƇؙ٪ ǌƇɶƲǾƫȉ٪ ȬƇȯɅƲ٪
ƫȉ٪ɥȉƤƇƣɍǳƈȯǛȉ٪ƫƲ٪Ʌȉƫȉȷ٪ȉȷ٪ǌƇǳƇǾɅƲȷؙ٪Ƴ٪ɍǼƇ٪ɍǾǛƫƇƫƲ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇ٪
ȮɍƲ٪ƇƣȯƇǾǍƲ٪Ƈȷ٪ƫǛɥƲȯȷƇȷ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƧȧƲȷ٪ƫȉ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉؘه٪

¯ȉƣȯƲ٪ȉȷ٪ɅȯƷȷ٪ɅǛȬȉȷ٪ƫƲ٪ȉƣȯƇȷ٪ǳƲɫǛƤȉǍȯƈ˚ƤƇȷ٪ƇǾƇǳǛȷƇƫƇȷ٪ػ٪ȉ٪ƫǛƤǛȉ-
ǾƈȯǛȉ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ȉ٪ɥȉƤƇƣɍǳƈȯǛȉ٪Ʋ٪ȉ٪ǍǳȉȷȷƈȯǛȉ٪ؙػ٪�ƇȯƣȉȷƇ٪ֿؙ־־׀ح٪Ȭؘ٪ׁׁخ٪
Ƈ˚ȯǼƇؚ

Quanto aos três tipos básicos de obras acima apontados,  Quanto aos três tipos básicos de obras acima apontados,  
é importante ressaltar, preliminarmente, que os chama-é importante ressaltar, preliminarmente, que os chama-
dos dicionários de língua processam as unidades lexicais dos dicionários de língua processam as unidades lexicais 
da língua geral; os denominados vocabulários, dicionários da língua geral; os denominados vocabulários, dicionários 
terminológicos, dicionários técnicos, glossários, etc. pro-terminológicos, dicionários técnicos, glossários, etc. pro-
cessam vocábulos representativos de uma norma lingüís-cessam vocábulos representativos de uma norma lingüís-
tica, inclusive as das línguas de especialidade; e, ainda, tica, inclusive as das línguas de especialidade; e, ainda, 
glossários ou vocabulários processam o vocabulário de glossários ou vocabulários processam o vocabulário de 
um texto-ocorrência. um texto-ocorrência. 

%Ʋ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ƇɍɅȉȯƇ٪Ƈ˚ȯǼƇؙ٪Ǖƈ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ǾǝɥƲǛȷ٪ƫƲ٪
ƇǾƈǳǛȷƲ٪Ʋ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇƧƠȉ٪Ǿȉ٪ǳƳɫǛƤȉؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫȉȷ٪ȮɍƇǛȷ٪ȷƲ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲǼ٪
Ƈȷ٪ ȯƲȷȬƲƤɅǛɥƇȷ٪ ȉƣȯƇȷؘ٪vȉ٪ ƐǼƣǛɅȉ٪ƫȉ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲ٪ ɅȯƇƣƇǳǕȉؙ٪ ɥƲȯǛ˚ƤƇعȷƲ٪
que elaboramos um vocabulário a partir de um corpus٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉؘ٪
�ȉǾǌȉȯǼƲ٪�ƇȯƣȉȷƇ٪ֿؙ־־׀ح٪Ȭؘ٪ׁؙ׃٪ǍȯǛǌȉ٪ƫƇ٪ƇɍɅȉȯƇؚخ

Os Os vocabulários técnico-científicos e especializadosvocabulários técnico-científicos e especializados buscam  buscam 
situar-se ao nível de situar-se ao nível de uma normauma norma lingüística e sociocultural,  lingüística e sociocultural, 
têm como unidade-padrão o têm como unidade-padrão o vocábulovocábulo (Muller), constituindo-se  (Muller), constituindo-se 
como conjuntos vocabulares, representativos de universos como conjuntos vocabulares, representativos de universos 
de discurso. O de discurso. O vocabulário fundamentalvocabulário fundamental, por sua vez, procura , por sua vez, procura 
reunir os elementos constitutivos da intersecção dos con-reunir os elementos constitutivos da intersecção dos con-
juntos vocabulários de uma comunidade ou de um segmento juntos vocabulários de uma comunidade ou de um segmento 
social, elementos esses que são selecionados pelo duplo social, elementos esses que são selecionados pelo duplo 
critério de alta freqüência e distribuição regular entre os  critério de alta freqüência e distribuição regular entre os  
sujeitos falantes-ouvintes envolvidos. sujeitos falantes-ouvintes envolvidos. 
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Embora o corpus do presente trabalho seja um livro, o que poderia 
ƇȬȯȉɫǛǼƇȯ٪ȉ٪ȬȯȉƫɍɅȉ٪˚ǾƇǳ٪ƫƇ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪Ƈ٪ɍǼ٪ǍǳȉȷȷƈȯǛȉؙ٪ȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪
ȬƲȷȮɍǛȷƇƫȉȷ٪ ǾƠȉ٪ ȷƠȉ٪ ƲɫƤǳɍȷǛɥȉȷ٪ ƫȉ٪ corpus, nem criados por sua 
autora. O corpus de base trata-se do registro de um número sig-
ǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫƲ٪ƫǛɥǛǾƫƇƫƲȷ٪ǌƲǼǛǾǛǾƇȷؙ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼƇ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫȉ٪
ǳƳɫǛƤȉؙ٪ƲǼȬȯƲǍƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪ǌƇǳƇǾɅƲȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉȷ٪ȮɍƲ٪ȬƇȯɅǛǳǕƇǼ٪ƫƇ٪ǼƲȷǼƇ٪
crença.

%ƲȷȷƇ٪ǌȉȯǼƇؙ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ƇȷȷȉƤǛƇȯ٪ȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫƇȷ٪ȬƲȷȷȉƇȷ٪ƇƫƲȬɅƇȷ٪
ao feminino sagrado, que consideram os nomes das diferentes 
deusas como aspectos distintos da Grande Mãe, a uma perspec-
ɅǛɥƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪Ʋ٪ȷȉƤǛȉƤɍǳɅɍȯƇǳؙ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲ٪ȉɍ٪
segmento social que possui esses nomes como parte do seu voca-
bulário próprio.

¤ƇȯƇ٪ǼƇǛȉȯ٪ ƇȬȯȉɫǛǼƇƧƠȉ٪ ƫȉ٪ ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǾƫȉ٪ ƇȮɍǛؙ٪ 
Ƴ٪ ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ƇƣȉȯƫƇȯ٪Ƈ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ƫƇ٪�ǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƇؙ٪ƲǾȮɍƇǾɅȉ٪
ƤƇǼȬȉ٪ƫƲ٪ƲȷɅɍƫȉؘ٪�ȉǼ٪ȉ٪ǛǾɅɍǛɅȉ٪ƫƲ٪ȷƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅɍƇǳǛɶƇȯ٪ɅƲȉȯǛƤƇǼƲǾɅƲ٪
o presente estudo, é importante compreender onde se pode situar 
a análise do nome de deusas dentro dos estudos onomásticos. 
ÜƇǳǛȉȷƇ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ȬƇȯƇ٪ƲȷȷƲ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪ȉǌƲȯƲƤƲ٪ȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ƫƲ٪�ǼƇȯƇǳ٪Ʋ٪
¯ƲǛƫƲ٪خ־׀־׀ح٪ȮɍƲ٪ȯƲƇǳǛɶƇ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉ٪ȬƇǾȉȯƇǼƇ٪ƫȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ƇǾɅȯȉ-
ȬȉǾǝǼǛƤȉȷ٪Ǿȉ٪�ȯƇȷǛǳؘ

A respeito da Antroponímia e da Hieronímia

�٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪eȉȷƳ٪jƲǛɅƲ٪ƫƲ٪ÜƇȷƤȉǾƤƲǳȉȷ٪خֿ׃ׇֿع׆׃׆ֿح٪Ƴ٪ƇȬȉǾɅƇƫȉ٪ƤȉǼȉ٪
ȬǛȉǾƲǛȯȉ٪Ǿȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ƲǼ٪�ǾȉǼƈȷɅǛƤƇ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇ ٪؛�t�§�jحؘ٪
¯-U%-ؙ٪خ־׀־׀٪FȉǛ٪ƲǳƲ٪ȮɍƲǼؙ٪ƲǼ٪ֿ׆׆ ؙׅ٪ɍȷȉɍ٪ȉ٪ɅƲȯǼȉ٪نƇǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƇه٪ 
ȬƲǳƇ٪ȬȯǛǼƲǛȯƇ٪ ɥƲɶؘ٪-ɫǛȷɅƲǼ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ ɅǛȬȉȷ٪ƫƲ٪ǾȉǼƲȷ٪ȬȯȊȬȯǛȉȷ٪ȮɍƲ 
seriam estudados pela Onomástica, que é a área responsável por 
ƲȷȷƲ٪ ɅȯƇƣƇǳǕȉؘ٪-ȷȷƲ٪ƫȉǼǝǾǛȉ٪ǼƇǛȉȯؙ٪Ȭȉȯ٪ ȷɍƇ٪ɥƲɶؙ٪Ƴ٪ƤȉǼȬȉȷɅȉ٪ȬƲǳƇ 
½ȉȬȉǾǝǼǛƇؙ٪ ȮɍƲ٪ ƲȷɅɍƫƇ٪ ȉȷ٪ ǾȉǼƲȷ٪ ȬȯȊȬȯǛȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳɍǍƇȯƲȷ؛٪ Ƈ٪ �ǾɅȯȉع
ȬȉǾǝǼǛƇؙ٪ƲȷɅɍƫƇǾƫȉ٪ȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ȬȯȊȬȯǛȉȷ٪ƫƲ٪ȬƲȷȷȉƇȷ؛٪Ʋ٪¤ƇǾɅƲȉǾǝǼǛƇؙ٪
ƲȷɅɍƫƇǾƫȉ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ȉɍɅȯȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ȬȯȊȬȯǛȉȷؘ٪%ƲǾɅȯȉ٪ƫƇ٪¤ƇǾɅƲȉǾǝǼǛƇؙ٪
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há a preocupação com o estudo do nome de divindades (deuses), 
ȉȯǛǍǛǾƇǾƫȉ٪ ȉ٪ ƤƇǼȬȉ٪ ǛǾɅǛɅɍǳƇƫȉ٪ ½ƲȉǾǝǼǛƇؙ٪ ɅƲȯǼȉ٪ ȬȯȉȬȉȷɅȉ٪ Ȭȉȯ٪
ÜƇȷƤȉǾƤƲǳȉȷؘ٪׆׀ׇֿح٪ƇȬɍƫ٪�t�§�j؛٪¯-U%-ؙ٪خ־׀־׀٪

Seguindo a trilha da nomeação das divindades, chega-se à con-
ɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ƫƲ٪�ƇǬȉ٪¤ƳȯƲɶ٪ؘخ׆־־׀ح٪%Ʋ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ƇɍɅȉȯƇؙ٪ȉȷ٪ɅƲȌǾǛ-
mos nomeiam seres sobrenaturais de qualquer modalidade, sejam  
ȷƲȯƲȷ٪ƤȯǛƇƫȉȷ٪ȬƲǳƇ٪ƤǛƷǾƤǛƇ٪ȉɍ٪ɅƲƤǾȉǳȉǍǛƇؙ٪ȷƲǬƇǼ٪ƤȯǛƇƫȉȷ٪ȬƲǳȉȷ٪Ȭȯȉ-
gramas de informática. Esses nomes podem ser, segundo Bajo 
¤ƳȯƲɶ٪ؚخ׆־־׀ح

a. Ǿȉ٪ȬǳɍȯƇǳؚ٪Ƈȷ٪GȯƇƧƇȷؙ٪Ƈȷ٪tȉǛȯƇȷ؛٪

b. ȬȯȊȬȯǛȉȷ٪ƫƲ٪ƫƲɍȷƲȷ٪ȉɍ٪ƫƲɍȷƇȷؚ٪�ɅƲǾƇؙ٪�ȯƇǕǼƇ؛٪

c. ȬȯȊȬȯǛȉȷ٪ƫƲ٪ƫƲǼȌǾǛȉȷ٪ȷƲǼ٪ƇȯɅǛǍȉؚ٪�ƲǳɶƲƣɍ؛٪ȉɍ٪ƤȉǼ٪ƇȯɅǛǍȉؚ٪ 
o Diabo; 

d. ȬȯȊȬȯǛȉȷ٪ƫƲ٪ȷƲǼǛƫƲɍȷƲȷؚ٪OƳȯƤɍǳƲȷ؛٪

e. ȬȯȊȬȯǛȉȷ٪ƫƲ٪ ȷƲȯƲȷ٪ ȷȉƣȯƲǾƇɅɍȯƇǛȷ٪ƫȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ȬȉȬɍǳƇȯ٪ȉɍ٪ ȯƲǳǛ-
ǍǛȉȷȉ٪حǌƇƫƇȷؙ٪ƇǾǬȉȷ٪ƲɅƤؘؚخ٪½ǛɅƐǾǛƇ؛٪

f. ƫƲ٪ȷƲȯƲȷ٪ǌƇǾɅƈȷɅǛƤȉȷ٪ƫƇ٪̊ ƤƧƠȉ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ȉɍ٪ǳǛɅƲȯƇɅɍȯƇؚ٪̄ ɍȬƲȯǼƇǾ؛٪

g. ȬƲȯȷȉǾǛ˚ƤƇƧȧƲȷ٪ƫȉ٪ƤȉǼƇǾƫȉ٪ƫƲ٪ƇǬɍƫƇ٪ƲǼ٪ƤƲȯɅȉȷ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪
de informática. 

Cabe mencionar que Amaral (2011) e Amaral e Seide (2020) tam-
bém mencionam os elementos que compõem a tipologia apresen-
ɅƇƫƇ٪Ȭȉȯ٪�ƇǬȉ٪¤ƳȯƲɶ٪ؘخ׆־־׀٪ؙ׀־־׀ح٪%Ʋ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƇɍɅȉȯƲȷ٪
trazem, para Bajo Pérez, a categoria na qual se encontram os no-
ǼƲȷ٪ƫƲ٪ƫǛɥǛǾƫƇƫƲȷ٪ǾƠȉ٪Ƴ٪Ƈ٪ǼƲȷǼƇ٪ƫȉȷ٪ƇǾɅȯȉȬȌǾǛǼȉȷؘ

§ƲɅȉȯǾƇǾƫȉ٪ ƙ٪ ȬȯȉȬȉȷɅƇ٪ ƫƲ٪ �ǼƇȯƇǳ٪ Ʋ٪ ¯ƲǛƫƲ٪ ٪ؙخ־׀־׀ح ɥƲȯǛ˚ƤƇعȷƲ٪
que as modalidades de nomes que podem conter nomes de deu-
ȷƇȷ٪ƲȷɅƠȉ٪ǛǾƤǳɍǝƫƇȷ٪Ǿȉȷ٪ƇǾɅȯȉȬȌǾǛǼȉȷؚ

 1. Antropônimos (nomes de pessoas) 1. Antropônimos (nomes de pessoas)

a) Nome civil: a) Nome civil: Alfredo da Rocha Vianna Filho Alfredo da Rocha Vianna Filho (músico brasileiro).(músico brasileiro).

b) Nome não civil: b) Nome não civil: Pixinguinha Pixinguinha (nome artístico do músico (nome artístico do músico 
Alfredo da Rocha Vianna Filho).Alfredo da Rocha Vianna Filho).
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c) Nome do mundo fictício: c) Nome do mundo fictício: Capitu Capitu (personagem da obra (personagem da obra 
Dom CasmurroDom Casmurro).).

d) Nome do mundo religioso (hierônimo ou hagiônimo): d) Nome do mundo religioso (hierônimo ou hagiônimo): São São 
JoaquimJoaquim..

e) Nome do mundo mitológico (mitônimo): e) Nome do mundo mitológico (mitônimo): ZeusZeus. [...]. . [...]. 
(AMARAL; SEIDE, 2020, p. 63, grifo dos autores)(AMARAL; SEIDE, 2020, p. 63, grifo dos autores)

٪�ȬƲȷƇȯ٪ƫƇ٪ɅǛȬȉǳȉǍǛƇ٪ȬȯȉȬȉȷɅƇ٪Ȭȉȯ٪�ƇǬȉ٪¤ƳȯƲɶ٪خ׆־־׀ح٪ȉǌƲȯƲƤƲȯ٪ɍǼƇ٪
ȬȉȷǛƧƠȉ٪ǼƇǛȷ٪نƲǼƇǾƤǛȬƇƫƇه٪Ƈȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫǛɥǛǾȉȷؙ٪ȉȬɅȉɍعȷƲ٪
pela categorização de Amaral e Seide (2020), que também consi-
deraram a autora espanhola na sua elaboração. 

¯ƲǍɍƲǼ٪ƫƲ˚ǾǛƧȧƲȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ǕǛƲȯȌǾǛǼȉ٪ ƲǼ٪ƫǛƤǛȉǾƈȯǛȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪
portuguesa do Brasil. Para Michaelis,1٪ǕǛƲȯȌǾǛǼȉ٪Ƴ٪نȮɍƇǳȮɍƲȯ٪ƫȉȷ٪
nomes sagrados relacionados com as crenças das religiões cristã, 
ǕƲƣȯƇǛƤƇ٪ȉɍ٪ǼƇȉǼƲɅƇǾƇؚ٪eƲȉɥƈؙ٪�ǳƈؙ٪%Ʋɍȷؙ٪vƇɅǛɥǛƫƇƫƲؙ٪OƳǍǛȯƇ٪ƲɅƤؘؙ٪ 
ǛǾƤǳɍǛǾƫȉ٪ƤȉǛȷƇȷ٪ȷƇǍȯƇƫƇȷ٪Ʋ٪ȷƲɍȷ٪ƇƫƲȬɅȉȷ؛٪ǕƇǍǛȌǾǛǼȉؘ٪ؘهزؘؘؘر٪¤ƇȯƇ٪�ɍǳƲɅƲ٪
٪ƲȷȷɍȯȯƲǛƧƠȉؙ§ح٪ƫƲȷǛǍǾƇƧƠȉ٪ƤȉǼɍǼ٪ƙȷ٪ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪ȷƇǍȯƇƫƇȷن٪Ƴ٪ؙخزع׀־׀رح
Assunção etc.) e aos nomes próprios referentes a crenças de qual-
ȮɍƲȯ٪ȯƲǳǛǍǛƠȉ٪ح%Ʋɍȷؙ٪�ǳƈؙ٪eƲȉɥƈؙ٪�ɍƫƇ٪ƲɅƤؘ؛خ٪O�GU�vUt�٪ؘهزؘؘؘر٪FƲȯȯƲǛȯƇ٪
٪ƫƲ˚ǾƲ٪ƫƇ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲ٪ǼƇǾƲǛȯƇؚ٪خׄ׆ׇֿح

[De [De hierhier(o)- + -(o)- + -ônimoônimo] S.m. ] S.m. NeolNeol. Designação comum aos . Designação comum aos 
nomes sagrados e aos nomes próprios referentes a crenças nomes sagrados e aos nomes próprios referentes a crenças 
de quaisquer religiões. Ex.: de quaisquer religiões. Ex.: Deus, Jeová, Alá, Maomé, Oxalá, Deus, Jeová, Alá, Maomé, Oxalá, 
Natividade, RessurreiçãoNatividade, Ressurreição. [Sin.: . [Sin.: hagiônimohagiônimo.]. .]. 

%Ʋ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ƤȉǼ٪OȉɍƇǛȷȷ٪Ʋ٪ÜǛǳǳƇȯ٪ؚخׇ־־׀ح

s.m. s.m. (1940) LING designação comum às palavras ligadas à (1940) LING designação comum às palavras ligadas à 
religião (p.ex., Ressurreição, Hégira, natividade, Assunção), religião (p.ex., Ressurreição, Hégira, natividade, Assunção), 
inclusive nomes próprios dos panteões cristão, hebreu, inclusive nomes próprios dos panteões cristão, hebreu, 
maometano, ameríndio, hindu etc. (p.ex. Deus, Jeová, Alá, maometano, ameríndio, hindu etc. (p.ex. Deus, Jeová, Alá, 

ֿ٪ ٪ÜƲȯ٪ǾƇȷ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇȷؚ٪OǛƲȯȌǾǛǼȉ٪ؘخ׃ֿ־׀ح
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Tupã, Ceci, Xiva) ou designativo de crença, conceito, objeto Tupã, Ceci, Xiva) ou designativo de crença, conceito, objeto 
ou grupo de adeptos de uma religião, ou afins (p.ex., padê ou grupo de adeptos de uma religião, ou afins (p.ex., padê 
de Exu, abebé, abderita etc.). ETIM gr. de Exu, abebé, abderita etc.). ETIM gr. hierónumoshierónumos, ou ‘cujo , ou ‘cujo 
nome é sagrado’. SIN/VAR hagiônimo. COL hieronimia,  nome é sagrado’. SIN/VAR hagiônimo. COL hieronimia,  
hieronímia, hagionimia, hagionímia.hieronímia, hagionimia, hagionímia.

UǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ǾȉɅƇȯ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ƫƲ˚ǾǛƧƠȉ٪ƫƲ٪ǕǛƲȯȌǾǛǼȉ٪ƲǼ٪Michaelis 
não contempla a proposta desta pesquisa, pois nela são considerados 
ȷƇǍȯƇƫȉȷ٪ȷȉǼƲǾɅƲ٪ȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫƇȷ٪ȯƲǳǛǍǛȧƲȷ٪ǼȉǾȉɅƲǝȷɅƇȷؘ٪�٪ƫƲ˚ǾǛƧƠȉ٪
ƫƲ٪�ɍǳƲɅƲ٪ؙخزع׀־׀رح٪Ȭȉȯ٪ȷɍƇ٪ɥƲɶؙ٪ȷƲ٪ǼȉȷɅȯƇ٪ǼƇǛȷ٪ƇƣȯƇǾǍƲǾɅƲ٪Ƈȉ٪ƤȉǾȷǛ-
ƫƲȯƇȯ٪ǕǛƲȯȌǾǛǼȉȷ٪ȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ȬȯȊȬȯǛȉȷ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫȉȷ٪Ƈ٪ɅȉƫƇȷ٪Ƈȷ٪ȯƲǳǛǍǛȧƲȷؘ٪
�٪ǼƲȷǼȉ٪ȉƤȉȯȯƲ٪ƤȉǼ٪Ƈȷ٪ƫƲ˚ǾǛƧȧƲȷ٪ƫƲ٪FƲȯȯƲǛȯƇ٪خׄ׆ׇֿح٪Ʋ٪OȉɍƇǛȷȷ٪Ʋ٪
Villar (2009).

-ȷɅɍƫȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ƤǳƇȷȷǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ƇǾɅȯȉȬȌǾǛǼȉȷ٪Ǿȉ٪�ȯƇȷǛǳ٪ƇǛǾƫƇ٪
se encontram em fase inicial, embora se tenham muitas propostas 
ƫƲ٪ƤǳƇȷȷǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ƲǼ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƲȷɅȯƇǾǍƲǛȯƇؘ٪ح�t�§�j؛٪¯-U%-ؙ٪خ־׀־׀

Da palavra para o nome próprio, do nome próprio para o 
nome próprio de pessoa e deste para o nome sagrado – é o que 
ȬȉƫƲȯǛƇ٪ ȯƲȷɍǼǛȯ٪ɍǼ٪ȬƲȯƤɍȯȷȉ٪ ɅƲȊȯǛƤȉ٪ȮɍƲ٪ƇǳǛƇ٪Ƈ٪jƲɫǛƤȉǍȯƇ˚Ƈ٪Ʋ٪Ƈ٪
�ǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƇؘ٪%Ƈ٪ƲɥȉǳɍƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ȉƣȯƇȷ٪ǳƲɫǛƤȉǍȯƈ˚ƤƇȷ٪ƙ٪ȷɍƇ٪ƤǳƇȷȷǛ˚-
ƤƇƧƠȉؙ٪ǌȉȯƇǼ٪ɥǛȷǛɅƇƫȉȷ٪ȬȉǾɅȉȷ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲȷ٪ƫȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪
que contribuem diretamente para a fundamentação desta pes-
ȮɍǛȷƇؘ٪ÄǼ٪ȬƲȯƤɍȯȷȉ٪ǾƲƤƲȷȷƈȯǛȉ٪ȬƇȯƇ٪ƤȉǾɅƲɫɅɍƇǳǛɶƇȯ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉȷ٪
ǾȉǼƲȷ٪ƫƲ٪ƫƲɍȷƇȷ٪ȷȉƣ٪Ƈ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƫƇ٪�ǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƇؘ

�ƣȉȯƫƇȯ٪Ƈ٪�ǾȉǼƈȷɅǛƤƇؙ٪ȉȷ٪ƇǾɅȯȉȬȌǾǛǼȉȷ٪Ʋ٪ȉȷ٪ǕǛƲȯȌǾǛǼȉȷ٪ǌȉǛ٪ɍǼ٪
processo de fundamental importância para a realização do voca-
ƣɍǳƈȯǛȉؙ٪ƫȉ٪ȮɍƇǳ٪ȷƲȯƈ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫƇ٪ɍǼƇ٪ƇǼȉȷɅȯƇ٪ǾƇ٪ȬȯȊɫǛǼƇ٪ȷƲƧƠȉؘ

�ķŃŧŰŠÒ�ôŃ�ƐŃîÒíŸĮÓŠĚŃ�ôÒ�čÒîú�ŰŠĜŝĮĚîú�ôÒ�%úŸŧÒ

Dentre as 130 deusas que compõem o corpus da pesquisa,  
ɅƲǼȉȷ٪ȉȷ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ǕǛƲȯȌǾǛǼȉȷؚ٪
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I. %�ví-j�ؚ٪�ȯƇƫǛƇؙ٪�ȯɅƲǼǛȷؙ٪�ɅǕƲǾƇؙ٪�ȯǛɅȉǼƇȯɅǛȷؙ٪�ƇǳǳǛȷɅȉؙ٪%ǛƇǾƇؙ٪
%ȉǾɶƲǳƇȷ٪ ƫȉ٪tǛǳǕȉؙ٪ -ȉȷؙ٪ FǳȉȯƇؙ٪ GƲǌǬȉǾؙ٪OƲƣƲؙ٪ WȯǛȷؙ٪ gȉȯƲؙ٪ vǛǾǳǛǳؙ٪
Ostara, Pallas, Pele, Perséfone, Proserpina, Sar-Akka, Saules 
Meita, Wakahirume, Yuki One.

II. t�-ؚ٪�ƇɅƇƲǾɅȷǛƤؙ٪�ƤƤƇ٪jƇɍȯƲǾɅǛƇؙ٪�ƫǛɅǛؙ٪�ǼƇɅƲȯƇȷɍؙ٪�ǾǍƲȯƣȉƫƇؙ٪
�Ǿɍؙ٪ �ȯǛƇǾȯǕȉƫؙ٪ �ȷƇȷƲ٪ ãƇƇؙ٪ �ȷǕƲȯƇǕؙ٪ �ɅƇƣƲǛؙ٪ �ɦǛɅƲǳǛǾƇ٪ ½ȷǛɅƇؙ٪
�Ƈɍؙ٪ �ȉǾƇ٪ %ƲƇؙ٪ �ȯǛǍƇǾɅǛƇؙ٪ �ƲȯƲȷؙ٪ �ƲȯȯǛƫɦƲǾؙ٪ �ƲǛɍƤǛؙ٪ �ǛƣƲǳƲؙ٪
�ȉƇɅǳǛƤɍƲؙ٪ %ƇǼǯǛǾƇؙ٪ %ƇǾɍؙ٪ %ƲǼƳɅƲȯؙ٪ %ƲɥǛؙ٪ %ǬƇǾǍǍƇɦɍǳؙ٪
-ȬȉǾƇؙ٪-ɍȯǝǾȉǼƲؙ٪-ɥƇؙ٪FȯǛǍǍƇؙ٪GƇǛƇؙ٪OƇɅǕȉȯؙ٪OƲȯƇؙ٪OǛǾƇؙ٪UǾƇǾǾƇؙ٪
UȷǕɅƇȯؙ٪ WȷǛȷؙ٪ UɶƇǾƇǼǛؙ٪ eɍǾǯǍȉɦƇؙ٪ gƇƫȯɍؙ٪ gƇǳǛؙ٪ jɍȉǾƇɅƇȯؙ٪ tƇƫƲȯ٪
�ǯǯƇؙ٪ tƇǼƇ٪ �Ƥǳǳȉؙ٪ tƇǼǛؙ٪ tƇȯǛƇؙ٪ tƇɦɍؙ٪ tƇɬƇǕɍƲǳؙ٪ tȉǯȉȷǕؙ٪
tɍɅؙ٪ vƇǼǼɍؙ٪ vƇǾƇؙ٪ vƲǛɅǕؙ٪ vƲȯɅǕɍȷؙ٪ vɍ٪ gɦƇؙ٪ �ƫɍƫƫɍƇؙ٪
�ǼƇǼƇǼƇؙ٪�Ȭȷؙ٪¤ƇǾƫȉȯƇؙ٪¤ƇȯɥƇɅǛؙ٪¤ƇɅɅǛǾǛؙ٪¤Ƈɫؙ٪§ǕƲƇؙ٪̄ ƇȯƇȷɥƇɅǛؙ٪
Savitri, Scota, Sedna, Sundy Mumy, Tanith, Tellus Mater, Tiamat, 
½ȉǾƇǾɅɶǛǾؙ٪½ɍȯƇǾؙ٪ÝƇɦƇǳƇǍؘ

III. �v�U�ؚ٪ �ǾƇǾǯƲؙ٪ �ƇƣƇ٪ ãƇǍƇؙ٪ �ƲǌƇǾƇؙ٪ �ƇǛǳǳƲƇƤǕ٪ �حƇǳǳɬ٪ �Ʋȯȯɬؙخ٪
Carmenta, Edda, Egeria, Eileithya, Felicitas, Fortuna, Goga, 
Gollveig, Haumea, Hécate, Hel, Hsi Wang Mu, Menat, Moiras, 
tȉȯǍƇǾ٪jƲ٪FƇɬؙ٪vƇǾƠ٪�ɍȯɍǯɍؙ٪vƇǾȷǕƲؙ٪vȉǯȉǼǛȷؙ٪vȉȯǾƲȷؙ٪vɬɫؙ٪
Parcas, Poldunica, Postvorta, Pythia, Python, Sheelah Na Gig, 
¯ǯɍǳƫؙ٪½ǕƲǼǛȷؙ٪½ȉƤǛؙ٪ÜƇǳȮɍǝȯǛƇȷؘ

A seguir, apresentamos uma amostra da estruturação dos ver-
ƣƲɅƲȷ٪ȯƲǳƇɅǛɥȉȷ٪ƙȷ٪ƫƲɍȷƇȷ٪ƲȷɅɍƫƇƫƇȷؙ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇƫƇȷ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇȷ٪ɅȯƷȷ٪
ǌƇƤƲȷ٪ɅȯǝȬǳǛƤƲȷ٪ƫƇ٪%ƲɍȷƇؚ٪ƫȉǾɶƲǳƇؙ٪ǼƠƲ٪Ʋ٪ƇǾƤǛƠؘ

Donzela

�§�%U�ؚ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ǾƇ٪½ȉȷƤƇǾƇؙ٪UɅƈǳǛƇؘ٪§ƲǍƲ٪Ƈ٪ƣȯɍɫƇȯǛƇؙ٪Ƈ٪jɍƇ٪Ʋ٪Ƈ٪½ƲȯȯƇؘ٪
Etimologia não encontrada. Filha de Diana e Dianus. Aradia nasceu 
com a função de dar continuidade ao culto de sua mãe, Diana, e 
ensinar a magia para os seres humanos. Na Idade Média, foi perse-
ǍɍǛƫƇ٪ƤȉǼȉ٪Ƈ٪§ƇǛǾǕƇ٪ƫƇȷ٪�ȯɍɫƇȷؙ٪ȯƲƤƲƣƲǾƫȉ٪ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇ٪ǾƇȷ٪ɥƲȯ-
ɅƲǾɅƲȷ٪ȬƇǍƠȷ٪ɦǛƤƤƇ٪Ʋ٪ȷɅȯƲǍǕƲȯǛƇؘ
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§F�Äح٪.”Celebracão da deusa Aradia na Toscana, Itáliaن ־־׀ؙ٪ ֿؙ٪Ȭ ٪ֿؘ خ׃׆
٪�ȯƇƫǛƇ Filha da deusa Diana, regente da Lua e da Terraن ٪ؘهزؘؘؘر

خ׃׀ׂ٪Ȭؘ٪ֿؙ־־׀٪ؙ§F�Äح

MãeMãe

��½�-v½¯U�ؚ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ǛȯȉȮɍƲȷƇؘ٪%ƲɍȷƇ٪ƫƇ٪ƤȯǛƇƧƠȉ٪Ʋ٪ƫƇ٪ƫƲȷɅȯɍǛƧƠȉؙ٪Ƴ٪
regente do Céu, da Terra e da magia. Etimologia não encontrada. 
Filiação não encontrada. Uma das divindades da terra e da natu-
ȯƲɶƇؙ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ƤȉǾǕƲƤǛƫƇ٪ƤȉǼȉ٪ن�٪ǼɍǳǕƲȯ٪ȮɍƲ٪ƤƇǛɍ٪ƫȉ٪ƤƳɍؙه٪ǼƠƲ٪
dos ventos.

 �ƇɅƇƲǾɅȷǛƤ, ‘A Mulher que Caiu do Céu’, mãe dos ventos e٪زؘؘؘرن
criadora da vida”.٪حF�Ä§ؙ٪ֿؙ־־׀٪Ȭؘ٪ֿׂׅخ

 �ƇɅƇƲǾɅȷǛƤ ‘A mulher que caiu do céu’, criadora e destruidoraن
da vida, deusa do céu e da terra dos índios lroquois٪ ٪ؘهزؘؘؘر ٪ؙ§F�Äح
خׁ׀ׂ٪Ȭؘ٪ֿؙ־־׀

AnciãAnciã

�v�vg-ؚ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ǍȯƲǍƇؘ٪%ƲɍȷƇ٪ȮɍƲ٪ȯƲǍƲ٪Ƈ٪ǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲؘ٪-ɅǛǼȉǳȉǍǛƇ٪
ǾƠȉ٪ ƲǾƤȉǾɅȯƇƫƇؘ٪ -Ǽ٪ ƤƲȯɅȉȷ٪ ƤȉǾɅƲɫɅȉȷؙ٪ Ƴ٪ ˚ǳǕƇ٪ ƫƲ٪ íƲɍȷؙ٪ ȮɍƇǾƫȉ٪
também é chamada de Adrastéia. Estabelece a necessidade como 
ɍǼ٪ƫȉȷ٪ǳǛǼǛɅƲȷ٪ƫƇ٪ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ǕɍǼƇǾƇؘ

Senhoras do Destinoن
Ananke,٪ح٪ؘهزؘؘؘرF�Ä§ؙ٪ֿؙ־־׀٪Ȭؘ٪ֿׂׅخ

Considerações finais

�٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪�ǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƇؙ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ƫƇ٪jƲɫǛƤȉǍȯƇ˚Ƈؙ٪ǌȉǛ٪Ȭȉȷ-
ȷǝɥƲǳ٪ ȉȯǍƇǾǛɶƇȯ٪ ɍǼ٪ ɥȉƤƇƣɍǳƈȯǛȉ٪ ƫƲ٪ ǕǛƲȯȌǾǛǼȉȷؙ٪ ɅǛȬȉ٪ ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉ٪ ƫƲ٪
ƇǾɅȯȉȬȌǾǛǼȉȷؘ٪�ȉǾǌȉȯǼƲ٪ȷƲ٪ɥƲȯǛ˚Ƥȉɍ٪ǾƇ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇؙ٪Ǖƈ٪ȬȉɍƤȉȷ٪ƲȷɅɍ-
ƫȉȷ٪ƇǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƤȉȷ٪Ǿȉ٪�ȯƇȷǛǳؘ٪�ƤȯƲƫǛɅƇǼȉȷ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƲ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ȬȉȷȷƇ٪
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ɅȯƇɶƲȯ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛƧȧƲȷ٪Ƈ٪ɍǼƇ٪ƈȯƲƇ٪ȮɍƲ٪ȯƲȮɍƲȯ٪Ʋ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅƇ٪ƲɫȬƇǾȷƠȉؘ٪
vȉ٪ȮɍƲ٪ƫǛɶ٪ȯƲȷȬƲǛɅȉ٪Ƈȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪ƫȉ٪�ȯƇȷǛǳؙ٪ ɅƲǼعȷƲ٪ȷȉǳȉ٪ǌƳȯɅǛǳ٪
levando-se em consideração a grande diversidade de religiões, 
ƇƫɥǛǾƫƇȷ٪ƫƇȷ٪ɅȯƷȷ٪ǍȯƇǾƫƲȷ٪ǼƇɅȯǛɶƲȷ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ȮɍƲ٪ǌȉȯǼƇǼ٪ȉ٪ȬƇǝȷؚ٪
ƲɍȯȉȬƲǛƇؙ٪ ƇǌȯǛƤƇǾƇ٪ Ʋ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇؘ٪ �ȮɍǛ٪ ƇƣȉȯƫȉɍعȷƲ٪ ƇȬƲǾƇȷ٪ Ƈ٪ǼƇɅȯǛɶ٪ 
europeia, em função do corpus de base selecionado. 

�ȉ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅƇȯ٪Ƈ٪ǛǾɅƲȯȷƲƤƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ȯƲǳǛǍǛȉȷǛƫƇƫƲ٪Ʋ٪ǍƷǾƲȯȉؙ 
ocupando-se de uma vertente religiosa baseada no feminino, o presente 
ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ɥǛȷƇ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛȯ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇǾƧƇȯ٪ȯƲ˛ƲɫȧƲȷ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƇȷ٪
relações entre o feminino e o masculino em nossa cultura, tendo 
como base seus pilares simbólicos.

-ȷɅɍƫƇȯ٪ȉ٪ǌƲǼǛǾǛǾȉ٪ȷƇǍȯƇƫȉ٪ǾƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪Ƴ٪ɍǼ٪ƫƲȷƇ˚ȉؙ٪
ȉȯƇ٪ƲɫƇɍȷɅǛɥȉؙ٪ȉȯƇ٪ƲǾƤƇǾɅƇƫȉȯؙ٪ǼƇȷ٪ȷƲǼȬȯƲ٪ǍȯƇɅǛ˚ƤƇǾɅƲؘ٪�ȷ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇȷ٪
conduziram a escrita a diferentes direções, sempre tendo a lingua-
gem como aspecto importante.

¤ȉȯ٪ ȉɍɅȯȉ٪ ǳƇƫȉؙ٪ ƲȷȷƇ٪ ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ ƤȉǼƲƧƇ٪ ƇǾɅƲȷ٪ ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇؙ٪ ƇǛǾƫƇ٪
Ǿȉȷ٪ ƫȉǼǝǾǛȉȷ٪ ƫƇ٪ ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪ ǛǼƇǍƳɅǛƤƇؙ٪ ȷƲǬƇ٪ ƲȷɅƳɅǛƤƇ٪ ȉɍ٪ ȬȷǝȮɍǛƤƇؘ٪ 
Das cavernas pré-históricas, surgiram deusas das quais nem ao me-
nos se conhece o nome. Cada nome evoca um diferente universo 
ƫƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉȷؙ٪ɍǼƇ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ɍǼ٪ǳȉƤƇǳؙ٪ɍǼƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇؙ٪ɍǼƇ٪ƳȬȉƤƇؘ٪

%ɍȯƇǾɅƲ٪ Ƈ٪ ȬƲȷȮɍǛȷƇؙ٪ ǌȉǛ٪ ȬƲȯƤƲȬɅǝɥƲǳ٪ Ƈ٪ ƤȉǾȷɅƇɅƇƧƠȉ٪ ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪
como aquela que carrega a visão de mundo, os valores, as crenças 
de determinado povo ou grupo de pessoas. Os nomes das deusas 
ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅƇǼ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ƫƇ٪ƲȷȬǛȯǛɅɍƇǳǛƫƇƫƲ٪ƫƇ٪%ƲɍȷƇ٪Ǿȉ٪
campo da linguagem, com seus impactos sociais e psicológicos, 
ƇǌƲɅǛɥȉȷ٪Ʋ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉȷؙ٪ȬƇȯƇ٪ǼɍǳǕƲȯƲȷ٪Ʋ٪ǕȉǼƲǾȷؘ٪vȉ٪ƤƇȷȉ٪ƫȉ٪ǌƲǼǛǾǛǾȉ٪
ȷƇǍȯƇƫȉ٪Ʋ٪ƫƇ٪ƲȷȬǛȯǛɅɍƇǳǛƫƇƫƲ٪ƫƇ٪%ƲɍȷƇؙ٪ƲɫǛȷɅƲ٪ɍǼƇ٪ȮɍƲȷɅƠȉ٪ƇƫǛƤǛȉǾƇǳؙ٪
ȬȉǛȷ٪ȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫƇȷ٪ƫƲɍȷƇȷ٪ȷƲ٪ȉȯǛǍǛǾƇǼ٪ƲǼ٪ɥƈȯǛƇȷ٪ƤɍǳɅɍȯƇȷؙ٪ƤȉǼ٪ǳǝǾ-
guas diferentes, nas quais também subjazem diferentes visões de 
mundo. E o nome de determinada divindade remete a essa série 
de informações.
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Cristóvão José dos Santos Júnior 

tƇȯǛƇ٪ƫƇ٪�ȉǾƤƲǛƧƠȉ٪§ƲǛȷ٪½ƲǛɫƲǛȯƇ

Introdução1

.٪ȷƇƣǛƫȉ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƲȷƤȯǛɅȉȷ٪ƇǾɅǛǍȉȷ٪ǌȉȯǾƲƤƲȯƇǼ٪ȷɍƣȷǝƫǛȉȷ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲȷ٪
para as discussões modernamente realizadas, sendo, de fato, fundantes 
ȬƇȯƇ٪ǼɍǛɅƇȷ٪ ȷɍƣƈȯƲƇȷؘ٪ �٪ ɅǝɅɍǳȉ٪ ƫƲ٪ ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ ¤ǳƇɅƠȉ٪ Ƴ٪ ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪
referencial para perquirições na área de Semântica, enquanto a 
Retórica Clássica foi precursora de estudos do discurso e da argu-
ǼƲǾɅƇƧƠȉؘ٪�٪jƲɫǛƤȉǍȯƇ˚Ƈؙ٪ǼɍǛɅȉ٪ƇǾɅƲȷ٪ƫƲ٪ȷƲȯ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƫƇ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇ٪
ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ƇɍɅȌǾȉǼƇ٪ƫƇ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪Ǭƈ٪ƲȯƇ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƫƇ٪ȬƲǳȉȷ٪ƇǾɅǛǍȉȷ٪
ƇǳƲɫƇǾƫȯǛǾȉȷؙ٪ƲǼ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ǳǛǍƇƫȉȷ٪ƙ٪FǛǳȉǳȉǍǛƇؘ2

Contudo, parece haver, em geral, pouco interesse dos classi-
cistas em articular os saberes antigos com os avanços produzidos 
ƤȉǾɅƲǼȬȉȯƇǾƲƇǼƲǾɅƲؙ٪ƇǳǍȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȯƲ˛ƲɅƲ٪ƇɅƳ٪ǼƲȷǼȉ٪ǾƇ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪

1 O trabalho ora apresentado é produto direto da dissertação de mestrado intitulada Tradu-
ção e vocabulário teológico-antroponímico da obra De ira Dei de Lúcio Cecílio Firmiano 
Lactâncio, a qual foi desenvolvida por Cristóvão José dos Santos Júnior (2022), sob orienta-
ƧƠȉ٪ƫƇ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇƫȉȯƇ٪ƫȯƇؘ٪tƇȯǛƇ٪ƫƇ٪�ȉǾƤƲǛƧƠȉ٪§ƲǛȷ٪½ƲǛɫƲǛȯƇؙ٪Ǿȉ٪¤ȯȉǍȯƇǼƇ٪ƫƲ٪¤ȊȷعGȯƇƫɍƇƧƠȉ٪
em Estudo de Linguagens da Universidade do Estado da Bahia (PPGEL/UNEB), na área de 
jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ȬƲǳƇ٪ȷɍƣǳǛǾǕƇ٪ƫƲ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪jƲɫǛƤƇǛȷؘ

٪׀ ٪ÜǛƫƲ٪�ɬƣƇȯ٪ׇֿׅح ؙׅ٪Ȭؘ٪ׁؘׄخ
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curricular dos cursos de Latim, Grego Antigo e Letras Clássicas, os quais 
praticamente não contemplam estudo aprofundado de teorias 
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؘ٪vƲȷȷƲ٪ ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ Ƴ٪ƫƲ٪ ȷƲ٪ǾȉɅƇȯ٪ȮɍƲ٪ ɅƇǾɅȉ٪Ƈ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪
como o campo de Estudos Clássicos desenvolveram-se de forma 
a especializar suas práticas metodológicas, o que também contri-
buiu para o afastamento entre tais áreas. 

Apesar do manifesto afastamento visualizado atualmente entre 
ǳǛǾǍɍǛȷɅƇȷ٪Ʋ٪ƤǳƇȷȷǛƤǛȷɅƇȷ٪Ʋؙ٪ǾƲȷȷƇ٪ǌƲǛɅƇؙ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈ٪ƈȯƲƇ٪ƫƲ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪Ʋ٪Ƈ٪
de Estudos Clássicos – haja vista que os campos de saber se estru-
turam a partir da concreta atividade de seus pesquisadores –, acre-
ƫǛɅƇǼȉȷ٪ȷƲȯ٪ȬǳƲǾƇǼƲǾɅƲ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪Ʋ٪ǾƲƤƲȷȷƈȯǛƇ٪Ƈ٪ƇȬȯȉɫǛǼƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪
esses dois âmbitos perquisitivos. Dessa maneira, entendemos que 
ǼɍǛɅȉȷ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉȷ٪ǼȉƫƲȯǾƇǼƲǾɅƲ٪ȯƲƇǳǛɶƇƫȉȷ٪Ȭȉȯ٪ǳǛǾǍɍǛȷɅƇȷ٪Ʋ٪˚ǳȊǳȉǍȉȷ٪
sob o crivo de teorias contemporâneas podem ser úteis para pes-
quisas a serem desenvolvidas na área referente à Antiguidade.

tȉɥǛƫȉȷ٪ȬƲǳƇ٪ǛǾȮɍǛƲɅƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ɅƲǾɅƇȯ٪ƇȬȯȉɫǛǼƇȯ٪Ƈ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƫƇ٪
área de Estudos Clássicos, passamos a indagar acerca da eventual 
aplicabilidade de algumas de suas teorias em articulação com o 
trabalho tradutório, que é hoje de grande interesse para latinistas  
Ʋ٪ǕƲǳƲǾǛȷɅƇȷؘ٪¦ɍƇǾɅȉ٪Ƈ٪ Ǜȷȷȉؙ٪Ƴ٪ȬȯƲƤǛȷȉ٪ȯƲȷȷƇǳɅƇȯ٪ȮɍƲؙ٪ƲǼƣȉȯƇ٪ȉȷ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ 
antigos constituam corpus fechado e bem catalogado, muitas obras 
ǳƇɅǛǾƇȷ٪Ʋ٪ǍȯƲǍƇȷ٪ȯƲǼƇǾƲȷƤƲǼ٪ȷƲǼ٪ȮɍƇǳȮɍƲȯ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪
portuguesa, como é o caso da De ira Dei – com tradução de Sobre 
a ira de Deus – de Lactâncio, a qual recebeu, em nossa dissertação 
de mestrado, proposta de tradução inédita para o presente idioma, 
Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪ƲƫǛƧƠȉ٪ƤȯǝɅǛƤƇ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤǛƫƇ٪ȬƲǳƇ٪˚ǳȊǳȉǍƇ٪�ǕȯǛȷɅǛƇǾƲ٪UǾǍȯƲع
ǼƲƇɍ٪ؙخ׀׆ׇֿح٪ȮɍƲ٪ɅȯƇƫɍɶǛɍ٪Ƈ٪ȉƣȯƇ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ǌȯƇǾƤƷȷؘ٪-Ǽ٪Ǿȉȷȷȉ٪ɅȯƇ-
ƣƇǳǕȉؙ٪ ȯƲƤȉȯȯƲǼȉȷ٪ ƙ٪ ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ ǌȯƇǾƤƲȷƇ٪ ƫƲ٪ UǾǍȯƲǼƲƇɍ٪  ٪ؙخ׀׆ׇֿح
à tradução italiana de Luca Gasparri (2013) e à tradução inglesa 
ƫƲ٪tƇȯɬ٪tƤ%ȉǾƇǳƫ٪3ؘخ׃ׇֿׄح

3 Em relação à obra De ira Deiؙ٪Ǭƈ٪ǌȉȯƇǼ٪ȬɍƣǳǛƤƇƫȉȷؙ٪ƲǼ٪ȬƲȯǛȊƫǛƤȉȷ٪ƇƤƇƫƷǼǛƤȉȷؙ٪ȉǛɅȉ٪ɅȯƇƣƇ-
lhos de tradução parcial por Santos Júnior (2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2021a, 2021b, 2021c, 
2021d).
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Nesse sentido, parece, de fato, que proveitosa chave para a apro-
ɫǛǼƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ƤǳƇȷȷǛƤǛȷɅƇȷ٪ɅȯƇƫɍɅȉȯƲȷ٪Ʋ٪ǳǛǾǍɍǛȷɅƇȷ٪ȯƲȷǛƫƲ٪Ǿȉ٪ȬȯȊȬȯǛȉ٪
estudo dos vocábulos de determinado documento, na interface 
ƲǾɅȯƲ٪½ȯƇƫɍƧƠȉ٪Ʋ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪jƲɫǛƤƇǛȷؘ٪¦ɍƇǾɅȉ٪Ƈ٪Ǜȷȷȉؙ٪ȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ƫƲ٪ɅȯƇ-
ƫɍƧƠȉ٪ƫǛƇǳȉǍƇ٪ƫǛȯƲɅƇǼƲǾɅƲ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉ٪ɥȉƤƇƣɍǳƈȯǛȉ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉؙ٪
haja vista que o tradutor precisa necessariamente conhecer bem 
os vocábulos empregados no escrito com o qual trabalha. Assim 
sendo, acreditamos que tanto a tradução quanto a realização de 
ɥȉƤƇƣɍǳƈȯǛȉ٪ȬƇȯƇ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉؙ٪ƣƲǼ٪ƤȉǼȉ٪Ƈȷ٪ȯƲ˛ƲɫȧƲȷ٪
ǳƳɫǛƤƇȷ٪ƤȉȯȯƲǳƇɅƇȷؙ٪ƤȉǾȷɍƣȷɅƇǾƤǛƇǼ٪Ǿȉɥȉȷ٪ǕȉȯǛɶȉǾɅƲȷ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯȬȯƲɅƇƧƠȉ٪
ȬƇȯƇ٪ȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ƲɫƇǼǛǾƇƫȉؘ٪

Portanto, buscamos, no presente trabalho, compartilhar algumas 
ȯƲ˛ƲɫȧƲȷ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥǛƫƇȷ٪Ƈȉ٪ǳȉǾǍȉ٪ƫƲ٪Ǿȉȷȷȉ٪ǼƲȷɅȯƇƫȉ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƲ٪Ȭȉȷ-
ȷǝɥƲǛȷ٪ƫǛƈǳȉǍȉȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ƤƇǼȬȉȷ٪ƫƲ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ɅȯƇƫɍɅȊȯǛȉȷ٪Ʋ٪ ǳƲɫǛƤƇǛȷؙ٪
em que traduzimos a De ira Dei de Lactâncio e propomos vocabu-
ǳƈȯǛȉ٪ ɅƲȉǳȊǍǛƤȉعƇǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƤȉؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪ƇƤȯƲƫǛɅƇǼȉȷ٪ȮɍƲؙ٪ƤȉǼ٪ǾȉȷȷƇȷ 
indagações, poderemos contribuir, em alguma medida, com a 
ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ǼƇǛȉȯ٪ƇȬȯȉɫǛǼƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ƤƇǼȬȉȷ٪ƫƇ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪
Ʋ٪ƫȉȷ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪�ǳƈȷȷǛƤȉȷؙ٪ ǾƇ٪ ǛǾɅƲȯǌƇƤƲ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪ jƲɫǛƤƇǛȷ٪ Ʋ٪
Tradutórios. 

De ira Dei entre reflexões léxicas e tradutórias

%ƲǾɅȯƲ٪Ƈȷ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ƫǛȷȬȉǾǝɥƲǛȷ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƲɫƇǼƲ٪ƫƇ٪ȉƣȯƇ٪ǛǾɥƲȷɅǛ-
ǍƇƫƇ٪ƲǼ٪Ǿȉȷȷȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ƫǛȷȷƲȯɅƇɅǛɥȉؙ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ȷƲ٪ȯƲɥƲǳȉɍ٪
ƲǌƲɅǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ǛǾȷɅǛǍƇǾɅƲؘ٪vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪Ƈ٪ȬȯȊȬȯǛƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪
relativo ao documento traduzido já pareceu nos assegurar a apre-
ensão de conjunto de elementos que, possivelmente, passariam 
despercebidos em outra modalidade de leitura. 

Nesse processamento de caráter dinâmico, que inclui a realização 
ɅȯƇƫɍɅȊȯǛƇؙ٪ƇƤȯƲƫǛɅƇǼȉȷ٪ȷƲȯ٪ȯƲǳƲɥƇǾɅƲ٪ƲɫƇǼǛǾƇȯ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ǳƇɅǛǾȉ٪Ƈ٪ȷƲȯ٪
traduzido. Assim, convém destacar que o próprio objeto de estudo 
ƫȉ٪ȷɍƣƤƇǼȬȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉ٪ƫƇ٪jƲɫǛƤȉǳȉǍǛƇ٪Ƴ٪ǼɍǳɅǛǌƇƤƲɅƇƫȉؙ٪ǕƇǬƇ٪ɥǛȷɅƇ٪ 
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ƇƣƇȯƤƇȯ٪ ǛǾɅƲǾȷƇ٪ ȯƲǳƇƧƠȉ٪ ƲǾɅȯƲ٪ ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ ǼȉȯǌȉǳȊǍǛƤȉȷؙ٪ Ǎȯƈ˚Ƥȉȷؙ٪
ǌȌǾǛƤȉȷؙ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǛȷ٪Ʋ٪ȷƲǼƐǾɅǛƤȉȷؙ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ǌȉȯǾƲƤƲ٪ȷƲǾȷǝɥƲǳ٪ƫƲȷƇ˚ȉ٪
para a própria delimitação conceitual e para a análise concreta nesse 
ramo de conhecimento, consoante os dizeres de Diedrich (2021,  
Ȭؘ٪ֿׂؘׅخ

UǾɥƲȷɅǛǍƇǾƫȉ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇǼƲǾɅƲ٪ƲǼȬȯƲǍƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪jƇƤɅƐǾƤǛȉؙ٪
ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅƇعȷƲ٪ ǛǾɅƲȯȬȯƲɅƇɅǛɥȉ٪ ȯƲƫǛǼƲǾȷǛȉǾƇǼƲǾɅȉ٪ ƫȉ٪ ƲǛɫȉ٪ ȷȊƤǛȉ-
٪ȉ٪ƲǼ٪ȷƲɍ٪ƤƲǾƈȯǛȉ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉ٪ƫƲعǕǛȷɅȊȯǛƤȉ٪ƫȉ٪ƲȷƤȯǛɅȉؙ٪ȯƲƇƫƲȮɍƇǾƫȉع
constituição, ao passo que também somos informados acerca de 
ƤȉǾȷɅȯɍɅȉȷ٪ǳƳɫǛƤȉȷ٪ɍɅǛǳǛɶƇƫȉȷ٪ǾƇ٪�ǾɅǛǍɍǛƫƇƫƲ٪ɅƇȯƫǛƇؘ٪-ǾɅƠȉؙ٪ȬȉƫƲعȷƲ٪
ƤȉǾȷǛƫƲȯƇȯ٪ȉ٪ ǳƳɫǛƤȉ٪ƤȉǼȉ٪ƲȷȬƳƤǛƲ٪ƫƲ٪ȬȉȯɅƇǳ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƇƤƲȷȷȉ٪ƙȮɍƲǳƇ٪
cultura, que, no caso em estudo, diz respeito à cultura norte-africana, 
ƇȬȊȷ٪ƤȉǳȉǾǛɶƇƧƠȉ٪ȬƲǳȉ٪UǼȬƳȯǛȉ٪§ȉǼƇǾȉؙ٪ǼƇȷ٪Ǭƈ٪ȷǛɅɍƇƫƇ٪ƲǼ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪
ƫƲ٪ƤȯǛȷƲ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ȷƳƤɍǳȉȷ٪UUU٪Ʋ٪UÜ٪ƫؘ�ؘ٪

vȉ٪ȮɍƲ٪ɅƇǾǍƲ٪Ƈ٪ƲȷȷƲ٪ƫǛƈǳȉǍȉ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈ٪ƫǛǼƲǾȷƠȉ٪ǳƲɫǛƤƇǳ٪Ʋ٪Ƈ٪ǼƇɅȯǛɶ٪
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉعƤɍǳɅɍȯƇǳ٪ƫƲ٪ȷɍƇ٪ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉؙ٪ǛǼȬȧƲعȷƲ٪Ƈ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫȉȷ٪ƤȉǾ-
ɅǝǾɍȉȷ٪ƫǛƈǳȉǍȉȷ٪ƫƲ٪jƇƤɅƐǾƤǛȉ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ɅȯƇƫǛƧƠȉ٪ƤǳƈȷȷǛƤƇؙ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲ٪Ƈȉ٪
longo da De ira Dei, por via de um conjunto de pensadores. Em sua 
ǳǛǾǕƇ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲǳƲƤƧƠȉؙ٪Ǿȉȷȷȉ٪ƲȷƤȯǛɅȉȯ٪ƣɍȷƤƇ٪ǬɍȷɅǛ˚ƤƇȯ٪ȷɍƇ٪ȊȬɅǛƤƇ٪ƤȯǛȷɅƠ٪
legitimadora da cólera divina, no que imprime até mesmo leituras 
ƇǾƇƤȯȌǾǛƤƇȷؘ

Valendo-se de pressupostos cognitivistas, Biderman (2001, 
Ȭؘ٪ ٪خׄ׃ֿع׃׃ֿ ɅƇǼƣƳǼ٪ƫƲȷɅƇƤƇ٪ Ƈ٪ ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ ǳƳɫǛƤȉ٪ Ʋ٪ Ƈ٪ ƤȉǾǬɍǾɅɍȯƇ٪
ȷȊƤǛȉعǕǛȷɅȊȯǛƤƇ٪ƫƲ٪ȷɍƇ٪ɍɅǛǳǛɶƇƧƠȉؘ٪-Ǽ٪ȷɍƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇؙ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ǛǾ-
ɅƲǍȯƇȯǛƇ٪Ƈ٪ȬȯȊȬȯǛƇ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ǾƇɅɍȯƇǳ٪ƫȉ٪ȷƲȯ٪ǕɍǼƇǾȉؙ٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪ȮɍƲ٪
ȷɍƇ٪ ƤȉǾǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ ɅƲȯǛƇ٪ ȷƲ٪ǼƇǾǛǌƲȷɅƇƫȉ٪ ƤȉǼȉ٪ƲɅƇȬƇ٪˚-
nal de processo cognitivo de conceptualização do real. Conforme 
�ǛƫƲȯǼƇǾ٪ֿؙ־־׀ح٪Ȭؘ٪ֿؙخׄ׃ֿع׃׃٪Ƈ٪ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ǳƲɫǛƤƇǳؙ٪ ǛǼƣȯǛƤƇƫƇ٪ƲǼ٪ȷƲɍ٪
ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫƲ٪ɍȷȉؙ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ȷƲ٪ȷɍǬƲǛɅƇ٪Ƈȉ٪ƫǛǾƇǼǛȷǼȉ٪ƤȉǾƤƲǛɅɍƇǳ٪ɥǛȷ-
ǳɍǼƣȯƇƫȉ٪Ǿȉȷ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉȷ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯƇƧƠȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼƇ٪
ȮɍƲ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇǾɅƲȷ٪Ʋ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉȷ٪ƫƇȷ٪ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪ȬȉƫƲǼ٪ȷƲ٪ƇǳɅƲȯƇȯؘ٪

gȯǛƲǍƲȯ٪ ٪ؙ־ֿ־׀ح Ȭؘ٪ ٪خ־ֿׅعׇֿׄ ȬƇȯƲƤƲ٪ ƤȉǼȬƇȯɅǛǳǕƇȯ٪ ƫƲ٪ ȷƲǼƲǳǕƇǾɅƲ٪
ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ȮɍƇǾɅȉ٪ƙ٪ƇȬȯȉɫǛǼƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ƙȷ٪ƲɫȬȯƲȷȷȧƲȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷ٪



Reflexõe s léxicas e  t radutór ias  a  part i r  da De i ra  Dei  de Lactâncio     141

Ʋ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤƇȷؘ٪vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪gȯǛƲǍƲȯ٪ؙ־ֿ־׀ح٪Ȭؘ٪ׇֿׄخ־ֿׅع٪ƲǾǌƇɅǛɶƇ٪Ƈ٪ƇȯɅǛ-
ƤɍǳƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈ٪ȯƲƫƲ٪ǳƲɫǛƤƇǳ٪Ʋ٪Ƈ٪ƤɍǳɅɍȯƇؙ٪ƇȷȷƲɥƲȯƇǾƫȉ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƇȬƇȯƇɅȉ٪
ƫƇ٪ƤǛƷǾƤǛƇ٪ǳƲɫǛƤȉǳȊǍǛƤƇ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛ٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ǼƲǳǕȉȯ٪
compreensão da identidade pessoal e coletiva humana, haja vista 
ȮɍƲ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇȯǛƇ٪ƤȉǼȉ٪ȬɍǳǼƠȉ٪ƫƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ػ٪ƲǼ٪ȷƲɍ٪ȷƲǾɅǛƫȉ٪
de renovação – e pilar – em seu sentido assecuratório da comuni-
cabilidade.

No que tange à De ira Deiؙ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ȯƲ˛ƲɅǛȯ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƇ٪ȬȯȊȬȯǛƇ٪
ƇǳɅƲȯƇƧƠȉ٪ȮɍƇǾɅȉ٪ƙ٪ǾȉƧƠȉ٪ƫƲ٪ɥƲȯƫƇƫƲؙ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ƫƲȷǳȉƤƇƫƇ٪ƫȉ٪ƫȉǼǝ-
ǾǛȉ٪˚ǳȉȷȊ˚Ƥȉ٪ȷȉƤȯƈɅǛƤȉ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƫȉǼǝǾǛȉ٪ɅƲȉǳȊǍǛƤȉ٪ƤȯǛȷɅƠȉؘ٪vȉ٪ȬȯǛǼƲǛȯȉ٪
ƤƇȬǝɅɍǳȉؙ٪jƇƤɅƐǾƤǛȉ٪Ƈ˚ȯǼƇ٪ȮɍƲ٪¯ȊƤȯƇɅƲȷ٪ƫǛȷȷƲ٪ǾƇƫƇ٪ȷƇƣƲȯ٪ȬȯƲƤǛȷƇ-
ǼƲǾɅƲ٪ȬƲǳȉ٪ǌƇɅȉ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ƲɫǛȷɅǛȯǛƇ٪ȷƇƣƲƫȉȯǛƇ٪ǕɍǼƇǾƇ٪ǾƇ٪ǼƲƫǛƫƇ٪
em que o conhecimento da verdade seria divino. Nesse sentido,  
a própria noção de verdade passa a ser transmutada, deslocando-se 
ƫƇ٪ƲȷǌƲȯƇ٪˚ǳȉȷȊ˚ƤƇ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƐǼƣǛɅȉ٪ɅƲȉǳȊǍǛƤȉؘ٪

UǍɍƇǳǼƲǾɅƲ ٪ؙƲǼ٪ǛǾɅƲǾȷȉ٪ƫƲƣƇɅƲ٪ȬȯȉǍȯƇǼƈɅǛƤȉ٪ƤȉǼ٪�ǝƤƲȯȉ٪ؙjƇƤɅƐǾƤǛȉ٪
sustenta que o desejo divino se direciona à justa conduta do ser 
humano, que deverá amar seus irmãos e honrar a Deus, em arti-
culação à defesa ciceroniana de que as pessoas nasceriam para a 
justiça. Desse modo, a própria noção de justiça é deslocada, adqui-
rindo feição religiosa, associada ao jusnaturalismo teológico, refe-
rente à justiça divina.

Assim, o estudo do vocabulário lactanciano permite-nos acessar 
ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ǳǛǍƇƫȉȷ٪Ƈ٪ƐǼƣǛɅȉȷ٪ȯƲɅȊȯǛƤȉȷؙ٪ɅƲȉǳȊǍǛƤȉȷ٪Ʋ٪ǬɍȯǝƫǛƤȉȷؘ٪�ȷ٪ɥȉ-
cábulos da De ira Dei possibilitam aos leitores o ato de entrever 
novas possibilidades de interpretação de uma obra, que passa a ser 
ǼƇǛȷ٪ȯǛǍȉȯȉȷƇǼƲǾɅƲ٪ƇȬȯƲƤǛƇƫƇ٪ƲǼ٪ȷɍƇ٪ǼɎǳɅǛȬǳƇ٪ƫǛǼƲǾȷƠȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪
contando com análise vocabular, tradução e vocabulário teológico-
ƇǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƤȉؘع

-ǾɅƲǾƫƲǾƫȉ٪Ƈ٪ȯƲƫƲ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƲǼ٪ȷɍƇ٪ƇȯɅǛƤɍǳƇƧƠȉ٪ȷȊƤǛȉعǕǛȷɅȊȯǛƤƇؙ٪
abrimo-nos à investigação de um acervo que se constitui por inter-
ǼƳƫǛȉ٪ƫƲ٪ƫǛƈǳȉǍȉȷ٪ƤȉǼ٪ɍǼƇ٪ȷƳȯǛƲ٪ƫƲ٪ǼƇǾǛǌƲȷɅƇƧȧƲȷ٪˚ǳȉȷȊ˚Ƥȉ-
-teológicas a ser confrontada em nossa prática tradutória. Quanto a 
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Ǜȷȷȉؙ٪Ƴ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇȯ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ȷƲ٪ȯƲɥƲȷɅƲ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ȬȉɅƷǾƤǛƇ٪
ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫƲ٪ɥƇǳȉȯƲȷ٪Ʋ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƫƲɅƲȯǼǛ-
nada comunidade de fala, consoante pontuam Andrade e Nunes 
ؘخ׃ֿׄ٪Ȭؘ٪ؙ׃ֿ־׀ح

%Ʋ٪ǌƇɅȉؙ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪Ʋؙ٪ƲǼ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳؙ٪Ƈ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪ƫȉ٪ȷƲɍ٪
ɥȉƤƇƣɍǳƈȯǛȉ٪Ǿȉȷ٪ȬƲȯǼǛɅƲǼ٪ɅƲȯ٪ɍǼƇ٪ɥǛȷƠȉ٪ǼɍǛɅȉ٪ǼƇǛȷ٪ƤȯǝɅǛƤƇ٪ƇƤƲȯƤƇ٪
da realidade que circunda dado escrito. Merece ressalva que algumas 
representações negativas a respeito da composição apologética 
africana tomaram difusão, de tal modo que, até a contempora-
ǾƲǛƫƇƫƲؙ٪Ƴ٪ƤȉǼɍǼ٪ƤƲȯɅȉ٪ƫƲȷȬȯƲȷɅǝǍǛȉ٪ƫƇȷ٪ƲǳƇƣȉȯƇƧȧƲȷ٪ ɅƲȉǳȊǍǛƤƇȷ٪
ɅƇȯƫǛƇȷ٪Ʋ٪ǼƲƫǛƲɥƇǛȷ٪ƲǼ٪ƫƲƤȉȯȯƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ȷƲɍ٪ƫǛȷɅƇǾƤǛƇǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪˚ǳȉ-
ȷȉ˚Ƈ٪ƤǳƈȷȷǛƤƇ٪ǍȯƲƤȉعȯȉǼƇǾƇؙ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƫƇ٪ƲȷɅƇؙ٪ǼɍǛɅƇȷ٪ɥƲɶƲȷؙ٪ƤȉǼȉ٪
de maior importância. Ocorre que essa percepção oculta o cunho 
depreciativo, tendente ao menosprezo de escrita que tem sua  
ȬȉɅƷǾƤǛƇؙ٪ȯƇɶƠȉ٪ȬƲǳƇ٪ȮɍƇǳ٪ȬȉȯɅƇ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇ٪ɥǛɥƇƤǛƫƇƫƲ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤƇؘ٪

vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ƲȷɅɍƫƇȯ٪ȉ٪ ǳƳɫǛƤȉ٪ƫƇ٪De ira Dei e a tradição de 
pensamento na qual se ancora contribuem não apenas com a dis-
seminação de uma produção representativa de nossa história, mas 
também com o questionamento de conjunto de visões amparadas 
em perspectivas essencialistas. Assim, passamos a entender melhor 
Ǿȉȷȷȉ٪ȬƇɅȯǛǼȌǾǛȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉؙ٪ƇɅƲǾɅƇǾƫȉ٪ƇɅƳ٪ǼƲȷǼȉ٪ȬƇȯƇ٪Ƈȷ٪ƲǳƇƣȉ-
rações culturais tardias.

Compreendendo a obra lactanciana como elemento perten-
cente a um conjunto maior, elencou-se a De ira Dei para a reali-
zação de um estudo mais detido, que permitisse maior aprofun-
damento da discussão tanto da obra como de seu autor, visando 
ɅƲǾȷǛȉǾƇȯ٪ ȉ٪ ƇȯƤƇƣȉɍƧȉ٪ ǳƲɫǛƤƇǳ٪ ȮɍƲ٪ Ƈ٪ ƤȉǾȷɅǛɅɍǛؘ٪ vƲȷȷƇ٪ ǌƲǛɅƇؙ٪ Ǿȉȷȷȉ٪
trabalho tradutório passou a contribuir com o fornecimento de lei-
tura sócio-histórica e cultural relativamente mais ampla, ao passo 
ȮɍƲ٪ƇǛǾƫƇ٪ȉǌƲȯɅȉɍ٪ɍǼ٪ȬȯȉƫɍɅȉ٪ƇɅǛǾƲǾɅƲ٪Ƈ٪ɍǼ٪ƲȷƤȯǛɅȉ٪ƲǼ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉؙ٪ 
ȉ٪ȮɍƲ٪ȬȯȉȬǛƤǛƇ٪ȉ٪ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪ȬȉɅƷǾƤǛƇ٪ǳƲɫǛƤƇǳ٪ƫƇ٪ȉƣȯƇ٪ǳƇƤɅƇǾ-
ciana e de seu redimensionamento quanto à propositura de uma 
ɥƲȯȷƠȉ٪ƲǼ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪
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.٪ƫǛǍǾȉ٪ƫƲ٪ƫƲȷɅƇȮɍƲ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪De ira Dei٪ƲȷɅƈ٪ƫǛȷɅƇǾƤǛƇƫƇ٪ǍƲȉǍȯƈ˚ƤƇ٪
Ʋ٪ ɅƲǼȬȉȯƇǳǼƲǾɅƲ٪ƫƇ٪˚ǳȉȷȉ˚Ƈ٪ ƤǳƈȷȷǛƤƇ٪ ƤƇǾȉǾǛɶƇƫƇؘ٪vƲȷȷƲ٪ ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪
Lactâncio, como já sinalizado, foi um autor norte-africano que viveu 
ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ȷƳƤɍǳȉȷ٪UUU٪Ʋ٪UÜؙ٪Ǿȉ٪ȬƲȯǝȉƫȉ٪ƤȉǾǕƲƤǛƫȉ٪ƤȉǼȉ٪�ǾɅǛǍɍǛƫƇƫƲ٪
tardia, em conjuntura assinalada por notável fortalecimento do 
ƤȯǛȷɅǛƇǾǛȷǼȉؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪ȷƠȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇȷ٪ƇǳǍɍǼƇȷ٪ƲɫȬȯƲȷȷȧƲȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪
que ou já tinham se cristalizado ou que ainda se cristalizariam a 
partir de outros escritores tardios e medievais, sobretudo no que 
ƫǛɶ٪ȯƲȷȬƲǛɅȉ٪Ƈȉȷ٪ƤȉǾƤƲǛɅȉȷ٪ȉȬƲȯƇƫȉȷ٪ȬƲǳƇ٪¤ƇɅȯǝȷɅǛƤƇؘ٪

Dialogando com sua circunstância cronológica, Lactâncio foi um 
dos responsáveis pelo processo de conservação de determinados 
ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪ƫƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ƤǳƈȷȷǛƤƇ٪ǍȯƲƤȉعǳƇɅǛǾƇ٪Ǿȉ٪ȬƲȯǝȉƫȉ٪
ǼƲƫǛƲɥƇǳؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪ƲǳƲ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅȉɍؙ٪ǬɍǾɅƇǼƲǾɅƲ٪ƤȉǼ٪ȉɍɅȯƇȷ٪̊ ǍɍȯƇȷ٪ƫƲ٪
sua comunidade de fala e integrantes do circuito tardio de escri-
tores, que o legado pagão permanecesse, ainda que remodelado 
pela óptica moral cristã de sua época.

Na De ira Deiؙ٪jƇƤɅƐǾƤǛȉ٪ƫǛȷɅȯǛƣɍǛ٪Ƈȷ٪ɅƲǼƈɅǛƤƇȷ٪˚ǳȉȷȊ˚ƤȉعȯƲǳǛǍǛȉȷƇȷ٪
ƲǼ٪ׂ׀٪ƤƇȬǝɅɍǳȉȷؙ٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪Ƈ٪ ǛǾƫǛƤƇȯ٪ȮɍƇǛȷ٪ȷƲȯǛƇǼ٪ȉȷ٪ ǌɍǾƫƇǼƲǾɅȉȷ٪ 
legitimadores da cólera divina. Esse feito insere tal escrito entre duas 
ɅȯƇƫǛƧȧƲȷؚ٪ֿخ٪˚ǳȉȷȊ˚ƤƇؙ٪ǳǛǍƇƫƇ٪ƙ٪ȯƇƤǛȉǾƇǳǛƫƇƫƲ٪ƤǳƈȷȷǛƤƇ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍǛ٪
ȷƲɍ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉخ׀٪؛٪ɅƲȉǳȊǍǛƤƇؙ٪ƤȉǾƤƲȯǾƲǾɅƲ٪Ƈ٪ȬȯǛǾƤǝȬǛȉȷ٪ȯƲǍɍǳƇɅȊȯǛȉȷ٪ƇǳǛ-
ƤƲȯƧƇƫȉȷ٪ǾƇ٪�ǝƣǳǛƇ٪ƤȯǛȷɅƠؘ

.٪ƫƲ٪ȷƲ٪ȯƲƤȉǾǕƲƤƲȯ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ȬȯȉƫɍƧƠȉ٪ǳƇƤɅƇǾƤǛƇǾƇ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ȷƲ٪
ƇǾƤȉȯƇ٪ƲǼ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ƫƇ٪ƳȬȉƤƇ٪ƤǳƈȷȷǛƤƇ٪ƫƇ٪˚ǳȉȷȉ˚Ƈ٪ǍȯƲƤȉعȯȉǼƇǾƇ٪Ƈȉ٪
passo que denota suas particularidades relativas a seu próprio 
tempo. Assim, em um estudo tradutório diretamente atravessa-
ƫȉ٪Ȭȉȯ٪ȬȯƲȉƤɍȬƇƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ȉȯƫƲǼ٪ǳƲɫǛƤƇǳؙ٪ȷȉǼȉȷ٪ƤȉǾɥȉƤƇƫȉȷ٪ƙ٪ȯƲƇ-
lização de denso estudo histórico. 

�٪ƲɫƇǼƲ٪ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ƫƇ٪De ira Dei ganha relevo também como 
forma de compreensão de nuanças sócio-históricas localizadas, 
permitindo mais rigorosa apropriação das fontes documentais 
ǳƇƤɅƇǾƤǛƇǾƇȷؘ٪ �ɅƲǾɅƇǾƫȉ٪ ȬƇȯƇ٪ Ƈ٪ ȯƲǳƲɥƐǾƤǛƇ٪ ƫƇ٪ ƇǾƈǳǛȷƲ٪ ǳƲɫǛƤƇǳ٪ ƲǼ٪ 
ƲȷɅɍƫȉȷ٪ ƫƲ٪ ǌȉǾɅƲȷ٪ ƫȉƤɍǼƲǾɅƇǛȷؙ٪ GȉǾƧƇǳɥƲȷ٪ ٪ؙ־׀־׀ح Ȭؘ٪ ٪خ׆׀׀ ƫƲȷƲǾ-
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volve relevante perquirição acerca de narrativas históricas baianas e 
luso-brasileiras que envolvem nosso passado escravocrata, em que 
destaca a importância do trabalho com corpora٪ɅƲɫɅɍƇǛȷؘ٪

�ȷ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƧȧƲȷ٪ƫƲ٪GȉǾƧƇǳɥƲȷ٪ؙ־׀־׀ح٪Ȭؘ٪خ׆׀׀٪ȷƠȉ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇɅǛɥƇȷ٪
ƫƇ٪ȬȉɅƷǾƤǛƇ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ǳƲɫǛƤƇǳ٪ȬȉƫƲ٪ƲǾƤƲȯȯƇȯؙ٪ȬƲȯǼǛɅǛǾƫȉ٪Ƈ٪ƇȯɅǛƤɍع 
ǳƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪Ʋ٪ȷȉƤǛƇǛȷؘ٪-ǾɅƠȉؙ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉ٪ 
ǳƳɫǛƤȉ٪ƲǼ٪jƇƤɅƐǾƤǛȉ٪Ƴ٪ȯƲǳƲɥƇǾɅƲ٪Ȭȉȯ٪ȬƲȯǼǛɅǛȯ٪ȮɍƲ٪ȯƲ˛ǛɅƇǼȉȷ ٪ؙƤȉǼ٪ǼƇǛȉȯ٪
objetividade, acerca da repercussão apologética desse autor, descor-
tinando elementos ligados a seu pertencimento à longeva tradição 
ƤȉǼȬȉȷǛɅǛɥƇ٪ƤȯǛȷɅƠؘ٪vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ɅƇǼƣƳǼ٪Ǿȉȷ٪
permite acessar mais uma via para a compreensão de um teste-
munho histórico das percepções retóricas e teológicas do homem 
tardio, as quais se consubstanciam no próprio acervo vocabular 
acionado. 

Em nosso processo de análise, que incluiu tensionamento sócio-
٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉ٪ƫƇȷ٪ȯƇǝɶƲȷ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍɅǛɥƇȷ٪ȮɍƲ٪ȬȯȉȬǛƤǛƇȯƇǼ٪Ƈ٪ƤȉǾƤƲȬƧƠȉ٪ƫȉع
ɅƲɫɅȉ٪ǳƇƤɅƇǾƤǛƇǾȉؙ٪ǾȉȷȷƇ٪ƇɅǛɥǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪ȬƇȷȷƇ٪Ƈ٪ƇƫȮɍǛȯǛȯ٪ǌƲǛƧƠȉ٪
ƫƲ٪ǾƇɅɍȯƲɶƇ٪ƤȯǝɅǛƤƇؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪ȯƲ˛ƲɅǛǼȉȷ٪Ƈ٪ƫǛǼƲǾȷƠȉ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉعǛƫƲȉǳȊǍǛƤƇ٪
ȮɍƲ٪ƇɅȯƇɥƲȷȷƇ٪ȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪ǳƲǍǛɅǛǼƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ɥǛȉǳƷǾƤǛƇȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷ٪ƤȉǼ٪
fulcro em uma perspectiva religiosa, em que o nome de Deus é 
utilizado para respaldar injustiças e a manutenção de privilégios. 
¯ǛǾƇǳǛɶƇǾƫȉ٪Ƈ٪ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ƇȷȷɍǼǛȯǼȉȷ٪ȬȉȷǛƧƠȉ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ƤȯǝɅǛƤƇؙ٪
§ƇǬƇǍȉȬƇǳƇǾ٪־־׀ح ؙׅ٪Ȭؘ٪ֿخ׆٪ȬȉǾɅɍƇ٪ȮɍƲ٪Ƈȷ٪ɅƲȉȯǛƇȷ٪ȬȯƲƤǛȷƇǼ٪ǍɍƇȯƫƇȯ٪
ƤȉǾƲɫƠȉ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ǼɍǾƫȉ٪ȯƲƇǳؙ٪ȯƲɥƲȯƣƲȯƇǾƫȉ٪ƇǾȷƲǛȉȷ٪ƫƲ٪ǾȉȷȷƇ٪ȬȯȊȬȯǛƇ٪
circunstância sócio-histórica. 

UǾƫɍƣǛɅƇɥƲǳǼƲǾɅƲؙ٪ Ƴ٪ ȬȯƲƤǛȷȉ٪ ȮɍƲ٪ Ƈ٪ ƤǛƷǾƤǛƇ٪ ƇɅƲǾɅƲ٪ ȬƇȯƇ٪ ȷƲɍ٪ 
ƫǛǼƲǾȷǛȉǾƇǼƲǾɅȉ٪ ƳɅǛƤȉؙ٪ ƲǼ٪ ƇȯɅǛƤɍǳƇƧƠȉ٪ ƤȉǼ٪ ȷɍƇȷ٪ ƲȷǌƲȯƇȷ٪ ȬȉǳǝɅǛ-
cas e culturais. Sem perder de vista essa compreensão, também é  
ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ƲǾɫƲȯǍƇȯ٪Ƈ٪ƫǛ˚ƤɍǳƫƇƫƲ٪ɅȯƇƫɍɅȊȯǛƇ٪ƲǼ٪ȉǌƲȯɅƇȯؙ٪Ǿȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ƫƲ٪ƤǕƲ-
ǍƇƫƇؙ٪ȬȯȉƫɍɅȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲǬƇ٪ƤȉǼȬƇɅǝɥƲǳ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ǳƲɫǛƤƇǳ٪ƫƇ٪
produção lactanciana.

Nosso autor dividiu a De ira Dei, como já dito,٪ ƲǼ٪ׂ׀٪ ȷƲƧȧƲȷ٪
ƫƲȷɅǛǾƇƫƇȷ٪Ƈȉ٪ƫǛƈǳȉǍȉ٪ƤȉǼ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇȷ٪˚ǳȉȷȊ˚ƤƇȷ٪ƫǛɥƲȯȷƇȷؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪
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ƲǼ٪ƤƇƫƇ٪ȷƲǍǼƲǾɅȉ٪ɅƲɫɅɍƇǳؙ٪ȷƠȉ٪ɅȯƇɶǛƫȉȷ٪ƙ٪ƣƇǳǕƇ٪˚ǳȊȷȉǌȉȷ٪Ʋ٪ȯƲɅȊȯǛƤȉȷ٪
clássicos distintos, como Platão, Sócrates, Aristóteles, Leucipo e 
%ƲǼȊƤȯǛɅȉؙ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ƇǼȬǳǛƇ٪ȉȷ٪ƫƲȷƇ˚ȉȷ٪ƇȷȷȉƤǛƇƫȉȷ٪ƙ٪ƲǳƇƣȉȯƇƧƠȉ٪ƫƲ٪
ɍǼƇ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ƤȉǾɅƲǼȬȉȯƐǾƲȉؘ

Assim, no efetivo empreendimento de nossa tradução propria-
mente dita ou interlingual, conforme Jakobson (2003), somos impe-
ǳǛƫȉȷ٪ȬƲǳȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ǳƲɫǛƤƇǳ٪ƇɅǛǾƲǾɅƲ٪Ƈȉ٪ɥȉƤƇƣɍǳƈȯǛȉ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉؙ٪ƇǼȬǳǛƇǾƫȉ٪
ȯƲ˛ƲɫȧƲȷ٪ ȯƲǳƇɅǛɥƇȷ٪ Ƈ٪ ƲȷƤȯǛɅȉȷ٪ ȬƲȯɅƲǾƤƲǾɅƲȷ٪ ƙ٪ �ǾɅǛǍɍǛƫƇƫƲؘ٪ -ǾɅƠȉؙ٪
nossa proposta incluiu a escrita de tradução com a busca por caráter 
mais condizente com elementos sócio-históricos localizados, no que 
ȷƲ٪ɥƲȯǛ˚Ƥȉɍ٪ȉȬȉȯɅɍǾȉ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ǳƇƤɅƇǾƤǛƇǾȉؙ٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪ȮɍƲ٪
ȷƲ٪ǌȉȯǾƲƤƲȷȷƲ٪ɍǼ٪ƇƤƲȷȷȉ٪ǼƲǾȉȷ٪ƫǛ˚ƤɍǳɅȉȷȉ٪Ƈȉ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉ٪ɅƲǼƈɅǛƤȉ٪
ƫȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ǳƇɅǛǾȉؘ٪

Paralelamente ao fazer tradutório, portanto, buscou-se suprir 
ƫƲǼƇǾƫƇȷ٪ƫȉ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ƇƤƇƫƷǼǛƤȉ٪ǼƇǛȷ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳǛɶƇƫȉؙ٪ȮɍƲؙ٪ǼɍǛɅƇȷ٪
vezes, almeja traduções de caráter mediador e que adentrem nas 
ɅƲǾȷȧƲȷ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ƲɫǛȷɅƲǾɅƲȷ٪ǾƇ٪ƤǛȯƤɍǾȷɅƐǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼɍǳƇƧƠȉ٪ƫƲȷȷƇ٪
ȬȯȉƫɍƧƠȉؘ٪�ɍȷƤȉɍعȷƲؙ٪ƲǾɅƠȉؙ٪ƲǾɫƲȯǍƇȯ٪Ƈȷ٪ȬƇȯɅǛƤɍǳƇȯǛƫƇƫƲȷ٪ƫȉ٪ǳƇɅǛǼ٪
analisado e de seu caráter mais especializado – relativo ao campo  
ɅƲȉǳȊǍǛƤȉ٪ػ٪Ȭȉȯ٪ǛǾɅƲȯǼƳƫǛȉ٪ƫȉ٪ƇȯƤƇƣȉɍƧȉ٪ǳƲɫǛƤƇǳ٪ȮɍƲ٪ƤǛȯƤɍǾƫƇ٪Ƈ٪ȉƣȯƇؘ٪

Em seu estudo acerca da representação do sertanejo na obra 
ƫƲ٪eȉȯǍƲ٪�ǼƇƫȉؙ٪½ƲǛɫƲǛȯƇ٪ؙ׃ֿ־׀ح٪Ȭؘ٪ׄخ׃٪ȯƲȷȷƇǳɅƇ٪Ƈ٪ȯƲǳƲɥƐǾƤǛƇ٪ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪
no processo de apreensão de elementos não transparentes na letra 
ǌȯǛƇ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪ɍǼƇ٪ƇƣȉȯƫƇǍƲǼ٪ƤȯǝɅǛƤƇ٪ƫƇ٪ǳƲǛɅɍȯƇ٪ƫƲ٪ƫƲɅƲȯǼǛ-
ǾƇƫȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪Ǿȉȷ٪ɅƲȯǛƇ٪ȬƲȯǼǛɅǛƫȉ٪ƲǾɅȯƲɥƲȯ٪ƫǛǼƲǾȷȧƲȷ٪ƇɫǛȉǳȊǍǛƤƇȷؙ٪
históricas, sociais, ideológicas, culturais e religiosas de quem o 
elaborou. 

Desse modo, buscando fomentar uma tradução que atenda 
Ƈȉȷ٪ƇǾȷƲǛȉȷ٪ƇƤƇƫƷǼǛƤȉȷؙ٪ɅƇǼƣƳǼ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪ǼƇǛȉȯ٪ƤȉǾȷƤǛƲǾɅǛɶƇƧƠȉ 
ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƲ٪ǾȉȷȷƇȷ٪ƲȷƤȉǳǕƇȷ٪ǳƲɫǛƤƇǛȷؙ٪ƲǾɅƲǾƫƲǼȉȷ٪ȮɍƲ٪ȉȬƲȯƇǼȉȷ٪ƤȉǼ 
a mobilização de múltiplos saberes de ordem cultural, histórica,  
˚ǳȉǳȊǍǛƤƇؙ٪˚ǳȉȷȊ˚ƤƇ٪Ʋ٪ɅƲȉǳȊǍǛƤƇؘ٪

De fato, diversos campos de estudo se interpenetram em um 
continuum dialógico ensejador de saberes, em que a dimensão 
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aplicada, associada ao fornecimento de um produto tradutório 
ƤȉǾƤȯƲɅȉؙ٪ȯƲɥƲȯƣƲȯƇ٪ƇɥƇǾƧȉȷ٪ȯƲ˛ƲɫǛɥȉȷ٪ǾƲȷȷƲȷ٪ƤƇǼȬȉȷ٪ƫƲ٪ȬȯȉƫɍƧƠȉ٪
ƫƲ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ ٪ؘ-ǾɅƲǾƫƲǾƫȉ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪ȬȉȯɅƇعɥȉɶ٪ƫƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇؙ٪
ƇƤȉǳǕƲǼȉȷ٪Ƈ٪ȬȉɅƷǾƤǛƇ٪ǼɍǳɅǛǌƇƤƲɅƇƫƇ٪ǾƲǳƲ٪ƲɫǛȷɅƲǾɅƲؙ٪ƲǼ٪ƤȉǾǌȉȯǼǛ-
ƫƇƫƲ٪ƤȉǼ٪Ƈȷ٪Ƈ˚ȯǼƇƧȧƲȷ٪ƫƲ٪¯ȉɍȷƇ٪Ʋ٪%ƇȯǍƲǳ٪ֿ־׀ح ؙׅ٪Ȭؘ٪ؙׅخ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾȷǛƫƲ-
ȯƇǼ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ƤȉǼȉ٪ȷƇƣƲȯ٪ȬƇȯɅǛǳǕƇƫȉ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳǼƲǾɅƲؘ

vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪Ƈ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪Ƴ٪ƇƤȉǳǕǛƫƇ٪ƤȉǼȉ٪ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯ-
mador, não como mero transporte de conteúdos entre sistemas 
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪ ٪ؙ�%U§§-%ح ٪ؙ׀־־׀ Ȭؘ٪ ٪ؙخׂׂ ƲǼ٪ ȮɍƲ٪ ȯƲƤȉǾǕƲƤƲǼȉȷ٪ ȮɍƲ٪
não há um modo de traduzir totalmente isento, neutro e universal.  
Assim, nossa empreitada se perfez por intermédio do estabeleci-
mento de determinados critérios que, em nossa realização, também 
ȷƲ٪ƇǼȬƇȯƇȯƇǼ٪Ǿȉ٪ƤȉǾȷɅȯɍɅȉ٪ ǳƲɫǛƤƇǳ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ƫƲ٪ȬƇȯɅǛƫƇؘ٪¦ɍƇǾɅȉ٪Ƈ٪
Ǜȷȷȉؙ٪%ƲȯȯǛƫƇ٪ ٪Ȭؘ٪ֿؙ־־׀ح ٪ȬȉǾɅɍƇؙ٪خׄ׀ ƲǼ٪Posições, que a tradução é 
ȯƲȷȬȉǾȷƈɥƲǳ٪Ȭȉȯ٪ȬȯƇɅǛƤƇȯ٪Ƈ٪ƫǛǌƲȯƲǾƧƇ٪ƲǾɅȯƲ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪Ʋ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇǾɅƲؘ

vȉɅƲعȷƲ٪ȮɍƲؙ٪ƤȉǾǌȉȯǼƲ٪%ƲȯȯǛƫƇ٪ֿؙ־־׀ح٪Ȭؘ٪ؙخׄ׀٪ƲǾɅƲǾƫƲǼȉȷ٪ȮɍƲ٪
Ƈ٪ ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇ٪ ȉ٪ ɅƲɫɅȉ٪ ƫƲ٪ ȬƇȯɅǛƫƇؙ٪ ǾƠȉ٪ ȷƲ٪ ƤȉǾǌɍǾƫǛǾƫȉ٪
ƤȉǼ٪ƲǳƲؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪ƇǛǾƫƇ٪ȮɍƲ٪ȷƲǬƇǼ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƈɥƲǛȷ٪ȯƇȷɅȯȉȷ٪ƲǼ٪ɍǼ٪ǬȉǍȉ٪ 
suplementar acionado por uma différance, seguindo os dizeres 
ƫƲȯȯǛƫǛƇǾȉȷؙ٪Ƴ٪ȬȯƲƤǛȷȉ٪ȯƲƤȉǾǕƲƤƲȯ٪ȮɍƲ٪Ǿȉȷȷȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ƫƲ٪ƤǕƲǍƇƫƇ٪ǾƠȉ٪
ȷƲ٪ ɅȯƇɅƇ٪ ƫƲ٪ǼƲȯƇ٪ ƤȊȬǛƇ٪ ƫȉ٪ ƲȷƤȯǛɅȉ٪ ǳƇƤɅƇǾƤǛƇǾȉ٪ ƲǼ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ ȬȉȯɅɍ-
guesa.ׂ٪§Ʋ˛ƲɅǛǾƫȉ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƇȷ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛƧȧƲȷ٪ƫƲ٪%ƲȯȯǛƫƇؙ٪§ȉƫȯǛǍɍƲȷ٪
ɅƇǼƣƳǼ٪ɅƲǾȷǛȉǾƇ٪Ƈ٪ǾȉƧƠȉ٪ƫƲ٪ȬɍȯƲɶƇ٪ɅȯƇƫɍɅȊȯǛƇؚ٪خׄ־׀٪Ȭؘ٪ؙ־־־׀ح

O original vive, sobrevive, na e pela sua própria transforma-O original vive, sobrevive, na e pela sua própria transforma-
ção produzida pela leitura. A tradução não transporta uma  ção produzida pela leitura. A tradução não transporta uma  
essência, não troca ou substitui significados dados, prontos essência, não troca ou substitui significados dados, prontos 
em um texto, por significados equivalentes em outra língua. em um texto, por significados equivalentes em outra língua. 

ׂ٪ ¤ƇȯƇ٪ɍǼ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ǼƇǛȷ٪ɥƲȯɅǛƤƇǳǛɶƇƫȉ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƫƲȷƤȉǾȷɅȯɍƤǛȉǾǛȷɅƇؙ٪ȯƲƤȉǼƲǾƫƇعȷƲ٪
ȉ٪ƇȯɅǛǍȉ٪ƫƲ٪�ȯǛȷɅȊɥƠȉ٪¯ƇǾɅȉȷ٪eɎǾǛȉȯ٪ ٪ؙخֿ׀־׀ح ǛǾɅǛɅɍǳƇƫȉ٪ن§ƲɥƲȯƣƲȯƇƧȧƲȷ٪ƫƲȷƤȉǾȷɅȯɍƤǛȉǾǛȷɅƇȷ٪ 
Ʋ٪ɅȯƇǾȷƤȯǛƇƫȉȯƇȷ٪ǾƇȷ٪ɅȯƇƫɍƧȧƲȷ٪حƇخƤƇǳǛǍȯƇǼƈɅǛƤƇȷ٪ƫȉȷ٪ɅƲƤǕǾȉȬƇƲǍǾǛƇ٪ƫƲ٪¯ǝǼǛƇȷ٪ƫƲ٪§ȉƫƲȷؚ٪ 
o Machado, as Asas e o Ovo”.
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A tradução é uma relação em que o ‘texto original’ se dá por A tradução é uma relação em que o ‘texto original’ se dá por 
sua própria modificação, em sua transformação. sua própria modificação, em sua transformação. 

Note-se, então, que não há que falar em sentido genuina- 
ǼƲǾɅƲ٪Ȭɍȯȉ٪ȉɍ٪ ǛƫƲƇǳ٪ƇɅǛǾƲǾɅƲ٪Ƈȉ٪ƲɫƲȯƤǝƤǛȉ٪ɅȯƇƫɍɅȊȯǛȉؘ٪�٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪
ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇ٪ ȉ٪ ɅƲɫɅȉؙ٪ ƤȉǾǌƲȯǛǾƫȉعǳǕƲ٪ Ǿȉɥȉȷ٪ ƇȯƲȷؙ٪ ȮɍƲ٪ ȷƠȉ٪ ǾƇɅɍȯƇǳ-
mente provocados pelos distintos elos concretamente observáveis 
Ǿȉȷ٪ɍǾǛɥƲȯȷȉȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉعɅƲɫɅɍƇǛȷ٪ȬȉȷɅȉȷ٪ƲǼ٪ƤȉȯȯƲǳƇƧƠȉؘ٪

A impossibilidade prática de uma tradução pura também já 
foi observada pelo linguista romeno Coseriu (1991), em sua obra  
El hombre y su lenguaje: estudios de teoria y metodolígia linguística. 
Embora Coseriu (1991, p. 239) não costume ser muito lembrado pe-
los linguistas em geral como teórico do campo tradutológico, 
ȷƲɍ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ɅȯȉɍɫƲؙ٪ƫƲ٪ǌƇɅȉؙ٪ȷǛǍǾǛǌǛƤƇɅǛɥȉ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍɅȉ٪ȬƇȯƇ٪ȉȷ٪Ʋȷ-
tudos tradutórios, ao sinalizar as supramencionadas problemá-
ɅǛƤƇȷؙ٪ƤȉǾƤƲȯǾƲǾɅƲȷ٪ƙ٪ǛǾƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ɎǾǛƤȉ٪Ǽȉƫȉ٪ƫƲ٪ɅȯƇƫɍɶǛȯ٪
Ʋ٪ƙ٪ǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ȉƣȷƲȯɥƐǾƤǛƇ٪ƫȉȷ٪ǌǛǾȷ٪ƲȷȬƲƤǝǌǛƤȉȷ٪ƫȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪
tradutório. 

Muito embora teóricos como Coseriu (1991, p. 239) já tenham,  
há muito, apontado para a impossibilidade de uma forma pura, 
única e essencialmente correta para a tradução, é preciso reco-
nhecer que a visão comum acerca da atividade do tradutor con-
tinua a se guiar, por vezes, por óptica reducionista que invisibiliza 
ȉ٪ȬȯȊȬȯǛȉ٪Ȭȯȉ˚ȷȷǛȉǾƇǳؘ٪vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ȉȷ٪ƇǍƲǾɅƲȷ٪ƫȉ٪ǼƲȯƤƇƫȉ٪ƫƇ٪
tradução, como editoras e tradutores, costumam alimentar a ideia 
de originalidade, traduzibilidade, pureza ou isenção no campo 
tradutório. Assim, o mercado passa também a convencer leitores 
ƫƲ٪ȮɍƲ٪ƲǳƲȷ٪ƲȷɅƇȯǛƇǼ٪ƇƤƲȷȷƇǾƫȉ٪ȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ȉȯǛǍǛǾƇǳؙ٪ǾƠȉ٪ɍǼƇ٪ɅȯƇǾȷ-
ǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ƫƲȷȷƲ٪ɅƲɫɅȉؘ٪

�٪ ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ ƫƲ٪ ǛǾɥǛȷǛƣǛǳǛɶƇƧƠȉ٪ ƫȉ٪ ɅȯƇƫɍɅȉȯ٪ Ƴ٪ ƲɫɅȯƲǼƇǼƲǾɅƲ٪ 
ƤȉǼɍǼ٪ƤȉǼ٪ȉȷ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ƫǛɅȉȷ٪ɅƳƤǾǛƤȉȷ٪ȉɍ٪ƇƤƇƫƷǼǛƤȉȷؘ٪�ȉǾǌȉȯǼƲ٪Ƈ٪
própria convenção relativa às normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), os tradutores passam a ser indicados  
ƇȬƲǾƇȷ٪ǾƇȷ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇȷؙ٪Ƈȉ٪ǌǛǾƇǳ٪ƫȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉؘ٪¤ƲȯƤƲƣƲعȷƲؙ٪ƲǾɅƠȉؙ٪
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que a própria convenção normativa para o sistema de citação 
ƲǼ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉȷ٪ƇƤƇƫƷǼǛƤȉȷ٪ǛǼȬȧƲ٪Ƈȉ٪ɅȯƇƫɍɅȉȯ٪ɍǼ٪ȬƇȬƲǳ٪ƤȉƇƫǬɍɥƇǾɅƲ٪
no processo de produção de pensamento, quando, em realidade, 
ele é um intérprete fundamental, haja vista que suas traduções são 
ɅƇǼƣƳǼ٪ǌȯɍɅȉ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ǕƲȯǼƲǾƷɍɅǛƤȉ٪ȷǛǾǍɍǳƇȯؘ

Não estamos, com isso, buscando minorar a importância das 
ɅȯƇƫɍƧȧƲȷ٪ȉɍ٪Ƈ˚ȯǼƇȯ٪ȮɍƲ٪ǳƲȯ٪ɅȯƇƫɍƧȧƲȷ٪ȷƲȯǛƇ٪نǼƲǾȉȷ٪ɥƇǳȉȯȉȷȉه٪ȮɍƲ٪
ǳƲȯ٪ȉȷ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ƫƲ٪ȬƇȯɅǛƫƇ٪ƫȉ٪ƇɍɅȉȯؘ٪%Ʋ٪ǌƇɅȉؙ٪Ƈȷ٪ɅȯƇƫɍƧȧƲȷ٪ɅƷǼ٪ɍǼ٪ȬƇȬƲǳ٪
nevrálgico no processo de democratização de saberes, incluindo-se 
ȉȷ٪ƇƤƇƫƷǼǛƤȉȷؘ٪%ƲȷȷƇ٪ǼƇǾƲǛȯƇؙ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƇǼȉȷ٪ȬȯȉȬȉǾƫȉ٪Ƴ٪ȮɍƲ٪Ƈȷ٪
pessoas não percam de vista que as traduções são também fruto 
de um processo particular de interpretação e escritura do tradutor. 
Assim, não buscamos abolir o emprego de traduções em razão de 
ȷƲɍȷ٪ǾƇɅɍȯƇǛȷ٪ƇǌƇȷɅƇǼƲǾɅȉȷ٪ƲǼ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪Ƈȉȷ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ƫƲ٪ȬƇȯɅǛƫƇؙ٪ǼƇȷ٪ȷǛǼ٪
ɥƇǳȉȯǛɶƇȯ٪Ƈ٪˚ǍɍȯƇ٪ƫȉ٪Ȭȯȉ˚ȷȷǛȉǾƇǳ٪Ʋ٪Ƈ٪ƇɅƲǾƧƠȉ٪ƤȯǝɅǛƤƇ٪ƫȉ٪ǳƲǛɅȉȯ٪ƇƤƲȯƤƇ٪
do uso que efetivamente se faz das traduções.

Também é preciso reconhecer que, paulatinamente, o tradutor 
vem ganhando maior destaque no cenário social, quer seja a partir 
ƫȉ٪ǌȉȯɅƇǳƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ƫƇȷ٪ȯƲƫƲȷ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪Ʋ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ƇƤƇƫƷǼǛƤƇ٪
especializada, quer seja pelo próprio movimento legal, que é também 
ƫƲ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ȷȉƤǛȉƤɍǳɅɍȯƇǳؙ٪Ǿȉ٪ȷƲǾɅǛƫȉ٪ƫƲ٪ȯƲƤȉǾǕƲƤƲȯ٪Ƈ٪ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪
direitos autorais para traduções. Entretanto, conforme nos alerta 
ÜƲǾɍɅǛ٪ ٪ׇֿؙ־׀ح Ȭؘ٪ ٪ؙخׂ־ֿ ȬƇȯƲƤƲ٪ǕƇɥƲȯ٪ ƤƲȯɅƇ٪ ƇǼƣǛǍɍǛƫƇƫƲ٪ȮɍƇǾɅȉ٪ Ƈȉ٪
tratamento da tradução pelo universo legal, asseverando que traba-
lhos derivados também podem ser tutelados por direitos autorais. 

¯ɍƣǳǛǾǕƲعȷƲؙ٪ƲǾɅƠȉؙ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ƫƲ٪ȬƇȯɅǛƫƇ٪ɅƲǾƫƲǼ٪Ƈ٪ȯƲƤƲƣƲȯ٪
proteção de direitos autorais em face de traduções, mas também 
Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ȯƲƤȉǾǕƲƤƷعǳȉȷ٪Ȭȉȯ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ɅȯƇƫɍɶǛƫȉؘ٪-ȷȷƇ٪ƇǼƣǛ-
guidade é ainda mais evidente no campo de Estudos Clássicos,  
ƲǼ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƇɍɅȉȯƲȷ٪ƫȉȷ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ƫƲ٪ȬƇȯɅǛƫƇ٪ǌƇǳƲƤƲȯƇǼ٪Ǖƈ٪ǼɍǛɅȉȷ٪ȷƳƤɍǳȉȷؘ٪
Quanto a isso, no campo referente à Antiguidade, o tradutor tende 
Ƈ٪ȷƲȯ٪ǼɍǛɅȉ٪ɥƇǳȉȯǛɶƇƫȉ٪Ʋ٪ƤȉǾǕƲƤǛƫȉؙ٪ȷƲǾƫȉ٪ƤȉǼɍǼ٪ȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉ 
reconhecimento de direitos autorais por parte de determinado  
ɅȯƇƫɍɅȉȯؙ٪ǼƲȷǼȉ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ȉȷ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ƫƲ٪ȬƇȯɅǛƫƇ٪Ǭƈ٪ȷƲ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇǼ٪ƲǼ٪
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ƫȉǼǝǾǛȉ٪ȬɎƣǳǛƤȉؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪ƤƇȷȉؙ٪ƲɥƲǾɅɍƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ƣɍȷȮɍƲǼȉȷ٪ȬɍƣǳǛƤƇȯ٪
a tradução da De ira Dei٪ǳƇƤɅƇǾƤǛƇǾƇؙ٪ȷƲȯƈ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ƲɫǛǍǛȯ٪ǳƲǍƇǳǼƲǾɅƲ٪
o reconhecimento de direitos autorais para o presente pesquisador, 
revelando-se que o tradutor, até mesmo pela óptica legal, também 
se trata de criador.

Conquanto não se deva pensar em uma forma pura e ideal para 
a tradução da De ira Dei٪ƫƲ٪jƇƤɅƐǾƤǛȉؙ٪Ǜȷȷȉ٪ǾƠȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇ٪Ƈ˚ȯǼƇȯ٪ȮɍƲ٪
não devamos ter qualquer tipo de critério. Em realidade, as naturais 
liberdades do tradutor no processo de produção de sua proposta 
ɅȯƇƫɍɅȊȯǛƇ٪ƲɫǛǍƲǼ٪ƇɅƳ٪ǼƲȷǼȉ٪ȮɍƲ٪ǕƇǬƇ٪ǼƇǛȉȯ٪ȯǛǍȉȯ٪ȮɍƇǾɅȉ٪Ƈȉ٪ƲȷɅƇ-
belecimento de critérios com os quais opera. 

Assim, é proveitoso que o tradutor trabalhe com relativa  
ȉƣǬƲɅǛɥǛƫƇƫƲ٪Ʋ٪ɅȯƇǾȷȬƇȯƷǾƤǛƇ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƲ٪ȷƲɍȷ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪ɅȯƇƫɍɅȊȯǛȉȷؙ٪
ƤȉǳȉƤƇǾƫȉ٪Ǿȉ٪ǕȉȯǛɶȉǾɅƲ٪ƫƲ٪ȷɍƇȷ٪ƲȷƤȉǳǕƇȷ٪Ƈ٪˚ǾƇǳǛƫƇƫƲ٪ƲǌƲɅǛɥƇ٪ƫƲ٪
sua proposta. Em relação à problemática das escolhas eletivas, 
destaca-se a denominada teoria dos Skopos (escopo) da tradução, 
ȷɍǼƇȯǛɶƇƫƇ٪Ȭȉȯ٪¤ɬǼ٪ֿ־׀ح ؙׅ٪Ȭؘ٪ׇׇخ٪ƫƲȷɅƲ٪Ǽȉƫȉؚ٪

Nesse paradigma, as escolhas realizadas pelo tradutor não Nesse paradigma, as escolhas realizadas pelo tradutor não 
precisam ser determinadas pelo texto de partida, nem por precisam ser determinadas pelo texto de partida, nem por 
critérios de equivalência, a menos que o texto de partida e a critérios de equivalência, a menos que o texto de partida e a 
equivalência sejam estipuladas como essenciais para o pro-equivalência sejam estipuladas como essenciais para o pro-
pósito desejado. [...] A diferença residirá no propósito a ser pósito desejado. [...] A diferença residirá no propósito a ser 
satisfeito pela tradução. Um texto de partida, muitas tradu-satisfeito pela tradução. Um texto de partida, muitas tradu-
ções possíveis, e o fator principal a determinar a tradução ções possíveis, e o fator principal a determinar a tradução 
será seu propósito (será seu propósito (SkoposSkopos). ). 

Em nosso estudo da De ira Dei, consideramos importante, 
como efetivo propósito, fornecer tradução de cada um de seus  
ƤƇȬǝɅɍǳȉȷ٪ ǾƠȉ٪ ƇȬƲǾƇȷ٪ ƤȉǼȉ٪ ǌȉȯǼƇ٪ ƫƲ٪ ƫǛɥɍǳǍƇƧƠȉ٪ ƫȉ٪ ƇɍɅȉȯ٪ ƲǼ٪
estudo, de democratização de nosso trabalho, mas também de 
ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ƫƲ٪ȷƲɍ٪ǳƳɫǛƤȉؘ٪%ƲȷȷƲ٪Ǽȉƫȉؙ٪Ƴ٪ȬȯƲƤǛȷȉؙ٪ǼƇǛȷ٪ɍǼƇ٪ɥƲɶؙ٪
ressaltar que, até então, não havia qualquer tradução integral da 
De ira Dei٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪ȉ٪ȮɍƲؙ٪Ȭȉȯ٪ȊƣɥǛȉؙ٪ƫǛ˚ƤɍǳɅƇ٪Ƈ٪
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realização de estudos com essa obra, sobretudo quando pondera-
do o fato de que os trabalhos de tradução tendem a se situar entre 
ȉȷ٪ȬȯǛǼƲǛȯȉȷ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥǛƫȉȷ٪ƲǼ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇؘ

§Ʋ˛ƲɅǛǾƫȉ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƇ٪ȬȯȊȬȯǛƇ٪ȬȯƈɅǛƤƇ٪ɅȯƇƫɍɅȊȯǛƇؙ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ȯƲƤȉ-
ǾǕƲƤƲȯ٪Ƈ٪ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ƫƲ٪ƫȉǼƲȷɅǛƤƇƧƠȉؘ٪�ȉ٪ɅȯƇƫɍɶǛȯ٪
jƇƤɅƐǾƤǛȉؙ٪ ƣɍȷƤƇǼȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲɍ٪ ɅƲɫɅȉ٪ ǳƇɅǛǾȉ٪ ƫƇ٪ �ǾɅǛǍɍǛƫƇƫƲ٪ ɅƇȯƫǛƇ٪
ǌƇƧƇ٪ƇǳǍɍǼ٪ȷƲǾɅǛƫȉ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ǳƲǛɅȉȯ٪ƤȉǾɅƲǼȬȉȯƐǾƲȉ٪ƫȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ƣȯƇ-
sileiro. Por óbvio, no processo de se tentar construir uma ponte ou 
um encontro entre duas temporalidades sensivelmente diversas, 
são produzidos anacronismos domesticadores. Venuti (2021, p. 17) 
Ƈ˚ȯǼƇ٪ȮɍƲ٪Ƈȷ٪ɅȯƇƫɍƧȧƲȷ٪ȷƲǼȬȯƲ٪ƤȉǾɅƇȯǛƇǼ٪ƤȉǼ٪ɍǼ٪ƤȉǼȬȉǾƲǾɅƲ 
ƫȉǼƲȷɅǛƤƇƫȉȯؙ٪ ȯƲȷȬȉǾȷƈɥƲǳ٪Ȭȉȯ٪ƫƲȷƤȉǾɅƲɫɅɍƇǳǛɶƇȯ٪ ȉ٪ ɅƲɫɅȉعǌȉǾɅƲؙ٪ 
levando-as, muitas vezes, para outro tempo, lugar e cultura, ao passo 
ȮɍƲ٪ɅƇǼƣƳǼ٪Ƈȷ٪ȯƲƤȉǾɅƲɫɅɍƇǳǛɶƇȯǛƇؙ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯȉ٪ 
ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉȷؘ

ÜƲȯǛ˚ƤƇعȷƲؙ٪ȬȉǛȷؙ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ȬȉȷȷɍǛ٪ɍǼ٪ȬƇȬƲǳ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅɍ-
ƇǳǛɶƇȯ٪Ʋ٪ȯƲƤȉǾɅƲɫɅɍƇǳǛɶƇȯؙ٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾɅƇؙ٪ƲǼ٪ȷƲɍ٪ǬȉǍȉ٪ƫȉǼƲȷ-
ɅǛƤƇƫȉȯ٪Ʋ٪ ƇǾƇƤȯȌǾǛƤȉؙ٪ ǌƇɶƲȯ٪ ȷƲǾɅǛƫȉ٪ȬƇȯƇ٪ɍǼ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ȬƲȯɅƲǾƤƲǾɅƲ٪
ƙ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪Ʋ٪ȯƲƇǳǛƫƇƫƲ٪ȷȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؘ٪GƲǾɅɶǳƲȯ٪ׇؙ־־׀ح٪
Ȭؘ٪ ٪ؙخ׀ׄ ȷǛǾƇǳǛɶƇǾƫȉ٪ ȉ٪ ǳɍǍƇȯ٪ ɅƲȊȯǛƤȉ٪ ȬȯƲȷɅǛǍǛƇƫȉ٪ ƫƲ٪ ÜƲǾɍɅǛؙ٪ ƫƲȷɅƇƤƇ٪
também o fato de que esse pesquisador estadunidense contribui 
ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉ٪ ȬƇȯƇ٪ Ƈ٪ ƤȯǝɅǛƤƇ٪ ƙ٪ ǛǾɥǛȷǛƣǛǳǛɶƇƧƠȉ٪ ƫȉ٪ ɅȯƇƫɍɅȉȯ٪
ƲǼ٪ ǌƇƤƲ٪ƫƇ٪ ٪ƤɍǳɅɍȯƇن ȯƲƤƲȬɅȉȯƇؙه٪ȉȬƲȯƇƫƇ٪ǼɍǛɅƇȷ٪ɥƲɶƲȷؙ٪ ƤȉǼȉ٪Ƈ˚ȯ-
ǼƇǼȉȷؙ٪ȬƲǳƇ٪ ƤȯƲǾƧƇ٪ǾƇ٪ ɅȯƇƫɍɶǛƣǛǳǛƫƇƫƲؙ٪ ˚ƫƲǳǛƫƇƫƲؙ٪ ˚ƫƲƫǛǍǾǛƫƇƫƲ٪ 
e originalidade.
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Considerações finais

O trabalho ora apresentado foi desdobramento de nossa disser-
tação de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 
em Estudo de Linguagens da Universidade do Estado da Bahia 
(PPGEL/UNEB). A partir dele, buscamos compartilhar algumas  
ȯƲ˛ƲɫȧƲȷ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƇ٪ǛǾɅƲȯǌƇƤƲ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈ٪ƈȯƲƇ٪ƫƲ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪jƲɫǛƤƇǛȷ٪Ʋ٪ƫƲ٪
Tradução. 

vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ ȯƲȷȷƇǳɅƇǼȉȷ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ƫȉ٪ ǳƳɫǛƤȉ٪ɅƲǾƫƲǼؙ٪
ǾƇ٪ƇɅɍƇǳǛƫƇƫƲؙ٪ ƙ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇ٪ɥƇǳȉȯǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ƫƲ٪ƤɍǾǕȉ٪
social, histórico e cultural, considerados por intermédio do contato 
interpretativo com o escrito. Similarmente, o processo de atividade 
tradutória também se perfaz por meio de movimentos interpreta-
tivos e da necessária compreensão da circunstância sócio-histórica 
ƙ٪ȮɍƇǳ٪ȬƲȯɅƲǾƤƲ٪ȉ٪ɅƲɫɅȉعǌȉǾɅƲؙ٪ȷȉƣȯƲɅɍƫȉ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ǳƲɥƇƫƇȷ٪ƲǼ٪ƤȉǾɅƇ٪
ɅƲɫɅɍƇǳǛƫƇƫƲȷ٪ȬƲȯɅƲǾƤƲǾɅƲȷ٪Ƈ٪ȯƲǼȉɅȉȷ٪ƲǛɫȉȷ٪ƤȯȉǾȉǳȊǍǛƤȉȷؘ

-ɥǛƫƲǾƤǛƇǼȉȷؙ٪ɅƇǼƣƳǼ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƧȧƲȷ٪ǳƳɫǛƤƇȷؙ٪ȮɍƲؙ٪
ƲǼ٪Ǿȉȷȷȉ٪ƲɫƲȯƤǝƤǛȉ٪ɅȯƇƫɍɅȊȯǛȉؙ٪ǾƠȉ٪ƇǳǼƲǬƇǼȉȷ٪ȯƲȬȯȉƫɍɶǛȯ٪jƇƤɅƐǾƤǛȉ٪
ou tentar escrever como Lactâncio escreveria se fosse um brasileiro 
ƫȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪ââUؙ٪ȬƲȯȷƲǍɍǛǾƫȉ٪ǛǾǍƲǾɍƇǼƲǾɅƲ٪ƇǳǍɍǼƇ٪ȷɍȬȉȷɅƇ٪نɥȉǾ-
ɅƇƫƲ٪ƇɍɅȉȯƇǳه٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉؘ٪-Ǽ٪ȯƲƇǳǛƫƇƫƲؙ٪ɅƲǼȉȷ٪Ƈ٪ƤȉǾȷƤǛƷǾƤǛƇ٪
ƫƲ٪ȮɍƲ٪Ǿȉȷȷȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ƫƲ٪ƤǕƲǍƇƫƇ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇ٪Ƈ٪De ira Dei em novo 
ɅƲɫɅȉؙ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ǳǕƲ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅƇ٪ǾȉɥƇ٪ɥǛƫƇ٪Ʋ٪ǾȉɥƇ٪ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ȬƇȯƇ٪ɍǼ٪
novo público. 

Assim, acreditamos que nossa prática de tradução deve se vin-
ƤɍǳƇȯ٪ǼƇǛȷ٪Ƈȉȷ٪ƤȯǛɅƳȯǛȉȷ٪Ȭȉȯ٪ǾȊȷ٪ƫƲ˚ǾǛƫȉȷؙ٪ƲǼ٪ƫǛƈǳȉǍȉ٪ƇƣƲȯɅȉ٪ƤȉǼ٪
nosso leitor, do que aos supostos valores puros ou transcenden-
tais que possam ser eventualmente concebidos em um jogo frio e 
ƇƣȷɅȯƇɅȉ٪ƫƲ٪ƲȮɍǛɥƇǳƷǾƤǛƇȷ٪ ɅȉǼƇƫƇȷ٪ƫƲ٪ ǌȉȯǼƇ٪ƲȷȷƲǾƤǛƇǳǛȷɅƇؘ٪%ƲȷȷƲ٪ 
modo, a tradução também se insere na teia aberta das possibilidades 
ǳƳɫǛƤƇȷ٪ȮɍƲ٪ȬȯȉǼȉɥƲǼ٪ƫǛƈǳȉǍȉȷ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈ٪ƤǛȯƤɍǾȷɅƐǾƤǛƇ٪ƫȉ٪ɅƲǼȬȉ٪ƫƲ٪
ȬȯȉƫɍƧƠȉ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ƫƲ٪ȬƇȯɅǛƫƇ٪Ʋ٪Ƈ٪ƫƲ٪ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ƫƲ٪ƤǕƲǍƇƫƇؘ
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Portanto, em nossa tradução, buscamos democratizar Lactâncio 
ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉ٪ƫȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪ââUؙ٪ȯƲ˛ƲɅǛȯ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƲ٪ȷƲɍȷ٪ɍȷȉȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷ-
ɅǛƤȉȷ٪Ʋ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳǼƲǾɅƲ٪ȮɍƇǾɅȉ٪Ƈȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪Ȭȉȯ٪ƲǳƲ٪ƲǼȬȯƲǍƇƫȉؘ٪-ǾɅƠȉؙ٪
ƲǾɅƲǾƫƲǼȉȷ٪ ȮɍƲ٪ Ƴ٪ ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ ƤȉǾȷǛƫƲȯƇȯ٪ ɍǼƇ٪ ȯƲǳƇƧƠȉ٪ ƫƲ٪ ƤȉǼȬǳƲ-
ǼƲǾɅƇȯǛƫƇƫƲ٪Ʋ٪ǛǾɅƲǍȯƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪jƲɫǛƤƇǛȷ٪Ʋ٪Ƈ٪½ȯƇƫɍƧƠȉؘ
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Editora UFMG, 2002.

%U-%§U�Oؙ٪tؘ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪jƲɫǛƤƇǛȷؚ٪jƲɫǛƤȉǳȉǍǛƇؙ٪jƲɫǛƤȉǍȯƇ˚Ƈ٪Ʋ٪tƲɅƇǳƲɫǛƤȉǍȯƇ˚Ƈؘ٪
Inؚ٪¯�v½�¯ؙ٪Gؘ٪tؘ٪ƫƲ٪�ؘ؛٪¯-§§�ؙ٪jؘ٪Oؘ؛٪¯UjÜ-U§�ؙ٪½ؘ٪¯ؘ٪حȉȯǍؘؘخ٪Estudos do léxico 
geral e especializadoؚ٪ɅƲȉȯǛƇȷ٪Ʋ٪ƇȬǳǛƤƇƧȧƲȷؘ٪�ƇɅɍؚ٪�ȉȯƫȌعGȯƲǾƈؙ٪ֿؘ׀־׀٪ɥؘ٪ֿؘ٪ 
Ȭؘ٪ֿׁׂ׃ֿع ؘׅ

FUv�½½�ؙ٪tؘ٪eؘ٪�ؘ٪�ƤƲȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ɅƲɫɅɍƇǳ٪Ʋ٪ɅƲȯǼǛǾȉǳȊǍǛƤƇؚ٪ȬȯȉǼȉɥƲǾƫȉ٪Ƈ٪
ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ǛǾɅȯƇǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؘ٪Estudos Linguísticos, ¯Ơȉ٪¤Ƈɍǳȉؙ٪ɥؘ٪ׇׂؙ٪Ǿؘ٪ֿؙ٪Ȭؘ٪ׇؙׅׄع׀٪
إƇȯɅǛƤǳƲإǳǛǾǍɍǛȷɅǛƤȉȷعƲȷɅɍƫȉȷإȯƲɥǛȷɅƇȷؘǍƲǳؘȉȯǍؘƣȯإإǛȷȬȉǾǝɥƲǳ٪ƲǼؚ٪ǕɅɅȬȷؚ%٪ؘ־׀־׀
ɥǛƲɦؘ׃ׅׅ׀إ٪�ƤƲȷȷȉ٪ƲǼؚ٪ֿׂ٪ǌƲɥؘ٪ؘ׀׀־׀

GASPARRI, L. Lattanzioؚ٪ǳƇ٪ƤȉǳǳƲȯƇ٪ƫǛ٪%Ǜȉؘ٪tǛǳƇǾȉؚ٪�ȉǼȬǛƇǾǛؙ٪ֿׁؘ־׀

https://seer.ufu.br/index.php/GTLex/article/view/31752
https://www.revistas.usp.br/tradterm/article/view/49147
https://www.revistas.usp.br/tradterm/article/view/49147
https://seer.ufu.br/index.php/GTLex/article/view/35159
https://seer.ufu.br/index.php/GTLex/article/view/35159
https://revistas.gel.org.br/estudos-linguisticos/article/view/2775
https://revistas.gel.org.br/estudos-linguisticos/article/view/2775
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GENTZLER, E. Teorias contemporâneas da Tradução. Tradução de Marcos 
tƇǳɥƲɶɶǛؘ٪¯Ơȉ٪¤Ƈɍǳȉؚ٪tƇƫȯƇȷؙ٪ׇؘ־־׀

G�v!�jÜ-¯ؙ٪-ؘ٪�ؘ٪�ؘ٪jƳɫǛƤȉ٪Ʋ٪OǛȷɅȊȯǛƇ٪ƫƇ٪-ȷƤȯƇɥƇɅɍȯƇؚ٪ȯƲ˛ƲɫȧƲȷ٪ƤȯǝɅǛƤƇȷ٪ 
a partir de documentos históricos. LaborHistóricoؙ٪§Ǜȉ٪ƫƲ٪eƇǾƲǛȯȉؙ٪ɥؘ٪ؙׄ٪Ǿؘ٪ׁؙ٪ 
Ȭؘ٪ؘ־׀־׀٪ׂׂؙ׀عׂ׀׀٪

INGREMEAU, C. Lactanceؚ٪ǳƇ٪ƤȉǳǁȯƲ٪ƫƲ٪%ǛƲɍؘ٪¤ƇȯǛȷؚ٪.ƫǛɅǛȉǾȷ٪ƫɍ٪�Ʋȯǌؙ٪ׇֿؘ׀׆٪
�٪ȉɍȯƤƲȷ¯حǕȯƳɅǛƲǾǾƲȷؙ٪ؘخׇ׆׀

e�g��¯�vؙ٪§ؘ٪Linguística e Comunicação. Tradução de Izidoro Blikstein  
Ʋ٪eȉȷƳ٪¤Ƈɍǳȉ٪¤ƇƲȷؘ٪¯Ơȉ٪¤Ƈɍǳȉؚ٪�ɍǳɅȯǛɫؙ٪ׁؘ־־׀٪

g§U-G-§ؙ٪tؘ٪ƫƇ٪Gؘ٪jƲɫǛƤȉǳȉǍǛƇؙ٪jƲɫǛƤȉǍȯƇ˚Ƈ٪Ʋ٪½ƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇؚ٪ǛǼȬƇƤɅȉȷ٪
necessários. Inؚ٪U¯¦Ä-§%�ؙ٪�ؘ٪vؘ؛٪FUv�½½�ؙ٪tؘ٪eؘ٪� As Ciências do٪ؘخȉȯǍؘح٪ؘ
Léxicoؚ٪jƲɫǛƤȉǳȉǍǛƇؙ٪jƲɫǛƤȉǍȯƇ˚Ƈ٪Ʋ٪½ƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇؘ٪�ƇǼȬȉ٪GȯƇǾƫƲؚ٪-ƫǛɅȉȯƇ٪
ÄFt¯ؙ٪ؘ־ֿ־׀٪ɥؘ٪ׂؘ٪Ȭؘ٪ֿֿؘׄ׃ֿׅع

LACTANTIUS. The Minor Works. Tradução de Mary McDonald. Washington, 
%ؘ�ؘؚ٪�ƇɅǕȉǳǛƤ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛɅɬ٪ȉǌ٪�ǼƲȯǛƤƇ٪¤ȯƲȷȷؙ٪ׇֿׄح٪ؘ׃½ǕƲ٪FƇɅǕƲȯȷ٪ȉǌ٪ɅǕƲ٪�ǕɍȯƤǕؙ٪
ؘخׂ׃

PYM, A. Explorando Teorias da Tradução. Tradução de Rodrigo Borges de 
FƇɥƲȯǛؙ٪�ǳƈɍƫǛƇ٪�ȉȯǍƲȷ٪ƫƲ٪FƇɥƲȯǛ٪Ʋ٪eɍǳǛƇǾƇ٪¯ɅƲǛǳؘ٪¯Ơȉ٪¤Ƈɍǳȉؚ٪¤ƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇؙ٪ֿ־׀ ؘׅ

§�e�G�¤�j�vؙ٪gؘ٪¤ȉȯ٪ɍǼƇ٪jǛǾǍɓǝȷɅǛƤƇ٪�ȯǝɅǛƤƇؘ٪Línguas & Letras, Cascavel,  
ɥؘ٪ؙ׆٪Ǿؘ٪ֿׂؙ٪Ȭؘ٪ֿׁ־־׀٪ؙ־׀ع ؘׅ

RODRIGUES, C. C. Tradução e diferençaؘ٪¯Ơȉ٪¤Ƈɍǳȉؚ٪-ƫǛɅȉȯƇ٪ÄǾƲȷȬؙ٪ؘ־־־׀

¯�v½�¯٪eÅvU�§ؙ٪�ؘ٪eؘ٪ƫȉȷؘ٪�ǝƤƲȯȉ٪Ʋ٪ȉ٪ȬȯȉȬȊȷǛɅȉ٪ƫƇ٪ƤȯǛƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ǕȉǼƲǼؚ٪
ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ƫȉ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪âUÜ٪ƫƇ٪ȉƣȯƇ٪%Ʋ٪ǛȯƇ٪%ƲǛ٪ƫƲ٪jɎƤǛȉ٪�ƲƤǝǳǛȉ٪FǛȯǼǛƇǾȉ٪
Lactâncio. Rónaiؙ٪eɍǛɶ٪ƫƲ٪FȉȯƇؙ٪ɥؘ٪ؙ׆٪Ǿؘ٪ؙ׀٪Ȭؘ٪ֿ־׀־׀٪ؙ׃ֿֿع׆־Ƈؘ٪%ǛȷȬȉǾǝɥƲǳ٪ƲǼؚ٪
ǕɅɅȬȷؚإإȬƲȯǛȉƫǛƤȉȷؘɍǌǬǌؘƣȯإǛǾƫƲɫؘȬǕȬإȯȉǾƇǛإƇȯɅǛƤǳƲإɥǛƲɦؘׄ׀ֿׁׅإ٪�ƤƲȷȷȉ٪ƲǼؚ٪ 
ֿؘ׀־׀٪ǼƇȯؘ٪׆ֿ

SANTOS JÚNIOR, C. J. dos. A destruição dos fundamentos da religião 
Ȭȉȯ٪-ȬǛƤɍȯȉؚ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ƫȉ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ÜUUU٪ƫƇ٪ȉƣȯƇ٪%Ʋ٪ǛȯƇ٪%ƲǛ٪ƫƲ٪jɎƤǛȉ٪�ƲƤǝǳǛȉ٪
Firmiano Lactâncio. Revista Escripturasؙ٪¤ƲɅȯȉǳǛǾƇؙ٪ɥؘ٪ׂؙ٪Ǿؘ٪ؙ׀٪Ȭؘ٪־׀־׀٪ֿؙ־ׁعׇֿ׀ƣؘ٪
%ǛȷȬȉǾǝɥƲǳ٪ƲǼؚ٪ǕɅɅȬȷؚإإɦɦɦؘȯƲɥǛȷɅƇƲȷƤȯǛȬɅɍȯƇȷؘƤȉǼؘׄع׀־׀־׀إ٪�ƤƲȷȷȉ٪ƲǼؚ٪ 
19 mar. 2021.

¯�v½�¯٪eÅvU�§ؙ٪�ؘ٪eؘ٪ƫȉȷؘ٪¯ȊƤȯƇɅƲȷ٪Ʋ٪Ƈ٪ǛǾƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ȷƇƣƲƫȉȯǛƇ٪ǕɍǼƇǾƇؙ٪
Ȭȉȯ٪jɎƤǛȉ٪�ƲƤǝǳǛȉ٪FǛȯǼǛƇǾȉ٪jƇƤɅƐǾƤǛȉؚ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ƫȉ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪U٪ƫƇ٪ȉƣȯƇ٪ 
De ira Dei. Hypnosؙ٪¯Ơȉ٪¤Ƈɍǳȉؙ٪ɥؘ٪ׂؙ׃٪Ȭؘ٪־׀־׀٪ؙ־׆׀عׂׅ׀Ƥؘ٪%ǛȷȬȉǾǝɥƲǳ٪ƲǼؚ 
ǕɅɅȬȷؚإإǕɬȬǾȉȷؘȉȯǍؘƣȯإǛǾƫƲɫؘȬǕȬإǕɬȬǾȉȷإƇȯɅǛƤǳƲإɥǛƲɦؘׄ׀ׄإ٪�ƤƲȷȷȉ٪ƲǼؚ٪ֿֿ٪ȉɍɅؘ٪ؘ־׀־׀

¯�v½�¯٪eÅvU�§ؙ٪�ؘ٪eؘ٪ƫȉȷؘ٪�ȷ٪ɅȯƷȷ٪ƫƲǍȯƇɍȷ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƇǳƤƇǾƤƲ٪ƫƇ٪ɥƲȯƫƇƫƲؙ٪ 
Ȭȉȯ٪jɎƤǛȉ٪�ƲƤǝǳǛȉ٪FǛȯǼǛƇǾȉ٪jƇƤɅƐǾƤǛȉؚ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ƫȉ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪UU٪ƫƇ٪ȉƣȯƇ٪ 
De ira Dei. Caletroscópioؙ٪tƇȯǛƇǾƇؙ٪ɥؘ٪ؙ׆٪Ȭؘ٪ׂׄ־׀־׀٪ׂؙ׃عƫؘ٪%ǛȷȬȉǾǝɥƲǳ٪ƲǼؚ٪ 

https://periodicos.ufjf.br/index.php/ronai/article/view/31726
https://www.revistaescripturas.com/20202-6
https://hypnos.org.br/index.php/hypnos/article/view/626
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ǕɅɅȬȷؚإإȬƲȯǛȉƫǛƤȉȷؘɍǌȉȬؘƣȯإ׀׆־׆إȬȬإǛǾƫƲɫؘȬǕȬإƤƇǳƲɅȯȉȷƤȉȬǛȉإƇȯɅǛƤǳƲإɥǛƲɦׂإ ٪ؘ־ׂׄ
�ƤƲȷȷȉ٪ƲǼؚ٪ׂ׀٪ǼƇȯؘ٪ֿؘ׀־׀

SANTOS JÚNIOR, C. J. dos. A diferença entre os sentimentos humanos  
Ʋ٪ƫǛɥǛǾȉȷؙ٪Ƈ٪ƤȉƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ǛȯƇؙ٪ƇǼȉȯ٪Ʋ٪ǼǛȷƲȯǛƤȊȯƫǛƇ٪ƲǼ٪%Ʋɍȷ٪Ʋ٪Ƈ٪ƫǛǌƲȯƲǾƧƇ٪
ƲǾɅȯƲ٪Ƈ٪ǛȯƇ٪ǬɍȷɅƇ٪Ʋ٪Ƈ٪ǛǾǬɍȷɅƇؚ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉȷ٪âÜؙ٪âÜU٪Ʋ٪âÜUU٪ƫƇ٪ȉƣȯƇ٪
De ira Dei de Lactâncio. NEARCOؙ٪§Ǜȉ٪ƫƲ٪eƇǾƲǛȯȉؙ٪ɥؘ٪ֿׁؙ٪Ǿؘ٪ֿؙ٪Ȭؘ٪ׇֿׁׁ׀־׀٪ֿֿׂؙعƇؘ٪
%ǛȷȬȉǾǝɥƲǳ٪ƲǼؚ٪ǕɅɅȬȷؚإإɦɦɦؘƲعȬɍƣǳǛƤƇƤȉƲȷؘɍƲȯǬؘƣȯإǛǾƫƲɫؘȬǕȬإǾƲƇȯƤȉإƇȯɅǛƤǳƲإ
ɥǛƲɦֿׁؘ׆׆׃إ٪�ƤƲȷȷȉ٪ƲǼؚ٪ֿ׀٪ǬɍǾؘ٪ֿؘ׀־׀

SANTOS JÚNIOR, C. J. dos. As quatro hipóteses do adfectus divino e  
�ȷ٪ƫǛǌƲȯƲǾƧƇȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉ٪ǕȉǼƲǼ٪Ʋ٪ȉȷ٪ƇǾǛǼƇǛȷؚ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉȷ٪UUUؙ٪UÜؙ٪Üؙ٪
ÜU٪Ʋ٪ÜUU٪ƫƇ٪ȉƣȯƇ٪%Ʋ٪ǛȯƇ٪%ƲǛ٪ƫƲ٪jɎƤǛȉ٪�ƲƤǝǳǛȉ٪FǛȯǼǛƇǾȉ٪jƇƤɅƐǾƤǛȉؘ٪TRANSLATIO, 
¤ȉȯɅȉ٪�ǳƲǍȯƲؙ٪Ǿؘ٪ֿؙ׀٪Ȭؘ٪ֿֿׅ׀־׀٪ؙׄ׆ֿع־ƣؘ٪%ǛȷȬȉǾǝɥƲǳ٪ƲǼؚ٪ǕɅɅȬȷؚإإɦɦɦؘȷƲƲȯؘɍǌȯǍȷؘƣȯإ
ɅȯƇǾȷǳƇɅǛȉإƇȯɅǛƤǳƲإɥǛƲɦׇׇֿؘ׀ֿֿإ٪�ƤƲȷȷȉ٪ƲǼؚ٪־׀٪ǬɍǾؘ٪ֿؘ׀־׀

¯�v½�¯٪eÅvU�§ؙ٪�ؘ٪eؘ٪ƫȉȷؘ٪vƠȉ٪ȷƲ٪ƫƲɥƲ٪ȷƲǍɍǛȯ٪ȉ٪ƲɫƲǼȬǳȉ٪ƫƲ٪�ȯȮɍǛɅƇȷ٪ 
ƫƲ٪½ƇȯƲǾɅȉ٪Ʋ٪%Ʋɍȷ٪Ƴ٪ƫƲǌƲǾȷȉȯ٪Ʋ٪ǬɍǛɶ٪ƫƲ٪ȷɍƇ٪ǳƲǛؚ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉȷ٪âÜUUU٪ 
Ʋ٪âUâ٪ƫƇ٪ȉƣȯƇ٪%Ʋ٪ǛȯƇ٪%ƲǛ٪ƫƲ٪jƇƤɅƐǾƤǛȉؘ٪Nuntius Antiquus, Belo Horizonte,  
ɥؘ٪ֿ ؙׅ٪Ǿؘ٪ֿؙ٪٪ֿ׀־׀Ƥؘ٪%ǛȷȬȉǾǝɥƲǳ٪ƲǼؚ٪ǕɅɅȬȷؚإإȬƲȯǛȉƫǛƤȉȷؘɍǌǼǍؘƣȯإǛǾƫƲɫؘȬǕȬإǾɍǾɅǛɍȷـ
ƇǾɅǛȮɍɍȷإƇȯɅǛƤǳƲإɥǛƲɦؘ־־־ׅ׀إ٪�ƤƲȷȷȉ٪ƲǼؚ٪ֿ׀٪ȷƲɅؘ٪ֿؘ׀־׀

¯�v½�¯٪eÅvU�§ؙ٪�ؘ٪eؘ٪ƫȉȷؘ٪�٪ȬȯȉɥǛƫƷǾƤǛƇ٪ƫǛɥǛǾƇ٪ȬƇȯƇ٪ȉȷ٪˚ǳȊȷȉǌȉȷ٪ƇǾɅǛǍȉȷؙ٪ 
Ƈ٪ƤȉǾɅȯƇƫǛƧƠȉ٪ƫƲ٪-ȬǛƤɍȯȉ٪Ʋ٪Ƈ٪ƤƇȬƇƤǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪%Ʋɍȷ٪ǛȯƇȯعȷƲؙ٪ɅƲǾƫȉ٪ƇɅȯǛƣɍǝƫȉ٪ 
ɅƇǳ٪ȷƲǾɅǛǼƲǾɅȉ٪Ƈȉ٪ǌǝǍƇƫȉ٪ƫȉ٪ǕȉǼƲǼؚ٪ɅȯƇƫɍƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉȷ٪Uâ٪Ʋ٪ââU٪ƫƇ٪ȉƣȯƇ٪
De ira Dei de Lactâncio. ¤ȯȉǼƲɅǕƲɍȷڑFǛǳȉȷȉ˶Ƈؙ٪¯Ơȉ٪�ȯǛȷɅȊɥƠȉؙ٪Ǿؘ٪ׁؙׄ٪Ȭؘ٪عׁׁ׀
إƇȯɅǛƤǳƲإȬȯȉǼƲɅƲɍȷإǛǾƫƲɫؘȬǕȬإȷƲƲȯؘɍǌȷؘƣȯإإƫؘ٪%ǛȷȬȉǾǝɥƲǳ٪ƲǼؚ٪ǕɅɅȬȷֿؚ׀־׀٪ׂׂؙ׀
ɥǛƲɦׇׁؘׄ׃ֿإ٪�ƤƲȷȷȉ٪ƲǼؚ٪ׄ׀٪ȷƲɅؘ٪ֿؘ׀־׀

SANTOS JÚNIOR, C. J. dos. Reverberações desconstrucionistas e transcriadoras 
ǾƇȷ٪ɅȯƇƫɍƧȧƲȷ٪حƇخƤƇǳǛǍȯƇǼƈɅǛƤƇȷ٪ƫȉȷ٪ɅƲƤǕǾȉȬƇƲǍǾǛƇ٪ƫƲ٪¯ǝǼǛƇȷ٪ƫƲ٪§ȉƫƲȷؚ٪
o Machado, as Asas e o Ovo. PRINCIPIAؙ٪§Ǜȉ٪ƫƲ٪eƇǾƲǛȯȉؙ٪Ǿؘ٪ׁׂؙ٪Ȭؘ٪ֿֿ׀־׀٪ׁؙׄعƲؘ٪
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Os zootopônimos do Território de 
Identidade da Bacia do Rio Corrente

Rebeca Lorena Carrilho Magalhães de Deus 

Celina Márcia de Souza Abbade

Introdução 

A água pode ser vislumbrada como um elemento natural, indis-
ȬƲǾȷƈɥƲǳ٪ Ʋ٪ ǛǾȷɍƣȷɅǛɅɍǝɥƲǳ٪ ȬƇȯƇ٪ ɅȉƫƇ٪Ʋ٪ȮɍƇǳȮɍƲȯ٪ ǌȉȯǼƇ٪ƫƲ٪ ɥǛƫƇؘ٪
�ȬȯȉɫǛǼƇƫƇǼƲǾɅƲ٪ƫȉǛȷ٪ɅƲȯƧȉȷ٪ƫƇ٪ȷɍȬƲȯǌǝƤǛƲ٪ɅƲȯȯƲȷɅȯƲ٪ȷƠȉ٪ƤȉƣƲȯɅȉȷ 
por ela, evidenciando sua vital importância para os seres vivos,  
permitindo-nos pensar que escrever acerca dessa temática é escrever 
ɅƇǼƣƳǼ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƲ٪ ȷȉƣȯƲɥǛɥƷǾƤǛƇؘ٪-ǳƇ٪ƫƲȷƇƣȯȉƤǕƇ٪ǾƇȷ٪ǾƇȷƤƲǾɅƲȷؙ٪
abastece os rios, emerge das fontes, concentra-se nas geleiras,  
ȬƲȯƤȉȯȯƲ٪Ƈȷ٪ȬȯȉǌɍǾƫƲɶƇȷ٪ƫƇ٪ɅƲȯȯƇ٪Ʋ٪ȷɍƇȷ٪ǍȉɅǝƤɍǳƇȷ٪ǼȉǳǕƇǼ٪Ʋ٪ǛǾɍǾ-
dam o solo. A água possui um misticismo que a envolve, sendo 
ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƫƇ٪ɍǼ٪ȷǝǼƣȉǳȉ٪ȷƇǍȯƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪ǼɍǛɅƇȷ٪ ȯƲǳǛǍǛȧƲȷؘ٪�ƣȉȯƫƇȯ٪Ƈ٪
respeito de tal assunto move caminhos, inspira conceitos e traduz 
ȉ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪ƫƇ٪ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ǕɍǼƇǾƇؘ٪�٪ ǳǛȮɍǛƫƲɶ٪ƫƇ٪ƈǍɍƇ٪ƲǼ٪ȷƲɍȷ٪
Ƥɍȯȷȉȷ٪ǾƠȉ٪ƲǾɫƲȯǍƇ٪ȉƣȷɅƈƤɍǳȉȷؙ٪ǼƇȷ٪ȯȉǼȬƲعȉȷ٪ƇɅȯƇɥƳȷ٪ƫƇ٪ȷɍƇ٪ǌȉȯƧƇ٪
e sutileza. Ela vale porque é fonte de vida, uma vez que 

O homem cujo conhecimento do mundo não o leva além do O homem cujo conhecimento do mundo não o leva além do 
que a ciência conduz jamais compreenderá o que o homem que a ciência conduz jamais compreenderá o que o homem 
com visão espiritual encontra nesses fenômenos naturais.  com visão espiritual encontra nesses fenômenos naturais.  
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A água não só lava as mãos, mas também purifica o seu  A água não só lava as mãos, mas também purifica o seu  
coração, porque ela toca a sua alma. (TAGORE, 1994, p. 17)coração, porque ela toca a sua alma. (TAGORE, 1994, p. 17)

¯ƲǾƫȉ٪ɍǼ٪ȯƲƤɍȯȷȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉ٪Ǿȉ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪ƲƤȉǾȌǼǛƤȉؙ 
ȷȉƤǛƇǳ٪Ʋ٪ƣǛȉǳȊǍǛƤȉ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ȯƲǍǛƠȉؙ٪Ƴ٪ ǛǼȬȯƲȷƤǛǾƫǝɥƲǳ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾƫƲȯ٪
ȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪ǾȉǼƲƇƧƠȉ٪ȮɍƲ٪ȬƲȯȬƇȷȷƇ٪ȉȷ٪ ˛ɍɫȉȷ٪ǕǛƫȯȉǍȯƈ˚Ƥȉȷؘ٪
Desde os tempos mais remotos, o ser humano sente a necessidade 
de nomear lugares, evidenciando sua estreita relação com o am- 
ƣǛƲǾɅƲ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƤƲȯƤƇؘ٪%Ʋ٪ɍǼƇ٪ǼƇǾƲǛȯƇ٪ǍƲȯƇǳؙ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪Ƈ˚ȯǼƇȯ٪ȮɍƲ٪ȉ٪
ȷǛǼƣȊǳǛƤȉ٪ƫƲǛɫƇ٪ƫƲ٪ǼƇȯƤƇȯ٪ȉȷ٪ȉƣǬƲɅȉȷ٪ǛǼƇǍǛǾƈȯǛȉȷ٪ƫƇ٪ǼƲǾɅƲ٪ǕɍǼƇǾƇ٪
Ʋ٪ǍƇǾǕƇ٪ɍǼƇ٪ƫǛǼƲǾȷƠȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇǾɅƲ٪ȬȯȉȬȯǛƇǼƲǾɅƲ٪ƫǛɅƇؙ٪ȬȉǛȷ٪Ƴ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪
do processo de nomeação que podemos perceber a materialização 
do lugar para o denominador.

Esse aprendizado evidencia a relevância dos nomes no processo 
de leitura das demarcações territoriais. Ou seja, o nominador alme-
ǬƇ٪ ȷǛɅɍƇȯعȷƲ٪Ǿȉ٪ ƲȷȬƇƧȉ٪ǍƲȉǍȯƈ˚Ƥȉ٪ȬƇȯƇ٪ ƇǼȬǳǛƇȯ٪ ȷƲɍȷ٪ǕȉȯǛɶȉǾɅƲȷ٪ Ʋ٪
ƇɍɫǛǳǛƇȯ٪ ȷƲɍ٪ ƫƲȷǳȉƤƇǼƲǾɅȉؙ٪ ƇƫȉɅƇǾƫȉ٪ ƫǛȯƲƧȧƲȷ٪ Ƈ٪ ȷƲȯƲǼ٪ ȷƲǍɍǛƫƇȷ٪
ƤȉǼ٪ǼƇǛȉȯ٪ȬȯƲƤǛȷƠȉؘ٪¤ȉȯ٪ƲȷȷƇ٪ȯƇɶƠȉؙ٪ȉȷ٪ƫƲȷǛǍǾƇɅǛɥȉȷ٪ɅƷǼ٪Ƈ٪ǌɍǾƧƠȉ٪
ǛǼȬȯƲȷƤǛǾƫǝɥƲǳ٪ƫƲ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅƇȯ٪Ƈ٪ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ɅƇȯƲǌƇȷ٪ƣƈȷǛƤƇȷ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪
ȷȉƣȯƲɥǛɥƷǾƤǛƇ٪ǕɍǼƇǾƇؘ

-ȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ȉ٪ ȯƲƤȉȯɅƲ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪
ǼƇǛȷ٪ƇǼȬǳȉ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƇ٪ǕǛƫȯȉǾǝǼǛƇ٪ƫƇ٪�ƇƤǛƇ٪ƫȉ٪§Ǜȉ٪�ȉȯȯƲǾɅƲؙ٪Ǿȉ٪ȮɍƇǳ٪
foi realizado o levantamento da origem e da história. O corpus desta 
pesquisa, que também integra o banco de dados do Projeto Atlas 
½ȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇ٪ ٪ƫȉ٪vɎƤǳƲȉ٪ƫƲ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪jƲɫǛƤƇǛȷ٪ƫƇ٪ؙخ�ɅȉƣƇǕح
ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪ƫȉ٪-ȷɅƇƫȉ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇ٪حv-jإÄv-�٪ȷƲǳƲƤǛȉǾƇ٪Ƈ٪ɅƇɫƲ٪ƫȉȷ٪ؙخ
ɶȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ƲǾȮɍƇǾɅȉ٪ǼȉɅǛɥƇƧƠȉ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤƇ٪ƫƇ٪ǾȉǼǛǾƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪
riachos, rios, cabeceiras, cabos encontrados na região. O presente 
ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ƇǾƤȉȯƇعȷƲ٪ƲǼ٪ƫƇƫȉȷ٪ǍƲȉǍȯƈ˚Ƥȉȷ٪Ʋ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉȷؙ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ǛǾɅɍǛɅȉ٪
de gerar informações complementares que possam representar a 
cultura e linguagem dos habitantes do Território de Identidade 
em questão.
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Onomástica e Toponímia: pressupostos teóricos

.٪ ǌƇɅȉȯ٪ ǛǾƤȉǾɅƲȷɅƈɥƲǳ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ ǳƳɫǛƤȉ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ƲȷɅƈ٪ ǛǾɅȯǛǾȷƲƤƇ-
mente entrelaçado aos aspectos culturais de um povo, pois é por meio 
ƫƇȷ٪ȬƇǳƇɥȯƇȷؙ٪ǼƇǬȉȯǛɅƇȯǛƇǼƲǾɅƲؙ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ǕȉǼƲǼ٪ƤȉǾȷƲǍɍƲ٪ƲɫȬȯƲȷȷƇȯ٪
suas impressões acerca da realidade que o rodeia. As palavras são 
ƤȉǼȉ٪ǌƲȯȯƇǼƲǾɅƇȷ٪ȮɍƲ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅƇǼ٪Ƈȉȷ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉȷ٪ƲɫȬȯƲȷȷȧƲȷ٪ƫƇȷ٪
mais diversas, além da manifestação de suas opiniões e sentimentos, 
nomear objetos, pessoas e lugares, constituindo-se esta uma das 
atividades humanas mais antigas e necessárias. Esse processo  
nominativo é um processo vivenciado pelas mais diversas comuni-
ƫƇƫƲȷؘ٪�٪ƇɅȉ٪ƫƲ٪ǾȉǼƲƇȯ٪ǍƲȯƲǾƤǛƇ٪ȉ٪ɥǝǾƤɍǳȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉ٪ȷɍǬƲǛɅȉ٪Ʋ٪ȉ٪ǳɍǍƇȯ٪Ʋؙ 
ƫƲȷȷƇ٪ǌȉȯǼƇؙ٪ȉ٪ȷɍǬƲǛɅȉ٪ƤȯǛƇ٪ɍǼƇ٪ƤȉǾƲɫƠȉ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ǳɍǍƇȯ٪ǾȉǼƲƇƫȉؘ٪ 
�٪ ǳƳɫǛƤȉ٪Ƴ٪ǼƇȯƤƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪ ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇȯ٪ɍǼ٪ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪ƫƲ٪ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪ƫƲ٪
ɍǼƇ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪Ǿȉ٪ȮɍƇǳ٪ȬȉȷȷɍǛ٪Ƈ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǳǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ƲɫȬȯƲȷȷƇȯ٪Ƈȷ٪ȷƲǾȷƇ-
ƧȧƲȷ٪ƫȉ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉؘ٪�ƣȷƲȯɥƇعȷƲؙ٪ȬȉȯɅƇǾɅȉؙ٪ȮɍƲ٪ƲȷȷƲ٪ƇȯƤƇƣȉɍƧȉ٪ǳƲɫǛƤƇǳ٪
ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƤȉǾƲƤɅƇعȷƲ٪ƤȉǼ٪Ƈȷ٪ƇȮɍǛȷǛƧȧƲȷ٪ƤɍǳɅɍ-
ȯƇǛȷ٪ƫƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫƲؘ٪%Ʋ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ƤȉǼ٪�ǛƫƲȯǼƇǾ٪ؙ׆ׇׇֿح٪Ȭؘ٪ ٪ؙخֿֿ ٪ȉن ǳƳɫǛƤȉ٪
ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǾƇɅɍȯƇǳ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍǛ٪ɍǼƇ٪ǌȉȯǼƇ٪ƫƲ٪ȯƲǍǛȷɅȯƇȯ٪ȉ٪ƤȉǾǕƲƤǛ-
mento do universo. Ao dar nomes aos seres e objetos, o homem os 
ƤǳƇȷȷǛ˚ƤƇ٪ȷǛǼɍǳɅƇǾƲƇǼƲǾɅƲؘه٪

vƲȷȷƇ٪ƫǛȯƲƧƠȉؙ٪�ǾȉǼƈȷɅǛƤƇ٪ǛǾɅƲǍȯƇعȷƲ٪ƙ٪jƲɫǛƤȉǳȉǍǛƇ٪ɥǛȷǳɍǼƣȯƇǾƫȉ٪
ƫɍƇȷ٪ɥƲȯɅƲǾɅƲȷ٪ƫƲ٪ƲȷɅɍƫȉؚ٪Ƈ٪�ǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƇ٪Ʋ٪Ƈ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇؘ٪�ȷ٪ƫɍƇȷ٪
concepções estão relacionadas com os estudos dos nomes, con- 
Ʌɍƫȉ٪Ƈ٪�ǾɅȯȉȬȉǾǝǼǛƇ٪ɥǛȷƇ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇȯ٪ȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ȬȯȊȬȯǛȉȷ٪ƫƲ٪ȬƲȷȷȉƇȷؙ٪
ƲǾȮɍƇǾɅȉ٪Ƈ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪ƤȉǾɅƲǼȬǳƇ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉ٪ǾȉǼƲ٪ȬȯȊȬȯǛȉ٪ƫȉȷ٪
ǳɍǍƇȯƲȷؘ٪�ȉǼ٪ƲǌƲǛɅȉ٪Ƈ٪ƲȷȷƲ٪ȬƲǾȷƇǼƲǾɅȉؙ٪%ǛƤǯ٪ؙ׀ׇׇֿح٪Ȭؘ٪ֿׅخ׆٪ƇȬȉǾɅƇؚ٪

Enquanto os topônimos definem e precisam os contornos de Enquanto os topônimos definem e precisam os contornos de 
qualquer paisagem terrestre, os antropônimos se referem, qualquer paisagem terrestre, os antropônimos se referem, 
com exclusividade, à distinção dos indivíduos entre si,  com exclusividade, à distinção dos indivíduos entre si,  
no conjunto de agrupamentos sociais, ao mesmo tempo em no conjunto de agrupamentos sociais, ao mesmo tempo em 
que permitem e possibilitam aos núcleos assim constituídos que permitem e possibilitam aos núcleos assim constituídos 
a aquisição de uma personalidade vivenciada através da  a aquisição de uma personalidade vivenciada através da  
nominação de seus membros.nominação de seus membros.
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Observa-se que os termos que regem o ato nominativo encontram-se 
em um patamar natural e inerente ao ser humano, pois é um valor 
ǛǾƇɅȉ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƲ٪ȬȉȷȷɍǛؘ٪¤ȉȯƳǼؙ٪Ƴ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ȷƇǳǛƲǾɅƇȯ٪ȮɍƲ٪ƤƇƫƇ٪ǳǝǾ-
gua apresenta diferentes formas organizacionais, apresentando 
estruturas e valores diferenciados.

vƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƫȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉȷؙ٪Ƈ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇ٪ȬƇȷȷȉɍ٪Ƈ٪
ȷƲȯ٪ȉƣȷƲȯɥƇƫƇ٪ƤǛƲǾɅǛ˚ƤƇǼƲǾɅƲ٪Ȭȉȯ٪ɥȉǳɅƇ٪ƫƲ٪ׇֿؙׅ׆٪ǼƇǛȷ٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇ-
mente na França, com os estudos iniciados por Auguste Longon. 
vȉ٪ ƇǾȉ٪ ƫƲ٪ ٪ؙ׆ׇֿׁ ȉ٪ ƲȷɅɍƫǛȉȷȉ٪ �ǳƣƲȯɅ٪ %ƇɍɶƇɅ٪ ǌƇɶ٪ ɍǼƇ٪ ƤȉǼȬǛǳƇƧƠȉ٪ 
minuciosa, promovendo o primeiro de muitos congressos que  
ƲȷɅƇȯǛƇǼ٪Ȭȉȯ٪ɥǛȯؙ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ȉƤȉȯȯƷǾƤǛƇ٪ƫƇ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪ƲǼ٪ɥƈȯǛȉȷ٪ǳɍǍƇȯƲȷ٪
do mundo.

vȉ٪�ȯƇȷǛǳؙ٪ȉ٪ǼȉɥǛǼƲǾɅȉ٪Ƈ٪ȯƲȷȬƲǛɅȉ٪ƫȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉȷ٪ 
vislumbrou uma perspectiva etimológica. Theodoro Sampaio e 
Levy Cardoso abordam temáticas relacionadas ao tupi e à topo-
ǾǝǼǛƇ٪ƣȯƇȷǝǳǛƤƇ٪ ƲǼ٪ ٪ؙ־ׇֿׄ ȷƲǾƫȉ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƫȉǛȷ٪ ɅȯƇƣƇǳǕȉȷ٪ȬɍƣǳǛƤƇƫȉȷ٪ 
seguiam uma perspectiva, na qual se debruçava sobre o movimento 
ƲɅǛǼȉǳȊǍǛƤȉ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇ٪ɅɍȬǛؘ٪

Com o passar do tempo, Maria Vicentina de Paula do Amaral 
%ǛƤǯ٪ƇȬȯȉǌɍǾƫȉɍ٪ȉȷ٪ȬȯǛǾƤǝȬǛȉȷ٪ƫƇ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇؙ٪ƇǳƳǼ٪ƫƲ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇȯ٪
ɍǼ٪ǼȉƫƲǳȉ٪ɅƇɫǛȉǾȌǼǛƤȉ٪ȮɍƲ٪ƲǼƣƇȷȉɍ٪ȷɍƇ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪Ʋ٪ǌȉȯɅǛ˚Ƥȉɍ٪ȉȷ٪
ƲȷɅɍƫȉȷ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉȷ٪Ǿȉ٪ȬƇǝȷؘ

�٪ƲȷɅɍƫȉ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪Ƴ٪ƇǾƇǳǛȷƇƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ȉ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇƫȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪
ƇȬȯȉȬȯǛƇ٪ƫȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ȬƇɍɅƇƫȉȷ٪ǾƇ٪ƈȯƲƇ٪ƫƇ٪jƲɫǛƤȉǳȉǍǛƇؙ٪ƫƇ٪¯ƲǼƐǾɅǛƤƇؙ٪
ƫƇ٪-ɅǾȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ƫƇ٪%ǛƇǳƲɅȉǳȉǍǛƇؙ٪ƫƇ٪�ǾɅȯȉȬȉǳȉǍǛƇؙ٪ȬƇȯƇ٪ȯƲƇǳǛɶƇȯ٪Ƈ٪
análise dos nomes de lugares, ou seja, sua observação não se preo-
cupa apenas com os aspectos etimológicos, mas com as particula-
ȯǛƫƇƫƲȷ٪ƲɫɅȯƇǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪
nomes de lugares. 

No Brasil, a tese de doutoramento da profa. Maria Vicentina 
ƫƲ٪¤ƇɍǳƇ٪ƫȉ٪�ǼƇȯƇǳ٪%ǛƤǯؙ٪ƫƲǌƲǾƫǛƫƇ٪ƲǼ٪ׇֿؙ־׆٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ȉȷ٪ǌɍǾƫƇ-
ǼƲǾɅȉȷ٪ɅƲȊȯǛƤȉȷ٪Ʋ٪ǼƲɅȉƫȉǳȊǍǛƤȉȷ٪ƫƇ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪Ǿȉ٪ȬƇǝȷؘ٪�٪ƫƳƤƇƫƇ٪
de 1990 foi de grande importância para os estudos dessa área no 
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�ȯƇȷǛǳؙ٪ȬȉǛȷؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲȷȷƲ٪ȬƲȯǝȉƫȉؙ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍƫǛȉȷȉȷ٪ȬƇȷȷƇȯƇǼ٪Ƈ٪ƇȬǳǛƤƇȯ٪
Ƈ٪ ɅƲȉȯǛƇ٪ Ʋ٪ ȬȯǛǾƤǝȬǛȉȷ٪ǼƲɅȉƫȉǳȊǍǛƤȉȷ٪ ƤȉǾȷɅȯɍǝƫȉȷ٪ Ȭȉȯ٪%ǛƤǯؙ٪ ƫƇǾƫȉ٪
ȉȯǛǍƲǼ٪Ƈ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ɥƇȯǛƇǾɅƲȷ٪ȯƲǍǛȉǾƇǛȷ٪ƫȉ٪¤ȯȉǬƲɅȉ٪�ɅǳƇȷ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪ƫȉ٪
Brasil (ATB). 

¯ƲǍɍǾƫȉ٪%ǛƤǯ٪ؙ־ׇׇֿح٪Ȭؘ٪ؙخ׀׀٪ƫƲȷƤȉƣȯǛȯ٪ȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪ƫȉ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉ٪
ȷƲȯǛƇ٪ƣƇȷǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ƤȉǼȉ٪ȯƲƤȉǾǕƲƤƲȯ٪ȉ٪Ȭȉɥȉ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ȉȯǛǍǛǾȉɍؙ٪ȬȉǛȷؚ

[...] além de distinguirem, identificarem os acidentes de um  [...] além de distinguirem, identificarem os acidentes de um  
ôúŰúŠķĚĹÒôŃ�úŧŝÒñŃ�ĎúŃĎŠÓƥîŃȢ�ŰÒķíûķ�ŧú�îŃĹŧŰĚŰŸúķ�îŃķŃ�ôúŰúŠķĚĹÒôŃ�úŧŝÒñŃ�ĎúŃĎŠÓƥîŃȢ�ŰÒķíûķ�ŧú�îŃĹŧŰĚŰŸúķ�îŃķŃ�
verdadeiros testemunhos históricos, podendo registrar fatos verdadeiros testemunhos históricos, podendo registrar fatos 
e ocorrências de momentos diferentes da vida de uma po-e ocorrências de momentos diferentes da vida de uma po-
pulação, razão pela qual o nome adquire um valor que trans-pulação, razão pela qual o nome adquire um valor que trans-
cende ao próprio ato da nomeação. Assim, se a toponímia cende ao próprio ato da nomeação. Assim, se a toponímia 
de uma região pode ser considerada como a crônica de um de uma região pode ser considerada como a crônica de um 
povo, registrando o presente para o conhecimento das gera-povo, registrando o presente para o conhecimento das gera-
ções futuras, o topônimo configura-se como o instrumento ções futuras, o topônimo configura-se como o instrumento 
dessa projeção temporal.dessa projeção temporal.

Na medida em que penetramos na busca pelo resgate das inten-
ƧȧƲȷ٪ƫȉ٪ǕȉǼƲǼ٪Ǿȉ٪ƇɅȉ٪ƫƲ٪ǾȉǼƲƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ƲȷȬƇƧȉؙ٪ȉ٪ȷƇƣƲȯ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪
propiciará um retorno ao passado, que será de suma importância 
para o entendimento do movimento cultural de um determinado 
ǳɍǍƇȯؘ٪ �ȉǾȷƲȮɍƲǾɅƲǼƲǾɅƲؙ٪ Ǜȷȷȉ٪ ȮɍƲȯ٪ ƲɫȬǳǛƤǛɅƇȯ٪ ȮɍƲ٪ Ƈ٪ ½ȉȬȉǾǝǼǛƇؙ٪ 
conjugada com a História, é capaz de indicar os movimentos dos 
povos, como migrações e colonizações, além das regiões onde de-
ɅƲȯǼǛǾƇƫȉ٪ ǍȯɍȬȉ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉ٪ ƫƲǛɫȉɍ٪ ȷƲɍȷ٪ ɅȯƇƧȉȷؘ٪ ٪ؙ½��Äí%ح  ٪خׄ׀ׇֿ
%ǛƇǾɅƲ٪ƫƲȷȷƇ٪Ƈ˚ȯǼƇƧƠȉؙ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ƲǾɅƲǾƫƲȯ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪
ȯƲ˛ƲɅƲ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ǛƫƲȉǳȊǍǛƤȉȷ٪Ʋ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲؘ٪vƲȷȷƲ٪
âmbito, percebe-se que a palavra possui a capacidade de ser vislum-
brada como um poderoso mecanismo de poder, assim como, a par-
ɅǛȯ٪ƫƲǳƇؙ٪ȉ٪ȷɍǬƲǛɅȉ٪ȬȉƫƲ٪ƲɫȬȯƲȷȷƇȯ٪ɍǼƇ٪ǛƫƲȉǳȉǍǛƇؘ
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O Território de Identidade 23:  Bacia do Rio Corrente

FȉǛ٪ ȬƲǳƇ٪ ǛǼƲǾȷǛƫƠȉ٪ ƫƲ٪ ȷƲɍȷ٪ Ƥɍȯȷȉȷ٪ ƫىƈǍɍƇ٪ ȮɍƲ٪ ȉȷ٪ ƤȉǳȉǾǛɶƇƫȉȯƲȷ٪ 
ȷƇǝȯƇǼ٪ƲǼ٪ƲɫȬƲƫǛƧȧƲȷ٪Ʋ٪ƫƲȷƲǼƣƇȯƤƇȯƇǼ٪ǾƇ٪ȯƲǍǛƠȉ٪ȬƇȯƇ٪ƲȷƤȯƲɥƲȯ٪
ɍǼ٪Ǿȉɥȉ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ǾƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ƫȉ٪ȬƇǝȷؘ٪-ȷȷƲ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ǼƇǾƇǾƤǛƇǳ٪
foi primordial para o desenvolvimento de todas as cidades que se 
formaram nesse estado ao longo do tempo. Em algumas localidades, 
entretanto, diferentes populações ainda sofrem com a escassez 
ƫƲȷȷƇ٪ƈǍɍƇؘ٪¤ȉȯ٪ƲȷȷƲ٪ǼȉɅǛɥȉؙ٪ɅƇǳ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉ٪Ƴ٪ƲɫƇǳɅƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪ȷƲɍȷ٪ 
moradores, especialmente nas regiões semiáridas, como é o caso 
da Bacia do Rio Corrente, objeto de análise deste estudo. Nesse 
ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ȷƲ٪ǌƇǳƇ٪ƫƲ٪ƈǍɍƇؙ٪ǾƠȉ٪ȷƲ٪ȬȉƫƲ٪ƫƲǛɫƇȯ٪ƫƲ٪ƤǛɅƇȯ٪ȉ٪Ȭȉɥȉ٪
que sobrevive dela.

�٪�ƇǕǛƇؙ٪ȷƲǾƫȉ٪ȉ٪ȮɍǛǾɅȉ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉ٪ƲǼ٪ƲɫɅƲǾȷƠȉ٪ɅƲȯȯǛɅȉȯǛƇǳؙ٪
ƤȉǾȷƲȯɥƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇȷ٪Ʋ٪ ȷƇƣƲȯƲȷ٪ƲǼ٪ȷƲɍȷ٪ֿׂׅ٪ǼɍǾǝƤǛȬǛȉȷ٪ǾƠȉ٪ƇȬƲǾƇȷ٪
Ǿȉ٪ƇȷȬƲƤɅȉ٪ǕǛƫȯȉǳȊǍǛƤȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ɅƇǼƣƳǼ٪Ǿȉ٪ƇȷȬƲƤɅȉ٪ȷȉƤǛȉǍƲȉǍȯƈ˚Ƥȉؘ٪
Por esse motivo, desde 2010, o Governo Estadual da Bahia adota a 
divisão territorial, denominada de Territórios de Identidade, sendo 
a Bacia do Rio Corrente um deles. Essa delimitação territorial,  
resultado de um amplo debate entre entidades e órgãos compe-
tentes, contou também com a participação da população residente 
ƫȉȷ٪ǼɍǾǝƤǛȬǛȉȷؙ٪ƣɍȷƤƇǾƫȉ٪ƇȬȯȉɫǛǼƇȯ٪ȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ȷȉƤǛȉǍƲȉǍȯƈ˚Ƥȉȷؙ٪
ȷȉƤǛȉƫƲǼȉǍȯƈ˚Ƥȉȷؙ٪ ȷȊƤǛȉعǕǛȷɅȊȯǛƤȉȷ٪ Ʋ٪ ȷȉƤǛȉƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ ǾɍǼ٪ǼƲȷǼȉ٪
espaço. 

Cada cidade baiana é uma fonte rica de conhecimentos acerca 
ƫȉȷ٪ȷƲɍȷ٪ǕƇƣǛɅƇǾɅƲȷؙ٪ƫƇ٪ȷɍƇ٪˛ȉȯƇ٪Ʋ٪ƫƇ٪ȷɍƇ٪ǌƇɍǾƇ٪ǳȉƤƇǳؙ٪ƣƲǼ٪ƤȉǼȉ٪ƫȉȷ٪
costumes e das festas comemorativas que se encontram em deter-
minadas localidades ao longo de todo ano. A nova demarcação do  
ƲȷɅƇƫȉ٪ɅƲǼ٪ƤȉǼȉ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳ٪ǼƲɅƇ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥƲȯ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ȬɎƣǳǛƤƇȷ٪Ʋ˚ƤƇ-
zes que possam combater diferentes problemas que ainda assolam 
essa região do Nordeste, como a desigualdade social e a seca. 

Logo a seguir, o mapa (Figura 1) demonstra o Território de 
UƫƲǾɅǛƫƇƫƲ٪�ƇƤǛƇ٪ƫȉ٪§Ǜȉ٪�ȉȯȯƲǾɅƲ٪ح½U٪ؙخׁ׀٪ƫƲǼƇȯƤƇƫȉ٪ƤȉǼ٪ɍǼ٪ƤǝȯƤɍǳȉؘ
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Figura 1 – Mapa dos Territórios de Identidade (Bahia)

FȉǾɅƲؚ٪¯ƲƤȯƲɅƇȯǛƇ٪ƫƲ٪�ǛƷǾƤǛƇؙ٪½ƲƤǾȉǳȉǍǛƇ٪Ʋ٪UǾȉɥƇƧƠȉ٪ƫȉ٪-ȷɅƇƫȉ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇؙ٪1ֿֿؘ־׀ 

Ao todo, são 27 Territórios de Identidade que contemplam os 
ȮɍƇɅȯȉȷ٪ƤƇǾɅȉȷ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇؘ٪-ȷȷƲȷ٪ƲȷȬƇƧȉȷ٪ȷƠȉ٪ƫƲ˚ǾǛƫȉȷ٪ǾƠȉ٪ƇȬƲǾƇȷ٪
ȬƲǳƇ٪ƫǛɥǛȷƠȉ٪ǳǛǼǝɅȯȉǌƲؙ٪ǼƇȷ٪Ȭȉȯ٪ȯƲɍǾǛȯ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫȉ٪ƫƲȷƲǾ-
ɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪ƲƤȉǾȌǼǛƤȉ٪Ʋ٪ȷȉƤǛȉƤɍǳɅɍȯƇǳ٪ƫȉȷ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉȷ٪ȮɍƲ٪ƤƇɍȷƇǼ٪
ǛǼȬƇƤɅȉ٪ƲǼ٪ɅȉƫƇ٪Ƈ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪ȷȉƤǛƇǳؘ٪�٪½U٪ׁؙ׀٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ƇȷȷɍǼƲ٪
um importante papel na vida de seu corpo social, uma vez que é 

ֿ٪ ٪%ǛȷȬȉǾǝɥƲǳ٪ƲǼؚ٪ǕɅɅȬؚإإɅƲȯȯǛɅȉȯǛȉƣƇƤǛƇƫȉǬƇƤɍǛȬƲؘƣǳȉǍȷȬȉɅؘƤȉǼإȬإȉعɅƲȯȯǛɅȉȯǛȉؘǕɅǼǳؘ

http://territoriobaciadojacuipe.blogspot.com/p/o-territorio.html
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dele que vem o sustento do seu povo a partir das atividades agro-
ȬƲƤɍƈȯǛƇȷ٪Ʋ٪ƇǍȯǝƤȉǳƇȷؘ٪

Desse modo, conhecer bem uma determinada localidade ajuda a 
compreender como a população está estruturada e organizada.  
�٪½U٪ׁ׀٪ƲǾƤȉǾɅȯƇعȷƲ٪ȷǛɅɍƇƫȉ٪Ǿȉ٪ƲɫɅȯƲǼȉ٪ȉƲȷɅƲ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇؙ٪ȉƤɍȬƇǾƫȉ٪
ɍǼƇ٪ƈȯƲƇ٪ƫƲ٪ֿׁׂׂؘ׆٪ ǯǼ2٪ ƫƲ٪ Ʌȉƫȉ٪ȉ٪ ƲȷɅƇƫȉؘ٪ ٪Uؙ-¯ح ٪.٪خ׃ֿ־׀ ǌȉȯǼƇƫȉ٪
Ȭȉȯ٪ֿֿ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉȷؙ٪ȷƲǾƫȉ٪ƲǳƲȷؚ٪�ȯƲǬȉǳƐǾƫǛƇؙ٪�ƇǾƈȬȉǳǛȷؙ٪�ȉƤȉȷؙ٪�ȉȯǛƣƲؙ٪
�ȉȯȯƲǾɅǛǾƇؙ٪eƇƣȉȯƇǾƫǛؙ٪¯ƇǾɅƇ٪tƇȯǛƇ٪ƫƇ٪ÜǛɅȊȯǛƇؙ٪¯ƇǾɅƇǾƇؙ٪¯Ơȉ٪FƳǳǛɫ٪ƫȉ٪
Coribe, Serra Dourada e Tabocas do Brejo Velho. O território encon-
tra-se na região do semiárido, predominando, desse modo, os climas 
subúmido e úmido.

Metodologia

O estudo em questão foi fomentado a partir de um levantamento 
ƫȉȷ٪ ɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ƫƇ٪ ȯƲǌƲȯǛƫƇ٪�ƇƤǛƇ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƠȉ٪ƫǛȷȬȉȷɅȉȷ٪Ǿȉȷ٪ǼƇȬƇȷ٪ 
ǕǛƫȯȉǍȯƈ˚Ƥȉȷ٪ƫƇ٪¯ɍȬƲȯǛǾɅƲǾƫƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪-ƤȉǾȌǼǛƤȉȷ٪Ʋ٪¯ȉƤǛƇǛȷ٪
da Bahia (SEI), autarquia da Secretaria do Planejamento (Seplan).  
A Instituição de Administração Pública Estadual tem como propó-
ȷǛɅȉ٪ ǌȉȯǾƲƤƲȯ٪Ʋ٪ƫǛɥɍǳǍƇȯ٪ ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ǍƲȉǍȯƈ˚ƤƇȷ٪Ʋ٪ƲȷɅƇɅǝȷɅǛƤƇȷ٪ƫȉ 
ƲȷɅƇƫȉؙ٪ƇǳƳǼ٪ƫƲ٪ƤȉȉȯƫƲǾƇȯ٪ɅȉƫƇȷ٪Ƈȷ٪ ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ƤƇȯɅȉǍȯƈ˚ƤƇȷ٪Ʋ٪
ƫƲǼȉǍȯƈ˚ƤƇȷ٪ ǾƲƤƲȷȷƈȯǛƇȷ٪ Ƈȉ٪ ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ ƫƇ٪ ȯƲƇǳǛƫƇƫƲ٪ ȷȉƤǛƇǳؙ٪ 
ǌǝȷǛƤƇ٪Ʋ٪ƲƤȉǾȌǼǛƤƇ٪ƣƇǛƇǾƇؘ٪

�ɍȷƤƇȯƇǼعȷƲ٪ƇȮɍǛ٪ȉȷ٪ȯƲǍǛȷɅȯȉȷ٪ǕǛƫȯȉǍȯƈ˚Ƥȉȷ٪ƇɅȯƇɥƳȷ٪ƫȉȷ٪ǼƇȬƇȷ٪
ƫƲ٪ƤƇƫƇ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉ٪ȬƲȯɅƲǾƤƲǾɅƲ٪ƙ٪�ƇƤǛƇؙ٪ȉƣȷƲȯɥƇǾƫȉ٪Ƈ٪ǾƇɅɍȯƲɶƇ٪ƫƲ٪
ƫǛȷɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ƈǍɍƇȷؚ٪ȯǛȉȷؙ٪ȯǛƇƤǕȉȷؙ٪ƤȊȯȯƲǍȉȷؙ٪ǳƇǍȉȷؙ٪ǳƇǍȉƇȷؙ٪ƣȯƇƧȉȷؙ٪
brejos etc.

�٪ȷƲǍɍǛȯؙ٪ȷƲǍɍǛǼȉȷ٪ȉȷ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ȬƇȷȷȉȷ٪ǾƲȷɅƲ٪ƲȷɅɍƫȉؚ٪Ƈخ٪ǳƲɥƇǾ-
ɅƇǼƲǾɅȉ٪ ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪ƫƇȷ٪ ƈǍɍƇȷ٪ƫƇ٪�ƇƤǛƇ٪ƫȉ٪§Ǜȉ٪�ȉȯȯƲǾɅƲؙ٪ Ƈ٪ȬƇȯ-
ɅǛȯ٪ƫȉȷ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉȷ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ƤȉǼȬȧƲǼ؛٪ƣخ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ƇƤǛƫƲǾɅƲȷ 
ȮɍƲ٪ȉȷ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ƫƲȷǛǍǾƇǼ؛٪Ƥخ٪ǳȉƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪Ʋ٪ƤȉǾɅƲɫɅɍƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫȉ٪
ɅȉȬȌǾǛǼȉ؛٪ƫخ٪ƫƲǌǛǾǛƧƠȉ٪ƫƇ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪ǼȉȯǌȉǳȊǍǛƤƇ٪ƫȉ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉ؛٪ 
Ʋخ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫƇ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƫƲ٪ƤƇƫƇ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉ؛٪ǌخ٪ƤǳƇȷȷǛ˚ƤƇƧƠȉ٪
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ƫȉ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉ٪ƲǼ٪ɅƇɫƲȷ؛٪Ǎخ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƣǛƣǳǛȉǍȯƈ˚ƤƇ٪ƫƇ٪ǼȉɅǛɥƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ƇɅȉ٪
ƫƲǾȉǼǛǾƇɅǛɥȉ؛٪Ǖخ٪ȯƲǍǛȷɅȯȉ٪ƫȉȷ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ƲǼ٪˚ƤǕƇȷ٪ƤƇɅƇǳȉǍȯƈ˚ƤƇȷ؛٪
i) acréscimo de informações enciclopédicas. 

O corpus ƲȷɅȯɍɅɍȯƇعȷƲ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƧƠȉ٪Ʋ٪ƤǳƇȷȷǛ˚ƤƇƧƠȉ٪
ƫƇȷ٪ׅ׀٪ɅƇɫƲȷ٪ȬȯȉȬȉȷɅƇȷ٪Ȭȉȯ٪%ǛƤǯ٪ؙخ׀ׇׇֿ٪ؙ־ׇׇֿح٪ȮɍƲ٪Ƈȷ٪ȷƲȬƇȯƇ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪
ƫƲ٪ȷɍƇ٪ǾƇɅɍȯƲɶƇ٪ ǌǝȷǛƤƇ٪ȉɍ٪ƇǾɅȯȉȬȉƤɍǳɅɍȯƇǳؘ٪�٪ ɅƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇ٪ ɅƳƤǾǛƤƇ٪
ƫƲǌƲǾƫǛƫƇ٪ȬƲǳƇ٪ƲȷɅɍƫǛȉȷƇ٪Ƴ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍǝƫƇ٪ȬƲǳȉ٪ɅƲȯǼȉ٪ȮɍƲ٪ǬɍȷɅǛ˚ƤƇ٪Ƈ٪
escolha do elemento denominativo, como hiero/hagio/mito – rela-
ƤǛȉǾƇƫȉȷ٪ƙ٪ȯƲǳǛǍǛƠȉ٪ؙػ٪Ʋ٪ȬƲǳȉ٪ɥȉƤƈƣɍǳȉ٪ȮɍƲ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇ٪ǳɍǍƇȯؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪
ȉ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪�ȷȷǛǼ٪ɅƲȯƲǼȉȷؚ٪ǕǛƲȯȉɅȉȬȌǾǛǼȉإǕƇǍǛȉɅȉȬȌǾǛǼȉإǼǛɅȉ-
ɅȉȬȌǾǛǼȉ٪ƲɅƤؘ٪

�ȷ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ȯƲǍǛȷɅȯƇƫȉȷ٪ǌȉȯƇǼ٪ǛǾȷƲȯǛƫȉȷ٪ƲǼ٪̊ ƤǕƇȷ٪ǳƲɫǛƤȉǍȯƈ˚Ƥȉ-
٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤƇȷؙ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇƫƇȷ٪ƫƇ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲ٪ǌȉȯǼƇؚع

a. ɅȉȬȌǾǛǼȉ٪حȯƲǍǛȷɅȯȉ٪ƫȉ٪ǾȉǼƲ٪ƇǾƇǳǛȷƇƫȉ؛خ

b. ɅƇɫȉǾȉǼǛƇ٪حǼȉƫƲǳȉ٪ƫƲ٪ɅƇɫƲȷ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤǛƫȉ٪Ȭȉȯ٪%ǛƤǯ؛خ

c. ȉ٪ƇƤǛƫƲǾɅƲ٪حȬȉƫƲ٪ȷƲȯ٪ǌǝȷǛƤȉ٪ȉɍ٪ǕɍǼƇǾȉؙ٪Ƈ٪ƫƲȬƲǾƫƲȯ٪ƫƇ٪ǾƇɅɍȯƲɶƇ٪
semântica de nomeação); 

d. ǳȉƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪حȬȉȷǛƧƠȉ٪ǍƲȉǍȯƈ˚ƤƇ٪ƫȉ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉ؛خ

e. Ƈ٪ȉȯǛǍƲǼ٪حȬȯȉƤƲƫƷǾƤǛƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƫȉ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉؙ٪ȬȉƫƲǾƫȉ٪ȷƲȯ٪
ƫƲ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪ƇǌȯǛƤƇǾƇؙ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇ٪ȉɍ٪ǕǝƣȯǛƫƇؘ٪¦ɍƇǾƫȉ٪
ƲǾƤȉǾɅȯƇƫƇؙ٪ Ƈ٪ ƲɅǛǼȉǳȉǍǛƇ٪ ƫȉ٪ ɅȉȬȌǾǛǼȉ٪ ƤȉǾȷɅƇȯƈ٪ ǾƇ٪ ȉȯǛǍƲǼ٪
também);

f. ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪ǼȉȯǌȉǳȊǍǛƤƇ٪حȉ٪ȷǛǾɅƇǍǼƇ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪ȬȉƫƲ٪ȷƲȯ٪ɍǼ٪
elemento simples ou composto);

g. ǕǛȷɅȊȯǛƤȉ٪حǼɍƫƇǾƧƇȷ٪ƫƲ٪ǾȉǼǛǾƇƧƠȉ٪ȷȉǌȯǛƫƇȷ٪ȬƲǳȉ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉ٪Ƈȉ٪
longo do tempo); 

h. informações enciclopédicas (dados históricos que podem jus-
ɅǛ˚ƤƇȯ٪Ƈ٪ƲȷƤȉǳǕƇ٪ƫȉ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉ٪ȉɍ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛȯ٪ȬƇȯƇ٪ƲǾɅƲǾƫƲȯ٪ƲȷȷƇ٪
escolha). 

Essa organização segue a proposta organizada pelo grupo de 
pesquisa Atobah, do NEL/UNEB, registrado na Coordenação de 
�ȬƲȯǌƲǛƧȉƇǼƲǾɅȉ٪ ƫƲ٪ ¤ƲȷȷȉƇǳ٪ ƫƲ٪ vǝɥƲǳ٪ ¯ɍȬƲȯǛȉȯ٪ �حƇȬƲȷخ٪ Ʋ٪ Ǿȉ٪
�ȉǾȷƲǳǕȉ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪%ƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪�ǛƲǾɅǝ˚Ƥȉ٪Ʋ٪½ƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉ٪
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(CNPq) e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos de 
Linguagem (PPGEL) da UNEB, coordenado pela profa. dra. Celina 
Márcia Abbade.
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�٪�ƇƤǛƇ٪ƫȉ٪§Ǜȉ٪�ȉȯȯƲǾɅƲ٪ȬȉȷȷɍǛ٪ɍǼƇ٪ƲɫɅƲǾȷƇ٪ǕǛƫȯȉǍȯƇ˚Ƈ٪Ʋ٪ȉȷ٪Ƥɍȯȷȉȷ٪
ƫىƈǍɍƇ٪ƣƇǾǕƇǼ٪ȷɍƇȷ٪ƲɫɅƲǾȷȧƲȷ٪ ɅƲȯȯǛɅȉȯǛƇǛȷ٪Ʋ٪ ǳȉƤƇǳǛƫƇƫƲȷ٪ɥǛɶǛǾǕƇȷؘ٪
vȉ٪ ƲȷɅɍƫȉ٪ ƫȉȷ٪ ɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ ƫƲȷȷƇ٪ ȯƲǍǛƠȉؙ٪ ǌȉȯƇǼ٪ ƲǾƤȉǾɅȯƇƫȉȷ٪  ٪ׁ׀
ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ǕǝƫȯǛƤȉȷ٪ȯƲǳƇɅǛɥȉȷ٪Ƈȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫƲ٪ƇǾǛǼƇǛȷؘ

Observa-se a presença de animais não domésticos nos desig-
ǾƇɅǛɥȉȷ٪ƫȉȷ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ǕǝƫȯǛƤȉȷؘ٪-Ǽ٪ȷɍƇ٪ǼƇǛȉȯǛƇؙ٪ȉȷ٪ȯǛƇƤǕȉȷ٪ȷƠȉ٪ȉȷ٪ȮɍƲ٪
ȬȉȷȷɍƲǼ٪ɍǼ٪ǾɎǼƲȯȉ٪ǼƇǛȷ٪ƲɫȬȯƲȷȷǛɥȉ٪ƫƲȷȷƇ٪ƤƇɅƲǍȉȯǛƇؙ٪ƤȉǼȉ٪ȬȉƫƲ٪
ȷƲ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪Ǿȉ٪¦ɍƇƫȯȉ٪ֿ٪Ƈ٪ȷƲǍɍǛȯؚ

Quadro 1 –٪íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ƫƇ٪�ƇƤǛƇ٪ƫȉ٪§Ǜȉ٪�ȉȯȯƲǾɅƲ

4 Rios4 Rios

CarinhanhaCarinhanha
CauansCauans
GuaráGuará
MutumMutum

10 Riachos10 Riachos

do Cachorrodo Cachorro
CapivaraCapivara
do Caracoldo Caracol
CupimCupim
EmaEma
JacaréJacaré
Malhada da Malhada da 
OnçaOnça
dos Pitubasdos Pitubas
QuatizinhoQuatizinho
do Tatudo Tatu

7 Córregos7 Córregos

CorujaCoruja
do Guarado Guara
do Garrotedo Garrote
da Onçada Onça
SuçuaranaSuçuarana
SucuriuzinhoSucuriuzinho
TataíraTataíra

ǰ��ÒíŃǰ��ÒíŃ

do Cachorrodo Cachorro

ǰ��ÒíúîúĚŠÒǰ��ÒíúîúĚŠÒ

do Boido Boi

FȉǾɅƲؚ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫȉ٪ȬƲǳƇȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷؘ

GƲȯƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ Ƈ٪ ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪ ǼȉȯǌȉȷȷǛǾɅƈɅǛƤƇ٪ ƫƲ٪ ɍǼ٪ ɅȉȬȌǾǛǼȉ٪ Ƴ٪ 
ȯƲǍǛƫƇ٪Ȭȉȯ٪ƫȉǛȷ٪ɅƲȯǼȉȷؚ٪ȉ٪ǍƲǾƳȯǛƤȉ٪Ʋ٪ȉ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉؘ٪�٪ɅƲȯǼȉ٪ǍƲǾƳȯǛƤȉؙ٪
mais geral, refere-se ao acidente a ser nomeado – rio, riacho, vila, 
ɅȯƇɥƲȷȷƇ٪ؙػ٪ƲǾȮɍƇǾɅȉ٪ȉ٪ɅƲȯǼȉ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉ٪ƲȷɅƈ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫȉ٪Ƈȉ٪ƇɅȉ٪ 
ƫƲǾȉǼǛǾƇɅǛɥȉؙ٪ȉ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉ٪ƫƲ٪ǌƇɅȉ٪ػ٪§Ǜȉ٪Guara, Riacho Ema, cujas 
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ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪Ʋ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ȷƠȉ٪ƲȷɅɍƫƇƫƇȷ٪Ʋ٪ǛǾȷƲȯǛƫƇȷ٪ƲǼ٪˚ƤǕƇȷ٪ǳƲɫǛƤȉǍȯƈ˚Ƥȉ-
٪ȷƲ٪ƇȬƲǾƇȷ٪ȉ٪ɅƲȯǼȉ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤȉعɅȉȬȉǾǝǼǛƤƇȷؘ٪¤ȉȯ٪ƲȷȷƲ٪ǼȉɅǛɥȉؙ٪ɍɅǛǳǛɶƇع
ǾƇȷ٪˚ƤǕƇȷؙ٪ƤȉǼȉ٪ȉ٪ǼȉƫƲǳȉ٪Ƈ٪ȷƲǍɍǛȯؚ

Quadro 2٪ػ٪tȉƫƲǳȉ٪ƫƲ٪˚ƤǕƇ٪ǳƲɫǛƤȉǍȯƈ˚ƤȉعɅȉȬȉǾǝǼǛƤƇ

(01) Topônimo:(01) Topônimo: �ŃŠŸĨÒ�ŃŠŸĨÒ TAXIONOMIA:TAXIONOMIA: ZootopônimoZootopônimo

Acidente:Acidente: Físico/CórregoFísico/Córrego

Localização:Localização: TI 23 – JaborandiTI 23 – Jaborandi

Origem:Origem:

Portuguesa. De etimologia obscura. “Designação comum Portuguesa. De etimologia obscura. “Designação comum 
às espécies de aves às espécies de aves EstrigiformesEstrigiformes, especialmente as de , especialmente as de 
maior porte”. (CUNHA, 2010, p. 184) Do lat. maior porte”. (CUNHA, 2010, p. 184) Do lat. corusacorusa, “são , “são 
noturnas, de plumagem mole e em geral preferem como noturnas, de plumagem mole e em geral preferem como 
alimento os pequenos mamíferos, sobretudo, roedores, alimento os pequenos mamíferos, sobretudo, roedores, 
dos quais vomitam depois, os pelos e partes dos ossos”. dos quais vomitam depois, os pelos e partes dos ossos”. 
(FERREIRA, 1975)(FERREIRA, 1975)

Estrutura  Estrutura  
Morfológica:Morfológica: Elemento específico simplesElemento específico simples

Informações Informações 
Enciclopédicas:Enciclopédicas:

O riacho da Coruja é por natureza intermitente, estando O riacho da Coruja é por natureza intermitente, estando 
ligado ao rio Arrojado. (SEI, 2015) A fauna é rica na ligado ao rio Arrojado. (SEI, 2015) A fauna é rica na 
existência de animais silvestres, notando-se o gato do existência de animais silvestres, notando-se o gato do 
mato, gato pintado, onça, veado, caititu, capivara, anta, mato, gato pintado, onça, veado, caititu, capivara, anta, 
ema, lontra e vários outros. (PREFEITURA JABORANDI)ema, lontra e vários outros. (PREFEITURA JABORANDI)

Fonte: Fonte: 

CUNHA, A. G. da. CUNHA, A. G. da. Dicionário etimológico da língua Dicionário etimológico da língua 
portuguesaportuguesa. 4. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010.. 4. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010.
FERREIRA, A. B. de H. FERREIRA, A. B. de H. Novo Dicionário Aurélio da Língua Novo Dicionário Aurélio da Língua 
PortuguesaPortuguesa. 15. imp. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975.. 15. imp. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975.
SEI. SEI. Mapa elaborado pela Diretoria de Informações Mapa elaborado pela Diretoria de Informações 
GeoambientaisGeoambientais, 2015., 2015.
PREFEITURA DE JABORANDI. PREFEITURA DE JABORANDI. História de JaborandiHistória de Jaborandi. . 
Jaborandi, c2021. Disponível em: https://jaborandi.ba.gov.Jaborandi, c2021. Disponível em: https://jaborandi.ba.gov.
br/pagina/78_-HISTORIA.html.br/pagina/78_-HISTORIA.html.

FȉǾɅƲؚ Deus (2021).

%ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇƫȉȷ٪ǾƇ٪ȯƲǍǛƠȉؙ٪ȉƣɅƲɥƲعȷƲ٪Ƈ٪ɅȉɅƇ-
ǳǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ׁ׀٪ɶȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉȷؙ٪ƤȉȯȯƲȷȬȉǾƫƲǾɅƲȷ٪Ƈȉȷ٪ƇƤǛƫƲǾɅƲȷ٪ǌǝȷǛƤȉȷ٪
dos rios, riachos, córregos, cabo e cabeceiras do TI 23, que serão 
ƫƲǼȉǾȷɅȯƇƫȉȷ٪ Ƈ٪ ȷƲǍɍǛȯؙ٪ Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ ƫȉȷ٪ƫƇƫȉȷ٪ ǳƲɥƇǾɅƇƫȉȷ٪ǾƇȷ٪ ˚ƤǕƇȷ٪

https://jaborandi.ba.gov.br/pagina/78_-HISTORIA.html
https://jaborandi.ba.gov.br/pagina/78_-HISTORIA.html
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ǳƲɫǛƤȉǍȯƈ˚ƤȉعɅȉȬȉǾǝǼǛƤƇȷؙ٪ ƤȉǾɅƲǾƫȉؚ٪ ȉȯǛǍƲǼؙ٪ ƲɅǛǼȉǳȉǍǛƇ٪ ȮɍƇǾƫȉ٪
ȬȉȷȷǝɥƲǳؙ٪ƫƲ˚ǾǛƧƠȉؙ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ƲǾƤǛƤǳȉȬƳƫǛƤƇȷ٪Ʋ٪ǳȉƤƇǳǛɶƇƧƠȉؘ

Rios

Carinhanha. vƇɅɍȯƲɶƇ٪ǌǝȷǛƤƇ ٪ؘíȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉ٪ؘ�ȯǛǍƲǼ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇ ٪ؘ%Ʋ٪ɑƇǯƇȯɬ  
+ aî (r,s)٪ڋa = نƇƤƇȯǛȷ٪ƫƲǾɅƇƫȉȷؘه٪eƈ٪Ƈ٪ȬƇǳƇɥȯƇ٪ɑƇǯƇȯɬ é o mesmo que 
gûakaryؙ٪ȮɍƲ٪Ƴ٪ɍǼƇ٪ȬǛǼƲǾɅƇ٪ƫƲ٪ǍɍƇȯƈؘ٪ ٪خֿׁ־׀٪ؙ�§§�v�Üح ��ن�§Uؙ٪
ȬƲǛɫƲ٪ƫƇ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ƫȉȷ٪Loricariídeos, também conhecido como cas-
cudo”. (HOUAISS, 2009) O Rio Carinhanha é cercado por grandes 
ȷƲȯȯƇȷ٪ƫƲ٪ȬƲƫȯƇȷ٪Ʋؙ٪ƲǼ٪ƇǳǍɍǾȷ٪ɅȯƲƤǕȉȷؙ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ɥƲȯ٪ȬƲȮɍƲǾƇȷ٪ 
cachoeiras, corredeiras, onde as pessoas descem de boia ou de  
barco para se divertirem. 

Cauans ٪ؘvƇɅɍȯƲɶƇ٪ǌǝȷǛƤƇ ٪ؘíȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉ٪ؘ�ȯǛǍƲǼ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇ ٪ؘ%ȉ٪ɅɍȬǛ٪Cauã. 

Voz onomatopaica com que se designa a ave Voz onomatopaica com que se designa a ave Herpetotheres Herpetotheres 
cachinanscachinans, que ataca as cobras e que os índios tinham como , que ataca as cobras e que os índios tinham como 
protetora. Entre os guaranis é chamada de protetora. Entre os guaranis é chamada de MacaguáMacaguá. É a lenda . É a lenda 
amazônica que a Acauã se apodera do espírito das mulheres amazônica que a Acauã se apodera do espírito das mulheres 
e as obriga a cantar com elas as três sílabas do seu nome. e as obriga a cantar com elas as três sílabas do seu nome. 
(SAMPAIO, 1987, p. 190-191, grifo do autor) (SAMPAIO, 1987, p. 190-191, grifo do autor) 

O Rio Cauans possui caráter perene (que permanece ao lon-
go do tempo), porém, em algumas partes do ano, sua natureza é  
intermitente. 

Guaráؘ٪ vƇɅɍȯƲɶƇ٪ ǌǝȷǛƤƇؘ٪ íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪ �ȯǛǍƲǼ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇؘ٪ %ȉ٪ ɅɍȬǛ٪ 
٪ǌȯƲȮɍƲǾɅƲ٪Ƈ٪ɅȯȉƤƇ٪ƫƲ٪.٪ؘخIbis rubraح٪Ƈ٪ǍƇȯƧƇ٪ɥƲȯǼƲǳǕƇؙ٪Ƈ٪ƇɥƲ٪ƇȮɍƈɅǛƤƇن
guirá, pássaro, ave, por guará”. ح¯�t¤�U�ؙ٪ׇֿ׆ ؙׅ٪Ȭؘ٪ׁ׀ ؙׅ٪ǍȯǛǌȉ٪ƫȉ٪ƇɍɅȉȯخ٪

Ave ciconiforme da família dos tresquiornitídeos, que vive Ave ciconiforme da família dos tresquiornitídeos, que vive 
em mangues e áreas pantanosas; quando nasce é preto e em mangues e áreas pantanosas; quando nasce é preto e 
depois se faz pardo; quando já voa faz-se todo branco e,  depois se faz pardo; quando já voa faz-se todo branco e,  
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depois, faz-se vermelho claro e, enfim, torna-se vermelho,  depois, faz-se vermelho claro e, enfim, torna-se vermelho,  
e nesta cor permanece até a morte. (NAVARRO, 2013) e nesta cor permanece até a morte. (NAVARRO, 2013) 

�٪ §Ǜȉ٪ GɍƇȯƈ٪ Ƴ٪ ƫƲ٪ ǾƇɅɍȯƲɶƇ٪ ǛǾɅƲȯǼǛɅƲǾɅƲ٪ Ǿȉ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉ٪ ƫƲ٪
Correntina. (SEI, 2015) Integra-se à microbacia do Rio Corrente que 
compõe a Bacia do São Francisco, assim como está situado a nor-
deste do Rio do Meio,2 e a sudeste do Riacho de Pedra.3

Mutumؘ٪vƇɅɍȯƲɶƇ٪ ǌǝȷǛƤƇؘ٪ íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪�ȯǛǍƲǼ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇؘ٪%ȉ٪ ɅɍȬǛ٪
motum, variação de my-t-u, نƇ٪ȬƲǳƲ٪ǾƲǍȯƇن٪ؘهvȉǼƲ٪ǍƲǾƳȯǛƤȉ٪ƫƲ٪ƇɥƲȷ٪
ǍƇǳǛǌȉȯǼƲȷ٪ƫƇ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ƫȉȷ٪ƤȯƇƤǝƫƲȉȷح٪ؘهv�Ü�§§�ؙ٪خֿׁ־׀٪¯ƲǍɍǾƫȉ٪
o Mapa Municipal de Santa Maria da Vitória, observa-se que o Rio 
Mutum possui natureza perene. (SEI, 2015) O Rio Mutum é um  
ƲɫȬȉƲǾɅƲ٪ƫȉ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇ٪ǕǝƫȯǛƤȉ٪ȬƲǳȉ٪ȮɍƇǳ٪ȬƇȷȷƇ٪Ƈ٪ȯƲǍǛƠȉؘ٪-ǳƲ٪Ƴ٪ƫƲȷƤȯǛɅȉ 
ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪ȯǛȉ٪ƇƣɍǾƫƇǾɅƲ٪ȮɍƲ٪ȬȉȷȷɍǝƇ٪ǼƇǛȷ٪ƫƲ٪ׁ־٪ǯǼ٪ƫƲ٪ƲɫɅƲǾȷƠȉؙ٪
ƤȉǼ٪ǌƇȯɅɍȯƇ٪ƫƲ٪ȬƲǛɫƲȷ٪Ʋ٪ȮɍƲ٪ǕȉǬƲ٪ȷƲ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇ٪ɅȉɅƇǳǼƲǾɅƲ٪ȷƲƤȉؘ٪.٪ǛǼ-
ȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ȷƇǳǛƲǾɅƇȯ٪ȮɍƲ٪ǾƇȷ٪ƲɫɅȯƲǼǛƫƇƫƲȷ٪ƫȉ٪ƤƲȯȯƇƫȉ٪ƫƇ٪�ƇƤǛƇ٪ƫȉ٪§Ǜȉ٪
�ȉȯȯƲǾɅƲ٪ƲɫǛȷɅǛɍ٪ɍǼƇ٪ǼǛȷƤǛǍƲǾƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪Ʋ٪ƤƇǼȬȉǾƲȷƲȷؙ٪
ƤȉǼȉ٪ȉȷ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪Ƈǯȯȉƈ ٪ؙƫƇ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƇǯɦƷ٪ؙɅȯȉǾƤȉ٪ǼƇƤȯȉعǍƷؘ٪
(SANTOS, 2020)

Riachos

(do) Cachorroؘ٪vƇɅɍȯƲɶƇ٪ǌǝȷǛƤƇؘ٪íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪�ȯǛǍƲǼ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪
Do lat. ƤƇɅɅɏǳɍȷ٪ ٪ǳǕȉɅƲؙ˚ن ƤȯǛƇ٪ ƫƲ٪ ȮɍƇǳȮɍƲȯ٪ ȮɍƇƫȯɎȬƲƫƲؘه٪ �حÄvO�ؙ٪
٪Ȭؘ٪ؙ־ֿ־׀ ٪ؙهFǛǳǕȉɅƲ٪ƫƲ٪ƤƠȉن٪خ־ֿֿ -ƫȉǾƫƲ٪ɥƲǛȉ٪ɍǼ٪ƤƇƤǕȉ٪ƇǛǾƫƇ٪ȷɍƣȷǛȷن
ɅƲǾɅƲ٪ƲǼ٪ƫƲȯǛɥƇƧȧƲȷؙ٪ڋ٪ȉȯȯȉن٪ؘه�Ơȉ٪Ǿȉɥȉ٪Ʋ٪ȬƲȮɍƲǾȉن٪ؘه�ȯǛƇ٪ƫƲ٪ǳȉƣȉؙ٪ 
ǕǛƲǾƇؙ٪ȉǾƧƇ٪Ʋ٪ǳƲƠȉح٪ؘهF-§§-U§�ؙ٪ׇֿׅخ׃٪.٪ɍǼ٪ȯǛƇƤǕȉ٪ȬƲȯƲǾƲ٪ȮɍƲ٪ƣƇǾǕƇ 

٪׀ ٪ÜƲȯؚ٪ǕɅɅȬȷؚإإǼƇȬƤƇȯɅƇؘƤȉǼإȬɅׁׂؘ׃ׇׄ׀ׇֿإ

ׁ٪ ٪ÜƲȯؚ٪ǕɅɅȬȷؚإإǼƇȬƤƇȯɅƇؘƤȉǼإȬɅؘ־ׂ׆ׂ׃׀ׇֿإ
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ɍǼƇ٪ȬƲȮɍƲǾƇ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫȉ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉ٪ƫƲ٪¯ƇǾɅƇǾƇؙ٪ǳǛǍƇǾƫȉعȷƲ٪Ƈȉ٪§ǛƇƤǕȉ٪
da Mãe Paula. (SEI, 2015)

Capivaraؘ٪ vƇɅɍȯƲɶƇ٪ ǌǝȷǛƤƇؘ٪ íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪ �ȯǛǍƲǼ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇؘ٪ %ȉ٪ ɅɍȬǛ٪ 
caapii-uáraؙ٪ ٪ȉن ƤȉǼƲƫȉȯ٪ ƫƲ٪ ƤƇȬǛǼ؛ه٪ ٪ȉن ǕƲȯƣǝɥȉȯȉؘه٪ ٪�t¤�U�ؙ¯ح ׆ׇֿ ؙׅ٪ 
p. 215) Segundo Navarro (2013), Kapi’ibara هƤƇȯȬǛǾƤǕȉنؙ٪ ٪ȉ٪ǼƇǛȉȯ٪ȯȉƲƫȉȯنؙ٪
ƫȉ٪ǼɍǾƫȉ٪ȮɍƲ٪ȬȉƫƲ٪ƇɅǛǾǍǛȯ٪ǼƇǛȷ٪ƫƲ٪־׃٪ȮɍǛǳȉȷؘه٪ ٪ƲȯɅƲǾƤƲ٪ƙ٪ǌƇǼǝǳǛƇ¤ن
ƫȉȷ٪ǕǛƫȯȉȮɍƲȯǝƫƲȉȷ٪حȯȉƲƫȉȯƲȷؙخ٪ƫƇ٪�ǼƳȯǛƤƇ٪ƫȉ٪¯ɍǳ٪ȉȯǛƲǾɅƇǳؘه٪�ȷ٪ƤƇȬǛ-
varas vivem à beira dos rios, nos brejos, nas lagoas, sendo grande  
nadadora, habitando também perto de matas ou cerrados. Sai geral-
mente à noite, vivendo sempre em bandos. (NAVARRO) Considerado 
um riacho perene (permanece ao longo do tempo), liga-se ao 
Riachão e Riacho da Farinha. (SEI, 2015)

(do) Caracolؘ٪vƇɅɍȯƲɶƇ٪ ǌǝȷǛƤƇؘ٪íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪�ȯǛǍƲǼ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪ 
%Ʋ٪ƲɅǛǼȉǳȉǍǛƇ٪ǛǾƤƲȯɅƇؘ٪ن%ƲȷǛǍǾƇƧƠȉ٪ƤȉǼɍǼ٪Ƈȉȷ٪ǼȉǳɍȷƤȉȷ٪ǍƇȷɅȯȊ-
ȬȉƫƲȷ٪ȬɍǳǼȉǾƇƫȉȷ٪ɅƲȯȯƲȷɅȯƲȷؙ٪ȬƲȮɍƲǾȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉǾƤǕƇ٪˚ǾƇح٪هF-§§-U§�ؙ٪
٪؛خ׃ׇֿׅ ٪ؘهƤƇȯƇǼɍǬȉؙ٪ƤƇǼǛǾǕȉؙ٪ȯɍƇ٪ȉɍ٪ƲȷƤƇƫƇ٪ƲǼ٪ǌȉȯǼƇ٪ƫƲ٪ƲȷȬǛȯƇǳن
�حÄvO�ؙ٪ؙ־ֿ־׀٪Ȭؘ٪ֿخׄ׀٪-ȷȷƲ٪Ƥɍȯȷȉ٪ƫىƈǍɍƇ٪ȬȉȷȷɍǛ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇ٪ǛǾɅƲȯǼǛ-
tente (ocorrem interrupções que cessam e recomeçam por intervalos), 
ȷƲǾƫȉ٪ƫƲ٪ǳƇȯǍƇ٪ƲɫɅƲǾȷƠȉؙ٪ȬƲȯȬƇȷȷƇǾƫȉ٪ȉ٪ɅƲȯȯǛɅȊȯǛȉؘ٪ح¯-Uؙ٪خ׃ֿ־׀

Cupimؘ٪vƇɅɍȯƲɶƇ٪ǌǝȷǛƤƇؘ٪íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪�ȯǛǍƲǼ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇؘ٪%ȉ٪ɅɍȬǛ٪ƇǳɅƲ-
ração de copim - copiíؙ٪نƇ٪ɅƳȯǼǛɅƇ٪ȉɍ٪ǌȉȯǼǛǍƇعƣȯƇǾƤƇح٪ؘه¯�t¤�U�ؙ٪ֿ ׆ׇ ؙׅ٪
p. 225) De Kupi’îؙ٪نƤɍȬǛǾȷؙه٪ǛǾȷƲɅȉȷ٪ǛȷȊȬɅƲȯȉȷؘ٪حv�Ü�§§�ؙ٪خֿׁ־׀٪�٪§ǛƇƤǕȉ٪
do Cupim é de natureza perene (permanece ao longo do tempo),  
ligando-se ao Rio Correntina no Mapa Municipal da SEI (2015).

Emaؘ٪vƇɅɍȯƲɶƇ٪ ǌǝȷǛƤƇؘ٪íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪�ȯǛǍƲǼ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪%Ʋ٪ƲɅǛǼȉ-
ǳȉǍǛƇ٪ƤȉǾɅȯȉɥƲȯɅǛƫƇؙ٪ ٪ƇɥƲن ȯƲǛǌȉȯǼƲؙ٪ƫƇ٪ ǌƇǼǝǳǛƇؙ٪ƫȉȷ٪ ȯƲǝƫƲȉȷؘه٪ �حÄvO�ؙ٪
2010, p. 239) Segundo o Dicionário de Aurélioؙ٪نƳ٪ɍǼƇ٪ƇɥƲؙ٪ƫȉȷ٪ƤƇǼȬȉȷ٪
e cerrados do Brasil, de dorso bruno-cinzento, parte inferior mais clara,  
Ʋ٪ƤȉǼ٪ɅȯƷȷ٪ƫƲƫȉȷ٪Ǿȉȷ٪ȬƳȷؘه٪ ٪ؙ�§F-§§-Uح ٪�ȷ٪ƈǍɍƇȷ٪ƫȉ٪§ǛƇƤǕȉ٪خ׃ׇֿׅ
da Ema encontram-se de maneira espaçada no ponto do Mapa 
tɍǾǛƤǛȬƇǳؙ٪ȷƲǾƫȉ٪ɍǼ٪Ƥɍȯȷȉ٪ƫىƈǍɍƇ٪ƫƲ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪ȬƲȯƲǾƲؘ٪ح¯-Uؙ٪خ׃ֿ־׀
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Jacaréؘ٪vƇɅɍȯƲɶƇ٪ǌǝȷǛƤƇؘ٪íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪�ȯǛǍƲǼ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇؘ٪%ȉ٪ɅɍȬǛ٪ya-
-caréؙ٪ونƇȮɍƲǳƲ٪ȮɍƲ٪Ƴ٪ɅȉȯɅȉؙ٪ȉɍ٪ȷǛǾɍȉȷȉؘى ٪¤ȉƫƲ٪ȷƲȯؙ٪ƇǛǾƫƇؙ٪y-echá-caré, 
٪ƇȮɍƲǳƲو ȮɍƲ٪ ȉǳǕƇ٪ ƫƲ٪ ƣƇǾƫƇى٪ ٪ؘهخCrocodilus scleropsح ٪�t¤�U�ؙ¯ح ׆ׇֿ ؙׅ٪ 
Ȭؘ٪خׁׄ׀٪.٪ȉ٪ ٪ǾȉǼƲ٪ƤȉǼɍǼ٪Ƈ٪Ʌȉƫȉȷ٪ȉȷن ȯƳȬɅƲǛȷ٪ƤȯȉƤȉƫǛǳǛƇǾȉȷ٪ƫƇ٪ ǌƇǼؘ٪
ƫȉȷ٪ƇǳǛǍƇɅȉȯǝƫƲȉȷح٪هv�Ü�§§�ؙ٪ن٪؛خֿׁ־׀ȬȉȷȷɍƲǼ٪ǌȉƤǛǾǕȉ٪ǳƇȯǍȉ٪Ʋ٪ƤǕƇɅȉؙ٪
sendo encontrados, especialmente, nos rios e pântanos das Américas 
do Norte e do Sul”. (HOUAISS, 2009) Segundo o Mapa Municipal da 
¯-Uؙ٪Ƴ٪ɍǼ٪Ƥɍȯȷȉ٪ƫىƈǍɍƇ٪ƫƲ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪ȬƲȯƲǾƲؙ٪ǳǛǍƇǾƫȉعȷƲ٪Ƈȉ٪§Ǜȉ٪ƫȉ٪tƲǛȉؙ٪
ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪˛ɍɫȉ٪ƫƲ٪ƈǍɍƇ٪ƫƇ٪ȯƲǍǛƠȉ٪ƫƲ٪�ȉƤȉȷؙ٪Ʋ٪ƤȉǼ٪ȉ٪�ȊȯȯƲǍȉ٪ƫȉ٪
Sucuriuzinho. (SEI, 2015)

Malhada da onçaؘ٪vƇɅɍȯƲɶƇ٪ǌǝȷǛƤƇؘ٪íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪�ȯǛǍƲǼ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪
De Malhada, derivação de malha, do lat. ǼƇǍƇǳǞƇ ƤƇƣƇǾƇنؙ٪ ٪ؙƤǕȉɍȬƇǾƇؙه 
٪ؙهƤƇƣƇǾƇ٪ƫƲ٪ȬƇȷɅȉȯƲȷن ٪ƤɍȯȯƇǳن ƫƲ٪ǍƇƫȉه٪  ,Onça, do lat. pop. lyncea٪ڋ
�ح٪ؘهǼƇǼǝǌƲȯȉ٪ƤƇȯǾǝɥȉȯȉ٪ƫƇ٪ǌƇǼؘ٪ƫȉȷ٪ǌƲǳǝƫƲȉȷنÄvO�ؙ٪ؙ־ֿ־׀٪Ȭؘ٪ׂ ٪ɍǼ٪.٪خ־ׄ
Ƥɍȯȷȉ٪ƫىƈǍɍƇ٪ƫƲ٪ǾƇɅɍȯƲɶƇ٪ȬƲȯƲǾƲ٪ƫƲ٪ȬƲȮɍƲǾƇ٪ƲȷƤƇǳƇؙ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇǾƫȉعȷƲ٪
com o Riacho São José, ligando-se ao Riacho do Alegre, passando  
ȬƲǳƇȷ٪ƲɫɅȯƲǼǛƫƇƫƲȷ٪ƫȉ٪ƤƲǾɅȯȉ٪ƫƲ٪�ȉȯǛƣƲؘ٪ح¯-Uؙ٪خ׃ֿ־׀

(dos) Pitubas ٪ؘvƇɅɍȯƲɶƇ٪ǌǝȷǛƤƇ ٪ؘíȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉ٪ؘ�ȯǛǍƲǼ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇ ٪ؘ%ȉ٪ɅɍȬǛ 
Pitubasؙ٪نȉ٪ƣƇǌȉؙ٪ȉ٪ȷȉȬȯȉؙ٪Ƈ٪ƲɫƇǳƇƧƠȉح٪ؘه¯�t¤�U�ؙ٪ׇֿ׆ ؙׅ٪Ȭؘ٪ׁخ׃־٪¯ƲǍɍǾƫȉ٪
vƇɥƇȯȯȉ٪ ٪ؙخֿׁ־׀ح ¤ǛɅɍƣƇȷ٪ ٪Ƴن ȉ٪ ǾȉǼƲ٪ƫƲ٪ ɍǼ٪ȬƲǛɫƲ٪ ǾƠȉ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫȉ٪ Ʋ٪
um riacho pertencente ao território da Bahia”. De acordo com o 
Mapa Municipal da SEI, as sub-bacias do Riacho das Pitubas e do 
Riacho Cega Cachorro se encontram na Serra do Ramalho. O Riacho 
ƫƇȷ٪¤ǛɅɍƣƇȷ٪˚ƤƇ٪Ƈ٪ȷɍƫȉƲȷɅƲ٪ƫȉ٪ȬȉɥȉƇƫȉ٪ƫƲ٪jƇǍȉǛǾǕƇȷ٪ح¯Ơȉ٪FƳǳǛɫ٪ƫȉ٪
Coribe). (SEI, 2015)

Quatizinhoؘ٪vƇɅɍȯƲɶƇ٪ǌǝȷǛƤƇؘ٪íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪�ȯǛǍƲǼ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇؘ٪%ȉ٪ɅɍȬǛ٪
qua- tiؙ٪نȉ٪ȮɍƲ٪Ƴ٪ȯǛȷƤƇƫȉؙ٪ȉɍ٪ǳƇǾǕƇƫȉن٪؛هȉ٪ȮɍƲ٪ɅȯƇɶ٪ȯǛȷƤƇȷ٪ȬƲǳȉ٪ƤȉȯȬȉه٪
٪�t¤�U�ؙ¯ح ׆ׇֿ ؙׅ٪Ȭؘ٪ׁڋ٪خ׆־٪ƫǛǼؘ٪ inhoؘ٪  ٪vȉǼƲ٪ƤȉǼɍǼ٪Ƈ٪ǼƇǼǝǌƲȯȉȷن
ƤƇȯǾǝɥȉȯȉȷ٪ȮɍƲ٪ɥǛɥƲǼ٪ƲǼ٪ƣƇǾƫȉȷ٪ƫƲ٪ȉǛɅȉ٪Ƈ٪ƫƲɶؙ٪ƫƇ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ƫȉ٪ȬȯȉƤǛȉ-
ǾǝƫƲȉȷؙ٪ ƫȉ٪ǍƷǾƲȯȉ٪Nasua socialisؙ٪ ȷƲǼƲǳǕƇǾɅƲ٪ ƙ٪ ȯƇȬȉȷƇؙ٪ ɅƲǾƫȉ٪˚ǾƇ٪
cauda de até 1,20 m de comprimento”. (NAVARRO, 2013) O Riacho 
¦ɍƇɅǛɶǛǾǕȉؙ٪ ƫƲ٪ ƤƇȯƈɅƲȯ٪ ȬƲȯƲǾƲؙ٪ ƲǾƤȉǾɅȯƇعȷƲ٪ ǾƇȷ٪ ƲɫɅȯƲǼǛƫƇƫƲȷ٪ ƫȉ٪ 
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ɅƲȯȯǛɅȊȯǛȉؘ٪ح¯-Uؙ٪خ׃ֿ־׀٪vƇ٪ȯƲǍǛƠȉ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ɥǛȷǳɍǼƣȯƇȯ٪ɍǼ٪ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪ƫȉȷ٪
ƇǾǛǼƇǛȷ٪ȷǛǳɥƲȷɅȯƲȷ٪Ʋ٪ƫȉǼƳȷɅǛƤȉȷؙ٪ǾƇɅǛɥȉȷ٪Ʋ٪ƲɫȊɅǛƤȉȷ٪ȮɍƲ٪ȬƇȯɅǛǳǕƇǼ٪ɍǼ٪
determinado habitat. 

(do) Tatuؘ٪vƇɅɍȯƲɶƇ٪ǌǝȷǛƤƇؘ٪íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪�ȯǛǍƲǼ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇؘ٪%ȉ٪ɅɍȬǛ٪
tatúؙ٪ ٪ؘهƤƇȷƤȉ٪ƲǾƤȉȯȬƇƫȉؙ٪ȉɍ٪Ǎȯȉȷȷȉؙ٪ƤȉɍȯƇƧƇن ׆ׇֿ٪�t¤�U�ؙ¯ح ؙׅ٪Ȭؘ٪ׁخׄ׀٪
¯ƲǍɍǾƫȉ٪vƇɥƇȯȯȉ٪ ٪ؙخֿׁ־׀ح ɅƇɅɍ٪ ٪Ƴن ȉ٪ ǾȉǼƲ٪ ƤȉǼɍǼ٪ Ƈ٪ǼƇǼǝǌƲȯȉȷ٪ ƫƲȷ-
ƫƲǾɅƇƫȉȷ٪ ƫƇ٪ ǌƇǼǝǳǛƇ٪ ƫȉȷ٪ Dasipodídeos (conhecidos vulgarmente 
ƤȉǼȉ٪ɅƇɅɍȷؙخ٪ƤȉǼ٪ǼɍǛɅȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪Ʋ٪ƲȷȬƳƤǛƲȷ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷؘ٪½ƷǼ٪ȉ٪ƤȉȯȬȉ٪ 
coberto por uma couraça, formada por placas justapostas”. Vivem em  
ǍƇǳƲȯǛƇȷ٪ƇƣƲȯɅƇȷ٪Ǿȉ٪ƤǕƠȉؙ٪ɅƷǼ٪ƇȬȯȉɫǛǼƇƫƇǼƲǾɅƲ٪ƲǾɅȯƲ٪ׂ٪Ʋ٪ׄ٪˚ǳǕȉɅƲȷ٪
ƲǼ٪ƤƇƫƇ٪ǾǛǾǕƇƫƇؙ٪ǾƇ٪ȮɍƇǳ٪Ʌȉƫȉȷ٪ɅƷǼ٪ȉ٪ǼƲȷǼȉ٪ȷƲɫȉؘ٪�٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳ٪Ƥȉȷ-
ɅɍǼƲ٪ƫƲȷȷƲ٪ǼƇǼǝǌƲȯȉ٪ȷƠȉ٪ȷƲɍȷ٪ǕƈƣǛɅȉȷ٪ǾȉɅɍȯǾȉȷؘ٪حv�Ü�§§�ؙ٪خֿׁ־׀

Córregos

Corujaؘ٪vƇɅɍȯƲɶƇ٪ǌǝȷǛƤƇؘ٪íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪�ȯǛǍƲǼ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪%ȉ٪ǳƇɅؘ٪
corusa ƇɥƲȷ٪ǾȉɅɍȯǾƇȷنؙ٪ ٪ؙƫƲ٪ȬǳɍǼƇǍƲǼ٪ǼȉǳƲ٪Ʋ٪ƲǼ٪ǍƲȯƇǳ٪ȬȯƲǌƲȯƲǼ٪ƤȉǼȉ 
ƇǳǛǼƲǾɅȉ٪ȉȷ٪ȬƲȮɍƲǾȉȷ٪ǼƇǼǝǌƲȯȉȷؙ٪ȷȉƣȯƲɅɍƫȉؙ٪ȯȉƲƫȉȯƲȷؙ٪ƫȉȷ٪ȮɍƇǛȷ٪
vomitam depois, os pelos e partes dos ossos”. (FERREIRA, 1975) 
 ƲȷǛǍǾƇƧƠȉ٪ƤȉǼɍǼ٪ƙȷ٪ƲȷȬƳƤǛƲȷ٪ƫƲ٪ƇɥƲȷ٪Estrigiformes, especialmente%ن
Ƈȷ٪ƫƲ٪ǼƇǛȉȯ٪ȬȉȯɅƲؘه٪ �حÄvO�ؙ٪ؙ־ֿ־׀٪Ȭؘ٪ �٪ǛƇƤǕȉ٪ƫƇ§٪�٪خׂ׆ֿȉȯɍǬƇ٪Ƴ٪Ȭȉȯ٪ 
natureza intermitente, estando ligado ao Rio Arrojado. (SEI, 2015)  
�٪ǌƇɍǾƇ٪Ƴ٪ȯǛƤƇ٪ǾƇ٪ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ƇǾǛǼƇǛȷ٪ȷǛǳɥƲȷɅȯƲȷؙ٪ǾȉɅƇǾƫȉعȷƲ٪ȉ٪ǍƇɅȉ٪
do mato, gato pintado, onça, veado, caititu, capivara, anta, ema, lontra 
e vários outros. 

(do) Guaraؘ٪vƇɅɍȯƲɶƇ٪ǌǝȷǛƤƇؘ٪íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪�ȯǛǍƲǼ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇؘ٪%ȉ٪ɅɍȬؘ٪
de ú ou gúؙ٪ ٪ؘهƤȉǼƲȯؙ٪ƣƲƣƲȯن   Guara, o mesmo que uara, quer dizerن
٪ȉ٪ȮɍƲ٪ƤȉǼƲؙ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƇǳǛǼƲǾɅƇؙ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ƫƲɥȉȯƇؙ٪ȉ٪ɥǛɥƲǾɅƲؙ٪ȉ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉؙو
ȉ٪ƲǾɅƲؘى ٪vȉ٪ȷɍǳ٪ƫȉ٪�ȯƇȷǛǳؙ٪Ƴ٪Ƈ˚ɫȉ٪ǾƇ٪ƫƲǾȉǼǛǾƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ǼƇƫƲǛȯƇȷؘ٪�ȉǼȉ٪
ȷɍ˚ɫȉؙ٪ ǛǾƫǛƤƇ٪ȬȯȉƤƲƫƷǾƤǛƇؙ٪ ǾƇƤǛȉǾƇǳǛƫƇƫƲؘه٪ ٪�t¤�U�ؙ¯ح ׆ׇֿ ؙׅ٪ Ȭؘ٪  ٪خׁׅ׀
.٪ɍǼ٪Ƥɍȯȷȉ٪ƫىƈǍɍƇ٪ƫƲ٪ǾƇɅɍȯƲɶƇ٪ȬƲȯƲǾƲ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇǾƫȉعȷƲ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ƤƇƣƲ-
ceira do Guará, desembocando no Rio dos Angicos. (SEI, 2015)
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(do) Garroteؘ٪ vƇɅɍȯƲɶƇ٪ ǌǝȷǛƤƇؘ٪ íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪ �ȯǛǍƲǼ٪ ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪ 
Do fr. garrotؘ٪نǾȉɥǛǳǕȉن٪ؙهȬƇȯɅƲ٪ȷƇǳǛƲǾɅƲ٪ƫȉ٪ƫȉȯȷȉ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ȮɍƇƫȯɎȬƲƫƲؘه 
�حÄvO�ؙ٪ؙ־ֿ־׀٪Ȭؘ٪ֿֿׁخ٪ �نƲɶƲȯȯȉ٪ƫƲ٪ƫȉǛȷ٪Ƈ٪ȮɍƇɅȯȉ٪ƇǾȉȷ٪ƫƲ٪ ǛƫƇƫƲؘه٪
(FERREIRA, 1975) Considerado perene, o Córrego Garrote está ligado 
ao Riacho Cabeceira Grande, encontrando-se, de certo modo, com o 
Rio Guara. (SEI, 2015)

(da) Onçaؘ٪vƇɅɍȯƲɶƇ٪ǌǝȷǛƤƇؘ٪íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪�ȯǛǍƲǼ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪%ȉ٪ǳƇɅؘ 
pop lynceaؙ٪نǼƇǼǝǌƲȯȉ٪ƤƇȯǾǝɥȉȯȉ٪ƫƇ٪ǌƇǼؘ٪ƫȉȷ٪ǌƲǳǝƫƲȉȷح٪ؘه�ÄvO�ؙ٪ؙ־ֿ־׀٪ 
Ȭؘ٪ׂׄن٪خ־GȯƇǾƫƲ٪ǌƲǳǛǾȉ٪ƫƇȷ٪ǼȉǾɅƇǾǕƇȷ٪ƫȉ٪ǾȉȯɅƲ٪ƫƇ٪�ȷǛƇؙ٪ƫƲ٪ȬƲǳƇǍƲǼ 
lanosa, que lembra a da pantera, com 1,30m de comprimento. 
%ƲȷǛǍǾƇƧƠȉ٪ƤȉǼɍǼ٪Ƈ٪Ʌȉƫȉȷ٪ȉȷ٪ǌƲǳǝƫƲȉȷ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉȷ٪ƫƲ٪ǍȯƇǾƫƲ٪ȬȉȯɅƲؘه٪
٪ؙ�§F-§§-Uح ٪خ׃ׇֿׅ -ȷȷƲ٪ Ƥɍȯȷȉ٪ƫىƈǍɍƇ٪ƫƲ٪ ƤƇȯƈɅƲȯ٪ȬƲȯƲǾƲ٪ ǌɍǾƫƲعȷƲ٪ Ƈȉ٪
Riacho Vereda. (SEI, 2015)

Suçuaranaؘ٪vƇɅɍȯƲɶƇ٪ǌǝȷǛƤƇؘ٪íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪�ȯǛǍƲǼ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇؘ٪%ȉ٪ɅɍȬǛ٪
çoaçu-aranaؙ٪نȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƇȷȷƲǼƲǳǕƇ٪Ƈȉ٪ɥƲƇƫȉ؛٪ȉ٪ȮɍƲ٪ɅƲǼ٪Ƈ٪Ƥȉȯ٪ƫȉ٪ɥƲƇƫȉؘ٪
.٪ȉ٪ǾȉǼƲ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ǌƲǳǛǾȉ٪ƫƲ٪ȬƲǳƲ٪ȬƇȯƫƇح٪ؘه¯�t¤�U�ؙ٪ׇֿ׆ ؙׅ٪Ȭؘ٪ֿׁׅن٪خFƇǳȷȉ٪
pelo de veado. Felino amarelo, de pele malhada, também conhecido 
como onça-vermelha, onça parda e puma”. (NAVARRO, 2013) O Córrego 
Suçuarana é considerado intermitente, desaguando no Rio do Arrojado. 
(SEI, 2015)

Sucuriuzinho ٪ؘvƇɅɍȯƲɶƇ٪ǌǝȷǛƤƇ ٪ؘíȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉ٪ؘ�ȯǛǍƲǼ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇ ٪ؘ%ȉ٪ɅɍȬǛ٪
çuucurí-yú, forma contrata de çuucuri-yubaؙ٪ ٪Ƈن ȷɍƤɍȯǛعƇǼƇȯƲǳƇؘه٪
׆ׇֿ٪�t¤�U�ؙ¯ح ؙׅ٪Ȭؘ٪ֿׁׄن٪خvȉǼƲ٪ƤȉǼɍǼ٪Ƈ٪ƤƲȯɅȉȷ٪ȯƳȬɅƲǛȷ٪ȉǌǝƫǛȉȷ٪ƫƇ٪ 
ǌƇǼǝǳǛƇ٪ƫȉȷ٪�ȉǝƫƲȉȷ٪ ٪ؘهخȷƲȯȬƲǾɅƲȷح �٪�٪خֿׁ־׀٪ؙ�§§�v�ÜحȊȯȯƲǍȉ٪¯ɍƤɍع
ȯǛɍɶǛǾǕȉؙ٪ƫƲ٪ǾƇɅɍȯƲɶƇ٪ȬƲȯƲǾƲؙ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲ٪ɍǼƇ٪ƤȉǾ˛ɍƷǾƤǛƇ٪ƤȉǼ٪ȉ٪§Ǜȉ٪
do Meio, encontrando-se com o Riacho do Jacaré. (SEI, 2015) Estas  
ƲȷȬƳƤǛƲȷ٪ƫƲ٪ ƤȉƣȯƇȷ ٪ؚ ƤƇȷƤƇɥƲǳ ٪ؙ ǬƇȯƇƤɍȷȷɍ ٪ؙ ǬƇƣǛȯƇƤƇ٪ خǬƇȯƇȯƇƤƇح ٪ؙ ƤȉȯƇǳ ٪ؙ ƤȉƣȯƇ٪
ɥƲȯƫƲؙ٪ƤǛȬȊؙ٪ɥƲƇƫƲǛȯƇؙ٪ƤƇǛǾƇǾƇؙ٪ȷɍƤɍȯɍǝ٪نحƤȉƣȯƇعȬƲǛɫƲخه٪ȷƠȉ٪ƣƇȷɅƇǾɅƲ٪ 
comuns na região oeste da Bahia. (CARVALHO, 1999)
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Tataíra ٪ؘvƇɅɍȯƲɶƇ٪ ǌǝȷǛƤƇ ٪ؘíȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉ٪ؘ�ȯǛǍƲǼ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇ ٪ؘ%ȉ٪ɅɍȬǛ٪ tata- 
eíra٪نƇ٪ƇƣƲǳǕƇعƫƲعǌȉǍȉن٪؛هƳ٪Ƈ٪ƇƣƲǳǕƇ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ƤȉǾǕƲƤǛƫƇ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǳعƫƲ-
׆ׇֿ٪�t¤�U�ؙ¯ح٪هǌȉǍȉعǌȉǍȉؙ٪ȉɍ٪ƤƇǍƇع ؙׅ٪Ȭؘ٪ׁن٪؛خׄ׀ƇƣƲǳǕƇȷ٪ǼƲǳǛȬȉǾǝƫƲƇȷؙ٪
ɅƇǼƣƳǼ٪ƤǕƇǼƇƫƇȷ٪ƤƇǍƇعǌȉǍȉȷح٪ؘهv�Ü�§§�ؙ٪خֿׁ־׀٪�٪�ȊȯȯƲǍȉ٪½ƇɅƇǝȯƇ٪
Ƴ٪ǛǾɅƲȯǼǛɅƲǾɅƲؙ٪ȷƲǍɍǛǾƫȉ٪ȷƲɍ٪̨ ɍɫȉ٪ƇɅƳ٪ȉ٪§ǛƇƤǕȉ٪ƫƇ٪¤ƲƫȯƇ٪�ȯƇǾƤƇؙ٪ȉǾƫƲ٪
ƫƲȷƈǍɍƇؘ٪¤ƇȷȷƇ٪ȬƲǳƇ٪ƈȯƲƇ٪ƫƇ٪FƇɶƲǾƫƇ٪ƫƇ٪¤ƲƫȯƇ٪�ȯƇǾƤƇؙ٪ȬȯȊɫǛǼȉ٪Ƈȉ٪
riacho. (SEI, 2015)

�ÒíŃ

(do) Cachorroؘ٪vƇɅɍȯƲɶƇ٪ǌǝȷǛƤƇؘ٪íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪�ȯǛǍƲǼ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪ 
Do lat. ƤƇɅɅɏǳɍȷؙ٪ن˚ǳǕȉɅƲؙ٪ƤȯǛƇ٪ƫƲ٪ȮɍƇǳȮɍƲȯ٪ȮɍƇƫȯɎȬƲƫƲح٪ؘه�ÄvO�ؙ٪ؙ־ֿ־׀٪
Ȭؘ٪ ٪خ־ֿֿ ٪ؙهFǛǳǕȉɅƲ٪ƫƲ٪ƤƠȉن  ٪ƫȉǾƫƲ٪ɥƲǛȉ٪ɍǼ٪ƤƇƤǕȉ٪ƇǛǾƫƇ٪ȷɍƣȷǛȷɅƲǾɅƲ٪ƲǼن
ƫƲȯǛɥƇƧȧƲȷؙ٪ڋ٪ȉȯȯȉن٪ؘه�Ơȉ٪Ǿȉɥȉ٪Ʋ٪ȬƲȮɍƲǾȉن٪ؘه�ȯǛƇ٪ƫƲ٪ǳȉƣȉؙ٪ǕǛƲǾƇؙ٪ȉǾƧƇ٪ 
e leão”. (FERREIRA, 1975) Esse cabo é por natureza intermitente na 
ƈȯƲƇ ٪ؘ-ǾƤȉǾɅȯƇعȷƲ٪ƤȉǼ٪ȉ٪§Ǜȉ٪ƫȉȷ٪�ǾǍǛƤȉȷ٪ƇǛǾƫƇ٪Ǿȉ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉ ٪ؙȬȯȊɫǛǼȉ٪
ƫƲ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪˛ɍɫȉȷ٪ƫىƈǍɍƇؘ٪ح¯-Uؙ٪خ׃ֿ־׀

�ÒíúîúĚŠÒ

(do) Boiؘ٪vƇɅɍȯƲɶƇ٪ ǌǝȷǛƤƇؘ٪íȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉؘ٪�ȯǛǍƲǼ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪%ȉ٪ ǳƇɅؘ٪
ƣȋɥƲǼ٪ ٪ǼƇǼǝǌƲȯȉ٪ƇȯɅǛȉƫƈƤɅǛǳȉؙن ȯɍǼǛǾƇǾɅƲؙ٪ƫƇ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ƫȉȷ٪ƣȉɥǝƫƲȉȷؘه٪
�حÄvO�ؙ٪ ٪ؙ־ֿ־׀ Ȭؘ٪ ٪خׇׂ .٪ ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƫƇ٪ ɍǼƇ٪ ƤƇƣƲƤƲǛȯƇ٪ ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ ƫƇ٪
região, de natureza perene. Em certo ponto, encontra-se com o Rio 
Inhaumas. (SEI, 2015)

�٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ȯƲɥƲǳȉɍ٪ȮɍƲ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫȉȷ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ɅƲǼ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƫǛȯƲɅƇ 
ƤȉǼ٪Ƈ٪ǌƇɍǾƇ٪ƫƇ٪ȯƲǍǛƠȉؙ٪ȷƲǾƫȉ٪ƤǳƇȷȷǛǌǛƤƇƫȉȷ٪Ȭȉȯ٪ɶȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ 
(relativos a nomes de animais). Constatou-se, quanto à origem,  
Ƈ٪ȬȯƲƫȉǼǛǾƐǾƤǛƇ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇؘ٪%ȉȷ٪ׁ׀٪ɶȉȉɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ƇǾƇǳǛȷƇƫȉȷؙ٪ ֿׂ٪ȷƠȉ٪
ƫƲ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇؙ٪ǾȉɥƲ٪ƫƲ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪Ʋ٪ǾƲǾǕɍǼ٪ƫƲ٪ȉȯǛ-
gem africana. Esse fato mostra que o processo de nomeação está 
ǳǛǍƇƫȉ٪ ƙȷ٪ ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ ǌǝȷǛƤƇȷ٪ ƫȉ٪ ǳɍǍƇȯؙ٪ ȷƲǍɍǛǾƫȉ٪ Ƈ٪ ɅƇɫǛȉǾȉǼǛƇ٪
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proposta por Dick. Com relação à classe dos animais, optou-se por 
analisar os nomes das águas a partir da sua espécie e do seu habitat, 
ȯƲɥƲǳƇǾƫȉ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ǌƇɍǾƇ٪ƫƇ٪ȯƲǍǛƠȉ٪ǛǾ˛ɍƲǾƤǛȉɍ٪ȉ٪ȉǳǕƇȯ٪ƫȉ٪ǾȉǼƲƇƫȉȯ٪
no momento do batismo das águas dessa localidade. 

Considerações finais

A cultura de uma sociedade pode ser representada pela organi-
ɶƇƧƠȉ٪Ʋ٪ǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ ǳƳɫǛƤȉ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǳǝǾǍɍƇؘ٪%ƲȷȷƇ٪ǌȉȯǼƇؙ٪Ƈȷ٪ȬƇǳƇ-
ɥȯƇȷ٪ȮɍƲ٪ǌȉȯǼƇǼ٪ȉ٪ȷǛȷɅƲǼƇ٪ǳƲɫǛƤƇǳ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫƇ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪
possuem a capacidade de transmitir a posição do sujeito em rela-
ƧƠȉ٪Ƈȉ٪ǼɍǾƫȉؘ٪-ȷȷƇ٪ȉƣȷƲȯɥƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪Ȭȉȷ-
ȷǛƣǛǳǛɅƇ٪Ƈ٪ƤȉǾȷɅƇɅƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉؙ٪Ƈȉ٪ƇȬȯȉȬȯǛƇȯعȷƲ٪ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉؙ٪
confere nome a tudo que o rodeia, carregando consigo valores cul-
turais, históricos e ideológicos de uma comunidade. Sendo assim,  
a nomeação de um local pode ser analisada através desses aspectos. 

�ȉǼ٪ ƣƇȷƲ٪ ǾƲȷȷƇ٪ ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇؙ٪ Ƴ٪ ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ ƤȉǼȬȯƲƲǾƫƲȯ٪ ȮɍƲ٪ ȉ٪
ɅȉȬȌǾǛǼȉ٪ȷɍȯǍƲ٪ƫƲɥǛƫȉ٪Ƈȉ٪ƤȉǼȬȉȯɅƇǼƲǾɅȉ٪ƫƲȷȷƲȷ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ȮɍƲ٪
são motivadores no registro da sociedade. Segundo Dick (1990),  
o lugar recebe o batismo de acordo com sua unidade identitária. 

tƲƫǛƇǾɅƲ٪ ȉ٪ ƲɫȬȉȷɅȉؙ٪ Ƴ٪ ǾȉɅȊȯǛȉ٪ ɥǛȷɍƇǳǛɶƇȯ٪ ȮɍƲ٪ ȉȷ٪ ƲȷɅɍƫȉȷ٪ ɅȉȬȉ-
ǾǝǼǛƤȉȷ٪ ƤȯƲȷƤƲǼ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇǼƲǾɅƲؙ٪ ƤȉǼȬȯȉɥƇǾƫȉ٪ Ƈ٪ ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇ٪
ƫƲȷȷƲ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇƫȉ٪ȬƇȯƇ٪ɍǼƇ٪ɥǛȷƠȉ٪ƇǼȬǳǛ˚ƤƇƫƇ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ƫƲɅƲȯ-
minado lugar. 

Os estudos dos nomes analisados no TI 23 são de suma impor-
ɅƐǾƤǛƇ٪ȬƇȯƇ٪ɍǼ٪ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉ٪ǼƇǛȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉ٪Ʋ٪ȯǛƤȉ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ƫƇƫȉ٪
território, pois, ao transitar na nomenclatura, busca-se compreender 
o que se encontra por trás da escolha do nome. A investigação possui 
um cunho que permite buscar informações acerca do território e 
entender a historicidade que perpassa o lugar, mergulhando nos 
ƲȷɅɍƫȉȷ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉȷ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ƤȉǾƤȯƲɅǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲȷȷƲ٪ƇȯƤƇƣȉɍƧȉ٪ɅƲȊȯǛƤȉؘ٪

Esta pesquisa buscou gerar informações importantes acerca 
dessa localidade que, até então, não é muito analisada, especial-
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ǼƲǾɅƲ٪ Ǿȉ٪ ƤƇǼȬȉ٪ ƫƇ٪ ½ȉȬȉǾǝǼǛƇؙ٪ ȬȯȉȬǛƤǛƇǾƫȉ٪ ɍǼ٪ ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉ٪
aprofundado na região.

�ȷȷǛǼؙ٪ȉȷ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ƫƇ٪�ƇƤǛƇ٪ƫȉ٪§Ǜȉ٪�ȉȯȯƲǾɅƲ٪ح½U٪خׁ׀٪ȬȉƫƲǼ٪
ƤȉǾɅȯǛƣɍǛȯ٪ ƫƲ٪ǼƇǾƲǛȯƇ٪ ƲɫȬȯƲȷȷǛɥƇ٪ ȬƇȯƇ٪ ȉ٪ ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉ٪ ƤɍǳɅɍȯƇǳؙ٪
ǛƫƲǾɅǛɅƈȯǛȉ٪Ʋ٪ǼƲǼȉȯǛƇǳǝȷɅǛƤȉؙ٪ɥǛȷɅȉ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ǼƇȯƤƇ٪ɥƇǳȉȯƲȷ٪
simbólicos de um determinado espaço, pois ao nomear o sujeito 
ǼƇȯƤƇ٪ȷƲɍȷ٪ɥƇǳȉȯƲȷ٪ǛǾƫǛɥǛƫɍƇǛȷ٪Ʋ٪ƤȉǳƲɅǛɥȉȷؘ٪-Ǽ٪ȷɍǼƇؙ٪ȉȷ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪
podem ser analisados como fonte ideológica de um povo, pois,  
ȷƲǍɍǾƫȉ٪¯ƲƇƣȯƇ٪ׂؙ־־׀ح٪Ȭؘ٪ׁن٪ؙخׂ׆Ƈ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪ɅƲǼ٪ɍǼ٪ƤȉǼȬȯȉǼǛȷȷȉ٪
ƤȉǼ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƤȉǼȉ٪ɥȉɶؙ٪ǌƲȯȯƇǼƲǾɅƇ٪Ʋ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇ٪
ǕɍǼƇǾƇؙ٪ɅȯƇǾȷǼǛɅǛǾƫȉ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪Ʋ٪ȯƲ˛ƲɅǛǾƫȉ٪Ƈ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ƫȉȷ٪Ȭȉɥȉȷؘه٪
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�ŠúƐúŧ�îŃĹŧĚôúŠÒñśúŧ�ŧŃíŠú�Ò��ŃŝŃĹĜķĚÒ�
e o ensino de Língua Portuguesa

ÜƲȯȌǾǛƤƇ٪§ƇǼƇǳǕȉ٪vɍǾƲȷ 

gƇȯɬǳǳƲǛǳƇ٪ƫȉȷ٪¯ƇǾɅȉȷ٪�ǾƫȯƇƫƲ٪gǳǛǾǍƲȯ

Introdução

.٪ȷƇƣǛƫȉ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ɅƲǼ٪Ƈ٪ǌɍǾƧƠȉ٪ƫƲ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇȯ٪Ƈȷ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ȯƲƇ-
ǳǛɶƇƫƇȷ٪ȬƲǳȉ٪ȷƲȯ٪ǕɍǼƇǾȉ٪ȮɍƲ٪ȬȉƫƲǼ٪ȷƲȯ٪ȯƲ˛ƲɅǛƫƇȷ٪Ǿȉȷ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉȷؙ٪
atitudes, crenças e valores dos falantes. Nesse sentido, essas práticas 
ȷƠȉ٪ƲɫȬȯƲȷȷƇǼƲǾɅƲ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇƫƇȷ٪ȬƲǳȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪Ʋ٪ɍǼƇ٪ƫƲȷȷƇȷ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪
pode ser evidenciada no ato de nomeação. Essa função revela sua 
cosmovisão e o modus vivendi de seu grupo.

¯ƇƣƲǼȉȷ٪ ȮɍƲ٪ Ƴ٪ ɍǼƇ٪ ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇ٪ ƫȉȷ٪ ǛǾƫǛɥǝƫɍȉȷ٪ Ƈ٪ ǾƲƤƲȷȷǛ-
dade de consolidar suas impressões nos ambientes habitados por 
ƲǳƲȷؙ٪ƤɍǬƇ٪˚ǾƇǳǛƫƇƫƲ٪Ƴ٪ƲɅƲȯǾǛɶƈعǳƇȷ٪Ƈȉ٪ǳȉǾǍȉ٪ƫƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇؘ٪�٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪
ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲ٪Ƈ٪ƤȉǾȷȉǳǛƫƇƧƠȉ٪ƫƲȷȷƇȷ٪ǛǼȬȯƲȷȷȧƲȷ٪ƫƲǛɫƇƫƇȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ȬƲȷ-
ȷȉƇȷؙ٪ɍǼƇ٪ɥƲɶ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ƫƲǾȉǼǛǾƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫƲ٪ ǳɍǍƇȯƲȷ٪ ȯƲ˛ƲɅƲ٪
sentimentos vividos pelas comunidades. Isso quer dizer possibilitar 
ao sujeito (re)encontrar a identidade, história, etimologia do nome 
na multiplicidade de conhecimentos histórico-culturais de um povo, 
os quais estão presentes no ato denominativo, e posteriormente a 
ȷɍƇ٪ȬƲȯǼƇǾƷǾƤǛƇإƇƤƲǛɅƇƧƠȉ٪ȉɍ٪ǾƠȉ٪ƲǼ٪ɍǼƇ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲؘ

vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪Ƴ٪ȬƲȯɅǛǾƲǾɅƲ٪ɥǛǾƤɍǳƇȯǼȉȷ٪ƲȷȷƲ٪ƲȷɅɍƫȉ٪Ƈȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪
ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉؙ٪ȬȉǛȷ٪Ƈ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ ȯƲɥƲǳƇǼ٪Ƈ٪
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ƤȉȷǼȉɥǛȷƠȉ٪ƫȉȷ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉȷؙ٪ȯƲȷǍƇɅƇ٪Ƈ٪ǼƲǼȊȯǛƇؙ٪ƲɅǛǼȉǳȉǍǛƇؙ٪ɥƇǳȉȯǛ-
za a identidade e assim enaltece o sentimento de pertencimento 
e a valorização do lugar. Tais aspectos possibilitarão ao aluno esse 
resgate histórico, cultural e identitário do nome, o que coaduna 
ƤȉǼ٪Ƈȷ٪ ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷ٪ Ʋ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ ƲɫǛǍǛƫƇȷ٪ȬƲǳƇ٪�ƇȷƲ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪
Comum Curricular (BNCC) – aprovada em 2017 – e, por conseguin-
te, pelo novo Documento Curricular do Tocantins (DCT) – aprovado 
em 2019.

-Ǽ٪ɥǛȷɅƇ٪ƫǛȷȷȉؙ٪ƲȷɅƲ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ɅƲǼ٪Ƈ٪˚ǾƇǳǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇɅǛɶƇȯ٪
ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫƲ٪ ǳɍǍƇȯƲȷ٪ ǛǾȷƲȯǛƫȉȷ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉؘ٪
¯ƲǾƫȉ٪ ƇȷȷǛǼؙ٪ ȬȯȉȬȉǼȉعǾȉȷ٪ ǾƲȷɅƲ٪ ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪ ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪
ȬƇȯƇ٪ ȉ٪ ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪ ǾƇ٪ ƲƫɍƤƇƧƠȉ٪ƣƈȷǛƤƇؙ٪ ȷȉƣȯƲɅɍƫȉ٪Ǿȉ٪
ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪ƇȷȷǛǼ٪ƤȉǼȉ٪Ƈȷ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛƧȧƲȷ٪ȬƇȯƇ٪
o ensino de linguagens. Desse modo, este estudo visa articular 
ȉ٪ǳƲȮɍƲ٪ƫƲ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ƫȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉȷ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ƲǾȷǛǾȉؙ٪
ȬȯǛǾƤǛȬƇǳǼƲǾɅƲ٪ƲǼ٪ȬȉƫƲȯ٪ƲɫȬǳȉȯƇȯ٪Ƈȷ٪jǛǾǍɍƇǍƲǾȷؙ٫�ȊƫǛǍȉȷ٪Ʋ٪ȷɍƇȷ٪
Tecnologias.

Toponímia e ensino

�٪ƲȷɅɍƫȉ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ȯƲɥƲǳƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ƤȉȷǼȉɥǛȷƠȉ٪ƫƇȷ٪
ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷؙ٪ȬƇȯƇ٪ȮɍƲ٪ȷƲǬƇ٪ ȯƲȷǍƇɅƇƫƇ٪Ƈ٪ǼƲǼȊȯǛƇؙ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫƇ٪Ƈ٪
etimologia e também que seja valorizada a identidade. Além disso, 
ȬȉƫƲ٪ȯƲ˛ƲɅǛȯ٪ɍǼ٪ƤƲȯɅȉ٪ƲǾƇǳɅƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ƫȉ٪ȷƲǾɅǛǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ȬƲȯɅƲǾƤǛ-
mento e a valorização do lugar, dos aspectos da trajetória do ser 
humano em determinado território, além de apresentar dados 
importantes acerca da história dos grupos humanos. 

Em vista disso, podemos articular o estudo dos nomes de lugares 
ao processo de ensino, considerando que é fundamental para o 
ƇǳɍǾȉ٪ƤȉǾǕƲƤƲȯ٪Ƈ٪ȯƲƇǳǛƫƇƫƲ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƤǛȯƤɍǾƫƇؘ٪�٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪ƤȉǼȬȯƲ-
ƲǾƫƲ٪ƤȉǾǕƲƤƲȯؙ٪ƫƲǾɅȯƲ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷؙ٪ȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷ-
ticos atrelados aos nomes e ao processo de nomeação, a relação 
ǛǾɅȯǝǾȷƲƤƇ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ ǛǾƫǛɥǝƫɍȉȷ٪Ʋ٪ȉ٪ƇǼƣǛƲǾɅƲ٪ǾƇɅɍȯƇǳؙ٪ȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪
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históricos humanos de dada região, aspectos culturais e sociais dos 
ƫƲǾȉǼǛǾƇƫȉȯƲȷؙ٪ƇǳƳǼ٪ƫƲ٪ȬȉƫƲȯ٪ƤȉǾǕƲƤƲȯ٪Ʋ٪ƇǾƇǳǛȷƇȯ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ǌǝȷǛƤȉ-
ǍƲȉǍȯƈ˚Ƥȉȷ٪ƫƲȷȷƲȷ٪ǳɍǍƇȯƲȷؘع

�ȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉȷ٪ƲȷɅƠȉ٪ƫǛȯƲɅƇǼƲǾɅƲ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫȉȷ٪Ƈȉ٪
ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲؙ٪ȉ٪ȮɍƇǳ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅƇȯƈ٪Ƈȉ٪Ʋƫɍ-
ƤƇǾƫȉ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲȯؙ٪ȬȯƲȷƲȯɥƇȯ٪Ʋ٪ƤȉǾǕƲƤƲȯ٪ȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷؙ٪
ǕǛȷɅȊȯǛƤȉȷؙ٪ǍƲȉǍȯƈ˚Ƥȉȷ٪Ʋ٪ȉȷ٪ɥƇǳȉȯƲȷ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ƫȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪
de lugares. Vinculado ao fazer interdisciplinar, voltado ao processo de  
ƲǾȷǛǾȉعƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫƇ٪GƲȉǍȯƇ˚Ƈؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ 
ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪ȬƲȯǼǛɅǛȯƈ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƇǳɍǾȉ٪ȉƣɅƲǾǕƇ٪ǼƇǛȷ٪ ǛǾǌȉȯǼƇ-
ƧȧƲȷ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƇ٪ǌƇɍǾƇؙ٪˛ȉȯƇؙ٪ƇǼƣǛƲǾɅƲؙ٪ƲȷȬƇƧȉ٪ǍƲȉǍȯƈ˚Ƥȉؙ٪ȬƇǛȷƇǍƲǼؙ٪
ƫƲǾɅȯƲ٪ȉɍɅȯȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ǌǝȷǛƤȉعǾƇɅɍȯƇǛȷ٪ȮɍƲ٪ȬƲȯǼƲǛƇǼ٪ȉȷ٪ǾȉǼƲȷؘ٪

¦ɍƇǾɅȉ٪Ƈȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪OǛȷɅȊȯǛƇ ٪ؙȉȷ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ȬȉƫƲȯƠȉ٪ȬȯȉȬȉȯƤǛȉǾƇȯ 
conhecimentos a respeito da tradição, da memória e da história oral, 
ƇǳƳǼ٪ƫȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤƇ٪ȮɍƇǾɅȉ٪ƙ٪ƤȉǳȉǾǛɶƇƧƠȉؙ٪ 
aos processos de imigração e emigração e a outros aspectos  
ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲȷ٪ƫƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ƫȉ٪ȬƇǝȷؙ٪ƲȷɅƇƫȉؙ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉؙ٪ɥǛǳƇؙ٪ƫǛȷɅȯǛɅȉ٪ȉɍ٪
qualquer outro lugar em que vive ou já viveu. Numa vertente da 
�ǾɅȯȉȬȉǳȉǍǛƇؙ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƇǳɍǾȉ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ȮɍƲ٪Ƈȷ٪ȯƲǳƇƧȧƲȷ٪ƫȉ٪ȷƲȯ٪
humano, como a identidade e a cultura local ou regional.

Outra possibilidade viável é o estudo etimológico do nome 
do lugar em que esse aluno habita, como forma de resgate e  
conhecimento da história e da memória local. Estudar a etimologia 
ƫȉ٪ǳɍǍƇȯ٪Ƴ٪ƤȉǾǕƲƤƲȯ٪Ƈ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ƫȉ٪ǾȉǼƲؙ٪Ƈ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇؙ٪ȉȷ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉȷ٪
ƫƇȷ٪ȯƇǝɶƲȷ٪Ʋ٪Ƈȷ٪ǛǾ˛ɍƷǾƤǛƇȷ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ǾȉǼƲ٪ȷȉǌȯƲɍ٪Ƈȉ٪ǳȉǾǍȉ٪ƫȉȷ٪ƇǾȉȷؘ٪ 
�٪ƲɅǛǼȉǳȉǍǛƇؙ٪ǾƲȷȷƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉؙ٪ȬȉƫƲ٪ɅȉȯǾƇȯعȷƲ٪ɍǼ٪ǛǾȷɅȯɍǼƲǾɅȉؙ٪ȷȉƣ٪
Ƈ٪ ȊɅǛƤƇ٪ ƫƇ٪ jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ ȬƇȯƇ٪ ƇǼȬǳǛƇƧƠȉ٪ ƫȉ٪ ǳƲȮɍƲ٪ ƫƲ٪ 
ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ƫȉ٪ƇǳɍǾȉؙ٪ƇɍɫǛǳǛƇǾƫȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇǼƲǾɅƲ٪Ǿȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪
de ensino como forma de apropriação de mais informações a res-
peito do nome de lugar. 

�ȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪ȉ٪ƇȷȬƲƤɅȉ٪ ǛǾɅƲȯƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯ٪Ʋ٪ȬƲǾȷƇǾƫȉ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ 
ƫȉ٪ ƲǾȷǛǾȉ٪ Ƈ٪ ȬƇȯɅǛȯ٪ ƫȉ٪ ƲȷɅɍƫȉ٪ ƫƇ٪ jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪ ȬȉƫƲǼȉȷ٪ 
desenvolver habilidades pertinentes às questões etimológicas, 
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ǼȉȯǌȉǳȊǍǛƤƇȷؙ٪ ȷƲǼƐǾɅǛƤȉعǳƲɫǛƤƇǛȷؙ٪ ǌȉǾƳɅǛƤȉعǌȉǾȉǳȊǍǛƤƇȷؙ٪ ȬȯƇǍǼƈɅǛƤƇȷؙ٪
ɥȉƤƇƣɍǳƇȯƲȷ ٪ؙƇǳƳǼ٪ƫƲ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ȯƲǳƇɅǛɥȉȷ٪ƙ٪ɥƇȯǛƇƧƠȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ ٪ؘ�ȉǼ٪Ǜȷȷȉؙ٪
Ƴ٪ǾȉɅȊȯǛȉ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲ٪ɍǼƇ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ǛǾɅȯǝǾȷƲƤƇ٪ƲǾɅȯƲ٪
ǳǝǾǍɍƇؙ٪ ǛƫƲǾɅǛƫƇƫƲ٪Ʋ٪ ƤɍǳɅɍȯƇؙ٪ ȉ٪ȮɍƲ٪ ɅƲǾƫƲ٪Ƈ٪ ǌȉǼƲǾɅƇȯ٪ ȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪
de ensino em relação às questões cotidianas do conhecimento dos 
alunos. 

�ȉǼȉ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ƲɥǛƫƲǾƤǛƇȯ٪ȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ƫƲ٪vɍǾƲȷ٪خ׃ֿ־׀ح٪
ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫƲ٪ǳɍǍƇȯƲȷ٪ƫƲ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇ٪Ǿȉ٪ǳǛɥȯȉ٪
ƫǛƫƈɅǛƤȉ٪ƫƲ٪GƲȉǍȯƇ˚Ƈ٪ƫȉ٪ׅѣ٪ƇǾȉ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǳؙ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪
ǌȉȯƇǼ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫȉȷ٪׃׆٪ɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ƫƲ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇؘ٪�٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪
ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƲɅǛǼȉǳȊǍǛƤƇؙ٪ǌȉǛ٪ƲɥǛƫƲǾƤǛƇƫȉ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫƲ٪ȉȯǛǍƲǼ٪ǛǾƫǝ-
ǍƲǾƇ٪ػ٪Ʌȉƫȉȷ٪ǛǾƤȉȯȬȉȯƇƫȉȷ٪ƙ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ػ٪ƫƲȷǛǍǾƇǼ٪ƤƇȯƇƤ-
ɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ ǌǝȷǛƤȉعǾƇɅɍȯƇǛȷؙ٪ ƤȉǼȉ٪ ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ ǕǛƫȯȉǍȯƈ˚Ƥȉȷؙ٪ ƤǳǛǼƈɅǛƤȉȷؙ٪
ȯƲǳƇɅǛɥȉȷ٪ƙ٪ǌƇɍǾƇؙ٪˛ȉȯƇؙ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ƫȉ٪ȷȉǳȉؘ٪vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ǛǾǌƲȯǛǼȉȷ٪
que o trabalho com os nomes de lugares aborda aspectos históricos, 
ǍƲȉǍȯƈ˚Ƥȉȷؙ٪ ƲɅǛǼȉǳȊǍǛƤȉȷؙ٪ ƤɍǳɅɍȯƇǛȷؙ٪ ƇǾɅȯȉȬȉǳȊǍǛƤȉȷؘ٪ �ǳƳǼ٪ ƫǛȷȷȉؙ٪
geram-se inúmeras possibilidades de ensino-aprendizagem e o  
ǳǛɥȯȉ٪ƫǛƫƈɅǛƤȉ٪ȬȉƫƲ٪ȷƲȯ٪ɍǼƇ٪ǌƲȯȯƇǼƲǾɅƇ٪ƇɍɫǛǳǛƇȯ٪Ʋ٪ƤȉǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪
ǾƲȷȷƲ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉؙ٪ɅƲǾƫȉ٪ƲǼ٪ɥǛȷɅƇ٪ǾƠȉ٪ƇȬƲǾƇȷ٪ȷɍƇ٪ɍɅǛǳǛɶƇƧƠȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇ-
tiva nas escolas pelos professores e alunos, como também a pos-
sibilidade dos seus conteúdos poderem ser trabalhados pelo viés 
ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉؘ

%ƲȷȷƇ٪ǌȉȯǼƇؙ٪ƤȉǾǕƲƤƲȯ٪ȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪ƫȉ٪ǾȉǼƲ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪
ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ƫȉ٪ǳɍǍƇȯؙ٪ƫƲ٪ƤȉǼȉ٪ȉ٪ǾȉǼƲ٪Ƴ٪ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇƫȉ٪
ȬƲǳȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪ɍǼƇ٪ƇƣȉȯƫƇǍƲǼ٪ƫȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ȬƲǳȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫƇ٪
½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪ȬȉƫƲ٪ƇɍɫǛǳǛƇȯ٪ǾƇ٪ƇǼȬǳǛƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ǳƲȮɍƲ٪ƫƲ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ 
dos alunos, pois permite que o educando realize observações,  
descrições, analogias, interpretações, além de análises precisas  
sobre as regiões, territórios e paisagens estudadas.

Dito isso, ponderamos que estudos nessa vertente contribuem 
também para o fortalecimento de pesquisas desenvolvidas nessa 
área, pois, apesar dessa abordagem ser de grande relevância,  
ȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉȷ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƇǛǾƫƇ٪ȷƠȉ٪ƲȷƤƇȷȷȉȷؘ٪
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Dessa forma, o desenvolvimento de estudos nessa ótica está 
implicado ao processo de inovação, literalmente na concepção de 
recriar, reinventar, redescobrir algo que já foi pensado anterior-
mente. Entretanto, só agora pode ser traduzido em outra ótica que 
ȬȉƫƲ٪ȷƲȯ٪ȯƲƇǳǛɶƇƫƇ٪Ʋ٪ƤɍǬȉ٪ǛǾɅɍǛɅȉ٪Ƴ٪ǼƲǳǕȉȯƇȯ٪ƇǳǍȉ٪ƲɫǛȷɅƲǾɅƲؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪
pensamos em estabelecer a ideia de inovação pedagógica atrelada 
Ƈȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪ƇȬǳǛƤƇƫȉ٪Ƈȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪

�ǳƳǼ٪ƫǛȷȷȉؙ٪ȯƲǛɅƲȯƇǼȉȷ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉȷؙ٪ƫƲǾɅȯȉ٪ƫƇ٪
dimensão interdisciplinar de seu enfoque de estudo, concebem 
um caminho viável para o conhecimento do modus vivendi dos 
ǍȯɍȬȉȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷؙ٪ ȮɍƲ٪ ɥǛɥƲǼإɥǛɥƲȯƇǼ٪ ƲǼ٪ ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫȉ٪ ǳɍǍƇȯؘ٪
¦ɍƇǾƫȉ٪ɍǼƇ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ǾȉǼƲǛƇ٪ɍǼ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉ٪ǌǝȷǛƤȉ٪
ȉɍ٪ ǕɍǼƇǾȉؙ٪ ȷƠȉ٪ ȯƲɥƲǳƇƫƇȷ٪ ɅƲǾƫƷǾƤǛƇȷ٪ ȷȉƤǛƇǛȷؙ٪ ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ ȬȉǳǝɅǛƤƇȷؙ٪ 
ȯƲǳǛǍǛȉȷƇȷؘ٪jȉǍȉؙ٪ȬƲǾȷƇȯ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪Ƴ٪ȬƲǾȷƇȯ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪˚ȉȷؙ٪
Ǿȉ٪ƇɅȉ٪ƫƲǾȉǼǛǾƇɅǛɥȉ٪ƫȉȷ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉȷؙ٪ƲȷɅƠȉ٪ǳǛǍƇƫȉȷ٪Ƈ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ǌƇɅȉȯƲȷؙ٪
de tal maneira que se pensa de modo interdisciplinar, pois o traba-
lho com os nomes de lugares, conforme já ressaltado, aborda diversos 
ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪Ʋ٪ƇȷȷǛǼ٪ǍƲȯƇ٪ǛǾɎǼƲȯƇȷ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫȉ٪
ƲǾȷǛǾȉؘ٪Uȷȷȉ٪ɅȉȯǾƇ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ƇƫƇȬɅƇȯ٪ȉȷ٪ȬȯȉƤƲƫǛǼƲǾɅȉȷ٪ƫƲ٪ƇɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪
com o nome próprio de lugar para um planejamento de aulas ou 
projetos a serem desenvolvidos em sala de aula, articulados a com-
ȬƲɅƷǾƤǛƇȷ٪ƫƇ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ

Ao trabalharmos na perspectiva do ensino, faz-se necessário 
ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪Ʋ٪ƤȉǾǕƲƤƲȯ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪Ǽȉƫȉ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪Ʋ٪ȉȷ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ 
ƫȉȷ٪ ǳɍǍƇȯƲȷ٪ ƲȷɅƠȉ٪ƫǛȷȬȉȷɅȉȷ٪Ǿȉȷ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉȷ٪ ȉ˚ƤǛƇǛȷؙ٪ ɅƲǾƫȉ٪ƲǼ٪
vista que estes são documentos norteadores no que concerne 
Ƈȉȷ٪ƲǾƤƇǼǛǾǕƇǼƲǾɅȉȷ٪Ʋ٪ƙȷ٪ƇɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥǛƫƇȷ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪
escolar/na sala de aula. A partir do que orientam, estabelecem-se 
os conteúdos e as propostas pedagógicas, observando a realida-
ƫƲإƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ ȷȉƤǛƇǳ٪ ƲȷƤȉǳƇȯؙ٪ ƇǳƳǼ٪ ƫƲ٪ ȉǌƲȯƲƤƲȯ٪ ȷɍȬȉȯɅƲ٪ ɅƲȊȯǛƤȉ٪ Ƈȉȷ٪
educadores para melhor qualidade em suas práticas pedagógicas. 
Para tanto, baseamo-nos no que preconizam a BNCC (2017) e as 
Diretrizes Curriculares da Secretaria de Educação do Tocantins (2019). 
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.٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ȷƇǳǛƲǾɅƇȯ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪�v��٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲ٪ƙȷ٪ƲɅƇȬƇȷ٪ƫƲ٪Ʋƫɍ-
cação infantil e do ensino fundamental foi homologada em 2017, 
já o documento referente à etapa do ensino médio foi aprovado 
Ǿȉ٪˚ǾƇǳ٪ƫƲ٪׆ֿ־׀٪Ʋ٪ǌȉǛ٪ƤȯǛƇƫȉ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ɅȉƫƇȷ٪Ƈȷ٪ƲȷƤȉǳƇȷ٪
ƣȯƇȷǛǳƲǛȯƇȷ٪ɅƲǾǕƇǼ٪ɍǼ٪ȬƇƫȯƠȉ٪ǼǝǾǛǼȉ٪ƫƲ٪ǛǾȷɅȯɍƧƠȉؙ٪Ƈȉ٪ȬƇȷȷȉ٪ȮɍƲ٪
ƲȷȷƇ٪ȬƇƫȯȉǾǛɶƇƧƠȉ٪ƲǳƲɥƲ٪Ƈ٪ȮɍƇǳǛƫƇƫƲ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪Ǿȉ٪ȬƇǝȷؙ٪ȷȉƣȯƲɅɍƫȉ٪
ǾƇ٪ƲȷǌƲȯƇ٪ȬɎƣǳǛƤƇؘ٪�ȉǼ٪Ǜȷȷȉؙ٪ȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪Ƴ٪ȯƲȷȬȉǾȷƈɥƲǳ٪Ȭȉȯ٪ƫƲ˚ǾǛȯ٪
os conhecimentos necessários que os alunos da educação básica 
ɅƷǼ٪Ȭȉȯ٪ƫǛȯƲǛɅȉ٪ ƇȬȯƲǾƫƲȯؙ٪ ȉȷ٪ȮɍƇǛȷ٪ ȷƠȉ٪ȬȯƲɥǛȷɅȉȷ٪ ƲǼ٪ ǳƲǛ٪ Ʋ٪ƫƲɥƲǼ٪
obrigatoriamente ser observados na elaboração e na implementa-
ƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉȷ٪ƫƲ٪ɅȉƫƇȷ٪Ƈȷ٪ƲȷƤȉǳƇȷ٪Ǿȉ٪ȬƇǝȷؘ

Nesse sentido, esse documento é importante pelo fato de  
determinar, de modo claro, o que os alunos devem aprender, além 
de poder contribuir em tese para melhoria da qualidade do ensino 
Ǿȉ٪�ȯƇȷǛǳؘ٪�٪�v��٪Ƴؙ٪ƲǾɅƠȉؙ٪Ƈ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ƤȉǼɍǼ٪ȬƇȯƇ٪Ʌȉƫȉȷ٪ȉȷ٪ȷǛȷ-
temas de ensino e contribui para a promoção de uma educação 
ǛǍɍƇǳǛɅƈȯǛƇؙ٪ ȬȉǛȷ٪ ƲȷɅƈ٪ ȬȯƲɥǛȷɅƇ٪ ǾƇ٪ �ȉǾȷɅǛɅɍǛƧƠȉ٪ FƲƫƲȯƇǳ٪ ƫƲ٪  ٪ؙ׆׆ׇֿ
nas Diretrizes Curriculares Nacionais, na Lei de Diretrizes e Bases e 
no Plano Nacional de Educação. 

�ƫƲǼƇǛȷؙ٪ ȉ٪ ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪ ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ ƫƲɶ٪ ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷ٪ ǍƲȯƇǛȷ٪
que devem ser desenvolvidas pelos alunos em todas as etapas da 
educação básica, além de nortear as aprendizagens em todas as 
ƈȯƲƇȷ٪ƫȉ٪ȷƇƣƲȯؘ٪�ȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ƤǛǾƤȉ٪ƤƇǼȬȉȷ٪ƫƲ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇ٪
referentes à educação infantil, voltados para interação e brincadeiras, 
ǌȉȯǼƇǾƫȉ٪ȉȷ٪ƲǛɫȉȷ٪ȮɍƲ٪ƤȉǼȬȧƲǼ٪Ƈ٪ȬȯƈɅǛƤƇ٪ȬƲƫƇǍȊǍǛƤƇؙ٪ƣƲǼ٪ƤȉǼȉ٪
os direitos de aprendizagem e desenvolvimento também na edu-
cação infantil. 

�٪ƈȯƲƇ٪ƫƲ٪jǛǾǍɍƇǍƲǾȷ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾƫƲؚ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪jǝǾǍɍƇ٪
-ȷɅȯƇǾǍƲǛȯƇؙ٪�ȯɅƲȷ٪Ʋ٪-ƫɍƤƇƧƠȉ٪FǝȷǛƤƇؘ٪�٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪ ǛǾƫǛƤƇ٪ȮɍƲ٪ƲȷȷƲȷ٪
quatro campos devem possibilitar aos estudantes aprenderem 
questões relativas à multiplicidade quanto ao uso das práticas de 
ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؙ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ƇǼȬǳǛƇȯƲǼ٪ȷɍƇȷ٪ƤƇȬƇƤǛƫƇƫƲȷ٪ƲɫȬȯƲȷ-
ȷǛɥƇȷ٪Ʋ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪Ʋ٪ƫƲ٪ ȯƲƤȉǾǕƲƤƲȯƲǼ٪Ƈȷ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪
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como elementos que estruturam as relações humanas e culturais. 
Além disso, com o intuito de compreender como as manifestações 
ƇȯɅǝȷɅǛƤƇȷ٪Ʋ٪ƤȉȯȬȉȯƇǛȷ٪ȷƠȉ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇƫƇȷؘ٪

Evidenciamos que a BNCC foi pensada na perspectiva discursiva 
da linguagem e centrada em bases como a oralidade, leitura, escrita, 
ƲƫɍƤƇƧƠȉ٪ ǳǛɅƲȯƈȯǛƇ٪Ʋ٪ȉȷ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪Ʋ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǛȷؘ٪
-ǼƣȉȯƇ٪Ƈȷ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ƲȷɅƲǬƇǼ٪ȯƲɍǾǛƫƇȷ٪Ȭȉȯ٪ƲǛɫȉȷ٪ɅƲǼƈɅǛƤȉȷؙ٪ƲɫǛȷɅƲ٪
ȯƲǳƇƧƠȉ٪ǛǾɅȯǝǾȷƲƤƇ٪ƲǾɅȯƲ٪ƲǳƲȷ٪ȬƲǳȉ٪ǌƇɅȉ٪ƫƲ٪ƲȷɅƇȯƲǼ٪ǛǾɅƲȯǳǛǍƇƫȉȷ٪Ǿȉ٪
ensino e na vida social. Nessa perspectiva, convém ressaltarmos que 
ȉ٪ ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪ ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ ɍǼ٪ ȉƣǬƲɅȉ٪ ƫƲ٪ ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉ٪
ȬƇȯƇ٪ ȉ٪ ƲȷɅɍƫȉ٪ƫƇ٪ ȬƇǳƇɥȯƇؙ٪ ǛǾɅǛɅɍǳƇƫȉ٪ ٪Ʋ˛ƲɫȧƲȷ§ن ȷȉƣȯƲ٪ ȉ٪ ǳƳɫǛƤȉ٪ ƫȉ٪
ɅƲɫɅȉؙه٪ ȮɍƲ٪ƲȷɅƈ٪ ƇɅȯƲǳƇƫȉ٪Ƈȉ٪ƲǛɫȉ٪ ٪هjƲǛɅɍȯƇن Ʋ٪ ƙ٪ɍǾǛƫƇƫƲ٪ ɅƲǼƈɅǛƤƇ٪
٪ؘهȷɅȯƇɅƳǍǛƇȷ٪ƫƲ٪ǳƲǛɅɍȯƇ-ن

�ȉ٪ƇǾƇǳǛȷƇȯǼȉȷ٪ȉȷ٪ƲǛɫȉȷ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫȉȷؙ٪ȉƣȷƲȯɥƇǼȉȷ٪ȮɍƲ٪ǍȯƇǾƫƲ٪
ȬƇȯɅƲ٪ƫƇȷ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ƲȷɅƈ٪ƇɅȯƲǳƇƫƇ٪Ƈȉ٪ƲǛɫȉ٪نjƲǛɅɍȯƇؙه٪ȉ٪ȮɍƇǳ٪ƤȉǼ-
ȬȯƲƲǾƫƲ٪ Ƈ٪ ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪ ƫƲ٪ ƫƲƤȉƫǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ ƫƲ٪ ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪ Ʋ٪ ɅƲɫɅȉȷؘ٪
�ȉǼ٪Ǜȷȷȉؙ٪ǛǾǌƲȯƲعȷƲ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ƇȯɅǛƤɍǳƇƧƠȉ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ƲȷɅƈ٪ɥǛǾƤɍǳƇƫƇ٪Ƈȉ٪
desenvolvimento de atividades de leitura quando são relacionados 
ao sentido das palavras.

-ǼƣȉȯƇ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ɅƲǾǕƇ٪ƣƇȷɅƇǾɅƲ٪ɥǛȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ǾƲȷȷƲ٪Ǿȉɥȉ٪ƫȉƤɍ-
ǼƲǾɅȉ٪ ȉ˚ƤǛƇǳ٪ ǾȉȯɅƲƇƫȉȯؙ٪ ȷƲ٪ ƤȉǼȬƇȯƇȯǼȉȷ٪ ƤȉǼ٪ Ƈȷ٪ ȉȯǛƲǾɅƇƧȧƲȷ٪ Ʋ٪
as propostas curriculares nacionais anteriores, é evidente a defa-
sagem em relação à habilidade criativa dos alunos quanto à uti-
ǳǛɶƇƧƠȉ٪ȬȯȉƫɍɅǛɥƇ٪ƫȉȷ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ ǳƲɫǛƤƇǛȷ٪Ʋ٪ƲȷɅǛǳǝȷɅǛƤȉȷ٪ƫƲ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉؘ٪
Portanto, ensinar a usar as palavras em diferentes situações de  
ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉؙ٪ȷȉƣȯƲɅɍƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ƲȷɅǛǳǝȷɅǛƤȉȷ٪ƫƲ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪
ǾƇȷ٪ȬȯȉƫɍƧȧƲȷ٪ ɅƲɫɅɍƇǛȷؙ٪ ǛǾǌƲǳǛɶǼƲǾɅƲ٪ƇǛǾƫƇ٪Ƴ٪ɍǼƇ٪ƇɅǛɥǛƫƇƫƲ٪ ǛǾƤǛ-
ȬǛƲǾɅƲ٪Ǿȉȷ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉȷ٪ȉ˚ƤǛƇǛȷؘ

٪�ǳƳǼ٪ƫǛȷȷȉؙ٪ȷƇƣƲǼȉȷ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ɅƲǼ٪ȉ٪ȬƇȬƲǳ٪ƫƲ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇȯ٪
Ƈȷ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ƲǼȬȯƲǍƇƫƇȷ٪ȬƲǳȉ٪ȷƲȯ٪ǕɍǼƇǾȉؙ٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪ȮɍƲ٪ƲɫȬǳǛƤǛɅƇ٪
as atitudes, conhecimentos, crenças, valores de determinado grupo  
ƫƲ٪ǌƇǳƇǾɅƲȷؘ٪-ȷȷƇȷ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ȷƠȉ٪ƲɫȬȯƲȷȷǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇƫƇȷ٪ 
ȬƲǳȉ٪ǳƳɫǛƤȉؙ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲǛȯƇ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ǍȯɍȬȉȷ٪ƣƇɅǛɶƇǼ٪ȉȷ٪ƇǼƣǛƲǾɅƲȷ٪Ƈȉ٪ 
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seu redor, revelando sua cosmovisão e o seu modus vivendi. Pensando 
ǾƲȷȷƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇؙ٪ȉƣȷƲȯɥƇǼȉȷ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪�v��٪ǾƠȉ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪
ǾƲȷȷƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉؘ٪

%ƲȷȷƇ٪ǌȉȯǼƇ ٪ؙƤȉǾȷǛƫƲȯƇǼȉȷ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪jƲɫǛƤȉǳȉǍǛƇ٪ػ٪ƲǾȮɍƇǾɅȉ٪
ƈȯƲƇ٪ƫȉ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƈ٪ƫǛȯƲɅƇǼƲǾɅƲ٪ǳǛǍƇƫƇ٪ƙ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ػ٪ȬȉƫƲ٪
ƤȉǾɅȯǛƣɍǛȯ٪ȬƇȯƇ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇȷ٪ǼƲǳǕȉȯǛƇȷ٪ƫƇ٪ȮɍƇǳǛƫƇƫƲ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪
jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪¤ƇȯƇ٪ɅƇǾɅȉؙ٪Ƴ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ȮɍƲ٪ȷƲǬƇǼ٪ȬƲǾȷƇƫƇȷ٪
ƇɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ȮɍƲ٪ƲǾɥȉǳɥƇǼ٪ȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪Ǿȉ٪ǛǾɅɍǛɅȉ٪ƫƲ٪ƇȬȯȉɫǛǼƇȯ٪
ȬȯƲƤƲǛɅȉȷ٪ɅƲȊȯǛƤȉȷ ٪ؙȬȯȉɥƲǾǛƲǾɅƲȷ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƈȯƲƇ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇ٪ƫƇ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؙ٪
ƤȉǼ٪ȉȷ٪Ǽȉƫȉȷ٪ƫƲ٪ȬƲǾȷƇȯ٪ȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫƲ٪ƲǾȷǛǾȉؙ٪ƇȯɅǛƤɍǳƇǾƫȉ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪
ȷȉƤǛƇǛȷ٪Ʋ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ǛǾɅǛǼƇǼƲǾɅƲ٪ǛǼȬǳǛƤƇƫȉȷ٪ƙ٪ǳǝǾǍɍƇؘ

Em relação ao DCT para o ensino fundamental, vale salientar 
que o documento (projeto educacional) passou por um longo pro- 
ƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪ȯƲɥǛȷȧƲȷ٪Ʋ٪ƇǾƈǳǛȷƲȷ٪Ǿȉ٪ȬƲȯǝȉƫȉ٪ƫƲ٪׃ֿ־׀٪Ƈ٪ׇֿؙ־׀٪ȉ٪ȮɍƇǳ٪ɅƲɥƲ٪
ǛǾǝƤǛȉ٪ȬƇȯɅǛǾƫȉ٪ƫƇȷ٪ƫǛȷƤɍȷȷȧƲȷ٪ƫƇ٪�v��٪Ʋ٪ ƤȉǾɅȉɍ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ ƤȉǳƇƣȉ-
ȯƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ɥƈȯǛȉȷ٪Ȭȯȉ˚ȷȷǛȉǾƇǛȷ٪ƲǾɥȉǳɥƲǾƫȉ٪ȉȷ٪ֿׁ׃٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉȷ٪ɅȉƤƇǾ-
tinenses. Dessa forma, o DCT foi aprovado e homologado pelo 
Conselho Estadual de Educação, em março de 2019.

O documento foi dividido em quatro cadernos e foram desti-
nados às duas primeiras etapas da educação básica. Um foi para a 
ƲƫɍƤƇƧƠȉ٪ǛǾǌƇǾɅǛǳؙ٪ƤȉǾɅƲǾƫȉ٪ƤǛǾƤȉ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉȷؙ٪Ƈ٪ȷƇƣƲȯؚ٪ن%ǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪ 
Ʋ٪ǛƫƲǾɅǛƫƇƫƲ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪ƫȉ٪½ȉƤƇǾɅǛǾȷن٪؛ه-ƫɍƤƇƧƠȉ٪ǛǾǌƇǾɅǛǳ٪ƤȉǼȉ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ؛ه٪
-�ȷ٪Ȭȯȉن٪؛ه�ȷ٪ƫǛȯƲǛɅȉȷ٪ƫƲ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪Ʋ٪Ƈȷ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪ƤȉɅǛƫǛƇǾƇȷن
˚ȷȷǛȉǾƇǛȷ٪Ʋ٪ǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ƫȉƤƲǾɅƲن٪؛ه�ȯǍƇǾǛɶƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ȬƲƫƇǍȊ-
gico”. Os demais cadernos compreendem o ensino fundamental, 
ȮɍƲ٪ǌȉȯƇǼ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇƫȉȷ٪Ȭȉȯ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪Ʋ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷ٪Ʋ٪ȉȯǍƇǾǛ-
ɶƇƫȉȷ٪ǾƇȷ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ƈȯƲƇȷ٪ƫȉ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉؚ٪jǛǾǍɍƇǍƲǾȷ؛٪�ǛƷǾƤǛƇȷ٪
OɍǼƇǾƇȷ٪Ʋ٪-ǾȷǛǾȉ٪§ƲǳǛǍǛȉȷȉ؛٪�ǛƷǾƤǛƇȷ٪ƫƇ٪vƇɅɍȯƲɶƇ٪Ʋ٪tƇɅƲǼƈɅǛƤƇؘ

�ȉ٪ƇǾƇǳǛȷƇȯǼȉȷ٪Ƈ٪ƇƣȉȯƫƇǍƲǼ٪ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪Ǿȉ٪%�½ؙ٪ƲɥǛƫƲǾƤǛƇǼȉȷ٪
ȮɍƲ٪ƲǳƲ٪ƇȬƇȯƲƤƲ٪ƲȷɅȯǛɅƇǼƲǾɅƲ٪Ǿȉ٪�ƇƫƲȯǾȉ٪ƫƲ٪jǛǾǍɍƇǍƲǾȷ٪حjǝǾǍɍƇ٪
¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙخ٪ƇɅȯƲǳƇƫȉ٪Ƈȉ٪ƲǛɫȉ٪ن�ǾƈǳǛȷƲ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙه٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪ȮɍƲ٪ȉ٪
ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ƇȬƇȯƲƤƲ٪ƇɅȯƲǳƇƫȉ٪Ƈȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ȷƲǼƐǾɅǛƤȉȷؙ٪Ǽȉȯǌȉ-
lógicos e ensino da gramática, tanto dentro das habilidades quanto 
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dos objetos de conhecimento. Todavia, nas sugestões pedagógicas 
ƫƲȷȷƲ٪ƲǛɫȉؙ٪ȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ȮɍƲ٪ن.٪ȬƲȯɅǛǾƲǾɅƲ٪ ǛǾƤǳɍǛȯ٪Ǿȉ٪
ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉȷ٪ǳƳɫǛƤȉȷ٪ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪ȬȯȊȬȯǛƇȷ٪ƫƇ٪ǾȉȷȷƇ٪ȯƲǍǛƠȉؘ٪ح-ȷɅɍƫȉȷ٪ƫȉȷ٪
ǾȉǼƲȷ٪ƫƲ٪ǳɍǍƇȯƲȷؚ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇح٪ؘهخ½���v½Uv¯ؙ٪ׇֿؙ־׀٪Ȭؘ٪ֿׂخ׆

-ȷȷƇ٪ ƇƣȉȯƫƇǍƲǼ٪ ɥȉǳɅƇƫƇ٪ ȬƇȯƇ٪ Ƈ٪ ½ȉȬȉǾǝǼǛƇؙ٪ǼƲȷǼȉ٪ ȮɍƲ٪ ƣȯƲɥƲ٪
Ǿȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉؙ٪ǳƲɥƇعǾȉȷ٪Ƈ٪ȯƲ˛ƲɅǛȯ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƇ٪ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇ٪ƫȉȷ٪ǾȉǼƲȷ 
de lugares, tendo em vista que o ato de nomear torna-se imprescin-
ƫǝɥƲǳؙ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲǛȯƇ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉȷ٪ƫƲǛɫƇǼ٪ȷɍƇȷ٪ǼƇȯƤƇȷؙ٪ȷɍƇ٪ǕƲȯƇǾƧƇ٪
ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪Ʋ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤƇؘ٪�ƫƲǼƇǛȷؙ٪ȉ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉ٪Ƴ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǛɶƇƫȉ٪ȬƲǳƇ٪ǾƲƤƲȷ-
sidade de consolidar suas impressões nos ambientes habitados por 
eles, cujo objetivo é eternizá-las ao longo da história. 

�٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲ٪Ƈ٪ƤȉǾȷȉǳǛƫƇƧƠȉ٪ƫƲȷȷƇȷ٪ǛǼȬȯƲȷȷȧƲȷ٪ƫƲǛ-
ɫƇƫƇȷ٪ȬƲǳȉȷ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉȷؙ٪ȷƲǾƫȉ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ƫƲǾȉǼǛǾƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ǳɍǍƇȯƲȷ٪ȯƲ˛ƲɅƲ 
sentimentos vividos pelas comunidades. Além disso, devemos res-
ȷƇǳɅƇȯ٪Ƈ٪ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇ٪ƫƇ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪Ǿȉȷ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉȷ٪ȉ˚ƤǛƇǛȷؙ٪ɍǼƇ٪ɥƲɶ٪
ȮɍƲ٪ ȯƲǛɅƲȯƇ٪ ƤȉǼȉ٪ƲȷȷƲȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ ɅƷǼ٪ȷǛƫȉ٪ƫǛǌɍǾƫǛƫȉȷؙ٪ƣƲǼ٪ƤȉǼȉ٪
ȷƠȉ٪ȯƲǳƲɥƇǾɅƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉؘ

�ȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉȷ٪ ȯƲɥƲǳƇǼعȷƲ٪ƫƲ٪ǍȯƇǾƫƲ٪ ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇ٪
para o conhecimento de aspectos histórico-culturais de um povo, 
ȬȉǛȷ٪ȬƲȯǼǛɅƲǼ٪Ƈ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ ǌƇɅȉȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷؙ٪ ǛƫƲȉǳȉǍǛƇȷ٪Ʋ٪
crenças presentes no ato denominativo e, posteriormente, a sua 
ȬƲȯǼƇǾƷǾƤǛƇإƇƤƲǛɅƇƧƠȉ٪ȉɍ٪ǾƠȉ٪ƲǼ٪ɍǼƇ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲؘ٪¤ȉȯ٪ Ǜȷȷȉؙ٪ 
Ƴ٪ǾƲƤƲȷȷƈȯǛȉ٪ȮɍƲ٪ɅƇǛȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ȷƲǬƇǼ٪ƇǼȬǳǛƇƫȉȷ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫȉ٪ 
ƲǾȷǛǾȉؘ٪vȉ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾƤƲȯǾƲ٪ƙ٪ǼƲǾƧƠȉ٪Ƈȉ٪ǳɍǍƇȯ٪حǾȉ٪ɥǛƳȷ٪ǼƇǛȷ٪ȬȯȊɫǛǼȉ٪
ƙ٪ ½ȉȬȉǾǝǼǛƇخ٪ Ǿȉȷ٪ ƫȉƤɍǼƲǾɅȉȷؙ٪ Ƈ٪�v��٪ ɅȯƇɶ٪ ƲȷȷƇ٪ ƇƣȉȯƫƇǍƲǼ٪ǾƇ٪
ƈȯƲƇ٪ƫƲ٪�ǛƷǾƤǛƇȷ٪OɍǼƇǾƇȷ٪Ƈȉ٪ǛǾǌƲȯǛȯ٪ȮɍƲؚ

A abordagem das relações espaciais e o consequente de-A abordagem das relações espaciais e o consequente de-
senvolvimento do raciocínio espaço-temporal no ensino de senvolvimento do raciocínio espaço-temporal no ensino de 
Ciências Humanas devem favorecer a compreensão, pelos Ciências Humanas devem favorecer a compreensão, pelos 
alunos, dos tempos sociais e da natureza e de suas relações alunos, dos tempos sociais e da natureza e de suas relações 
com os espaços. A exploração das noções de espaço e tempo com os espaços. A exploração das noções de espaço e tempo 
deve se dar por meio de diferentes linguagens, de forma a deve se dar por meio de diferentes linguagens, de forma a 
permitir que os alunos se tornem produtores e leitores de permitir que os alunos se tornem produtores e leitores de 
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mapas dos mais variados lugares vividos, concebidos e per-mapas dos mais variados lugares vividos, concebidos e per-
cebidos. (BRASIL, 2017, p. 355)cebidos. (BRASIL, 2017, p. 355)

-ȷɅɍƫƇȯ٪Ƈ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅƇ٪Ƈ٪ǛƫƲǾɅǛǌǛƤƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ǳɍǍƇȯƲȷؙ٪ 
ƲɥǛƫƲǾƤǛƇ٪Ƈȷ٪ȯƲǼǛǾǛȷƤƷǾƤǛƇȷ٪ƲǼ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪Ƈȉȷ٪ƇƤȉǾɅƲƤǛǼƲǾɅȉȷؙ٪ƤȉǼȬȯƲ-
ƲǾƫƲ٪ȉ٪ƫȉǼǝǾǛȉ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪Ʋ٪ȉȷ٪ɥƇǳȉȯƲȷ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ǍȯɍȬȉ٪Ʋ٪ȯƲ˛ƲɅƲ٪ƫǛȯƲɅƇ-
mente nas questões de memória – identidade conjunta dos povos. 
¦ɍƇǾƫȉ٪ɍǼ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉ٪ȉɍ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƇɅȯǛƣɍǛ٪ɍǼ٪ǾȉǼƲ٪
Ƈ٪ɍǼ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉ٪ǕɍǼƇǾȉ٪ȉɍ٪ ǌǝȷǛƤȉؙ٪ ȯƲɥƲǳƇǼعȷƲ٪ ɅƲǾƫƷǾƤǛƇȷ٪ ȷȉƤǛƇǛȷؙ٪
ȬȉǳǝɅǛƤƇȷؙ٪ȯƲǳǛǍǛȉȷƇȷؙ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷؘ

Evidenciamos também que os nomes de lugares aparecem 
ƤȉǼȉ٪ǾȉǼƲȷ٪ǍƲȉǍȯƈǌǛƤȉȷ٪ػ٪ ɅƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇ٪ƲȷȬƲƤǝǌǛƤƇ٪ƫƇ٪�ǛƷǾƤǛƇ٪
GƲȉǍȯƈ˚ƤƇ٪ ٪ػ Ʋ٪ ȯƲǳƇƤǛȉǾƇǼعȷƲ٪ ƫǛȯƲɅƇǼƲǾɅƲ٪ ƙȷ٪ ȮɍƲȷɅȧƲȷ٪ ƫƲ٪ ǳɍǍƇȯؘ٪
Não são estabelecidas maiores relações com os nomes (cidades, 
ȬƇǝȷƲȷؙ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉȷؙ٪ɥǛǳƇȷؙ٪ƫǛȷɅȯǛɅȉȷ٪ƲɅƤؙخ٪Ǿȉ٪ƲǾɅƇǾɅȉ٪Ƴ٪ǌƲǛɅƇ٪ɍǼƇ٪Ƈƣȉȯ-
ƫƇǍƲǼ٪ǛǼȬǳǝƤǛɅƇ٪ƲǼ٪ǼƇȬƇȷ٪Ʋ٪ǛǼƇǍƲǾȷ٪ƲǼ٪ɍǼ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ǼƇǛȷ٪ǳȉƤƇ-
cional. A BNCC infere que retomar o sentido dos espaços percebidos, 
concebidos e vividos permitirá aos educandos reconhecerem  
ǌƲǾȌǼƲǾȉȷؙ٪ȉƣǬƲɅȉȷ٪Ʋ٪ȉȷ٪ǳɍǍƇȯƲȷ٪ƫǛȷɅȯǛƣɍǝƫȉȷ٪Ǿȉ٪ɅƲȯȯǛɅȊȯǛȉؙ٪ƇǳƳǼ٪
de compreenderem os diferentes olhares para os arranjos desses  
objetos nos planos espaciais, pois o que é vivenciado deve ser con-
ȷǛƫƲȯƇƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ƲȷȬƇƧȉ٪ƣǛȉǍȯƈ˚Ƥȉؙ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇ٪ƤȉǼ٪Ƈȷ٪ƲɫȬƲȯǛ-
ƷǾƤǛƇȷ٪ƫȉȷ٪ƇǳɍǾȉȷ٪Ǿȉȷ٪ǳɍǍƇȯƲȷ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ɥǛɥƲǼؘ٪

Ademais, outra proposição é de que as relações com os lugares 
vividos e os costumes resgatam a nossa memória social, a iden-
ɅǛƫƇƫƲ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪Ʋ٪Ƈ٪ƤȉǾȷƤǛƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ȷȉǼȉȷ٪ȷɍǬƲǛɅȉȷ٪ƫƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇؙ٪
diferentes uns dos outros. Por isso, destacamos que, na unidade  
ɅƲǼƈɅǛƤƇ٪ن�٪ȷɍǬƲǛɅȉ٪Ʋ٪ȷƲɍ٪ǳɍǍƇȯ٪Ǿȉ٪ǼɍǾƫȉؙه٪ƲǾǌȉƤƇǼعȷƲ٪Ƈȷ٪ǾȉƧȧƲȷ٪
de pertencimento e identidade, para que, dessa forma, seja garan-
ɅǛƫƇ٪Ƈȉȷ٪ƇǳɍǾȉȷ٪Ƈ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ƫƇȷ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ǾƇɅɍȯƇǛȷ٪Ʋ٪Ƥɍǳ-
turais nas diferentes sociedades e lugares à sua volta. Podemos 
relacionar esse mesmo sentimento de apego, pertencimento, 
Ƈȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫƲ٪ǳɍǍƇȯƲȷؘ٪¦ɍƇǾƫȉ٪ƇɅȯǛƣɍǝǼȉȷ٪ɍǼ٪ǾȉǼƲ٪Ƈ٪ɍǼ٪ǳɍǍƇȯؙ٪ 
estão impregnadas as marcas dos nomeadores, seus valores, vi-
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ȷƠȉ٪ƫƲ٪ǼɍǾƫȉؙ٪ȯƲȷɍǳɅƇǾƫȉ٪ƲǼ٪ȷɍƇ٪ǌȉȯǼƇ٪ƫƲ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƧƠȉؘ٪%ƲǾɅȯƲ٪Ƈȷ٪ 
habilidades, a BNCC apresenta que o aluno deve ter a capacidade de 

selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias 
familiares e/ou da comunidade, elementos de distintas cul-familiares e/ou da comunidade, elementos de distintas cul-
turas (indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, turas (indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, 
latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o 
que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para 
a formação da cultura local, regional e brasileira. (BRASIL, a formação da cultura local, regional e brasileira. (BRASIL, 
2017, p. 377)2017, p. 377)

�ȉǼ٪Ǜȷȷȉؙ٪ɥǛȷǳɍǼƣȯƇǼȉȷ٪ȮɍƲ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳؙ٪ȷƲ٪ȬƇȯɅǛȯǼȉȷ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ƤȉǾ-
ǬɍǾɅȉ٪ƫƲ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪حǾȉǼƲȷ٪ƫƲ٪ƤǛƫƇƫƲȷؙ٪ȯɍƇȷؙ٪ƣƇǛȯȯȉȷؙ٪ȬȉǾɅƲȷؙ٪ƫƲǾ-
tre outros), levar os alunos a conhecerem e pesquisarem aspectos 
da história desse bairro, dessa cidade, do estado, como também 
Ƈȷ٪ ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ ȷȉƤǛȉƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ ƫȉȷ٪ ǍȯɍȬȉȷ٪ ǕɍǼƇǾȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ƲȷɅƠȉإ
estiveram presentes na região. Ademais, podem ser analisados 
ƤȉǼ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍƫƇǾɅƲȷ٪ȉȷ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ƫƲ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ȯƲǳƇɅǛɥȉȷ٪ƙ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪
da etimologia de um conjunto de nomes, seja de elemento hu-
ǼƇǾȉ٪ȉɍ٪ǌǝȷǛƤȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ȬȉƫƲǼ٪ȯƲɥƲǳƇȯ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ƲɫɅȯƇɅȉȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷؙ٪ 
até mesmo os que já desapareceram. 

�ǳƳǼ٪ƫǛȷȷȉؙ٪Ǖƈ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ƲȷɅɍƫƇȯ٪ȉȷ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ǍƲȉǍȯƈ˚Ƥȉȷ٪
ǌǝȷǛƤȉȷؙ٪ƤȉǼȉ٪ȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫƲ٪ȯǛȉȷؙ٪ƤȊȯȯƲǍȉȷؙ٪Ǽȉȯȯȉȷؙ٪ɥƇǳƲȷؙ٪ƫƲǾɅȯƲ٪ȉɍɅȯȉȷؙ٪
ȉȷ٪ȮɍƇǛȷ٪ȬȉƫƲǼ٪ƲɥǛƫƲǾƤǛƇȯ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ƫƇ٪ǾƇɅɍȯƲɶƇ٪ǌǝȷǛƤƇ٪ƫƇ٪ȯƲ-
ǍǛƠȉؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ƫƇ٪ǌƇɍǾƇؙ٪˛ȉȯƇؙ٪ȯƲǳƲɥȉؘ٪½ȉƫȉȷ٪ƲȷȷƲȷ٪
aspectos consideram o caráter interdisciplinar sugerido pela BNCC, 
pelo fato de haver articulação entre as áreas do saber para se che-
gar a determinados conhecimentos.

vƲȷȷƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉؙ٪ȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪ƲɥǛƫƲǾƤǛƇؙ٪Ǿȉ٪ƤȉǼȬȉǾƲǾɅƲ٪ƫƲ٪
História, que o lugar em que vivemos está relacionado à produção 
ƫȉȷ٪ǼƇȯƤȉȷ٪ƫƇ٪ǼƲǼȊȯǛƇؚ٪ȉȷ٪ ǳɍǍƇȯƲȷ٪ƫƲ٪ǼƲǼȊȯǛƇؙ٪ ɅƇǛȷ٪ƤȉǼȉ٪ȯɍƇȷؙ٪
praças, escolas, monumentos, museus, dentre outros, cuja habili-
ƫƇƫƲ٪Ƴ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪ȉȷ٪ǼƇȯƤȉȷ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉȷ٪ƫȉ٪ǳɍǍƇȯ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ɥǛɥƲǼȉȷؙ٪
ƤȉǼȬȯƲƲǾƫƲȯ٪ȷƲɍȷ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉȷؙ٪ȯƲƤȉǾǕƲƤƲȯ٪ȉȷ٪ȯƲǍǛȷɅȯȉȷ٪ƫƲ٪ǼƲǼȊȯǛƇ٪
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na cidade (nomes de ruas e monumentos) e discutir os critérios 
ȮɍƲ٪ƲɫȬǳǛƤƇǼ٪Ƈ٪ƲȷƤȉǳǕƇ٪ƫƲȷȷƲȷ٪ǾȉǼƲȷؘ

Essa abordagem na BNCC corrobora com o fato de que, quando 
estamos apregoados ao sentimento de posse e afeição aos lugares, 
ƲɥǛƫƲǾƤǛƇعȷƲ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ǾȉǼƲƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ ɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ƫƲȬƲǾƫƲ٪ ȷɍǼƇȯǛƇ-
mente dos aspectos abordados pelo denominador, enfatizando no 
ambiente o que deve ser mencionado. No processo de denominação, 
consideram-se a identidade e individualidade do lugar, as quais se 
confundem com a história e a memória dos povos.

vƲȷȷƇ٪ƤȉǾƤƲȬƧƠȉؙ٪ȉ٪%�½٪ǌƇɶ٪ǛǾǌƲȯƷǾƤǛƇ٪Ƈȉȷ٪ǳɍǍƇȯƲȷ٪Ǿȉ٪ƤȉǼȬȉ-
ǾƲǾɅƲ٪ƫƲ٪GƲȉǍȯƇ˚Ƈؙ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ȷɍǍƲȯƲ٪ȉ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ƇɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪
com nomes de lugares por uma ótica interdisciplinar, embora de 
maneira breve. Além disso, o documento apresenta que é necessário 
ƤȉǾǕƲƤƲȯ٪Ʋ٪ȷƇƣƲȯ٪ɍɅǛǳǛɶƇȯ٪ȬȯȉƤƲƫǛǼƲǾɅȉȷ٪ƫƲ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪ǾƇ٪GƲȉǍȯƇ˚Ƈ 
para compreender o lugar, o espaço, a paisagem, o território.  
O interessante é que o documento também apresenta como suges-
tão pedagógica que, por meio de atividades, os estudantes sejam 
ǛǾȷɅǛǍƇƫȉȷ٪Ƈ٪ȯƲȷǍƇɅƇȯƲǼ٪Ƈ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ƫȉ٪ǳɍǍƇȯ٪ƫƲ٪ȷɍƇ٪ɥǛɥƷǾƤǛƇ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ 
ƫƲ٪ ǌȉɅȉǍȯƇ˚Ƈȷ٪ Ʋإȉɍ٪ ƲǾɅȯƲɥǛȷɅƇȷ٪ ƤȉǼ٪ ȉȷ٪ ǼȉȯƇƫȉȯƲȷؙ٪ ȬƇȯƇ٪ ȮɍƲ٪ ƲǳƲȷ٪ 
conheçam a história do lugar onde vivem. 

Entendemos, com isso, que o emprego dos nomes de lugares 
contribui para que grande parte da história regional ou nacional 
ȷƲǬƇ٪ƤȉǾȷƲȯɥƇƫƇ٪Ʋ٪ɅȯƇǾȷǼǛɅǛƫƇ٪ƙȷ٪ȬȯȊɫǛǼƇȷ٪ǍƲȯƇƧȧƲȷؘ٪%ƲȷȷƇ٪ǌȉȯǼƇؙ٪
consideramos que conhecer aspectos da história do local em que 
vivemos, compreender melhor a organização desse espaço e pro-
ƫɍɶǛȯ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƲ٪ɅƲǼƇȷ٪ȮɍƲ٪ǌƇƧƇǼ٪ȷƲǾɅǛƫȉ٪ǾƇ٪ȯȉɅǛǾƇ٪ƫȉȷ٪ƇǳɍǾȉȷ٪
podem ser mais motivadores para eles, independentemente do  
ǾǝɥƲǳ٪ƲȷƤȉǳƇȯؘ

Uȷȷȉ٪Ǿȉȷ٪ǌƇɶ٪ȯƲ˛ƲɅǛȯ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫƲ٪ǳɍǍƇȯƲȷؙ٪ɥǛǾƤɍǳƇƫȉ٪
Ƈȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫƇ٪GƲȉǍȯƇ˚Ƈؙ٪ȬȉƫƲ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛȯ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ƇǼȬǳǛƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ǛǾǌȉȯ-
mações dos alunos no que diz respeito aos aspectos sócio-históricos, 
ƤɍǳɅɍȯƇǛȷؙ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷؙ٪ƇǳƳǼ٪ƫȉ٪ȯƲȷǍƇɅƲ٪ƫƇ٪ǼƲǼȊȯǛƇ٪Ʋ٪ƫȉ٪ȷƲǾɅǛǼƲǾɅȉ٪
ȬƲǳȉ٪ ǳɍǍƇȯؘ٪¤ȉǾƫƲȯƇǼȉȷؙ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫƲȷȷƇȷ٪ȯƲ˛ƲɫȧƲȷؙ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƫȉƤɍ-
ǼƲǾɅȉȷ٪ȉ˚ƤǛƇǛȷ٪ȷɍǍƲȯƲǼ٪ɍǼ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ǛǾɅƲȯƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯؙ٪ǾƇ٪ɅƲǾɅƇɅǛɥƇ٪
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de responder às questões e aos problemas sociais contemporâneos 
atrelados ao processo de ensino, cuja abordagem relacional entre 
os conhecimentos faz com que se complementem, convirjam,  
divirjam, articulem-se e interajam. 

�ȷȷǛǼؙ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾƫƲǼȉȷ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ǛǾƤǳɍȷƠȉ٪ƫȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛ-
Ƥȉȷ٪Ǿȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ƲȷƤȉǳƇȯؙ٪ȷȉƣȯƲɅɍƫȉ٪ǾƇȷ٪ƇɍǳƇȷ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪
possibilitará a aplicação da referida orientação, tendo em vista que 
essa disciplina onomástica tem como uma de suas premissas o  
caráter interdisciplinar, à qual é inerente e indispensável para a 
ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪Ʋ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫȉ٪ȷƲǾɅǛƫȉ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉ٪ȬȉȷȷɍǛؘ٪�ȉǼ٪Ǜȷȷȉؙ٪
consideramos que os nomes de lugares são temáticas importantes 
de serem estudadas, podendo contribuir para a construção de  
ȉɍɅȯȉȷ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉȷ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉؘ٪

Assim, não podemos pensar em uma cidadania concreta sem 
levar em consideração a importância dos lugares, uma vez que os 
povos dependem em todos os sentidos dos lugares em que vivem. 
Os lugares são a base para que as pessoas se estabeleçam como  
cidadãos, sendo assim os nomes de lugares acompanham esse 
sentimento de pertencimento por estarem diretamente relaciona-
dos com o modo de vida das comunidades, além de representarem 
toda simbologia histórico-cultural destes lugares e das pessoas. 

Toponímia e o ensino de Língua Portuguesa

�٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ ƇƣƇȯƤƇ٪ ƫǛǼƲǾȷȧƲȷ٪ ȮɍƲ٪ ȬƲȯȬƇȷȷƇǼ٪ Ƈ٪ ȷɍƇ٪ ȉȯǍƇǾǛɶƇƧƠȉ٪
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ ƲȷɅȯɍɅɍȯƇǳؙ٪ Ǜȷȷȉ٪ ƫƲƤȉȯȯƲ٪ Ȭȉȯ٪ ƲǳƇ٪ ȷƲȯ٪ ɍǼ٪ ȷǛȷɅƲǼƇ٪ ɥǛɥȉ٪ Ʋ٪ 
dinâmico, devendo ser estabelecida como um processo socioco-
municativo pelos seus falantes a partir de práticas reais e intera- 
ɅǛɥƇȷ٪Ʋ٪ƇȷȷɍǼǛȯ٪ɍǼƇ٪ǾƇɅɍȯƲɶƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤƇؙ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪Ʋ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇؙ٪ƇǳƳǼ٪ƫƲ٪
ȷƲȯ٪ƲɥǛƫƲǾƤǛƇƫƇ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ƤȉǼȉ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉ٪ȮɍƲ٪ƲɫȬȯƲȷȷƲ٪Ƈȷ٪
manifestações de seus usuários. Dito isso, inferimos que o processo 
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de ensino e aprendizagem1٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ƫƲɥƲ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇȯ٪
Ƈȷ٪ ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉعƤȉǼɍǾǛƤƇɅǛɥƇȷ٪ ƫȉ٪ ƇǳɍǾȉؙ٪ ƣƲǼ٪ ƤȉǼȉ٪
contribuir para o seu desenvolvimento, para que possa ter uma 
aprendizagem efetiva.

.٪ȬȯǛǼȉȯƫǛƇǳ٪ǳƲɥƇȯ٪ƲǼ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƧƠȉ٪ǾƇȷ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ȬƲȯȷ-
ȬƲƤɅǛɥƇȷ٪ ƲƫɍƤƇɅǛɥƇȷ٪ ǛǾȉɥƇƫȉȯƇȷ٪ Ʋ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇȷؙ٪ Ƈ٪ ȬƇȯɅǛȯ٪ ƫƲ٪ Ǿȉɥȉȷ٪
ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ȮɍƲ٪ ȯƲȷɍǳɅƲǼ٪ƲǼ٪ǼƲǳǕȉȯǛƇȷ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǳؘ 
Partindo dessas premissas de novos enfoques pedagógicos,  
ȬƲǾȷƇǼȉȷ٪ǾƇ٪ƇȬǳǛƤƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪ɍǼ٪
enfoque interdisciplinar, pautando-nos em uma metodologia do 
ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ƫǛȷɅǛǾɅƇ٪ƫƇȷ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ƤȉǾɥƲǾƤǛȉǾƇǛȷؙ٪
ou seja, distinta daquela em que há reprodução dos conteúdos 
atrelada à memorização de regras, em que o educando não conse-
gue aplicar de modo efetivo os conhecimentos absorvidos em suas 
práticas cotidianas. 

vƲȷȷƇ٪ȊɅǛƤƇؙ٪ɥǛǾƤɍǳƇȯ٪Ƈ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪Ƈȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫƇ٪ȷƇǳƇ٪ƫƲ٪ƇɍǳƇ٪
amplia as abordagens nas várias áreas do saber, por meio de um 
ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ ƫǛƇǳȊǍǛƤȉؙ٪ ɅƲǾƫȉ٪ ƲǼ٪ ɥǛȷɅƇ٪ ȮɍƲ٪ ȉȷ٪ ƲȷɅɍƫȉȷ٪ ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉȷ٪
possibilitam essa relação entre as áreas do conhecimento em vir-
ɅɍƫƲ٪ƫȉ٪ȷƲɍ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪ǛǾɅƲȯƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯؘ٪�٪ɥǛȷɅƇ٪ƫǛȷȷȉؙ٪%ǛƤǯ٪ؙ־ׇׇֿح٪Ȭؘ٪خׂ׀٪
ƇȷȷƲɥƲȯƇ٪ȮɍƲؚ

[...] a aproximação do topônimo aos conceitos de ícone [...] a aproximação do topônimo aos conceitos de ícone 
ou de símbolo, sugerido pela própria natureza do acidente ou de símbolo, sugerido pela própria natureza do acidente 
nomeado, [...], vai pôr em relevo outras das características nomeado, [...], vai pôr em relevo outras das características 
do onomástico toponímico, qual seja não apenas a identi-do onomástico toponímico, qual seja não apenas a identi-
ficação dos lugares mas a indicação precisa de seus aspec-ficação dos lugares mas a indicação precisa de seus aspec-
tos físicos ou antropoculturais, contido na denominação. tos físicos ou antropoculturais, contido na denominação. 

ֿ٪ �نȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪ȮɍƲ٪وȉ٪ƇɅȉ٪ƫƲ٪ƲǾȷǛǾƇȯ٪Ʋ٪ƇȬȯƲǾƫƲȯ٪ǛǼȬǳǛƤƇ٪ȷƲǼȬȯƲ٪ɍǼ٪ǼǝǾǛǼȉ٪ƫƲ٪ƫȉǛȷ٪ƇɅȉ-
ȯƲȷى٪Ʋ٪ȷƲ٪ƲǾɅƲǾƫƲǼȉȷ٪ȮɍƲ٪ɅƇǛȷ٪ƇɅȉȯƲȷ٪ȷƠȉ٪ȷɍǬƲǛɅȉȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷؙ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉȷ٪Ʋ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷؙ٪ȬȉȯɅƇǾɅȉؙ٪
ǛǾȷɅȯɍǼƲǾɅƇǳǛɶƇƫȉȷ٪ȬƲǳƇ٪ ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؙ٪ ƲǾɅƠȉ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ Ƈ˚ȯǼƇȯ٪ȮɍƲ٪Ǖƈ٪ɍǼ٪˛ɍɫȉ٪ǾƇȷ٪ƫɍƇȷ٪
ƫǛȯƲƧȧƲȷؙ٪ȬƲȯǼɍɅƇǾƫȉ٪ɥƇǳȉȯƲȷؙ٪ȬȯǛǾƤǝȬǛȉȷ٪Ʋ٪ƤȯƲǾƧƇȷؘ٪¤ȉƫƲǼȉȷ٪ƲǾɅƠȉ٪ȷƇǳǛƲǾɅƇȯ٪ȮɍƲ٪وȉ٪ƲǾȷǛǾȉ-
-aprendizagem é um processo no qual está sempre presente, de forma direta ou indireta, 
ȉ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇǼƲǾɅȉ٪ǕɍǼƇǾȉح٪ؘهىíÄ�v�vؙ٪ؙׄ־־׀٪Ȭؘ٪ֿخ׃
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Considerando, portanto, o caráter pluridisciplinar do signo Considerando, portanto, o caráter pluridisciplinar do signo 
toponímico, é possível afirmar que ele constitui um meio toponímico, é possível afirmar que ele constitui um meio 
para conhecer: a história dos grupos humanos que vivem  para conhecer: a história dos grupos humanos que vivem  
ou viveram na região; b. as características físico-geográficas ou viveram na região; b. as características físico-geográficas 
da região; c. as particularidades socioculturais do povo  da região; c. as particularidades socioculturais do povo  
(o denominador); d. extratos linguísticos de origem diversa (o denominador); d. extratos linguísticos de origem diversa 
da que é utilizada contemporaneamente, ou mesmo línguas da que é utilizada contemporaneamente, ou mesmo línguas 
que desapareceram; e. as relações estabelecidas entre os que desapareceram; e. as relações estabelecidas entre os 
agrupamentos humanos e o meio ambiente.agrupamentos humanos e o meio ambiente.

Tendo por base o cenário brasileiro, em que se inserem os docu-
ǼƲǾɅȉȷ٪ȉ˚ƤǛƇǛȷ٪ȮɍƲ٪ǾȉȯɅƲǛƇǼ٪Ƈȷ٪ƲȷƤȉǳƇȷ٪ȬɎƣǳǛƤƇȷ٪ƫƇ٪ƲƫɍƤƇƧƠȉ٪ƣƈȷǛƤƇؙ٪
ȬȉƫƲǼȉȷ٪ǬɍȷɅǛ˚ƤƇȯ٪Ƈ٪ȯƲǳƲɥƐǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ǾƲȷɅƇ٪ɥƲȯɅƲǾɅƲ٪ȬƲǳȉ٪
ǌƇɅȉ٪ƫƲ٪ ǛǼȬǳǛƤƇȯ٪Ǿȉ٪ȯƲȷǍƇɅƲ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳؘ٪.٪ƲɥǛƫƲǾɅƲ٪Ƈ٪ǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪
propostas de aprendizagem que possibilitem aos educandos serem 
sujeitos ativos na construção do saber, sobretudo em relação às com- 
ȬƲɅƷǾƤǛƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؙ٪ɅƲɫɅɍƇǛȷؙ٪ƫǛȷƤɍȯȷǛɥƇȷؙ٪ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǛȷؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪
ɍǼ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫƲ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ȷƲǬƇ٪ǌȯƇǍǼƲǾɅƇƫȉ٪Ʋ٪ƫƲȷƤȉǾƲɫȉ٪
da realidade que o circunda. Dessa forma, a produção de conheci-
ǼƲǾɅȉ٪ƫƲɥƲ٪ɅƲȯ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƇǳɍǾȉؙ٪ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪Ƈ٪ɍǼƇ٪ȯƲƇǳǛƫƇƫƲ 
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ ƲǼ٪ ǾǝɥƲǛȷ٪ ƫǛȷɅǛǾɅȉȷؙ٪ ȷȉǼƇƫȉȷ٪ ƙ٪ ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪ ƇɅȯƲǳƇƫƇ 
ƙ٪ȷɍƇ٪ɥǛɥƷǾƤǛƇؘ٪vƲȷȷƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫȉȷ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪
Portuguesa na educação básica, a BNCC estabelece a importância 
ƫƇ٪ƇƫƲȮɍƇƧƠȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƲǼ٪ǌƇƤƲ٪ƫƇȷ٪ƫǛɥƲȯȷƇȷ٪ȷǛɅɍƇƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯƇ-
ƧƠȉ٪ȷȉƤǛƇǳؚ٪

[...] reiterando o movimento metodológico de documentos [...] reiterando o movimento metodológico de documentos 
curriculares anteriores, que estudos de natureza teórica e curriculares anteriores, que estudos de natureza teórica e 
metalinguística – sobre a língua, sobre a literatura, sobre a metalinguística – sobre a língua, sobre a literatura, sobre a 
norma padrão e outras variedades da língua – não devem norma padrão e outras variedades da língua – não devem 
nesse nível de ensino serem tomados como um fim em si nesse nível de ensino serem tomados como um fim em si 
mesmo, devendo estar envolvidos em práticas de reflexão mesmo, devendo estar envolvidos em práticas de reflexão 
que permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades que permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades 
de uso da língua/linguagens (em leitura e em produção) em de uso da língua/linguagens (em leitura e em produção) em 
práticas situadas de linguagem. (BRASIL, 2017, p. 71)práticas situadas de linguagem. (BRASIL, 2017, p. 71)
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�٪ɥǛȷɅƇ٪ƫǛȷȷȉؙ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ƤȉǼȉ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉ٪ȮɍƲ٪ǛǾɅƲǍȯƇ٪Ƈ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؙ٪
Ƴ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍǝƫƇ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫƲ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷ٪ƫƲ٪ȷƲɍȷ٪ǌƇǳƇǾɅƲȷ٪ǾƇȷ٪ǼƇǛȷ٪
ƫǛɥƲȯȷƇȷ٪ ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؘ٪ �ǳƳǼ٪ƫȉ٪ǼƇǛȷؙ٪ ƲǳƇ٪ ƤȉǾɅƲǼȬǳƇ٪
um sistema gramatical que integra as relações sociais, as quais são 
concebidas através de diferentes situações interativas.

�٪ȬƇȯɅǛȯ٪ ƫȉ٪ ƲȷɅɍƫȉ٪ ƫȉ٪ ǳƳɫǛƤȉ٪ ƲǼ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫƇ٪ ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲ٪ 
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ɥǛȷǳɍǼƣȯƇȯ٪Ƈȷ٪ȷƲǼƲǳǕƇǾƧƇȷ٪Ʋ٪ȉȷ٪ƤȉǾɅȯƇȷɅƲȷ٪
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪ ȬȯƲȷƲǾɅƲȷؙ٪ ȬȉƫƲǾƫȉ٪ ȷƲȯ٪ ȉƣȷƲȯɥƇƫƇȷ٪ ƲȷȷƇȷ٪ ȯƲǳƇƧȧƲȷ٪
ɍǼƇȷ٪ƤȉǼ٪Ƈȷ٪ȉɍɅȯƇȷؘ٪ÄǼ٪ƣȉǼ٪ƲɫƲǼȬǳȉ٪ȷƠȉ٪Ƈȷ٪ƇƣȉȯƫƇǍƲǾȷ٪ȷȉƤǛȉ-
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؙ٪ƤɍǬȉ٪ƲǾǌȉȮɍƲ٪ƲȷɅƈ٪ƣƇǳǛɶƇƫȉ٪ǾƇȷ٪ƇǾƈǳǛȷƲȷ٪ƫƇȷ٪ɥƇȯǛƇƧȧƲȷ٪ 
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؘ٪vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ƲȷƤȉǳǕƲǼȉȷ٪Ƈȷ٪ǌȉȯǼƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷ-
ticas para denominar os referentes, possibilita-se aos usuários da 
ǳǝǾǍɍƇ٪ȯƲɥƲǳƇȯƲǼ٪ȷɍƇȷ٪ɥǛȷȧƲȷ٪ƫƇ٪ȯƲƇǳǛƫƇƫƲؙ٪ƣƲǼ٪ƤȉǼȉ٪ȬƇȯɅǛǳǕƇȯƲǼ٪
ȷƇƣƲȯƲȷؙ٪ɥƇǳȉȯƲȷ٪Ʋ٪ƤȯƲǾƧƇȷؘ٪¦ɍƇǾƫȉ٪ȉȷ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉȷ٪ɍɅǛǳǛɶƇǼ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉؙ٪
Ƴ٪ȬƲȯǼǛɅǛƫȉ٪Ƈ٪ƲǳƲȷ٪ƲɫȬȯƲȷȷƇȯ٪ȷɍƇȷ٪ǛƫƲǛƇȷؙ٪ƇȷȷǛǼ٪ƤȉǼȉ٪Ƈȷ٪ƫƇ٪ƤȉǼɍǾǛ-
ƫƇƫƲ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƠȉ٪ǛǾȷƲȯǛƫȉȷؘ٪%ƲȷȷƇ٪ǌȉȯǼƇؙ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ǌƇɶƲȯ٪ɍȷȉ٪ƲǌƲɅǛɥȉ٪
ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪ȯƲɅȯƇɅȉ٪ƫƲ٪ȷƲɍ٪ɅƲǼȬȉؙ٪ǛǼȬȯǛǼǛǾƫȉ٪ǼƇȯƤƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷ-
ticas geradas pelas situações comunicativas em que participam.

%ƲǾɅȯȉ٪ƫƲȷȷƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉؙ٪ ǌƇɶعȷƲ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲ٪ȉ٪ ǳƳɫǛƤȉ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉؙ٪
pois se insere em um discurso que o posiciona quanto à identi-
dade, às memórias e à história do lugar nomeado. Isso evidencia, 
ȷƲǍɍǾƫȉ٪%ǛƤǯ٪ؙخ־ׇׇֿح٪ȮɍƲؙ٪ƲǼ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƙ٪ǛǾɅƲȯȬȯƲɅƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉؙ٪
o denominador é um ente motivador do nome, que age de modo 
ȷɍƣǬƲɅǛɥȉ٪ȉɍ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉؙ٪ ƤȉǼƣǛǾƇǾƫȉ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇǼ٪Ƈ٪
ƇɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ȬƇȯƇ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫȉ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉ٪ǍƲȉǍȯƈ˚Ƥȉؘ٪�٪ǳƳɫǛƤȉ٪ɅȉȬȉǾǝ-
mico – como uma área do saber e articulado às práticas em diver-
sas situações de interação – nos permite conhecer não somente o 
nome do lugar, mas também todo o saber prático inerente aos atos 
denominativos.

vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ȬƲǾȷƇȯ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪
ƫǛȷƤɍȯȷǛɥƇؙ٪ƤƇȬƇɶ٪ƫƲ٪ȯƲȬȯȉƫɍɶǛȯ٪ɥƲȯƫƇƫƲȷ٪ȮɍƲ٪ȯƲ˛ǛɅƇǼ٪ƫǛȯƲɅƇǼƲǾɅƲ٪
nas práticas cotidianas dos alunos. Biderman (1993) estabelece que 
ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪Ƴ٪ƲɫȬȯƲȷȷƇǼƲǾɅƲ٪ƇǌƲɅƇƫȉ٪ȬƲǳƇȷ٪ǛǾ˛ɍƷǾƤǛƇȷ٪ƲɫɅƲȯǾƇȷؙ٪ȬȉǛȷؙ٪
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ƤȉǼȉ٪ȉ٪ɅƲȷȉɍȯȉ٪ɥȉƤƇƣɍǳƇȯ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ȬƲȯȬƇȷȷƇ٪Ƈȷ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪Ƥɍǳ-
turais em uma sociedade por meio dos signos verbais, sintetizando 
ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ƫƇ٪ɥǛƫƇؙ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪Ʋ٪ɥƇǳȉȯƲȷ٪ƫȉȷ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉȷؘ٪

Sabemos que, ao chegarem à escola, os estudantes já conhe-
ƤƲǼ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇؘ٪�٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲȷɅƲ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ȬȯƳɥǛȉ٪Ʋ٪ƤȉǾǌȉȯǼƲ٪Ǭƈ٪
ƲɥǛƫƲǾƤǛƇǼȉȷؙ٪ȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ƫƲɥƲ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥƲȯ٪
ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷ٪ ƤȉǼɍǾǛƤƇɅǛɥƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ƤȉǾȷǛƫƲȯƲǼ٪ ȉ٪ ɍȷȉ٪ ƫƲ٪ ǌȉȯǼƇȷ٪
orais em distintas situações no seu dia a dia, análise das interações 
ɥƲȯƣƇǛȷؙ٪ ƇɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ ƤȉǍǾǛɅǛɥƇȷؙ٪ ƇȷȷǛǼ٪ ƤȉǼȉ٪ ȯƲ˛ƲɫȧƲȷ٪ ƤȯǝɅǛƤƇȷؙ٪ Ȭȯȉ-
ƤƲȷȷȉȷ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇɅǛɥȉȷؙ٪ȬȯȉƫɍƧȧƲȷ٪ƫǛȷƤɍȯȷǛɥƇȷ٪Ʋ٪ȯƲ˛ƲɫȧƲȷ٪ƇƤƲȯƤƇ٪
ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪Ʋ٪ƫȉ٪ȷƲɍ٪ɍȷȉ٪ƲǌƲɅǛɥȉؘ٪

Quando pensamos nos nomes de lugares, sabemos que os 
estudantes também conhecem o nome. A partir dessa premissa, 
Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ȯƲƇǳǛɶƇȯ٪ɍǼƇ٪ƇƣȉȯƫƇǍƲǼ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤƇ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ƫǛǾƐǼǛƤƇ٪ƫȉ٪
ǾȉǼƲ٪ƫƲ٪ǳɍǍƇȯ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫƇ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪Ʋ٪ȬȉƫƲȯ٪ƇȯɅǛƤɍǳƇȯ٪ƲȷȷƲ٪Ȭȯȉ-
ƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ƙ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؘ٪%ƲȷȷƇ٪ǌȉȯǼƇؙ٪Ƈ٪ǾȉȷȷƇ٪
ǛǾɅƲǾƧƠȉ٪Ƴ٪ƫƲǼȉǾȷɅȯƇȯ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫƲȷɅƲ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ȮɍƲ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ǛƫƲǾ-
ɅǛ˚ƤƇȯ٪ȉȷ٪ȷƲǾɅǛƫȉȷ٪ƫȉȷ٪ƲǾɍǾƤǛƇƫȉȷ٪Ʋ٪Ƈ٪ƫƲȷƤȯǛƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ǌƇɅȉȷ٪ƇɅȯƲǳƇƫȉȷ٪
Ƈȉȷ٪ ǾȉǼƲȷ٪ƫƲ٪ ǳɍǍƇȯƲȷؙ٪ ɥǛȷɅȉ٪ ȮɍƲ٪ Ƈ٪ ½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪ ȬȉȷȷɍǛ٪ ɍǼƇ٪ƫɍȬǳƇ 
ƫǛǼƲǾȷƠȉؚ٪Ƈ٪ƫȉ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲ٪ƲȷȬƇƤǛƇǳ٪ǍƲȉǍȯƈ˚Ƥȉؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪Ƈ٪ ǌɍǾƧƠȉ٪ 
ɅȉȬȉǾǝǼǛƤƇؙ٪ƤȉǼȉ٪ɅƇǼƣƳǼ٪Ƈ٪ƫȉ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲ٪ɅƲǼȬȉȯƇǳؙ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾƫǛƫƇ٪
ƤȉǼȉ٪Ƈ٪ǼƲǼȊȯǛƇ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤƇؘ

vȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫƲ٪ȷƇǳƇ٪ƫƲ٪ƇɍǳƇؙ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ƲɥǛƫƲǾƤǛƇȯ٪Ƈ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪
ƲȷɅɍƫƇǾɅƲȷ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪ǍƲȯƇǳǼƲǾɅƲ٪ȉȷ٪
conteúdos são aplicados a partir do uso da gramática internalizada, 
realização de atividades de comunicação no seu cotidiano relacio-
nadas à escola, religião, trabalho, cultura, dentre outras. Todavia,  
o que percebemos ainda é uma disciplina que prima muito pelo 
viés da gramática normativa, sem uma prática social efetiva de uso 
Ʋ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉؘ٪%ǛƇǾɅƲ٪ƫǛȷȷȉؙ٪Ƴ٪ȬǳƇɍȷǝɥƲǳ٪ƲȷɅɍƫƇȯǼȉȷ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƲɫȬǳȉ-
ȯƇǾƫȉ٪ȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉȷؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪ƫƲǼȉǾȷɅȯƇȯ٪Ƈȉȷ٪ƲȷɅɍƫƇǾ-
ɅƲȷ٪ȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ȮɍƲ٪ƤȉǼȬȧƲ٪Ƈ٪ǾȉǼƲƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ǳɍǍƇȯƲȷ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ɥǛɥƲǼؘ٪
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vƲȷȷƇ٪ ɥƲȯɅƲǾɅƲؙ٪ Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ ɅȯƇƣƇǳǕƇȯ٪ȉȷ٪ ȷƲǾɅǛƫȉȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪ Ƈ٪
ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇȷ٪ǼƇɅȯǛɶƲȷ٪ƫƲ٪ ǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪ ǳƲɫǛƤƇǳ٪ȮɍƲ٪ȬƲȯǼƲǛƇǼ٪Ƈ٪
ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲ٪ƲȷƤȉǳƇȯؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲǬƇǼ٪ƲɫȬǳȉȯƇƫƇȷ٪Ƈȷ٪ȬȯƈɅǛ-
cas culturais locais, instigando os educandos a conhecerem a cons-
trução de suas próprias histórias. Para tanto, é importante ressaltar 
Ƈ٪ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ƇǾƇǳǛȷƇȯؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪Ƈȷ٪ǾƇȯȯƇɥƇȷ٪ȉȯƇǛȷؙ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪
Ƈȷ٪ɥƇȯǛƇƧȧƲȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ƲɫǛȷɅƲǾɅƲȷ٪ǾƇ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ƣƲǼ٪ƤȉǼȉ٪ɥƇǳȉȯǛɶƇȯ٪Ƈ٪
ƤɍǳɅɍȯƇ٪ǳȉƤƇǳؙ٪ƲɫȬǳȉȯƇȯ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ȉȷ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉȷ٪ƫȉȷ٪ǾȉǼƲȷ٪ƫƲ٪ǳɍǍƇȯ٪
Ʋ٪ ȯƲ˛ƲɅǛȯ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ ƲǾɥȉǳɥǛƫȉ٪ǾƲȷȷƇ٪ ƇɅǛɥǛƫƇƫƲؘ٪%ǛƤǯ٪ ־־׀ح ؙׅ٪ 
Ȭؘ٪ֿׂׂخ٪ȯƲǛɅƲȯƇ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ȷǛǍǾȉ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪زؘؘؘرن٪ƤȉǼ٪ǌȉȯǼƇ٪
ƲɫȬȯƲȷȷǛɥƇ٪Ʋ٪ɍǼ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉ٪ɍǾǝɥȉƤȉ٪ȉɍ٪ƣǛɍǾǝɥȉƤȉؙ٪ȬƇȷȷƇ٪Ƈ٪ǛǾƤȉȯȬȉȯƇȯؙ 
ƲǳƲ٪ ȬȯȊȬȯǛȉؙ٪ Ƈȷ٪ ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ ƫȉ٪ ƲȷȬƇƧȉ٪ ȮɍƲ٪ ǾȉǼƲǛƇؙه٪ ȉɍ٪ ȷƲǬƇؙ٪ 
ƫȉ٪ȬȉǾɅȉ٪ƫƲ٪ɥǛȷɅƇ٪ȷƲǼƐǾɅǛƤȉؙ٪زؘؘؘرن٪ǾȉǼƲ٪Ʋ٪ƤȉǛȷƇ٪ǾȉǼƲƇƫƇ٪ȬƇȷȷƇǼ٪Ƈ٪
ȷǛǍǾǛ˚ƤƇȯ٪ȉ٪ǼƲȷǼȉ٪ƫƇƫȉ٪ؘهزؘؘؘر

�٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅƇ٪ƲȷɅȯƲǛɅƇȯ٪Ƈ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȷƲǾ-
ɅǛƫȉ٪ƲɫǛȷɅƲǾɅƲ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈȷ٪ȬƲȷȷȉƇȷ٪Ʋ٪ȉȷ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉȷ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƤƲȯƤƇǼؘ٪ 
�ȷ٪ƇǾƈǳǛȷƲȷ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤƇȷ٪ǛǾƤǳɍƲǼ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƧȧƲȷ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤƇȷؙ٪Ʋ٪ƲǾɥȉǳ-
ver os estudantes nessas atividades, por meio do estudo dos nomes 
ƫƲ٪ ǳɍǍƇȯƲȷؙ٪ ȬȉƫƲ٪ ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅƈعǳȉȷ٪ ƤȉǾǕƲƤƲȯ٪ ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ ȷȉƤǛȉȬȉǳǝɅǛƤȉȷ٪ 
e culturais da comunidade em que vivem.

O estudo toponímico subsidiado em uma prática interdisci-O estudo toponímico subsidiado em uma prática interdisci-
plinar, adequado aos objetivos de ensino de língua que se plinar, adequado aos objetivos de ensino de língua que se 
ŝŠúŰúĹôú�ÒĮîÒĹñÒŠȢ�ŝŃŠ�ķúĚŃ�ôú�čŃŠķÒ�ŠúƦúƖĚƐÒȢ�îŃĹŰúƖŰŸÒĮĚƠÒôÒ�ŝŠúŰúĹôú�ÒĮîÒĹñÒŠȢ�ŝŃŠ�ķúĚŃ�ôú�čŃŠķÒ�ŠúƦúƖĚƐÒȢ�îŃĹŰúƖŰŸÒĮĚƠÒôÒ�
e menos fragmentada, desenvolve no aluno as competências e menos fragmentada, desenvolve no aluno as competências 
sociointerativas, linguísticas e reflexivas. Contrapondo-se, sociointerativas, linguísticas e reflexivas. Contrapondo-se, 
assim, às visões conservadoras da língua. (SANTOS, 2019, assim, às visões conservadoras da língua. (SANTOS, 2019, 
p. 22)p. 22)

½ȯƇƣƇǳǕƇȯ٪Ƈ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪ȷǛɅɍƇƧȧƲȷ٪ȯƲƇǛȷ٪Ȭȯȉ-
picia uma aprendizagem concreta, especialmente em relação ao 
ȯƲȷǍƇɅƲ٪ƫȉ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ƫȉ٪ȬƇɅȯǛǼȌǾǛȉ٪ǳȉƤƇǳؘ٪�ǳƳǼ٪ƫǛȷȷȉؙ٪Ƴ٪ȷƇƣǛƫȉ٪
que geralmente os alunos não conhecem a história que permeia 
a denominação dos lugares que os cercam, sendo então importante 
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desenvolver atividades que lhes possibilitem conhecer as questões 
ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪Ʋ٪ȷȉƤǛȉȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ȮɍƲ٪ƲǾɥȉǳɥƲǼ٪Ƈ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ƫƲ٪ȷɍƇ٪ƤȉǼɍǾǛ-
dade a partir de sua denominação. Podemos dizer que, a partir 
ƫƲȷȷƇȷ٪ƇƧȧƲȷؙ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƇǳɍǾȉ٪ƤȉǾǕƲƧƇ٪Ƈ٪ ȯƲƇǳǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ȷƲɍ٪
ɍǾǛɥƲȯȷȉ٪ ƤɍǳɅɍȯƇǳؙ٪ ȬȉƫƲǾƫȉ٪ ƤȉǾɅȯǛƣɍǛȯ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ ȬƇȯƇ٪
o processo de ensino-aprendizagem. Assim, por meio do estudo  
ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉؙ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲȯ٪Ƈ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ǛǾɅȯǝǾȷƲƤƇ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳǝǾǍɍƇ٪
e identidade cultural a partir de práticas de ensino efetivas.

�٪ɅǝɅɍǳȉ٪ƫƲ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇȯ٪ƲɫȬǳȉȯƇȯؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫȉ٪
ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇؙ٪ȬȯȉƤƲƫǛǼƲǾɅȉȷ٪ƫƲ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪
ǳƳɫǛƤƇ٪ Ʋ٪ ȷƲǼƐǾɅǛƤƇ٪ƫȉȷ٪ ɅȉȬȌǾǛǼȉȷؘ٪ �ȷȷǛǼؙ٪ ȬȉƫƲ٪ ȷƲȯ٪ ƲɫȬǳȉȯƇƫƇ٪ Ƈ٪ 
ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪ǼȉȯǌȉȷȷǛǾɅƈɅǛƤƇ٪ƫȉ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉؚ٪ֿ ؘ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ȉ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉ٪ƇȬȯƲ-
ȷƲǾɅƇ٪ɍǼƇ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪ȷǛǼȬǳƲȷؙ٪ǌȉȯǼƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪ɍǼƇ٪ɎǾǛƤƇ٪ȬƇǳƇɥȯƇؚ٪رȯɍƇز٪
GƷǾƲȷǛȷؘ׀٪؛٪ƤȉǼ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪ƤȉǼȬȉȷɅƇؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪ȮɍƇǾƫȉ٪Ƴ٪ǌȉȯǼƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪
ǼƇǛȷ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉ٪ر٪عȬȯƇƧƇز٪GǛȯƇȷȷȊǛȷ؛٪ׁؘ٪ǌȉȯǼƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪ƲǾɍǾƤǛƇ-
ƫȉȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷؚ٪ر§Ǜȉز٪-ȷǍȉɅȉ٪ƫȉ٪�ȯǛǍɍƇȯǛ؛٪ׂؘ٪ǌȉȯǼƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪ƫƲȯǛɥƇƧƠȉ٪
ȬȯƲ˚ɫƇǳؚ٪ ٪ؘ׃٪؛خtGح٪ƲȷƤȉƣƲȯɅȉ%٪زǼɍǾǛƤǝȬǛȉر ǌȉȯǼƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪ƫƲȯǛɥƇƧƠȉ٪ 
ȷɍǌǛɫƇǳؚ٪  ٪�ǳƳǼ٪ƫǛȷȷȉؙ٪ȬȉƫƲǼ٪ȷƲȯ٪ؘخ�½ح٪ƲƤɍȯȷȉǳƐǾƫǛƇ§٪زǼɍǾǛƤǝȬǛȉر
ƲɫȬǳȉȯƇƫƇȷ٪Ƈ٪ƤȉǼȬȉȷǛƧƠȉ٪ȷƲǼƐǾɅǛƤƇ٪ƫȉ٪ɅȉȬȌǾǛǼȉ٪Ʋ٪Ƈȷ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛƫƇ-
des de trabalhar os adjetivos, substantivos, verbos etc.

Além do mais, também podemos trabalhar por meio do recorte 
ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪ƇȯɅǛƤɍǳƇƫȉ٪ƙ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪
ƙ٪ǳƲǛɅɍȯƇ٪Ʋ٪ƙ٪ȬȯȉƫɍƧƠȉ٪ɅƲɫɅɍƇǳؙ٪ǛǾȷɅǛǍƇǾƫȉ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍƫƇǾɅƲȷ٪ȉ٪ǛǾɅƲȯƲȷȷƲ٪
por essas habilidades a partir de suas práticas sociais, além de apri-
morar e desenvolver habilidades de pesquisa, sendo estes requisitos 
básicos para o pleno desenvolvimento da vida escolar dos alunos. 

Considerações finais

Os nomes de lugares são entendidos a partir de aspectos históricos, 
antropoculturais, sociais, dentre vários outros, além de serem com-
postos de significados e designações que se complementam,  
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tendo em vista os elementos motivadores por parte do denomi-
nador. Esses elementos demonstram que os grupos nomeiam um 
ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫȉ٪ǾȉǼƲ٪ƫƲ٪ ǳɍǍƇȯ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪ɍǼƇ٪ǍƇǼƇ٪ƫƲ٪ȷǛǍǾǛ˚-
cados e possibilidades, os quais são essenciais para o processo de 
nomeação de determinado lugar. 

Além do mais, o estudo dos nomes de lugares denota aspectos 
ǛǼȬǳǛƤƇƫȉȷ٪ƙ٪ƤɍǳɅɍȯƇؙ٪ǛƫƲǾɅǛƫƇƫƲؙ٪ǼƲǼȊȯǛƇؙ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇؙ٪ȯƲǳǛǍǛƠȉ٪ƫƲ٪ɍǼ٪
Ȭȉɥȉؙ٪Ƈȉ٪ȬƇȷȷȉ٪ȮɍƲؙ٪ǛǾȷƲȯǛƫȉȷ٪Ƈȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉؙ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛɅƇǼ٪Ƈ٪
ampliação do processo ensino-aprendizagem por contribuir para 
o complemento de informações nas diversas áreas do saber, como 
ƲɫȬǳǛƤǛɅƇƫȉȷ٪ƲǼ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ǼȉǼƲǾɅȉȷ٪ǾƲȷɅƲ٪ƲȷɅɍƫȉؘ٪

¯ƲǾƫȉ٪ƇȷȷǛǼؙ٪ɅȯƇƣƇǳǕƇȯ٪Ƈ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƇ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫƇȷ٪ƇɍǳƇȷ٪ƫƲ٪
jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ȬƲȯǼǛɅƲ٪Ƈ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ƫȉ٪ȷƲǾɅǛƫȉ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ǾȉǼƲ٪
ƫƲ٪ǳɍǍƇȯ٪ȬȉȷȷɍǛؘ٪¤ƇȯƇ٪ɅƇǾɅȉؙ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ɅȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪ƲǾɥȉǳɥƲ٪ƇɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ 
ƇȯɅǛƤɍǳƇƫƇȷ٪Ƈȉȷ٪ȷƇƣƲȯƲȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷؙ٪ǍƲȉǍȯƈ˚Ƥȉȷؙ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉȷؙ٪ƣǛȉǳȊǍǛƤȉȷؙ٪
antropológicos, dentre outros.
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Gêneros orais e ensino
uma análise em livro didático do  
8º ano do ensino fundamental II

Hilariana Santana da Silva Ferreira 

ÜƇǳȮɍǝȯǛƇ٪�ǳƇɍƫƲɅƲ٪tƇƤǕƇƫȉ٪�ȉȯƣƇ

Introdução

�٪ȷƲȯ٪ǕɍǼƇǾȉ٪ ǌƇɶ٪ɍȷȉ٪ƫȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ȬƲȯɅƲǾƤƲǾɅƲȷ٪Ƈȉ٪ƤƇǼȬȉ٪ƫƇ٪
oralidade e da escrita nas práticas sociais diárias, logo ambas são 
ǛǼȬȯƲȷƤǛǾƫǝɥƲǛȷ٪ȬƇȯƇ٪ Ƈ٪ ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉ٪ǕɍǼƇǾƇؘ٪%ƲȷȷƇ٪ǼƇǾƲǛȯƇؙ٪ 
 ǌƇǳƇ٪Ʋ٪ƲȷƤȯǛɅƇ٪ǾƠȉ٪ȷƠȉ٪ƫȉǛȷ٪dialetos, mas sim duas modalidades٪زؘؘؘرن
ƫƲ٪ɍȷȉ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲǛȯƇ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƇǳɍǾȉؙ٪Ƈȉ٪ƫȉǼǛǾƇȯ٪Ƈ٪ƲȷƤȯǛɅƇؙ٪ 
se torna bimodal”. (MARCUSCHI, 2010, p. 32, grifo do autor) Tomando 
essa ideia como ponto de partida, há décadas, estudiosos renoma-
ƫȉȷ٪ǾƇ٪ƈȯƲƇ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉعƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪ƫƲ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ǼƇɅƲȯǾƇ٪ƇǳƲȯɅƇǼ٪
para a importância de a escola trabalhar a modalidade oral e escrita 
ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƫƲ٪ǛǍɍƇǳ٪Ǽȉƫȉؙ٪ɍǼƇ٪ɥƲɶ٪ȮɍƲ٪ƇǼƣƇȷ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍƲǼ٪ȬƇȯƇ٪
ƇǼȬǳǛƇȯ٪ Ƈȷ٪ ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷ٪ ƤȉǼɍǾǛƤƇɅǛɥȉعǛǾɅƲȯƇƤǛȉǾƇǛȷ٪ ƫȉȷ٪ ƇǳɍǾȉȷؘ٪
-ǾɅȯƲɅƇǾɅȉؙ٪ȬƇȯƇ٪-ǳǛƇȷ٪ؙ׆ֿ־׀ح٪Ȭؘ٪ׁزؘؘؘرن٪ؙخ־٪Ƈ٪ƲȷƤȯǛɅƇ٪ȷƲǼȬȯƲ٪ƲȷɅƲɥƲ٪Ǿȉ٪
centro das preocupações da escola, pois é por meio dela que se  
ȯƲƇǳǛɶƇɥƇ٪Ƈ٪ƇǳǌƇƣƲɅǛɶƇƧƠȉ٪ؘهزؘؘؘر٪vƇ٪ƤȉǾƤƲȬƧƠȉ٪ƫƇ٪ƇɍɅȉȯƇؙ٪Ƈ٪ȷɍȬƲȯɥƇ-
ǳȉȯǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ƲȷƤȯǛɅƇ٪Ǿȉ٪ƇǼƣǛƲǾɅƲ٪ƲȷƤȉǳƇȯ٪ȷƲ٪˚ȯǼȉɍ٪ȬȯȉɥƇɥƲǳǼƲǾɅƲ 
ƲǼ٪ƤȉǾȷƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ɥǛȷƠȉ٪زؘؘؘرن٪ǍȯƇǌȉƤƷǾɅȯǛƤƇ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪ 
ǳǝǾǍɍƇح٪ؘه-jU�¯ؙ٪ؙ׆ֿ־׀٪Ȭؘ٪ׁخ־
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Notadamente, a escrita é, sem dúvida, a mais utilizada e valo-
ȯǛɶƇƫƇ٪Ǿȉȷ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ɅƲɫɅɍƇǛȷ٪ƫƲ٪ȬȯƲȷɅǝǍǛȉ٪ȮɍƲ٪ƤǛȯƤɍǳƇǼ٪ǾƇ٪
ȷȉƤǛƲƫƇƫƲ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪Ʌȉƫȉؘ٪%Ʋ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ƤȉǼ٪-ǳǛƇȷ٪ؙ׆ֿ־׀ح٪Ȭؘ٪ׁن٪ؙخ־�٪ɥƇǳȉȯ٪
conferido à escrita, na sociedade e na escola, vincula-se ainda a 
uma postura ideológica de grupos dominantes em determina-
dos momentos históricos mobilizados em prol da conquista e da  
manutenção do poder”.

Com base nessa afirmação, percebe-se nitidamente que o  
tratamento diferenciado do uso da escrita em detrimento da ora-
ǳǛƫƇƫƲ٪ƲȷɅƈ٪ ǳǛǍƇƫȉ٪ƫǛȯƲɅƇǼƲǾɅƲ٪ƙ٪ ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȬȉƫƲȯ٪Ʋ٪Ƈȉ٪ȬȯƲȷɅǝǍǛȉ٪
social de determinados grupos que permeiam a sociedade como 
um todo. 

Marcuschi (2010) argumenta que atualmente já não se concebe 
mais observar de forma satisfatória as semelhanças e diferenças 
entre fala e escrita, sem, entretanto, considerar a divisão de seus 
usos na vida cotidiana do ser humano. Isso porque esses usos vão 
se alterando de acordo com as mudanças que a sociedade vivencia.

¤ƲǾȷƇǾƫȉ٪ǾƲȷȷƇ٪ƫǛȯƲƧƠȉؙ٪زؘؘؘرن٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪Ʋ٪ƲȷƤȯǛɅƇ٪ȷƠȉ٪ƫɍƇȷ٪Ȭȯƈ-
ticas sociais e não duas propriedades de sociedades diversas”. 
(MARCUSCHI, 2010, p. 37) O referido autor sugere, então, que se  
ƫƲǛɫƲ٪ƫƲ٪ƇɥƇǳǛƇȯ٪Ƈ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ȉǳǕƇȯ٪ɥȉǳɅƇƫȉ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ƲȷƤȯǛɅƇ٪Ʋ٪
que as diferenças entre uma e outra possam ser entendidas den-
Ʌȯȉ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ƤȉǾɅǝǾɍȉ٪Ʋ٪ǾƠȉ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼƇ٪ƫǛƤȉɅȌǼǛƤƇؘ٪vƲȷȷƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇؙ٪
tƇȯƤɍȷƤǕǛ٪ ٪ƫƲȷɅƇƤƇ٪ȮɍƲ٪ɍǼƇ٪ƫƇȷ٪ȮɍƲȷɅȧƲȷ٪ƤƲǾɅȯƇǛȷ٪Ƴ٪خ׆ׁ٪Ȭؘ٪ؙ־ֿ־׀ح
٪Ƈ٪ǛǼȬȉȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ȷǛɅɍƇȯ٪Ƈ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪Ʋ٪Ƈ٪ƲȷƤȯǛɅƇ٪ƲǼ٪ȷǛȷɅƲǼƇȷ٪زؘؘؘرن
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷؙه٪ɍǼƇ٪ɥƲɶ٪ȮɍƲ٪ȷƠȉ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ƲǌƲɅǛɥƇƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪
ǼƲȷǼƇ٪ ǍȯƇǼƈɅǛƤƇؙ٪ ǼƇȷ٪ ƤȉǼ٪ ƲȷȬƲƤǛ˚ƤǛƫƇƫƲȷ٪ ȮɍƲ٪ ǌƇɶƲǼ٪ ƤȉǼ٪ ȮɍƲ٪
ɍǼƇ٪ǼȉƫƇǳǛƫƇƫƲ٪ǾƠȉ٪ȷƲǬƇ٪Ƈ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ȉɍɅȯƇؘ٪vƲȷȷƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉؙ٪
ƫƲȷɅƇƤƇ٪ȮɍƲؚ

São, portanto, realizações de uma gramática única, mas que São, portanto, realizações de uma gramática única, mas que 
do ponto de vista semiológico podem ter peculiaridades com do ponto de vista semiológico podem ter peculiaridades com 
diferenças acentuadas, de tal modo que a escrita não repre-diferenças acentuadas, de tal modo que a escrita não repre-
senta a fala. Além disso, os textos orais têm uma realização senta a fala. Além disso, os textos orais têm uma realização 
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multissistêmica (palavras, gestos, mímica etc.) e os textos multissistêmica (palavras, gestos, mímica etc.) e os textos 
escritos também não se circunscrevem apenas ao alfabeto escritos também não se circunscrevem apenas ao alfabeto 
(envolvem fotos, ideogramas, por exemplo, os ícones do (envolvem fotos, ideogramas, por exemplo, os ícones do 
computador, e grafismos de todo tipo). Fique, pois, claro que computador, e grafismos de todo tipo). Fique, pois, claro que 
não postulamos uma simetria de representação e sim uma não postulamos uma simetria de representação e sim uma 
simetria sistêmica no aspecto central das articulações estri-simetria sistêmica no aspecto central das articulações estri-
tamente linguísticas. Não mais do que isso. (MARCUSCHI, tamente linguísticas. Não mais do que isso. (MARCUSCHI, 
2010, p. 38-39)2010, p. 38-39)

¤ȉȯɅƇǾɅȉؙ٪ tƇȯƤɍȷƤǕǛ٪ ȬȯȉƤɍȯƇ٪ ƲɫȬǳǛƤƇȯ٪ ȮɍƲ٪ Ƈȷ٪ ǼȉƫƇǳǛƫƇƫƲȷ٪ Ǭƈ٪
ǼƲǾƤǛȉǾƇƫƇȷ٪ɥƇȯǛƇǼ٪ƲǼ٪ɍǼ٪ƤȉǾɅǝǾɍȉؙ٪Ʋ٪Ƈ٪ƤȉǼȬƇȯƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ƇǼƣƇȷ٪
ƫƲɥƲ٪ȷƲȯ٪ƣƇȷƲƇƫƇ٪ǾƲȷȷƲ٪ƤȉǾɅǝǾɍȉؙ٪ȮɍƲ٪ƇƣȯƇǾǍƲ٪Ƈȷ٪ƤȉǾƫǛƧȧƲȷ٪ƫƲ٪Ȭȯȉ-
ƫɍƧƠȉ٪Ʋ٪ȉ٪ɍȷȉ٪ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇؘ٪�ȉǼɍǾǍƇǾƫȉ٪ƤȉǼ٪ǼƲȷǼȉ٪ȬƲǾȷƇǼƲǾɅȉؙ٪
-ǳǛƇȷ٪ؙ׆ֿ־׀ح٪Ȭؘ٪ֿׂؙ٪ǍȯǛǌȉ٪ƫƇ٪ƇɍɅȉȯƇخ٪ƲǾǌƇɅǛɶƇ٪Ƈ٪ǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪Ƈ٪ƲȷƤȉǳƇ٪
ɅȯƇƣƇǳǕƇȯ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲǛȯƇ٪ƤȉǾǬɍǾɅƇ٪ǌƇǳƇإƲȷƤȯǛɅƇؙ٪ȬȉǛȷ٪ƲǾɅƲǾƫƲ٪ȮɍƲؚ٪

[...] o estudo da oralidade merece ocorrer paralelamente ao [...] o estudo da oralidade merece ocorrer paralelamente ao 
da escrita, em razão do da escrita, em razão do continuum continuum e não de um fenômeno e não de um fenômeno 
com diferenças estanques, dado que a grande diferença com diferenças estanques, dado que a grande diferença 
se encontra apenas no modo de verbalização, via aparelho  se encontra apenas no modo de verbalização, via aparelho  
fonador ou via elementos gráficos. fonador ou via elementos gráficos. 

�ǛǾƫƇؙ٪Ƈ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ǾƠȉ٪ȬȉƫƲ٪Ʋ٪ǾƠȉ٪ƫƲɥƲ٪ȷƲȯ٪ɅȯƇɅƇƫƇ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪ 
ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ȷƲȬƇȯƇƫȉ٪ƫȉ٪ɍǾǛɥƲȯȷȉ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉ٪Ʋ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪ƫȉ٪ȷƲȯ٪ǕɍǼƇǾȉؘ٪
vȉ٪ȮɍƲ٪ɅƇǾǍƲ٪ƙ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǌƇǳƇƫƇؙ٪ƲȷɅƇ٪Ƴ٪ɍǼƇ٪ȬƇȯɅǛƤɍǳƇȯǛƫƇƫƲ٪ɎǾǛƤƇ٪ƫȉȷ٪
ǕɍǼƇǾȉȷؙ٪ȬȉǛȷ٪ ȷȊ٪ƲǳƲȷ٪ ɅƷǼ٪Ƈ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇ٪Ʋ٪Ƈ٪ ƤƇȬƇƤǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ ȷƲ٪
comunicarem através do uso da oralidade. Apesar de a fala ser indi-
ɥǛƫɍƇǳؙ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪Ƴ٪ɍǼƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪ȷȉƤǛƇǳǼƲǾɅƲ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇƫƇ٪Ʋ٪ƫƲȷƲǾ-
ɥȉǳɥǛƫƇؘ٪¯ȉƣȯƲ٪ƲȷȷƇ٪ȮɍƲȷɅƠȉؙ٪tƇȯƤɍȷƤǕǛ٪ؙ־ֿ־׀ح٪Ȭؘ٪خ׃׀٪ƤȉǼƲǾɅƇ٪ȮɍƲؚ

A fala seria uma forma de produção textual-discursiva para A fala seria uma forma de produção textual-discursiva para 
fins comunicativos na modalidade oral (situa-se no plano fins comunicativos na modalidade oral (situa-se no plano 
da oralidade, portanto), sem a necessidade de uma tecno-da oralidade, portanto), sem a necessidade de uma tecno-
logia além do aparato disponível pelo próprio ser humano. logia além do aparato disponível pelo próprio ser humano. 
Caracteriza-se pelo uso da língua na sua forma de sons sis-Caracteriza-se pelo uso da língua na sua forma de sons sis-
tematicamente articulados e significativos, bem como os tematicamente articulados e significativos, bem como os 
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aspectos prosódicos, envolvendo, ainda, uma série de recur-aspectos prosódicos, envolvendo, ainda, uma série de recur-
sos expressivos de outra ordem, tal como a gestualidade, os sos expressivos de outra ordem, tal como a gestualidade, os 
movimentos do corpo e a mímica. movimentos do corpo e a mímica. 

%ƲȷȷƇ٪ ǌȉȯǼƇؙ٪ Ƈ٪ ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ ȉȯƇǳ٪ ȯƲȬȉȯɅƇ٪ Ƈ٪ ɅȉƫƇ٪ ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉ٪ 
realizada e utilizada por meio da palavra. No que diz respeito ao ser 
ǕɍǼƇǾȉؙ٪Ƈ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ȉȯƇǳ٪Ƴ٪ǛǾƇɅƇ٪Ʋؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƤƲǳƷǾƤǛƇ٪ƫƲȷɅƇؙ٪ƤƇȬƇƤǛɅƇعȉ٪
no sentido de articular os sons de maneira sistemática, proporcio-
ǾƇǾƫȉ٪Ƈ٪ ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉؘ٪ Uȷȷȉ٪Ƴ٪ƲɥǛƫƲǾɅƲ٪ȬȉȯȮɍƲؙ٪ƫƲȷƫƲ٪ȉ٪ ǛǾǝƤǛȉ٪ƫƇ٪
história da humanidade, a oralidade é uma das primeiras formas de 
ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ƫȉ٪ȷƲȯ٪ǕɍǼƇǾȉ٪Ʋ٪ǼƇȯƤȉɍ٪ǼɍǛɅȉ٪ȉ٪ȷƲɍ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉؘ٪
Logo, indiscutivelmente, a oralidade é um meio de comunicação 
utilizado pelo homem anterior à palavra escrita. 

Para Marcuschi (2010), sob o ponto de vista mais central da reali-
ƫƇƫƲ٪ǕɍǼƇǾƇؙ٪ȷƲȯǛƇ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ƫƲ˚ǾǛȯ٪ȉ٪ǕȉǼƲǼ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪ȷƲȯ٪ȮɍƲ٪ǌƇǳƇ٪
e não como um ser que escreve. Ressalta ainda que isso não signi-
˚ƤƇ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪ȷƲǬƇ٪ȷɍȬƲȯǛȉȯ٪ƙ٪ƲȷƤȯǛɅƇؙ٪ǾƲǼ٪ɅȯƇƫɍɶ٪Ƈ٪ƤȉǾɥǛƤƧƠȉ٪
equivocada – generalizada – de que a escrita é derivada e a fala é 
primitiva, uma vez que a primeira não pode ser uma representação 
ƫƇ٪ȷƲǍɍǾƫƇؙ٪ȬȉǛȷ٪ǾƠȉ٪ƤȉǾȷƲǍɍƲ٪ȯƲȬȯȉƫɍɶǛȯ٪Ƈȷ٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤǛƫƇƫƲȷ٪ȮɍƲ٪
são inerentes à oralidade, assim como a escrita, por sua vez, também 
ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ȷƲɍȷ٪ȬȯȊȬȯǛȉȷ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉȷؘ

�٪ɅǝɅɍǳȉ٪ƫƲ٪ƲɫƲǼȬǳǛ˚ƤƇƧƠȉؙ٪Ƈ٪ǌƇǳƇ٪ȬȉȷȷɍǛ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ƤȉǼȬǳƲǼƲǾ-
tares como prosódia, gestualidade, movimentos do corpo e dos 
olhos. Ainda, segundo Marcuschi, a escrita também possui ele-
ǼƲǾɅȉȷ٪ȬȯȊȬȯǛȉȷؙ٪Ƈ٪ȷƇƣƲȯؚ٪ɅƇǼƇǾǕȉ٪Ʋ٪ɅǛȬȉ٪ƫƲ٪ǳƲɅȯƇȷؙ٪ƤȉȯƲȷؙ٪ǌȉȯǼƇɅȉؙ٪
ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ȬǛƤɅȊȯǛƤȉȷؙ٪ȮɍƲ٪ȉȬƲȯƇǼ٪ƤȉǼȉ٪ǍƲȷɅȉȷؙ٪ǼǝǼǛƤƇȷ٪Ʋ٪ȬȯȉȷȊ-
ƫǛƇ٪ǍȯƇ˚ƤƇǼƲǾɅƲ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇƫȉȷؙ٪ƤȉǼȉ٪ƤȉǼƲǾɅƇƫȉ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯǼƲǾɅƲؘ

vƲȷȷƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇؙ٪Ƈ٪ǌƇǳƇ٪Ƴؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƤƲǳƷǾƤǛƇؙ٪ɍǼ٪ǌƇɅȉȯ٪ȬȯƲȬȉǾƫƲ-
ȯƇǾɅƲ٪ǾƇ٪ǛƫƲǾɅǛƫƇƫƲ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪ƫƲ٪ɍǼ٪Ȭȉɥȉؘ٪¤ȉȯ٪Ǜȷȷȉؙ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪Ʋ٪
identidade são indissociáveis, pois, como bem diz Antunes (2009,  
Ȭؘ٪ ٪ؙخׇֿ ٪زؘؘؘرن ȉ٪ Ȭȉɥȉ٪ ɅƲǼ٪ ɍǼƇ٪ ǛƫƲǾɅǛƫƇƫƲؙ٪ ȮɍƲ٪ ȯƲȷɍǳɅƇ٪ ƫȉȷ٪ ɅȯƇƧȉȷ٪ 
ǼƇǾǛǌƲȷɅƇƫȉȷ٪ƲǼ٪ȷɍƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇؙ٪Ƈ٪ȮɍƇǳؙ٪Ȭȉȯ٪ȷɍƇ٪ɥƲɶؙ٪ȷƲ٪ǌȉȯǬƇ٪Ʋ٪ȷƲ٪ƲɫȬȯƲȷ-
sa pela mediação das linguagens, sobretudo da linguagem verbal”. 



Gêneros orais  e  ensino     205

Comungando do mesmo pensamento de Antunes, Martelotta 
٪ؙ׃ֿ־׀ح Ȭؘ٪ ٪خֿׂׅ Ǿȉȷ٪ ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ ɍǼƇ٪ ǌƇǳƇ٪ ƫƲ٪ tƲǛǳǳƲɅ٪ ٪ؚخׄ׀ׇֿح ٪زؘؘؘرن ɅȉƫƇ٪ 
ǼȉƫǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ǾƇ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ƇƤƇȯȯƲɅƇ٪ɍǼƇ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ǾƇȷ٪ƤȉǾƫǛ-
ções nas quais a linguagem se desenvolve e que, portanto, a história 
ƫƇȷ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪Ƴ٪ǛǾȷƲȬƇȯƈɥƲǳ٪ƫƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ƫƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪Ʋ٪ƫƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫƲؘه

-Ǽ٪ƤȉǾȷȉǾƐǾƤǛƇ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ƲɫȬȉȷɅȉؙ٪ȷƲȯǛƇ٪ǛǼȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ǌƇǳƇȯ٪ȷƲȬƇȯƇƫƇ-
ǼƲǾɅƲ٪ȷȉƣȯƲ٪ ǳǝǾǍɍƇؙ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪Ʋ٪ ǛƫƲǾɅǛƫƇƫƲؙ٪ɍǼƇ٪ɥƲɶ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƇȷ٪ƲȷɅƠȉ٪
indiscutivelmente imbricadas. Partindo desse pressuposto, observa-se 
ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ƲɫǛȷɅƲ٪ȉ٪ǼƇǛȷ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ǾƲȷȷƲ٪ƤƲǾƈȯǛȉ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪
Ʋ٪ ǛƫƲǾɅǛƫƇƫƲؙ٪ ȉ٪ȮɍƲ٪ ȯƲƇǳǼƲǾɅƲ٪ ƲɫǛȷɅƲ٪ ȷƠȉ٪ ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ٪ ȯƲȷȬȉǾȷƈɥƲǛȷ٪
Ʋ٪ Ƈȉ٪ ǼƲȷǼȉ٪ ɅƲǼȬȉ٪ ƲɫɅȯƲǼƇǼƲǾɅƲ٪ ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲȷ٪ ǾƇ٪ ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪ 
social do ser humano.

vƲȷȷƲ٪ǝǾɅƲȯǛǼؙ٪�ǾɅɍǾƲȷ٪־־׀ح ׇؙ٪Ȭؘ٪خׁ׀٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇ٪ȮɍƲؚ٪زؘؘؘرن٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪
é, assim, um grande ponto de encontro; de cada um de nós, com 
ȉȷ٪ƇǾɅƲȬƇȷȷƇƫȉȷؙ٪ƤȉǼ٪ƇȮɍƲǳƲȷ٪ȮɍƲؙ٪ƫƲ٪ȮɍƇǳȮɍƲȯ٪ǌȉȯǼƇؙ٪˚ɶƲȯƇǼ٪Ʋ٪
ǌƇɶƲǼ٪Ƈ٪ǾȉȷȷƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇؘه٪vƠȉ٪ȷƲ٪ȬȉƫƲ٪ǾƲǍƇȯ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƲȷɅƈ٪ǌȉȯɅƲ-
ǼƲǾɅƲ٪ƲǼƣɍɅǛƫƇ٪ǾƇ٪ǼƲǼȊȯǛƇ٪ƤȉǳƲɅǛɥƇؘ٪�٪ƇȬƲǍȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ɅƲǼ٪ƙ٪ǳǝǾǍɍƇ٪
advém da forma de falar de cada grupo, e esse apego é como uma 
ǼƇǾƲǛȯƇ٪ƫƲ٪˚ȯǼƇȯ٪ɍǾǛƠȉ٪Ƈȉ٪ǍȯɍȬȉ٪Ƈ٪ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ȬƲȯɅƲǾƤƲؘ٪tƇȯƤɍȷƤǕǛ٪
Ȭȉȯ٪ȷɍƇ٪ɥƲɶؙ٪Ƈ˚ȯǼƇ٪ȮɍƲؚ٪ؙخׁׄ٪Ȭؘ٪ؙ־ֿ־׀ح

A oralidade jamais desaparecerá e sempre será, ao lado da es-A oralidade jamais desaparecerá e sempre será, ao lado da es-
crita, o grande meio de expressão e de atividade comunicativa. crita, o grande meio de expressão e de atividade comunicativa. 
A oralidade enquanto prática social é inerente ao ser humano A oralidade enquanto prática social é inerente ao ser humano 
e não será substituída por nenhuma outra tecnologia. Ela será e não será substituída por nenhuma outra tecnologia. Ela será 
sempre a porta de nossa iniciação à racionalidade e fator de sempre a porta de nossa iniciação à racionalidade e fator de 
identidade social, regional, grupal dos indivíduos. Isso se dá identidade social, regional, grupal dos indivíduos. Isso se dá 
de modo particular porque a língua é socialmente moldada e  de modo particular porque a língua é socialmente moldada e  
ôúŧúĹƐŃĮƐĚôÒȢ� ĹêŃ� ŃíŧŰÒĹŰú� ŧúŸ� ŝŠŃƐÓƐúĮ� îÒŠÓŰúŠ� ƥĮŃĎúĹúŰĚîÒ-ôúŧúĹƐŃĮƐĚôÒȢ� ĹêŃ� ŃíŧŰÒĹŰú� ŧúŸ� ŝŠŃƐÓƐúĮ� îÒŠÓŰúŠ� ƥĮŃĎúĹúŰĚîÒ-
mente universal, como postulam muitos linguistas e psicólogos.mente universal, como postulam muitos linguistas e psicólogos.

§ƲǛɅƲȯƇǾƫȉ٪ȉ٪ȮɍƲ٪Ǭƈ٪ǌȉǛ٪ƫǛɅȉ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯǼƲǾɅƲؙ٪Ƴ٪ ǛǼȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ƫǛȷƤɍɅǛȯ٪
ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪ƫƲȷƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪Ƈ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪Ʋ٪ǛƫƲǾɅǛ-
dade, pois é esse conjunto que irá constituir a marca identitária dos 
falantes de uma comunidade. Assim, através da interação verbal e 
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ƫƇȷ٪ƇɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯǳȉƤɍƧƠȉؙ٪ȉȷ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉȷ٪ȷƲ٪ƤȉǾȷɅȯȉƲǼؙ٪ƲɫȬȯƲȷ-
ȷƇǾƫȉ٪ Ƈȷ٪ǼƇǾǛǌƲȷɅƇƧȧƲȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ Ʋ٪ ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ ƫƲ٪ ɍǼ٪Ȭȉɥȉؘ٪ ¤ȉȯ٪
Ǜȷȷȉؙ٪Ƴ٪ƲɫɅȯƲǼƇǼƲǾɅƲ٪ ȯƲǳƲɥƇǾɅƲ٪ɍǼƇ٪ ȯƲ˛ƲɫƠȉ٪ǼƇǛȷ٪ ǬɍȷɅƇ٪Ʋ٪ ǛǍɍƇǳǛ-
ɅƈȯǛƇ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ǳɍǍƇȯ٪ƫƇ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪ƇɅɍƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ȮɍƲȯ٪ȷƲǬƇ٪Ǿȉȷ٪ƤȉǾɅƲɫ-
Ʌȉȷ٪ƫƲ٪ɍȷȉ٪ƫƇ٪ɥǛƫƇ٪ƤȉɅǛƫǛƇǾƇؙ٪ȮɍƲȯ٪ȷƲǬƇ٪Ǿȉȷ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉȷ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼƇƧƠȉ٪
escolar formal. Nesse sentido, é pertinente ressaltar as contribui-
ƧȧƲȷ٪ƫƇ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪�ȬǳǛƤƇƫƇ٪Ʋ٪ƫƇ٪¯ȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳ-
ɥǛǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ǾƇȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍǛƧȧƲȷ٪
educacionais, haja vista que os estudos dessas grandes correntes 
ƫƇ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ȷƲȯƠȉ٪ƲɫɅȯƲǼƇǼƲǾɅƲ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲȷ٪Ʋ٪ƫƲƤǛȷǛɥȉȷ٪ǾƇ٪ƲǳƇ-
ƣȉȯƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȬȯƲȷȷɍȬȉȷɅȉȷ٪ɅƲȊȯǛƤȉȷ٪ȮɍƲ٪زؘؘؘرن٪ȬƲȯǼǛɅƲǼ٪ɥƲȯ٪ȯƲǍɍǳƇȯǛ-
dade e sistematicidade por trás do aparente caos da comunicação 
ƫȉ٪ƫǛƇ٪Ƈ٪ƫǛƇح٪ؘهt�§½-j�½½�ؙ٪ֿ־׀ ؙׅ٪Ȭؘ٪ֿׂخ׀

½ƲǾƫȉ٪ ƲǼ٪ ɥǛȷɅƇ٪ ȉ٪ ƲɫȬȉȷɅȉؙ٪ ȬȯȉȬȉǼȉȷ٪ ǾƲȷɅƲ٪ ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ ɅȯƇɶƲȯ٪ 
ƫƇƫȉȷ٪ ǛǾǛƤǛƇǛȷ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƤȉǼ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ȉȯƇǛȷ٪Ʋ٪ ǳǛɥȯȉȷ٪ƫǛƫƈɅǛƤȉȷ٪
ƲǼ٪ȮɍƲ٪ƇǾƇǳǛȷƇǼȉȷ٪ȷƲؙ٪Ʋ٪ƤȉǼȉؙ٪ȷƠȉ٪ƇƣȉȯƫƇƫȉȷ٪ȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ɅƲɫɅɍƇǛȷ٪
ȉȯƇǛȷ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲȷ٪ƲǼ٪ɍǼ٪ǳǛɥȯȉ٪ƫǛƫƈɅǛƤȉ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ƫƲ٪׆ѣ٪
ano do ensino fundamental II, adotado na rede pública municipal 
de ensino da cidade de Itaberaba (BA). Para iniciar, trazemos algu-
ǼƇȷ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƧȧƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ɅƲɫɅɍƇǛȷ٪ȉȯƇǛȷ٪Ʋ٪Ƈ٪ƲȷƤȉǳƇؘ

Gêneros orais: perspectivas  
de ensino-aprendizagem

.٪ǌƇɅȉ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ȷƲȯƲȷ٪ǕɍǼƇǾȉȷؙ٪ȷƲǬƇ٪ȉȯƇǳ٪ȷƲǬƇ٪
escrita, é atributo da racionalidade e que só eles são capazes de 
ɅƇǳ٪ ƇɅȉؘ٪ %ƲȷȷƇ٪ ǌȉȯǼƇؙ٪ Ƈ٪ ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪ ǕɍǼƇǾƇ٪ Ƴ٪ ɍɅǛǳǛɶƇƫƇ٪ ȬƇȯƇ٪ ˚Ǿȷ٪ 
comunicativos, sendo a fala um fator inerente aos humanos. Ocorre, 
todavia, que, em muitos casos, essa premissa é abandonada em 
detrimento da valorização de outros aspectos, como boa escrita, 
respeitando os aspectos meramente gramaticais.

Considerando tal situação, vale colocar que Marcuschi (2001) 
considera deveras importante que a escola não tenha a visão de 
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ȮɍƲ٪ȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȷƲǬƇ٪ȉ٪ƫƲ٪ȬȯȉǼȉɥƲȯ٪Ƈ٪ǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ǳǛǾǍɍǛȷ-
ɅƇȷؙ٪ǾƲǼ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤȉȷؙ٪ɅƇǼȬȉɍƤȉ٪ƇǾƇǳǛȷɅƇȷ٪ƫƲ٪ǌƇǳƇؙ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ȉɍ٪ƫƇ٪ƤȉǾ-
ɥƲȯȷƇƧƠȉؘ٪¤ƇȯƇ٪ƲǳƲؙ٪ Ʌɍƫȉ٪ ȷƲ٪ ȯƲȷɍǼƲ٪Ƈȉ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ ٪زؘؘؘرن ƲǾȷǛǾƇȯ٪ȉȷ٪
ƇǳɍǾȉȷ٪Ƈ٪ȬƲȯƤƲƣƲȯƲǼ٪Ƈ٪ ȯǛȮɍƲɶƇ٪ȮɍƲ٪ƲǾɥȉǳɥƲ٪ȉ٪ɍȷȉ٪ƲǌƲɅǛɥȉ٪ƫƇ٪ ǳǝǾ-
ǍɍƇ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪ȬƇɅȯǛǼȌǾǛȉ٪ǼƇǛȉȯ٪ƫȉ٪ȮɍƇǳ٪ǾƠȉ٪ȬȉƫƲǼȉȷ٪ƇƣȯǛȯ٪ǼƠȉه. 
(MARCUSCHI, 2001, p. 30) Partindo desse pressuposto, é preciso 
ȮɍƲ٪Ƈ٪ƲȷƤȉǳƇ٪ɅƲǾǕƇ٪Ƈ٪ƤȉǾȷƤǛƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪Ʋ٪ȷɍƇȷ٪
possibilidades deve ser prerrogativa para o ensino. Para esse es-
ɅɍƫǛȉȷȉؙ٪زؘؘؘرن٪�٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȷƲȯƈ٪Ƈ٪ǍȯƇǾƫƲ٪ǌƲȯȯƇǼƲǾɅƇ٪ƫǛƈȯǛƇ٪ƫƇ٪ȮɍƇǳ٪ǾǛǾ-
guém poderá abdicar durante toda sua vida, venha ele a fazer seja 
lá o que for”. (MARCUSCHI, 2001, p. 30)

vƲȷȷƇ٪ ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇؙ٪ Ƴ٪ ȬƲȯɅǛǾƲǾɅƲ٪ ƤȉǾȷǛƫƲȯƇȯ٪ ȮɍƲ٪ ȷȊ٪ Ƴ٪ ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪
ƫƲȷƲǾɥȉǳɥƲȯ٪Ƈ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇɅǛɥƇ٪ƫȉ٪ƇǳɍǾƇƫȉ٪ȮɍƇǾƫȉ٪Ƈ٪
ȬȯƈɅǛƤƇ٪ȬƲƫƇǍȊǍǛƤƇ٪ɅƲǼ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ƤȉǼȉ٪ƲǛɫȉ٪ǾȉȯɅƲƇƫȉȯ٪ȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪
ɅƲɫɅɍƇǛȷ٪ȉȯƇǛȷؘ٪Uȷȷȉ٪ȉƤȉȯȯƲ٪ȬȉȯȮɍƲ٪ȉ٪ɍȷȉ٪ƫƇ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪ȉȯƇǳ٪Ƴ٪ǛǾƫǛȷ-
pensável na vida social e na prática escolar, sendo um dos aspec-
tos fundamentais de nossa vida, já que é por meio dela que nos  
ȷȉƤǛƇǳǛɶƇǼȉȷؙ٪ ƤȉǾȷɅȯɍǝǼȉȷ٪Ʋ٪ƇƫȮɍǛȯǛǼȉȷ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉȷؙ٪ ǌȉȯǼƇǼȉȷ٪
Ǿȉȷȷȉȷ٪ȬƲǾȷƇǼƲǾɅȉȷؙ٪ƣƲǼ٪ƤȉǼȉ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪Ƈ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪
ɅƇǼƣƳǼ٪Ƴ٪ɍǼƇ٪ȬȯƈɅǛƤƇ٪ƫǛȷƤɍȯȷǛɥƇ٪ƇɅȯƇɥƳȷ٪ƫƇ٪ȮɍƇǳ٪ȉ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉ٪ɅȉǼƇ٪
a palavra para ingressar no mundo. Nesse sentido, seu estudo na  
instituição escolar deve ser efetivado tendo sempre como base uma 
situação concreta de uso, pois, como prática social, ela aconte-
ƤƲ٪ ƲǾɅȯƲ٪ ƫȉǛȷ٪ ǛǾɅƲȯǳȉƤɍɅȉȯƲȷ٪ ȉɍ٪ǼƇǛȷؙ٪ ȮɍƲ٪ ɅƷǼ٪ ǛǾɅƲǾƤǛȉǾƇǳǛƫƇƫƲȷ٪ 
ƲȷɅƇƣƲǳƲƤǛƫƇȷ٪ƲǼ٪ɍǼ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ȯƲƇǳؘ٪vƲȷȷƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇؙ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉȷ٪
ǍƷǾƲȯȉȷ٪ ɅƲɫɅɍƇǛȷ٪ ȉȯƇǛȷ٪ ȷƲ٪ ɅȉȯǾƇ٪ ƇƣȷȉǳɍɅƇǼƲǾɅƲ٪ ǛǾƫǛȷȬƲǾȷƈɥƲǳ٪ ƙ٪ 
prática escolar, haja vista que eles possuem estreita e indissociá-
vel relação com a produção comunicativa cotidiana.

Com as novas demandas e profundos estudos nos últimos anos, 
ȉ٪ ɅƲǼƇ٪ ƫȉȷ٪ ǍƷǾƲȯȉȷ٪ ɅƲɫɅɍƇǛȷ٪ ȬƇȷȷȉɍ٪ Ƈ٪ ȷƲȯ٪ ƇǛǾƫƇ٪ǼƇǛȷ٪ ƫǛȷƤɍɅǛƫȉ 
٪؛�U�vW¯U%ح t��O�%؛�٪ �-í-§§�ؙ٪ ٪؛־ֿ־׀ t�§�Ä¯�OUؙ٪ ٪؛׆־־׀
¯�Ov-ÄÝjã؛٪%�jíؙ٪؛ׂ־־׀٪½§�Ü�GjU�ؙ٪ؙخׅ־־׀٪ȬƲȯǼǛɅǛǾƫȉ٪ƤȉǾƤǳɍǛȯ٪
que a comunicação – escrita ou oral – sempre se dá através deles. 
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%Ʋ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ƤȉǼ٪tƇȯƤɍȷƤǕǛ٪ؙ׆־־׀ح٪Ȭؘ٪ֿن٪ؙخֿ׃ǾƇ٪ȯƲƇǳǛƫƇƫƲؙ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫȉȷ٪
ǍƷǾƲȯȉȷ٪ɅƲɫɅɍƇǛȷ٪Ƴ٪ǕȉǬƲ٪ɍǼƇ٪ǌƳȯɅǛǳ٪ƈȯƲƇ٪ǛǾɅƲȯƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯؙ٪ƤȉǼ٪ƇɅƲǾƧƠȉ٪
especial para a linguagem em funcionamento e para as atividades 
ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪Ʋ٪ȷȉƤǛƇǛȷؘه٪�ɍɅȯȉȷȷǛǼؙ٪�ǾɅɍǾƲȷ٪ׇؙ־־׀ح٪Ȭؘ٪خׅ׃٪ȷɍȷɅƲǾɅƇ٪ȮɍƲؚ٪

[...] vale tomar os gêneros como referência para o estudo da [...] vale tomar os gêneros como referência para o estudo da 
língua, e, consequentemente, para o desenvolvimento de língua, e, consequentemente, para o desenvolvimento de 
competências em fala, em escuta, em leitura e em escrita competências em fala, em escuta, em leitura e em escrita 
dos fatos verbais com que interagimos socialmente. dos fatos verbais com que interagimos socialmente. 

Todo esse cenário indicou ser fundamental que a escola tenha 
ƤȉǼȉ٪˚ǾƇǳǛƫƇƫƲؙ٪Ǿȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǼƇɅƲȯǾƇؙ٪ǌƇɶƲȯ٪ƤȉǼ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪Ƥȉ-
ǼɍǾǛƤƇƧƠȉ٪Ʋ٪Ƈ٪ǛǾɅƲȯƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉȷ٪ƇƤȉǾɅƲƧƇǼ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲǛȯƇ٪
Ʋ˚ƤƇɶ٪Ʋ٪ƇƫƲȮɍƇƫƇؙ٪ȷƲǾƫȉ٪ƇȷȷǛǼ٪ǾƲƤƲȷȷƈȯǛȉ٪ȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ƤȉǼ٪ȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪
ȉȯƇǛȷ٪Ʋ٪ƲȷƤȯǛɅȉȷؘ٪.٪ƣƲǼ٪ɥƲȯƫƇƫƲ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫƇ٪ƤǳƇȷȷǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ǛǾɅƲ-
rações verbais orais é recente e pouco sistematizado em comparação 
ƙ٪ƤǳƇȷȷǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ƲȷƤȯǛɅȉȷؙ٪ƤȉǾɅɍƫȉ٪ɥƇǳƲ٪ȷƇǳǛƲǾɅƇȯ٪ȮɍƲ٪ƇǼƣȉȷ٪
ȷƠȉ٪ǼȉƫƇǳǛƫƇƫƲȷ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉȷ٪ɍɅǛǳǛɶƇǼ٪ȬƇȯƇ٪ȷƲ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇȯؘ٪

%ƲȷȷƇ٪ ǌȉȯǼƇؙ٪ ٪زؘؘؘرن Ƈ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ ȷƲ٪ ƤȉǾȷɅǛɅɍǛ٪ ȬƲǳƇ٪ ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪ Ʋ٪ ȬƲǳƇ٪
escrita e, portanto, é necessário dedicar ao ensino da oralidade  
ȉ٪ǼƲȷǼȉ٪ɅȯƇɅƇǼƲǾɅȉ٪ȮɍƲ٪Ƴ٪ƫƇƫȉ٪Ƈȉ٪ƫƇ٪ƲȷƤȯǛɅƇؘه٪ ٪خ׆׀٪Ȭؘ٪ؙ׆ֿ־׀٪ؙ¯�jU-ح
Infelizmente, não há uma dedicação igualitária entre os ensinos 
ƇǾɅƲȯǛȉȯǼƲǾɅƲ٪ƤǛɅƇƫȉȷ ٪ؘ¯ɍȯǍƲ٪Ƈǝ٪ɍǼ٪ȬƇȯƇƫȉɫȉ ٪ؙȬȉǛȷ ٪ؙȷƲǍɍǾƫȉ٪tƇȯƤɍȷƤǕǛ٪
٪Ƈ٪ǌƇǳƇ٪Ƴ٪ɍǼƇ٪ƇɅǛɥǛƫƇƫƲ٪ǼɍǛɅȉ٪ǼƇǛȷ٪ƤƲǾɅȯƇǳ٪ƫȉ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪زؘؘؘرن٪ؚخׇֿ٪Ȭؘ٪ֿؙ־־׀ح
escrita no dia a dia da maioria das pessoas. Contudo, as instituições 
escolares dão atenção quase inversa à sua centralidade na relação 
com a escrita”. 

Por outro lado, muito se fala sobre a relevância de se desenvol-
verem habilidades orais na escola, o que se afasta claramente da 
ȯƲƇǳǛƫƇƫƲ٪ȉƣȷƲȯɥƇƫƇؙ٪Ƈ˚ǾƇǳ٪ȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ȉȯƇǛȷ٪ǾƇȷ٪ƲȷƤȉǳƇȷ٪
brasileiras é pouco trabalhado e sistematizado se comparado aos  
escritos. Em defesa de um ensino-aprendizagem que não aconteça 
ɅƠȉ٪ȷȉǼƲǾɅƲ٪ƲǼ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪Ƈȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪Ʋ٪ƙ٪ȬȯȉƫɍƧƠȉ٪ƲɫƤǳɍȷǛɥȉȷ٪ƫȉ٪
ɅƲɫɅȉ٪ƲȷƤȯǛɅȉؙ٪�ƇȷɅǛǳǕȉ٪خ׆ׇׇֿح٪ƫƲǌƲǾƫƲ٪ȮɍƲ٪Ƈȷ٪ȯƲ˛ƲɫȧƲȷ٪ƇƫɥǛǾƫƇȷ٪ƫƇ٪
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oralidade são de fundamental importância, inclusive para uma boa 
performance٪ƫƇ٪ƲȷƤȯǛɅƇؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪ƲǳƲ٪Ƈ˚ȯǼƇؚ

Não se concebe mais que a função da escola deve concen-Não se concebe mais que a função da escola deve concen-
trar-se apenas no ensino da língua escrita, a pretexto de que trar-se apenas no ensino da língua escrita, a pretexto de que 
o aluno já aprendeu a língua falada em casa. Ora, se essa dis-o aluno já aprendeu a língua falada em casa. Ora, se essa dis-
îĚŝĮĚĹÒ� ŧú� îŃĹîúĹŰŠÒŧŧú� ķÒĚŧ� ĹÒ� ŠúƦúƖêŃ� ŧŃíŠú� Ò� ĮĜĹĎŸÒ� şŸú�îĚŝĮĚĹÒ� ŧú� îŃĹîúĹŰŠÒŧŧú� ķÒĚŧ� ĹÒ� ŠúƦúƖêŃ� ŧŃíŠú� Ò� ĮĜĹĎŸÒ� şŸú�
falamos, deixando de lado a reprodução de esquemas classi-falamos, deixando de lado a reprodução de esquemas classi-
ƥîÒŰńŠĚŃŧȢ� ĮŃĎŃ� ŧú� ôúŧîŃíŠĚŠĚÒ� Ò� ĚķŝŃŠŰÛĹîĚÒ� ôÒ� ĮĜĹĎŸÒ� čÒĮÒôÒȢ ƥîÒŰńŠĚŃŧȢ� ĮŃĎŃ� ŧú� ôúŧîŃíŠĚŠĚÒ� Ò� ĚķŝŃŠŰÛĹîĚÒ� ôÒ� ĮĜĹĎŸÒ� čÒĮÒôÒȢ 
mesmo para a aquisição da língua escrita. (CASTILHO, 1998, p. 13)mesmo para a aquisição da língua escrita. (CASTILHO, 1998, p. 13)

tƇǛȷ٪ɍǼ٪ȬƇȯƇƫȉɫȉ٪Ƈ٪ȷƲȯ٪ȯƲȷȷƇǳɅƇƫȉ٪Ƴ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƇ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪
Ǭƈ٪ Ƴ٪ȬȯƲɥǛȷɅȉ٪ǾƇ٪ ǳƲǍǛȷǳƇƧƠȉ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯƇ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ƤɍȯȯǝƤɍǳȉȷ٪Ǖƈ٪ƫƳƤƇƫƇȷؙ٪
ou seja, desde a implementação da nova Lei de Diretrizes e Bases 
ƫƇ٪-ƫɍƤƇƧƠȉ٪حj%�-ȮɍƲ٪ǼȉɅǛɥȉɍ٪Ƈ٪ƤȯǛƇ٪ׇؙׄإׇׇׁׂؘ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲ٪ƙ٪jƲǛ٪Ǿѣ٪ؙخ
ção dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) no ano de 1997.  
�٪ƫƲȷȬƲǛɅȉ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƇ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪ǾƇȷ٪ƲȷƤȉǳƇȷؙ٪ȉȷ٪¤�v٪ƇƫɥƲȯɅƲǼ٪ȮɍƲؚ

Ensinar língua oral deve significar para a escola possibilitar Ensinar língua oral deve significar para a escola possibilitar 
acesso a usos da linguagem mais formalizados e conven-acesso a usos da linguagem mais formalizados e conven-
cionais, que exijam controle mais consciente e voluntário cionais, que exijam controle mais consciente e voluntário 
da enunciação, tendo em vista a importância que o domínio da enunciação, tendo em vista a importância que o domínio 
da palavra pública tem no exercício da cidadania. Ensinar da palavra pública tem no exercício da cidadania. Ensinar 
língua oral não significa trabalhar a capacidade de falar língua oral não significa trabalhar a capacidade de falar 
em geral. Significa desenvolver o domínio dos gêneros que em geral. Significa desenvolver o domínio dos gêneros que 
apoiam a aprendizagem escolar de Língua Portuguesa e de apoiam a aprendizagem escolar de Língua Portuguesa e de 
outras áreas (exposição, relatório de experiência, entrevista, outras áreas (exposição, relatório de experiência, entrevista, 
debate etc.) e, também, os gêneros da vida pública no sentido debate etc.) e, também, os gêneros da vida pública no sentido 
mais amplo do termo (debate, teatro, palestra, entrevista mais amplo do termo (debate, teatro, palestra, entrevista 
etc.). (BRASIL, 1998, p. 67-68)etc.). (BRASIL, 1998, p. 67-68)

�ȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪ ȉ٪ ȬȉɍƤȉ٪ ƇƤƲȷȷȉ٪ ƫȉȷ٪ ƇǳɍǾȉȷ٪ Ƈȉȷ٪ ǍƷǾƲȯȉȷ٪ ƤǛɅƇ-
ƫȉȷ٪Ǿȉȷ٪ɍȷȉȷ٪ƲȷȬȉǾɅƐǾƲȉȷ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȉȯƇǳؙ٪Ƴ٪ƫƲ٪ƲɫɅȯƲǼƇ٪ȯƲǳƲɥƐǾƤǛƇ٪ 
٪زؘؘؘرن ƫƲȷƲǾɥȉǳɥƲȯؙ٪ ǾƇ٪ ƲȷƤȉǳƇؙ٪ ɍǼƇ٪ ȷƳȯǛƲ٪ ƫƲ٪ ƇɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ ƫƲ٪ ƲȷƤɍɅƇ٪
orientada, que possibilitem a eles construir, progressivamente, 
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modelos apropriados ao uso do oral nas circunstâncias previstas”. 
�ح§�¯Ujؙ٪ׇׇֿؙ׆٪Ȭؘ٪ׄخ׆

.٪ǾƲƤƲȷȷƈȯǛȉ٪ǌȯǛȷƇȯ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪ƫƇȷ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷ٪Ʋ٪
ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ƫȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ȉȯƇǛȷ٪ȷȊ٪ȷƲȯƈ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ȷƲ٪ǌȉȯƲǼ٪ɅȯƇƣƇǳǕƇƫȉȷ 
e sistematizados os diferentes tipos nas aulas, pois, dessa forma, 
o aluno poderá compreender a funcionalidade, fazendo uso,  
ƫƲ٪ǼƇǾƲǛȯƇ٪ƇƫƲȮɍƇƫƇؙ٪ƫȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ƲǼ٪ƲȷɅɍƫȉ٪Ǿȉ٪ǼƲǛȉ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪
ɥǛɥƲؘ٪ن¯ȉƣȯƲ٪ȉ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇ٪ƫǛȷƤɍȯȷǛɥƇؙ٪ƫƲɥƲ٪
a escola organizar as atividades curriculares relativas ao ensino-
�ح٪ؘهƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪Ʋ٪ƫƇ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼع§�¯Ujؙ٪ׇׇֿؙ׆٪Ȭؘ٪خׁ׀

Na proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
�ح§�¯Ujؙ٪ؙخֿׅ־׀٪ȉƣȷƲȯɥƇعȷƲ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȷƠȉ٪
ƤȉǾ˚ȯǼƇƫȉȷ٪ƤȉǼȉ٪ƲȷȷƲǾƤǛƇǛȷ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪ƫƇȷ٪ǕƇƣǛǳǛ-
ƫƇƫƲȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ȉƣǬƲɅǛɥƇ٪ ƫƲȷƲǾɥȉǳɥƲȯ٪ Ǿȉȷ٪ ƇǳɍǾȉȷؘ٪ -ǾɅȯƲ٪
eles, está a oralidade, que passa a ter uma maior atenção no ensino 
ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǼƇɅƲȯǾƇؙ٪ƤȉǼȬȉǾƫȉ٪ɍǼ٪ƫȉȷ٪ȮɍƇɅȯȉ٪ƲǛɫȉȷؙ٪ȉȷ٪ȮɍƇǛȷ٪ȯƲȬȯƲ-
ȷƲǾɅƇǼ٪Ƈȷ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ؛٪Ƈ٪ȷƇƣƲȯؚ٪ƲǛɫȉ٪ǳƲǛɅɍȯƇؙ٪ƲǛɫȉ٪Ȭȯȉƫɍ-
ƧƠȉ٪ ƫƲ٪ ɅƲɫɅȉȷؙ٪ ƲǛɫȉ٪ ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪ Ʋ٪ ƲǛɫȉ٪ ƇǾƈǳǛȷƲ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇإȷƲǼǛȊɅǛƤƇؘ٪ 
.٪ȬƲȯɅǛǾƲǾɅƲ٪ƫƲȷɅƇƤƇȯ٪ȮɍƲؙ٪Ǿȉ٪ƲǛɫȉ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲؙ٪Ƈȷ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ƲȷȬƲƤǛ-
˚ƤƇƫƇȷ٪ȷƠȉ٪Ƈȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇǼ٪ƤȉǼ٪ȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪Ʋ٪ƤȉǼ٪ȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ 
inerentes à oralidade, embora ela também perpasse os demais  
ƲǛɫȉȷ٪ƫƲ٪ƲǾȷǛǾȉؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪ƲǛɫȉ٪ǳƲǛɅɍȯƇ٪Ʋ٪ȬȯȉƫɍƧƠȉ٪ƫƲ٪ɅƲɫɅȉؘ٪

�٪ƲǛɫȉ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪ȬȉɅƲǾƤǛƇǳǛɶƇ٪Ƈȷ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ȷƲǬƇǼ٪ȬȉȷȷǝɥƲǛȷ٪
ȉ٪ȬȯȉǌɍǾƫȉ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ٪Ʋ٪ɍȷȉ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȉȯƇǳؙ٪ƣƲǼ٪ƤȉǼȉ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪
ƫƲ٪ȷɍƇȷ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪Ʋ٪ƫƇȷ٪ƲȷɅȯƇɅƳǍǛƇȷ٪ƫƲ٪ǌƇǳƇ٪Ʋ٪ƲȷƤɍɅƇ٪ǾƇȷ٪ƤȉǾ-
ɥƲȯȷƇƧȧƲȷؘ٪�ȷ٪ ƲȷȬƲƤǛ˚ƤǛƫƇƫƲȷ٪ƇƣȉȯƫƇƫƇȷ٪ǾƲȷȷƲ٪ƲǛɫȉ٪ ȷƠȉ٪ƫƲ٪ ȷɍǼƇ٪
ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇؙ٪ ɍǼƇ٪ ɥƲɶ٪ȮɍƲ٪ ȉȷ٪ ȬȯȉǌƲȷȷȉȯƲȷ٪ ɅƷǼ٪Ƈ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ Ʋ 
ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ǌȉƤƇǳǛɶƇȯ٪ȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ǾƇ٪ƲȷǌƲȯƇ 
ƫƇ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲؙ٪ǾƠȉ٪˚ƤƇǾƫȉ٪ȯƲȷɅȯǛɅȉ٪ɅƠȉ٪ȷȉǼƲǾɅƲ٪ƙ٪ƲȷƤȯǛɅƇؙ٪ɍǼƇ٪ɥƲɶ٪
que a proposta é sistematizar os conhecimentos nas práticas de 
linguagem. Tal sistematização pauta-se nas habilidades, assim 
como seus concernentes objetos de conhecimento, ancorando-se 
ǾƇȷ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƇǳɍǾƇƫȉ٪ƫƇ٪ƲƫɍƤƇƧƠȉ٪ƣƈȷǛƤƇؘ٪ 
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O tratamento das práticas orais na BNCC compreende as ações  
ȷƲǍɍǛǾɅƲȷؚ٪ ȯƲ˛ƲɫƠȉ٪ ȷȉƣȯƲ٪ Ƈȷ٪ ƤȉǾƫǛƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ȬȯȉƫɍƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ ɅƲɫɅȉȷ٪
ȉȯƇǛȷ؛٪ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ƫƲ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ȉȯƇǛȷ؛٪ȬȯȉƫɍƧƠȉ٪ƫƲ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ȉȯƇǛȷ؛٪ƤȉǼ-
preensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos 
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪Ʋ٪ǼɍǳɅǛȷȷƲǼǛȊɅǛƤȉȷ٪ƲǼ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ȬƲȯɅƲǾƤƲǾɅƲȷ٪Ƈ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪
diversos; e relação entre fala e escrita. (BRASIL, 2017) 

De modo coerente, a prática do ensino da oralidade deve ser 
pautada a partir de situações concretas, para que os alunos desen-
ɥȉǳɥƇǼ٪Ƈ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؘ٪vƲȷȷƲ٪ ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ ȷƠȉ٪
elementos fundamentais deste trabalho. Vejamos, então, dados da 
ǾȉȷȷƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ǛǾǛƤǛƇǳ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ǳǛɥȯȉ٪ƫǛƫƈɅǛƤȉ٪ƫƲ٪׆ѣ٪ƇǾȉ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ǌɍǾ-
damental II.

\%��ôŃ�Ƿƨ�ÒĹŃ�ôú�ŸķÒ�úŧîŃĮÒ�ŝŹíĮĚîÒ�ôú�JŰÒíúŠÒíÒ�
– a oralidade em foco

�٪ ǳǛɥȯȉ٪ƫǛƫƈɅǛƤȉ٪ƫȉ٪׆ѣ٪ ƇǾȉ٪ƫȉ٪ ƤȉǼȬȉǾƲǾɅƲ٪ ƤɍȯȯǛƤɍǳƇȯ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪
Portuguesa adotado na rede municipal de Itaberaba (BA) pertence 
ƙ٪ GƲȯƇƧƠȉ٪ �ǳȬǕƇ٪ Ʋ٪ ɅƲǼ٪ ƤȉǼȉ٪ ƇɍɅȉȯƲȷؚ٪ -ɥƲȯƇǳƫȉ٪ vȉǍɍƲǛȯƇؙ٪ GȯƲɅƇ٪
tƇȯƤǕƲɅɅǛ٪Ʋ٪tƇȯǛƇ٪ÜǛȯǍǝǾǛƇ٪¯ƤȉȬƇƤƇȷƇؘ٪½ȯƇɅƇعȷƲ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ȉƣȯƇ٪ƫƲ٪ƤɍǾǕȉ٪
coletivo, desenvolvida e produzida por SM Educação, em que  
Andressa Munique Paiva é a editora responsável. 

No respectivo livro, a distribuição de conteúdo está relacionada  
Ƈȉȷ٪ȉƣǬƲɅȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ٪Ʋ٪ƙȷ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪
da BNCC. Os conteúdos estão divididos por unidades e, dentro de 
ƤƇƫƇ٪ɍǾǛƫƇƫƲؙ٪ƲȷɅƠȉ٪ȉȷ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉȷؘ٪�ƤƲȯƤƇ٪ƫȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ɅƲɫɅɍƇǛȷ٪ƲȷƤȯǛ-
Ʌȉȷ٪Ʋ٪ȉȯƇǛȷ٪ȬƇȯƇ٪ȷƲȯƲǼ٪ɅȯƇƣƇǳǕƇƫȉȷ٪ǾƇȷ٪ƇɍǳƇȷ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪
o livro didático apresenta a seguinte distribuição por unidade na 
ȷƲƧƠȉ٪ن�ǍȉȯƇ٪Ƴ٪ƤȉǼ٪ɥȉƤƷؚه
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A partir das informações contidas no quadro anterior, observamos 
ȮɍƲ٪ȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉȷ٪ƫƇ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪ƲȷɅƠȉ٪ƇȮɍƳǼ٪ƫȉ٪ƲȷȬƲȯƇƫȉ 
se comparados aos da escrita, haja vista que, nos escritos de 
tƇȯƤɍȷƤǕǛ٪خ׆־־׀ح٪ƤȉǾƤƲȯǾƲǾɅƲȷ٪Ƈȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ɅƲɫɅɍƇǛȷ٪Ȭȉȯ٪ƫȉǼǝǾǛȉȷ٪
discursivos e modalidades, o escritor, na tentativa de distribuição 
ƫȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ƫƇ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪Ʋ٪ƲȷƤȯǛɅƇؙ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇعǾȉȷ٪ɍǼ٪ȮɍƇƫȯȉ٪ǍƲȯƇǳ٪
ƫȉȷ٪ ȯƲȷȬƲƤɅǛɥȉȷ٪ƫȉǼǝǾǛȉȷ٪ƫǛȷƤɍȯȷǛɥȉȷؙ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪Ƈ٪ǾȉȷȷƇ٪Ƥɍǳ-
ɅɍȯƇ٪ Ʋؙ٪ǾƇ٪ ƤǳƇȷȷǛ˚ƤƇƧƠȉ٪Ȭȉȯ٪ƲǳƲ٪ ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫƇؙ٪ƫȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ ƤǛɅƇƫȉȷ٪
ȷƲ٪ƲǾȮɍƇƫȯƇǼ٪ƤȉǼȉ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉȷ٪ƫƇ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪ȉ٪ƫƲƣƇɅƲ٪ȯƲǍȯƇƫȉ٪Ʋ٪
ȉ٪ ȷƲǼǛǾƈȯǛȉ٪ ɅƲǼƈɅǛƤȉؘ٪-ɫǛȷɅƲǼ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƠȉ٪ ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫȉȷ٪ƙ٪
oralidade e à escrita, como é o caso da unidade do livro didático 
concernente ao conto de enigma e de terror. Nessa perspectiva,  
ȉ٪ǍƷǾƲȯȉ٪ƤȉǾɅȉ٪ƲȷɅƈ٪ƇȷȷȉƤǛƇƫȉ٪ɅƇǾɅȉ٪ƙ٪ɅȯƇƫǛƧƠȉ٪ȉȯƇǳ٪ȮɍƇǾɅȉ٪ƙ٪ƲȷƤȯǛɅƇؘ٪
�ǳƳǼ٪ƫȉ٪ȯƲǌƲȯǛƫȉ٪ǍƷǾƲȯȉؙ٪Ǖƈ٪ȉ٪ȬȉƲǼƇ٪Ʋ٪ȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ƫȯƇǼƈɅǛƤȉؙ٪ȮɍƲ٪ɅƇǼ-
bém se veiculam tanto ao formato discursivo oral quanto ao formato 
discursivo escrito. Outro ponto a ser ressaltado é que, segundo a 
ɥǛȷƠȉ٪ɅƲȊȯǛƤƇ٪ƫȉ٪ǼƲȷǼȉ٪ƇɍɅȉȯؙ٪زؘؘؘرن٪ǼɍǛɅȉȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ȷƠȉ٪ƤȉǼɍǾȷ٪Ƈ٪
ɥƈȯǛȉȷ٪ƫȉǼǝǾǛȉȷؙه٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪ƫȉǼǝǾǛȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷǛɥȉ٪ ǛǾȷɅȯɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ ǬȉȯǾƇǳǝȷɅǛƤȉؙ٪
ȯƲǳǛǍǛȉȷȉؙ٪ƤȉǼƲȯƤǛƇǳؙ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉɍɅȯȉȷؘ٪حt�§�Ä¯�OUؙ٪ؙ׆־־׀٪Ȭؘ٪ׇֿׂخׇֿׄع

�ȬƲȷƇȯ٪ƫƲ٪ɅȉƫƇ٪ƲȷȷƇ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ƙ٪ƲȷƤȯǛɅƇؙ٪˚ƤƇ٪ƣƇȷɅƇǾɅƲ٪ƲɥǛƫƲǾɅƲ٪
que o trabalho com a oralidade transita por quase todas as unida-
des, pois a organização dos conteúdos no livro didático está pautada 
nos campos de atuação e na concreta atitude prática e teórica do 
˚ȉ٪ƤȉǾƫɍɅȉȯ٪ƫƲ٪Ʌȉƫȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉؚ٪ȉ٪ƫȉƤƲǾɅƲؘ٪

Análise das atividades de produção oral  
no LDP do 8º ano

¤ȯȉƤɍȯƇǼȉȷ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇȯ٪Ʋ٪ƇǾƇǳǛȷƇȯ٪ȮɍƇǛȷ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ȉȯƇǛȷ٪ƲȷɅƠȉ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲȷ٪
Ǿȉ٪ ǳǛɥȯȉ٪ƫǛƫƈɅǛƤȉ٪ƫȉ٪׆ѣ٪ƇǾȉؙ٪ ȷƲȬƇȯƇǾƫȉعȉȷ٪Ȭȉȯ٪ɍǾǛƫƇƫƲȷإƤƇȬǝɅɍǳȉȷؙ٪
ɅƲɫɅȉȷؙ٪ǛǼƇǍƲǾȷ٪Ʋ٪ƇɅǛɥǛƫƇƫƲȷؘ٪
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Quadro 2٪ػ٪¯ǝǾɅƲȷƲ٪ƫƲ٪ƫǛȷɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉ٪ƫȉ٪׆ѣ٪ƇǾȉ٪Ǿȉ٪ƤƇǼȬȉ٪ƫƇ٪
oralidade por unidade

UNIDADE 1 - CONTO DE ENIGMA E CONTO DE TERRORUNIDADE 1 - CONTO DE ENIGMA E CONTO DE TERROR

CAPÍTULO 1 – O MISTÉRIO DESVENDADOCAPÍTULO 1 – O MISTÉRIO DESVENDADO

�ŃĹŰúŹôŃŧ�ŃĹŰúŹôŃŧ píĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃpíĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃ EÒíĚĮĚôÒôúŧEÒíĚĮĚôÒôúŧ

Conto de enigmaConto de enigma
Característica do enredo do Característica do enredo do 
conto de enigma: mistério, conto de enigma: mistério, 
pistas e resolução do enigmapistas e resolução do enigma
IntertextualidadeIntertextualidade

OralidadeOralidade
Participação em discussões  Participação em discussões  
orais de temas controversos  orais de temas controversos  
de interesse da turma e/ou  de interesse da turma e/ou  
de relevância socialde relevância social

OralidadeOralidade
EF69LP13EF69LP13

CAPÍTULO 2 – UMA EXPERIÊNCIA EXTRAORDINÁRIACAPÍTULO 2 – UMA EXPERIÊNCIA EXTRAORDINÁRIA

�ŃĹŰúŹôŃŧ�ŃĹŰúŹôŃŧ píĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃpíĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃ EÒíĚĮĚôÒôúŧEÒíĚĮĚôÒôúŧ

Contação de história de terrorContação de história de terror
Recursos orais e gestuais para Recursos orais e gestuais para 
a contaçãoa contação
Maratona de contaçãoMaratona de contação

OralidadeOralidade
Produção de textos orais  Produção de textos orais  
OralizaçãoOralização

OralidadeOralidade
EF69LP53EF69LP53

UNIDADE 2 – NOVELA E ROMANCE DE FICÇÃO CIENTÍFICAUNIDADE 2 – NOVELA E ROMANCE DE FICÇÃO CIENTÍFICA

CAPÍTULO 1 – A CIÊNCIA ALÉM DO TEMPOCAPÍTULO 1 – A CIÊNCIA ALÉM DO TEMPO

�ŃĹŰúŹôŃŧ�ŃĹŰúŹôŃŧ píĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃpíĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃ EÒíĚĮĚôÒôúŧEÒíĚĮĚôÒôúŧ

Novela de ficção científicaNovela de ficção científica
Conceitos científicos na ficção Conceitos científicos na ficção 
científicacientífica
VerossimilhançaVerossimilhança
Coesão e progressão textualCoesão e progressão textual

OralidadeOralidade
Participação em discussões  Participação em discussões  
orais de temas controversos orais de temas controversos 
de interesse da turma e/ou  de interesse da turma e/ou  
de relevância socialde relevância social

OralidadeOralidade
EF69LP13EF69LP13

CAPÍTULO 2  – EM BUSCA DA IGUALDADECAPÍTULO 2  – EM BUSCA DA IGUALDADE

�ŃĹŰúŹôŃŧ�ŃĹŰúŹôŃŧ píĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃpíĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃ EÒíĚĮĚôÒôúŧEÒíĚĮĚôÒôúŧ

Declaração (Declaração Declaração (Declaração 
Universal dos Direitos Humanos)Universal dos Direitos Humanos)
Objetivo do texto normativoObjetivo do texto normativo
Estrutura do texto normativo: Estrutura do texto normativo: 
preâmbulo, normas gerais  preâmbulo, normas gerais  
e disposição finale disposição final

OralidadeOralidade
Participação em discussões  Participação em discussões  
orais de temas controversos  orais de temas controversos  
de interesse da turma e/ou  de interesse da turma e/ou  
de relevância socialde relevância social

OralidadeOralidade
EF69LP13EF69LP13

(Continua)
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UNIDADE 4 – VERBETE DE ENCICLÓPEDIA E DISSERTAÇÃO ACADÊMICAUNIDADE 4 – VERBETE DE ENCICLÓPEDIA E DISSERTAÇÃO ACADÊMICA

CAPÍTULO 1 – INFORMAÇÃO A UM CLIQUECAPÍTULO 1 – INFORMAÇÃO A UM CLIQUE

�ŃĹŰúŹôŃŧ�ŃĹŰúŹôŃŧ píĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃpíĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃ EÒíĚĮĚôÒôúŧEÒíĚĮĚôÒôúŧ

SeminárioSeminário
Pesquisa sobre civilização Pesquisa sobre civilização 
maiamaia
Organização de informações Organização de informações 
e dadose dados
Recursos visuais de apoio à Recursos visuais de apoio à 
apresentação oral apresentação oral 

OralidadeOralidade
RegistroRegistro
Estratégias de produção: Estratégias de produção: 
planejamento e produção de planejamento e produção de 
apresentações oraisapresentações orais
Análise linguística/semióticaAnálise linguística/semiótica
Construção composicional Construção composicional 
Elementos paralinguísticos e Elementos paralinguísticos e 
cinésicos; Apresentações oraiscinésicos; Apresentações orais
Usar adequadamente ferramentas Usar adequadamente ferramentas 
de apoio a apresentações oraisde apoio a apresentações orais

OralidadeOralidade
EF69LP26EF69LP26
EF69LP38EF69LP38

Análise Análise 
linguística/linguística/
semióticasemiótica

EF69LP40EF69LP40
EF69LP41EF69LP41

CAPÍTULO 2 – PESQUISA E DISSERTAÇÃOCAPÍTULO 2 – PESQUISA E DISSERTAÇÃO

�ŃĹŰúŹôŃŧ�ŃĹŰúŹôŃŧ píĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃpíĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃ EÒíĚĮĚôÒôúŧEÒíĚĮĚôÒôúŧ

Pesquisa etnográfica sobre a Pesquisa etnográfica sobre a 
relação da comunidade com relação da comunidade com 
a escolaa escola
Observação participante, Observação participante, 
entrevistas e gravaçõesentrevistas e gravações
Roteiro e edição de vídeoRoteiro e edição de vídeo
Exposição audiovisualExposição audiovisual

OralidadeOralidade
Conversação espontâneaConversação espontânea
Estratégias de produçãoEstratégias de produção

OralidadeOralidade
EF89LP27EF89LP27
EF69LP39EF69LP39

UNIDADE 5 – TEXTO DRAMÁTICOUNIDADE 5 – TEXTO DRAMÁTICO

CAPÍTULO 1 – A TRAGÉDIA EM CENACAPÍTULO 1 – A TRAGÉDIA EM CENA

�ŃĹŰúŹôŃŧ�ŃĹŰúŹôŃŧ píĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃpíĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃ EÒíĚĮĚôÒôúŧEÒíĚĮĚôÒôúŧ

Leitura dramatizadaLeitura dramatizada
Recursos linguísticos e gestuaisRecursos linguísticos e gestuais
Cenário e figurinoCenário e figurino
Gravação da leitura  Gravação da leitura  
dramatizadadramatizada

OralidadeOralidade
Produção de textos orais Produção de textos orais 
OralizaçãoOralização
Recursos linguísticos e semióticos Recursos linguísticos e semióticos 
que operam nos textos que operam nos textos 
pertencentes aos gêneros pertencentes aos gêneros 
literáriosliterários

OralidadeOralidade
EF69LP52EF69LP52
EF69LP53EF69LP53
EF69LP54EF69LP54

(Continua)
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UNIDADE 6 – POEMA E POEMA VISUALUNIDADE 6 – POEMA E POEMA VISUAL

CAPÍTULO 1 – UMA TEIA DE SIGNIFICADOSCAPÍTULO 1 – UMA TEIA DE SIGNIFICADOS

�ŃĹŰúŹôŃŧ�ŃĹŰúŹôŃŧ píĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃpíĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃ EÒíĚĮĚôÒôúŧEÒíĚĮĚôÒôúŧ

PoemaPoema
Paródia de poemaParódia de poema
Declamação dos poemasDeclamação dos poemas

OralidadeOralidade
Participação em discussões  Participação em discussões  
orais de temas controversos  orais de temas controversos  
de interesse da turma e/ou  de interesse da turma e/ou  
de relevância socialde relevância social
Produção de textos orais  Produção de textos orais  
OralizaçãoOralização

OralidadeOralidade
EF69LP13EF69LP13
EF69LP53EF69LP53

UNIDADE 7 – ARTIGO DE OPINIÃO E EDITORIALUNIDADE 7 – ARTIGO DE OPINIÃO E EDITORIAL

CAPÍTULO 1 – EU PENSO QUE...CAPÍTULO 1 – EU PENSO QUE...

�ŃĹŰúŹôŃŧ�ŃĹŰúŹôŃŧ píĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃpíĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃ EÒíĚĮĚôÒôúŧEÒíĚĮĚôÒôúŧ

Artigo de opiniãoArtigo de opinião
Função dos argumentos no Função dos argumentos no 
artigo de opiniãoartigo de opinião
Uso da primeira pessoa do Uso da primeira pessoa do 
discurso no artigo de opiniãodiscurso no artigo de opinião

OralidadeOralidade
Participação em discussões Participação em discussões 
orais de temas controversos orais de temas controversos 
de interesse da turma e/ou de de interesse da turma e/ou de 
relevância socialrelevância social

OralidadeOralidade
EF69LP13EF69LP13
EF69LP14EF69LP14

CAPÍTULO 2 – O POSICIONAMENTO DE UM GRUPOCAPÍTULO 2 – O POSICIONAMENTO DE UM GRUPO

ConteúdosConteúdos Objetos de conhecimentoObjetos de conhecimento HabilidadesHabilidades

EditorialEditorial
Comentário de um fato  Comentário de um fato  
em discussão na sociedadeem discussão na sociedade
Argumentação no editorialArgumentação no editorial
Comparação entre o artigo  Comparação entre o artigo  
de opinião e editorialde opinião e editorial
Checagem de fatos Checagem de fatos 
Estudo de casoEstudo de caso
Coleta e análise de dadosColeta e análise de dados
SeminárioSeminário

OralidadeOralidade
Participação em discussões  Participação em discussões  
orais de temas controversos  orais de temas controversos  
de interesse da turma e/ou  de interesse da turma e/ou  
de relevância socialde relevância social
Conversação espontânea Conversação espontânea 
RegistroRegistro
Estratégias de produção:  Estratégias de produção:  
planejamento e produção  planejamento e produção  
de apresentações oraisde apresentações orais
Estratégias de produçãoEstratégias de produção

OralidadeOralidade
EF69LP13EF69LP13
EF89LP27EF89LP27
EF69LP26EF69LP26
EF69LP38EF69LP38
EF69LP39EF69LP39

(Continua)
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UNIDADE 8 – CARTA DO LEITOR E DEBATE REGRADOUNIDADE 8 – CARTA DO LEITOR E DEBATE REGRADO

CAPÍTULO 1 – A OPINIÃO DOS LEITORESCAPÍTULO 1 – A OPINIÃO DOS LEITORES

�ŃĹŰúŹôŃŧ�ŃĹŰúŹôŃŧ píĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃpíĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃ EÒíĚĮĚôÒôúŧEÒíĚĮĚôÒôúŧ

Carta do leitorCarta do leitor
Argumentação na carta do leitorArgumentação na carta do leitor
Registro adequado ao gêneroRegistro adequado ao gênero

OralidadeOralidade
Participação em discussões  Participação em discussões  
orais de temas controversos  orais de temas controversos  
de interesse da turma e/ou  de interesse da turma e/ou  
de relevância socialde relevância social

OralidadeOralidade
EF69LP13EF69LP13

CAPÍTULO 2 – DISCUTINDO IDEIASCAPÍTULO 2 – DISCUTINDO IDEIAS

�ŃĹŰúŹôŃŧ�ŃĹŰúŹôŃŧ píĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃpíĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃ EÒíĚĮĚôÒôúŧEÒíĚĮĚôÒôúŧ

Debate regradoDebate regrado
Regras preestabelecidasRegras preestabelecidas
Estratégias argumentativasEstratégias argumentativas
Estrutura do debateEstrutura do debate
Argumentação e contra-Argumentação e contra-
argumentaçãoargumentação

OralidadeOralidade
Produção de textos jornalísticos Produção de textos jornalísticos 
oraisorais
Participação em discussões  Participação em discussões  
orais de temas controversos  orais de temas controversos  
de interesse da turma e/ou  de interesse da turma e/ou  
de relevância socialde relevância social
Estratégias de produção: Estratégias de produção: 
planejamento e participação planejamento e participação 
em debates regrados; escuta; em debates regrados; escuta; 
apreender o sentido geral dos apreender o sentido geral dos 
textos; apreciação e réplica; textos; apreciação e réplica; 
produção/propostaprodução/proposta
Discussão oralDiscussão oral
RegistroRegistro

OralidadeOralidade
EF69LP11EF69LP11
EF89LP12EF89LP12
EF69LP13EF69LP13
EF69LP14EF69LP14
EF69LP15EF69LP15
EF89LP22EF89LP22
EF69LP25EF69LP25
EF69LP26EF69LP26

INTERAÇÃOINTERAÇÃO

PROJETO/SIMULAÇÃO ONUPROJETO/SIMULAÇÃO ONU

�ŃĹŰúŹôŃŧ�ŃĹŰúŹôŃŧ píĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃpíĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃ EÒíĚĮĚôÒôúŧEÒíĚĮĚôÒôúŧ

Simulação de reunião  Simulação de reunião  
da Assembleia Geral da da Assembleia Geral da 
Organização das Nações Organização das Nações 
Unidas (ONU)Unidas (ONU)
Assunto que será discutido  Assunto que será discutido  
na reuniãona reunião
Escolha e preparação  Escolha e preparação  
dos chefes de Estadodos chefes de Estado
Documento de posição oficialDocumento de posição oficial
Organização do local da Organização do local da 
reuniãoreunião

OralidadeOralidade
Escuta; apreender o sentido Escuta; apreender o sentido 
geral dos textos; apreciação  geral dos textos; apreciação  
e réplica; produção/propostae réplica; produção/proposta
Discussão oralDiscussão oral
RegistroRegistro

OralidadeOralidade
EF89LP22EF89LP22
EF69LP24EF69LP24
EF69LP25EF69LP25
EF69LP26EF69LP26
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PROJETO/APRESENTAÇÃO TEATRALPROJETO/APRESENTAÇÃO TEATRAL

�ŃĹŰúŹôŃŧ�ŃĹŰúŹôŃŧ píĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃpíĨúŰŃŧ�ôú�îŃĹĕúîĚķúĹŰŃ EÒíĚĮĚôÒôúŧEÒíĚĮĚôÒôúŧ

Espetáculo teatralEspetáculo teatral
Funções e etapas de uma Funções e etapas de uma 
montagem de peça teatralmontagem de peça teatral
Escolha do texto dramáticoEscolha do texto dramático
Montagem do espetáculoMontagem do espetáculo

OralidadeOralidade
Produção de textos orais  Produção de textos orais  
OralizaçãoOralização

OralidadeOralidade
EF69LP52EF69LP52
EF69LP5324EF69LP5324

FȉǾɅƲؚ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫȉ٪ȬƲǳƇȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷ٪ƤȉǼ٪ƣƇȷƲ٪Ǿȉ٪j%¤٪ؘخ׆ֿ־׀ح٪

Observamos que o trabalho com a oralidade permeia quase todas 
as unidades através das discussões das imagens que compõem 
Ƈ٪ȷƲƧƠȉ٪ن¤ȯǛǼƲǛȯƇȷ٪ ǛƫƲǛƇȷؙه٪ ǛǾɅȯȉƫɍɶǛƫƇ٪Ǿȉ٪ ǛǾǝƤǛȉ٪ƫƲ٪ƤƇƫƇ٪ɍǾǛƫƇƫƲؙ٪
ȷƲǼȬȯƲ٪ ƇƤȉǼȬƇǾǕƇƫƇ٪ Ȭȉȯ٪ ǛǼƇǍƲǼؙ٪ ǌȉǼƲǾɅƇǾƫȉ٪ ɍǼƇ٪ ƲɫȬȯƲȷȷƇ٪
possibilidade de interação oral com os alunos ao propor um diálo-
Ǎȉؙ٪ ȬƇȯɅǛǾƫȉ٪ƫƲ٪ȮɍƲȷɅǛȉǾƇǼƲǾɅȉȷؙ٪ Ǿȉȷ٪ȮɍƇǛȷ٪ ȉȷ٪ ƇǳɍǾȉȷ٪ ɅƷǼ٪ȬƇȬƲǳ٪
ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǳؙ٪ ɍǼƇ٪ ɥƲɶ٪ ȮɍƲ٪ ƲɫȬȧƲǼ٪ ȉȯƇǳǼƲǾɅƲ٪ ȷɍƇȷ٪ ǛǼȬȯƲȷȷȧƲȷ٪
Ƈ٪ ȬƇȯɅǛȯ٪ ƫȉ٪ ȮɍƲ٪ ǳǕƲȷ٪ Ƴ٪ ȬƲȯǍɍǾɅƇƫȉ٪ ƇƤƲȯƤƇ٪ ƫȉ٪ ǍƷǾƲȯȉ٪ ƲǼ٪ ƲȷɅɍƫȉؘ٪
%Ʋ٪ǛǍɍƇǳ٪Ǽȉƫȉؙ٪Ƈ٪ȷƲƧƠȉ٪نjƲǛɅɍȯƇ٪ƫƇ٪ǛǼƇǍƲǼؙه٪ȮɍƲ٪ɥƲǼ٪ǳȉǍȉ٪ƇȬȊȷ٪
-Ƴ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫƇ٪ƲǼ٪ɅȉƫƇȷ٪Ƈȷ٪ɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ƤȉǼ٪ȮɍƲȷ٪ؙهȯǛǼƲǛȯƇȷ٪ǛƫƲǛƇȷ¤ن
tionamentos que instigam a participação oral. Ressaltamos que os 
questionamentos bem como as imagens em ambas as seções são  
ȬȯȉȬȉȷɅȉȷ٪ƫƲ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ǍƷǾƲȯȉ٪Ƈ٪ȷƲȯ٪ɅȯƇƣƇǳǕƇƫȉؘ٪ÄǼ٪ƫȉȷ٪ȉƣǬƲɅǛ-
vos das seções citadas é orientar o professor na avaliação inicial dos 
conhecimentos prévios da turma sobre os conteúdos da unidade,  
ȉ٪ȮɍƲ٪ƇɍɫǛǳǛƇ٪Ƈ٪ɅȯƇƧƇȯ٪ƲȷɅȯƇɅƳǍǛƇȷ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪ǛǾɅƲȯƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ƇǳɍǾȉȷ٪Ȭȉȯ٪
ǼƲǛȉ٪ƫƇ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲؘ٪�٪ȷƲƧƠȉ٪نUǾɥƲȷɅǛǍƇȯؙه٪ȮɍƲ٪ƇȬƇȯƲƤƲ٪ƫɍƇȷ٪ɥƲɶƲȷ٪Ƈȉ٪
longo do livro, também trabalha a oralidade por meio de pesquisa 
ƲɅǾȉǍȯƈ˚ƤƇؘ٪

vȉɅƇǼȉȷ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ȮɍƲ ٪ؙƇɅȯƇɥƳȷ٪ƫƇ٪ȬȯȉȬȉȷɅƇ٪˚ǾƇǳ٪ƫƲ٪ƤƇƫƇ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉؙ٪
ƤȉǼ٪ǌȯƲȮɍƷǾƤǛƇؙ٪ȉ٪ƇǳɍǾȉ٪Ƴ٪ƤȉǾɥǛƫƇƫȉ٪Ʋ٪ ǛǾȷɅǛǍƇƫȉ٪Ƈ٪ȬȯȉƫɍɶǛȯ٪ɍǼ٪
ɅƲɫɅȉؙ٪ƲǼȬȯƲǍƇǾƫȉؙ٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪ƫǛȯƲɅȉ٪ȉɍ٪ǛǾƫǛȯƲɅȉؙ٪Ƈ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲؘ٪�ǳƳǼ٪
ƫƲȷȷƇ٪ȬȯƈɅǛƤƇؙ٪Ǖƈ٪Ƈ٪ȷƲƧƠȉ٪نUǾɅƲȯƇƧƠȉه٪ȮɍƲ٪ȬȯȉȬȧƲؙ٪Ƈȉ٪˚ǾƇǳ٪ƫƇ٪ɍǾǛƫƇƫƲ٪
oito, um trabalho direcionado à oralidade, no qual os alunos formarão 
em grupo uma simulação e um espetáculo teatral, respectivamente. 

(Conclusão)
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Ambos se integram aos projetos sugeridos pelos autores do livro 
ȬƇȯƇ٪ȷƲȯƲǼ٪ɅȯƇƣƇǳǕƇƫȉȷ٪Ǿȉ٪˚ǾƇǳ٪ƫȉ٪ֿѣ٪Ʋ٪׀ѣ٪ȷƲǼƲȷɅȯƲȷؘ٪�ȷ٪ȬȯȉǬƲɅȉȷ٪
trabalham, portanto, a oralidade coletiva, desenvolvendo a capaci-
ƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯƇƧƠȉ٪ȉȯƇǳ٪Ʋؙ٪ƇȷȷǛǼؙ٪Ƈ٪ǛǾɅƲǍȯƇƧƠȉ٪ȷȉƤǛƇǳؘ٪vƲȷȷƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉؙ٪
ǛǾƫɍƣǛɅƇɥƲǳǼƲǾɅƲ٪Ǖƈ٪ɍǼƇ٪ƤȉǾƫɍƧƠȉ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƲȷɅǝǼɍǳȉؙ٪ȮɍǛƧƈ٪ƇȬƲȯ-
feiçoamento, das habilidades orais dos jovens. 

Considerações iniciais

Conforme visto, o livro em análise toma como norte teórico um 
ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ƤȉǼ٪ǌȉƤȉ٪ȬƇȯƇ٪ȷƲɍ٪ƇȷȬƲƤɅȉ٪ ǛǾɅƲȯƇɅǛɥȉؙ٪ƫǛƇǳȊǍǛƤȉؘ٪
¤ȉȯ٪ƤȉǾȷƲǍɍǛǾɅƲؙ٪ȉ٪ɅƲɫɅȉ٪Ƴ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ȉƣǬƲɅȉ٪ƫƲ٪ƲȷɅɍƫȉ٪Ȭȉȯ٪
entender que ele representa um elemento fundamental no desen-
volvimento das práticas de oralidade, leitura, escrita e análise lin-
ǍɍǝȷɅǛƤƇإȷƲǼǛȊɅǛƤƇؘ٪

Em relação à oralidade, percebemos que há um avanço no tra-
ƣƇǳǕȉ٪ƤȉǼ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ȉȯƇǛȷؙ٪ǳȉǍȉ٪ɍǼƇ٪ȬȯƲȷƲǾƧƇ٪ǼƇǛȉȯ٪ƫƲ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪
orais, que estão presentes em todas as unidades por meio das ati-
vidades propostas.
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Entre crenças e metáforas no  
processo de aprendizagem do inglês

um estudo sob enfoque cognitivista da linguagem

Deyse Oliveira Gomes 

Elisângela Santana dos Santos

Introdução

-ȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪Ƴ٪ɍǼ٪ȯƲƤȉȯɅƲ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪ƫƲ٪ƫǛȷȷƲȯɅƇƧƠȉ٪Ʋ٪ɅƲǼ٪
ƤȉǼȉ٪ƇȬȉȯɅƲ٪ɅƲȊȯǛƤȉ٪Ƈ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪�ȉǍǾǛɅǛɥƇ٪حj�٪Ʋ٪Ƈ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪خ
Aplicada (LA), em seus estudos sobre a Teoria da Metáfora 
Conceptual (TMC) e em suas investigações sobre crenças na apren-
ƫǛɶƇǍƲǼ٪ƫƲ٪ ǳǝǾǍɍƇȷؙ٪ ȯƲȷȬƲƤɅǛɥƇǼƲǾɅƲؘ٪¤ȯƲɅƲǾƫƲعȷƲؙ٪ ƇȷȷǛǼؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪
ƫƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫƲ٪ǾƇȯȯƇɅǛɥƇȷ٪ƲɫȬƲȯǛƲǾƤǛƇǛȷ٪ƫƲ٪ƲȷɅɍƫƇǾɅƲȷؙ٪ ǛǾɥƲȷɅǛǍƇȯ٪
ƤȉǼȉ٪Ƈȷ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǛǾǍǳƲȷƇ٪ȷƠȉ٪ƤȉǾ-
ƤƲȬɅɍƇǳǛɶƇƫƇȷ٪Ȭȉȯ٪ƲȷɅɍƫƇǾɅƲȷ٪ƫƲ٪ǛǾǍǳƷȷؘ

%Ƈƫȉ٪ȉ٪ƲɫȬȉȷɅȉؙ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥƲɍعȷƲ٪ɍǼ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲ٪ƙȷ٪ǾƇȯȯƇ-
ɅǛɥƇȷ٪ƫȉȷ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƲȷ٪ƫƲ٪ǛǾǍǳƷȷؙ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇǾƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ƲǳƲȷ٪ƤȉǾƤƲȬɅɍƇ-
ǳǛɶƇǼ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƲȷɅɍƫƇƫƇؙ٪ɅƲǾƫȉعȷƲ٪ƲǼ٪ɥǛȷɅƇ٪ȮɍƲؙ٪Ƈȉ٪ȷƲ٪ƲȷɅɍƫƇȯ٪ɍǼ٪
ǛƫǛȉǼƇؙ٪ȬȯƲƤȉǾƤƲƣƲǼعȷƲ٪ȉȬǛǾǛȧƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ƲǳƲ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇȷ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪
ɅǛƫƇȷؙ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲǛȯƇ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇƫȉ٪Ƴ٪ƤȉǾȷɅȯɍǝƫȉ٪Ʋ٪ǼȉǳƫƇƫȉ٪ȬƇɍ-
latinamente. 
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%ƲȷȷƲ٪Ǽȉƫȉؙ٪ȬƇȯƇ٪ȯƲƇǳǛɶƇȯ٪ƲȷɅƇ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇؙ٪ǌȉȯƇǼ٪ȷƲǳƲƤǛȉǾƇƫƇȷ٪׆׃٪
ǾƇȯȯƇɅǛɥƇȷ٪ƲɫȬƲȯǛƲǾƤǛƇǛȷ٪ƫǛȷȬȉȷɅƇȷ٪Ǿȉ٪ȷǝɅǛȉ1٪ƫȉ٪ȬȯȉǬƲɅȉ٪ن�ȬȯƲǾƫƲǾƫȉ٪
ƤȉǼ٪tƲǼȊȯǛƇȷ٪ƫƲ٪FƇǳƇǾɅƲȷ٪Ʋ٪�ȬȯƲǾƫǛɶƲȷ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇȷ٪-ȷɅȯƇǾǍƲǛȯƇȷه٪
(Amfale), sob a orientação e coordenação da professora dra. Vera 
Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, da Faculdade de Letras (Fale) da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Destarte, ao analisar as narrativas que constam desse projeto,  
ǌȉǛ٪ ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ ȬƲȯƤƲƣƲȯ٪ ȮɍƲ٪ ȉȷ٪ ƲȷɅɍƫƇǾɅƲȷؙ٪ ƇǳƳǼ٪ƫƲ٪ ƲɫȬȯƲȷȷƇȯƲǼ٪
suas crenças sobre a aprendizagem, também conceptualizam a 
ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫƲ٪ǼƲɅƈǌȉȯƇȷؘ٪-ǳƲȷ٪ɍɅǛǳǛɶƇǼؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ 
ƲɫȬȯƲȷȷȧƲȷ٪ǼƲɅƇǌȊȯǛƤƇȷ٪ƤȉǼȉ٪نǬȉȯǾƇƫƇه٪Ʋ٪نƣƇǍƇǍƲǼه٪ȬƇȯƇ٪ƫƲȷƤȯƲ-
ɥƲȯƲǼ٪ȷɍƇ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ȮɍƲ٪Ƴؙ٪ȬƇȯƇ٪ƲǳƲȷؙ٪ƇȬȯƲǾƫƲȯ٪ǛǾǍǳƷȷؘ٪ 
-٪ƲȷȷƇȷ٪ǼƲɅƈǌȉȯƇȷ٪ɅƷǼ٪ɍǼ٪ɅƲȉȯ٪ƫǛǌƲȯƲǾƤǛƇƫȉ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ƤȉǼȬƇȯƇƫƇȷ٪ 
às metáforas tidas como tradicionais – que servem como ornamento 
ƲȷɅǛǳǝȷɅǛƤȉ٪ƫȉȷ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ǳǛɅƲȯƈȯǛȉȷ٪ؙػ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪Ƈȷ٪ƲȷɅɍƫƇƫƇȷ٪ƇȬȉǛƇǼعȷƲ٪ǾƇ٪
ɅƲȉȯǛƇ٪ȬȯȉȬȉȷɅƇ٪Ȭȉȯ٪ jƇǯȉǌǌ٪ Ʋ٪ eȉǕǾȷȉǾ٪ ٪ɍǼƇ٪ɥƲɶ٪ȮɍƲ٪ؙخ־׆ׇֿح ǌƇɶƲǼ٪
ȬƇȯɅƲ٪ƫȉ٪ƤȉɅǛƫǛƇǾȉ٪ƫƲ٪ƤƇƫƇ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉؙ٪ȬƲȯǼƲƇǾƫȉ٪ȷƲɍȷ٪ȬƲǾȷƇǼƲǾɅȉȷ٪
Ʋ٪ƇƧȧƲȷؙ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫƲ٪ȬȯȉǬƲƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƫȉǼǝǾǛȉȷ٪ǼƇǛȷ٪ƤȉǾǕƲƤǛƫȉȷ٪ȉɍ٪
ƤȉǾƤȯƲɅȉȷ٪ƲǼ٪ƫȉǼǝǾǛȉȷ٪ǼƇǛȷ٪ƇƣȷɅȯƇɅȉȷ٪ȉɍ٪ǼƲǾȉȷ٪ƤȉǾǕƲƤǛƫȉȷؘ

�ŠúĹñÒŧ�ŧŃíŠú�ÒŝŠúĹôĚƠÒĎúķ�ôú�ĮĜĹĎŸÒ�úŧŰŠÒĹĎúĚŠÒ

De um ponto de vista histórico, os estudos sobre crenças iniciam-se 
por volta dos anos 1990 no Brasil. Conforme Barcelos (2001),  
o interesse por essa temática ascende a partir das mudanças  
ƇƫɥǛǾƫƇȷ٪ƫƇ٪j�ؙ٪ȮɍƲ٪ɥǛƇǼ٪ȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪Ʋ٪Ƈ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪
como processo e não como mero produto. A partir desse novo 
entendimento, o sujeito aprendiz passa a ser visto como um ser 
integral, uma vez que são consideradas suas relações interpesso-
ƇǛȷؙ٪ƤȉǍǾǛɅǛɥƇȷ٪Ʋ٪ƲɫȬƲȯǛƲǾƤǛƇǛȷؘ٪

ֿ٪ ٪ÜƲȯؚ٪ǕɅɅȬؚإإɦɦɦؘɥƲȯƇǼƲǾƲɶƲȷؘƤȉǼإƇǼǌƇǳƲؘǕɅǼؘ

http://www.veramenezes.com/amfale.htm
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.٪ȬƲȯɅǛǾƲǾɅƲ٪ƫƲǳǛǾƲƇȯ٪ȮɍƲ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ȮɍƲ٪ȬƲȯȬƇȷȷƇǼ٪Ƈȷ٪
ƈȯƲƇȷ٪ƫƇ٪¤ȷǛƤȉǳȉǍǛƇؙ٪ƫƇ٪̄ ȉƤǛȉǳȉǍǛƇؙ٪ƫƇ٪FǛǳȉȷȉ˚Ƈؙ٪ƫƇ٪�ǾɅȯȉȬȉǳȉǍǛƇ٪Ʋ٪ƫƇ٪
Educação já se debruçaram sobre o conceito de crenças (MIRANDA, 
٪ǾƠȉ٪ȷƲǾƫȉؙ٪ȬȉȯɅƇǾɅȉؙ٪ɍǼ٪ɅƲǼƇ٪ƲɫƤǳɍȷǛɥȉ٪ƫƇ٪j�ؘ٪%ƲȷȷƇ٪ǌȉȯǼƇؙ٪ؙخ׃־־׀
por ser objeto de estudo de distintos campos do saber, torna-se 
ƤȉǼȬǳƲɫƇ٪Ƈ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƫƲ˚ǾǛƧƠȉ٪ȬȯȉǾɅƇ٪Ʋ٪ƇƤƇƣƇƫƇ٪Ƈ٪ȷƲɍ٪
respeito, gerando e ao mesmo tempo fomentando uma pluralidade  
ƫƲ٪ƤȉǾƤƲǛɅȉȷؙ٪ƫƲ˚ǾǛƧȧƲȷ٪Ʋ٪ƇɅƳ٪ǼƲȷǼȉ٪ƫƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉȷؘ٪gǳƲƣƲȯ٪¯ǛǳɥƇ٪خ׃־־׀ح٪
corrobora a diversidade de conceitos sobre crenças, que vão desde 
ȉ٪˚ǳȊȷȉǌȉ٪¤ƲǛȯƤƲ٪خׅׅ׆ֿح٪ƇɅƳ٪�ƇȯƤƲǳȉȷ٪ؙخֿ־־׀ح٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؘ

Vale destacar que os pesquisadores Pajares (1992) e Barcelos 
(2001) compartilham da mesma perspectiva quando se referem 
à crença, pois, para ambos, o fato de haver diversos termos para  
ƫƲȷǛǍǾƈعǳƇ٪ɅȉȯǾƇ٪ƤȉǼȬǳƲɫƇ٪Ƈ٪ȷɍƇ٪ƫƲ˚ǾǛƧƠȉؚ٪

[...] atitudes, valores, julgamentos, opiniões, ideologias, per-[...] atitudes, valores, julgamentos, opiniões, ideologias, per-
cepções, concepções, sistemas conceituais, preconceitos, cepções, concepções, sistemas conceituais, preconceitos, 
disposições, teorias implícitas, teorias explícitas, teorias disposições, teorias implícitas, teorias explícitas, teorias 
pessoais, processos internos mentais, estratégias de ação pessoais, processos internos mentais, estratégias de ação 
[...].[...].22 (PAJARES, 1992, p. 309, tradução nossa)  (PAJARES, 1992, p. 309, tradução nossa) 

-ȷȷƲȷ٪ȷƠȉ٪ƲɫƲǼȬǳȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉǼȉ٪Ƴ٪ǛǾɅȯǛǾƤƇƫƇ٪Ƈ٪ȷɍƇ٪ƤȉǾƤƲǛɅɍƇƧƠȉؘ٪
�ȉǾȮɍƇǾɅȉ٪ǕƇǬƇ٪ ƲȷȷƇ٪ ƤȉǼȬǳƲɫǛƫƇƫƲؙ٪ǕȉƫǛƲȯǾƇǼƲǾɅƲ٪Ƈ٪ j�٪ƫƲɅƳǼ٪
uma gama de estudos consolidados sobre crenças no ensino e na 
ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ ǳǝǾǍɍƇؙ٪ǼƲȷǼȉ٪ȷƲǾƫȉ٪ƇǛǾƫƇ٪ɍǼƇ٪ƈȯƲƇ٪ƫƲ٪
pesquisa considerada recente e com muito a ser aprofundado. 

�ɍɅȯƇȷ٪ƫƲ˚ǾǛƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪ȷƠȉ٪ȬȯȉȬȉȷɅƇȷ٪Ȭȉȯ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇƫȉȯƲȷ٪
ƫƇ٪ƈȯƲƇؙ٪Ƈ٪ƲɫƲǼȬǳȉ٪ƫƲ٪OȉȯɦǛɅɶ٪ؙخׅ׆ׇֿح٪ȮɍƲ٪Ƈȷ٪ƫƲ˚ǾƲ٪ƤȉǼȉ٪ȬȯƲȷȷɍ-
postos ou ideias sobre vários fatores relativos ao aprendizado de 
ǛƫǛȉǼƇȷ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍƫƇǾɅƲȷ٪ ȯƲɅƷǼ٪Ʋ٪ ɅȯƇɶƲǼ٪Ƈȉ٪ƇȬȯƲǾƫƲȯƲǼ٪ɍǼƇ٪

٪׀ ٪ƇɅɅǛɅɍƫƲȷؙ٪ɥƇǳɍƲȷؙ٪زرن ǬɍƫǍǼƲǾɅȷؙ٪ƇɫǛȉǼȷؙ٪ ǛƫƲȉǳȉǍɬؙ٪ȬƲȯƤƲȬɅǛȉǾȷؙ٪ƤȉǾƤƲȬɅǛȉǾȷؙ٪ƤȉǾƤƲȬɅɍƇǳ٪
ȷɬȷɅƲǼȷؙ٪ȬȯƲƤȉǾƤƲȬɅǛȉǾȷؙ٪ƫǛȷȬȉȷǛɅǛȉǾȷؙ٪ǛǼȬǳǛƤǛɅ٪ɅǕƲȉȯǛƲȷؙ٪ƲɫȬǳǛƤǛɅ٪ɅǕƲȉȯǛƲȷؙ٪ȬƲȯȷȉǾƇǳ٪ɅǕƲȉȯǛƲȷؙ٪
internal mental processes, action strategies ؘهزر
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ǳǝǾǍɍƇؘ٪eƈ٪�ƇǾɬƇ٪Ʋ٪�ǕƲǾǍ٪خׇׇֿׅح٪ƫƲ˚ǾƲǼ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪ƤȉǼȉ٪Ƈ٪ȷǛǼȬǳƲȷ٪
ȉȬǛǾǛƠȉ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉ٪ȷȉƣȯƲ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇƫȉ٪ƫƲ٪ǛƫǛȉǼƇȷؘ٪.٪ǛǾɅƲȯƲȷ-
sante notar que, em 1993, Almeida Filho (1993) não usava o termo 
ƤȯƲǾƧƇؙ٪ȬȉȯƳǼ٪ɍȷƇɥƇ٪نƤɍǳɅɍȯƇ٪ƫƲ٪ƇȬȯƲǾƫƲȯه٪ȬƇȯƇ٪ȷƲ٪ȯƲǌƲȯǛȯ٪Ƈȉ٪ƤȉǾ-
ƤƲǛɅȉ٪ƫƲȷȷƇ٪ȬƇǳƇɥȯƇ٪ǾƇ٪ƈȯƲƇ٪ƫƇ٪j�ؚ

Maneiras de estudar e de se preparar para o uso da língua Maneiras de estudar e de se preparar para o uso da língua 
alvo consideradas como ‘normais’ pelo aluno e típicas de alvo consideradas como ‘normais’ pelo aluno e típicas de 
sua região, etnia, classe social e grupo familiar, restrito em sua região, etnia, classe social e grupo familiar, restrito em 
alguns casos, transmitidas como tradição, através do tempo, alguns casos, transmitidas como tradição, através do tempo, 
de uma forma naturalizada, subconsciente e implícita. de uma forma naturalizada, subconsciente e implícita. 
(ALMEIDA FILHO, 1993, p. 13)(ALMEIDA FILHO, 1993, p. 13)

¤ȉȯ٪Ǜȷȷȉؙ٪Ƈȷ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪ȷƠȉ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǛȷ٪ȬƇȯƇ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ƫƇȷ٪
ƤȯƲǾƧƇȷؙ٪ȬȉǛȷ٪ƲȷɅƠȉ٪ƤȉǾƲƤɅƇƫƇȷ٪Ƈȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉؙ٪Ƈȉ٪ǼƲǛȉ٪ ȷȉƤǛȉǛǾɅƲȯƇ-
ƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪ƤƇƫƇ٪ɍǼؘ٪�ƇȯƤƲǳȉȷ٪ؙ־־־׀ح٪Ȭؘ٪خׇ׃٪Ƈ˚ȯǼƇ٪ȮɍƲ٪Ƈȷ٪زؘؘؘرن٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪
ȷƠȉ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƇȷ٪ǾȉȷȷƇȷ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪Ʋ٪ƲȷɅƠȉ٪ǛǾɅƲȯعȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫƇȷ٪ƤȉǼ٪ȉ٪
meio em que vivemos”. Portanto, não há um enquadramento das 
crenças em adequadas ou inadequadas, mas uma avaliação do 
ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ɥǛɥǛƫȉؙ٪ƫƇȷ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪ɥǛɥƲǾƤǛƇƫƇȷؙ٪ȬƇȯƇ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȬƲȯƤƲƣƇ٪
ȉ٪ȬȉȯȮɍƷ٪ƫƲ٪ɅƇǛȷ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪ƲɫǛȷɅǛȯƲǼ٪Ʋ٪ȷƲ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲȯƲǼؘ٪

¯ƲǍɍǾƫȉ٪tƇȯɅǛǾȷ٪ׇֿؙ־׀ح٪Ȭؘ٪زؘؘؘرن٪ؙخׁׁ׀٪ǾƇ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƧƠȉ٪Ʋ٪ǾƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪
de metáforas, encontra-se a possibilidade de conhecer percepções, 
entendimentos, sentimentos e crenças das pessoas, ainda que não 
tenham sido completamente verbalizados”. Em vista disso, estudos 
ƫƲ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪ɅƷǼ٪ȷƲ٪ƲǼƣƇȷƇƫȉ٪ǾƇ٪ȉƣȷƲȯɥƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ɅƲɫɅȉȷؙ٪ȷƲǬƇǼ٪ƲǳƲȷ٪
ȉȯƇǛȷ٪ȉɍ٪ƲȷƤȯǛɅȉȷؙ٪Ʋ٪ƫƲ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧȧƲȷ٪ǼƲɅƇǌȊȯǛƤƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ƤȉǾɅƲɫɅɍƇǳǛɶƇȯ٪
as investigações realizadas. 

¤ȉȯ٪˚Ǽؙ٪ȬȉƫƲعȷƲ٪ƲǾɅƲǾƫƲȯ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷ٪Ʋ٪ƤȉǍǾǛɅǛɥȉȷ٪
ȷƠȉ٪ ǌƲǾȌǼƲǾȉȷ٪ ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ƫƇȷ٪ǼƲɅƈǌȉȯƇȷ٪ Ʋؙ٪
Ȭȉȯ٪ƤȉǾȷƲǍɍǛǾɅƲؙ٪ƫƇȷ٪ƤȯƲǾƧƇȷؙ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫƇ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼؘ٪vƲȷȷƲ٪
ƫǛƇȬƇȷƠȉؙ٪Ƈ٪ ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪ǼƲɅƇǌȊȯǛƤƇ٪ȬȉƫƲ٪ȯƲ˛ƲɅǛȯ٪Ƈȷ٪ƤȉǾƤƲȬɅɍƇǳǛɶƇ-
ções envolvidas no processo de aprendizagem. Assim, o estudo da 
metáfora conceptual, consoante Wan, Loe e Li (2011), torna-se cada 
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ɥƲɶ٪ǼƇǛȷ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉؙ٪ƫƇǾƫȉ٪ȷɍȬȉȯɅƲ٪Ƈȉȷ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉȷ٪ȮɍƲ٪ȬƲǾȷƇǼ٪ȉ٪
ƲǾȷǛǾȉ٪Ʋ٪ȉ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇƫȉ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇȷؙ٪ƣƲǼ٪ƤȉǼȉ٪Ƈȷ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪
embasam. 

Teoria da Metáfora Conceptual

vƇ٪�ǾɅǛǍɍǛƫƇƫƲ٪�ǳƈȷȷǛƤƇؙ٪ȉ٪˚ǳȊȷȉǌȉ٪�ȯǛȷɅȊɅƲǳƲȷ٪ׁׅׄح٪Ƈؘ�٪ƲǼ٪ؙخؘ�Ƈؘ٪ׁׂׅعؘ
seus estudos retóricos, já abordava o papel da linguagem metafórica. 
tƇǛȷ٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇǼƲǾɅƲ٪ƲǼ٪ȷɍƇȷ٪ȉƣȯƇȷ٪Arte Retórica e Arte Poética, da-
ɅƇƫƇȷ٪ƫȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪UÜ٪Ƈؘ�ؘؙ٪ȉ٪˚ǳȊȷȉǌȉ٪Ǭƈ٪ƲɫȬǳƇǾƇɥƇ٪Ƈ٪ɍɅǛǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ǼƲɅƈǌȉ-
ras, mas em uma perspectiva de tornar a linguagem mais rebuscada. 
�٪ǼƲɅƈǌȉȯƇؙ٪ǾƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ƲȯƇ٪ɅȯƇɅƇƫƇ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪ȯƲ˛Ʋɫȉ٪ƫƇ٪ƲȷɅƳɅǛƤƇ٪
ȉɍ٪ƫƇ٪˚ǳȉȷȉ˚Ƈ٪ƫȉ٪نƣƲǼ٪ǌƇǳƇȯه٪Ʋ٪ƲȯƇ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾƫǛƫƇؙ٪Ǿȉ٪ƇǼƣǛƲǾɅƲ٪ ǳǛ-
ɅƲȯƈȯǛȉؙ٪ ƤȉǼȉ٪ ɍǼƇ٪ ƤȉǾ˚ǍɍȯƇƧƠȉ٪ ƲȷɅǛǳǝȷɅǛƤƇؘ٪ ¤ƇȯƇ٪ �ȯǛȷɅȊɅƲǳƲȷ٪  ٪ֿؙ־־׀ح
Ȭؘ٪ׅ ٪Ƈ٪ǼƲɅƈǌȉȯƇ٪Ƴ٪Ƈ٪ɅȯƇǾȷȬȉȷǛƧƠȉ٪ƫȉ٪ǾȉǼƲ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƤȉǛȷƇ٪ȬƇȯƇ٪زؘؘؘرن٪ؙخ׃ׅعׂ
ȉɍɅȯƇؙ٪ɅȯƇǾȷȬȉȷǛƧƠȉ٪ƫȉ٪ǍƷǾƲȯȉ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ƲȷȬƳƤǛƲؙ٪ȉɍ٪ƫƇ٪ƲȷȬƳƤǛƲ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪
ǍƷǾƲȯȉؙ٪ȉɍ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƲȷȬƳƤǛƲ٪ȬƇȯƇ٪ȉɍɅȯƇؙ٪Ȭȉȯ٪ɥǛƇ٪ƫƇ٪ƇǾƇǳȉǍǛƇؘه٪

-ǼƣȉȯƇ٪FƲȯȯƇȯǛ٪خ׆ֿ־׀ح٪Ʋ٪ȉɍɅȯȉȷ٪ƇɍɅȉȯƲȷ٪ȷƇǳǛƲǾɅƲǼ٪ȮɍƲؙ٪ǾƇȮɍƲǳƇ 
época, as metáforas eram consideradas apenas elementos orna-
ǼƲǾɅƇǛȷ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ǳǛɅƲȯƈȯǛȉ٪Ʋؙ٪ȬȉȯɅƇǾɅȉؙ٪˚ǍɍȯƇȷ٪ƫƲ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؙ٪Ƴ٪Ȭȉȷ-
ȷǝɥƲǳ٪ƫƲȬȯƲƲǾƫƲȯؙ٪ƤȉǾȷȉƇǾɅƲ٪¯ƤǕȯȓƫƲȯ٪ؙخֿׅ־׀ح٪ȮɍƲؙ٪Ƈ٪ƫƲȷȬƲǛɅȉ٪ƫƲ٪
Aristóteles não abordar o valor cognitivo da metáfora propriamente 
dita, em sua obra intitulada Retórica são encontradas indicações 
que revelam uma dimensão cognitiva e cotidiana da metáfora. 
¯ƤǕȯȓƫƲȯ٪ֿ־׀ح ؙׅ٪Ȭؘ٪ׁخ׃٪Ƈ˚ȯǼƇ٪ȮɍƲؚ

Aristóteles considera uma metáfora como bem-sucedida Aristóteles considera uma metáfora como bem-sucedida 
quando ela consegue reconhecer o que há de familiar tam-quando ela consegue reconhecer o que há de familiar tam-
bém em elementos distantes (R, III, 11, 5, 1995, p. 194- 195), bém em elementos distantes (R, III, 11, 5, 1995, p. 194- 195), 
e consta de sua teoria que todo ser humano usa metáforas e consta de sua teoria que todo ser humano usa metáforas 
nas conversas cotidianas (R, III, 2, 6, 1995, p. 170). Sendo nas conversas cotidianas (R, III, 2, 6, 1995, p. 170). Sendo 
assim, como Debatin (1995, p. 14-15) ressalta, por um lado, assim, como Debatin (1995, p. 14-15) ressalta, por um lado, 
Aristóteles está plenamente consciente da função episte-Aristóteles está plenamente consciente da função episte-
mológica e cognitiva da metáfora. mológica e cognitiva da metáfora. 
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.ؙ٪ƇȷȷǛǼؙ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ƇȬȯƲƲǾƫƲȯ٪ȮɍƲ٪�ȯǛȷɅȊɅƲǳƲȷ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ǌƇǳȉɍ٪ȷȉƣȯƲ٪
uma abordagem cognitiva da metáfora, ainda que sutilmente,  
Ǭƈ٪ȮɍƲ٪ȷƲȯǛƇ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳؙ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫƇ٪ǼƲɅƈǌȉȯƇؙ٪ȷƇǛȯ٪ƫȉ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ǳǛɅƲȯƇǳ٪
para uma realidade abstrata comparativa. Pode-se dizer que essa 
Ƈ˚ȯǼƇƧƠȉؙ٪ ȷƳƤɍǳȉȷ٪ǼƇǛȷ٪ ɅƇȯƫƲؙ٪ ǌȉǛ٪ ȯƲɅȉǼƇƫƇ٪ Ʋ٪ ȯƲƲǳƇƣȉȯƇƫƇ٪ ȬƲǳȉȷ٪
ƤȉǍǾǛɅǛɥǛȷɅƇȷ٪jƇǯȉǌǌ٪Ʋ٪eȉǕǾȷȉǾ٪ؙخ־׆ׇֿح٪Ǿȉ٪ǳǛɥȯȉ٪Methaphors we live 
by, quando discorrem sobre a mudança de perspectiva acerca dos 
estudos metafóricos, que passam a se voltar à cognição, ao pensa-
mento e à ação, ao mesmo tempo em que rompem com a visão 
tradicional da metáfora, a qual foi durante muito tempo propagada 
e ainda hoje é reiterada nos materiais didáticos brasileiros de 
jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪Ʋ٪jǛɅƲȯƇɅɍȯƇؘ٪

%ƲȷȷƲ٪Ǽȉƫȉؙ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ƇɍɫǝǳǛȉ٪ƫƇ٪¯ƲǼƐǾɅǛƤƇ٪�ȉǍǾǛɅǛɥƇؙ٪ȮɍƲ٪ǛǾɥƲȷ-
ɅǛǍƇ٪Ƈ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ǌȉȯǼƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ƤƇɅƲǍȉȯǛɶƇƧƠȉ٪ǼƲǾɅƇǳ٪Ʋ٪ǼɍǾ-
ƫȉؙ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾƫƲȯ٪ƤȉǼȉ٪ȉ٪ƤȉȯȬȉ٪Ƴ٪Ƈ٪ƣƇȷƲ٪ƫƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪
ƫȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉؙ٪ȬȉǛȷ٪Ƈȷ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪ȯƲ˛ƲɅǛȯƠȉ٪Ƈ٪ȯƲƇǳǛƫƇƫƲؙ٪Ʌɍƫȉ٪Ǜȷȷȉ٪
ƤȉǼ٪ƣƇȷƲ٪ƤȉȯȬȉȯƇǳ٪ػ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫȉ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ǼƲǾɅƲ٪ƤȉȯȬȉȯǛ˚ƤƇؘ٪�ǳǼƲǛƫƇ٪
-Ƴ٪ƲɫɅȯƲǼƇǼƲǾɅƲ٪ƤȉǼɍǼ٪ȮɍƲ٪ǼƲɅƈ٪زؘؘؘرن٪ȯƲȷȷƇǳɅƇ٪ȮɍƲ٪خֿׁׅ٪Ȭؘ٪ֿؙ׀־׀ح
ǌȉȯƇȷ٪ȷƲ٪˚ɫƲǼ٪Ǿȉȷ٪ȷǛȷɅƲǼƇȷ٪ƤȉǾƤƲȬɅɍƇǛȷ٪Ʋ٪ƇǬɍƫƲǼ٪ȉ٪ȷƲȯ٪ǕɍǼƇǾȉ٪Ƈ٪
esculpir os modelos de pensamento cotidiano”. Para Lima e Iagallo 
ֿ־׀ح ؙׅ٪Ȭؘ٪ׁؚخ׃

Um dos grandes temas da linguística cognitiva é a corpori-Um dos grandes temas da linguística cognitiva é a corpori-
ficação, conceito tratado em trabalhos como os de Lakoff ficação, conceito tratado em trabalhos como os de Lakoff 
e Johnson (1999) e Johnson (1987). Esse tema se refere à  e Johnson (1999) e Johnson (1987). Esse tema se refere à  
premissa de que a estrutura conceptual é corporificada premissa de que a estrutura conceptual é corporificada 
e dessa interação formam-se estruturas conceptuais que e dessa interação formam-se estruturas conceptuais que 
quando conceptualizadas via língua, geram textos, que são quando conceptualizadas via língua, geram textos, que são 
formas repletas de significados estruturados. A tese da cor-formas repletas de significados estruturados. A tese da cor-
porificação tem-se demonstrado satisfatória para explicar a porificação tem-se demonstrado satisfatória para explicar a 
inter-relação entre linguagem, cognição e mundo.inter-relação entre linguagem, cognição e mundo.

Conforme as autoras, uma mente corporificada assimila as  
ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪ǌǝȷǛƤƇȷ٪ǾƇ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ȷƲȯ٪ǕɍǼƇǾȉ٪ɅƲǼ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ǼɍǾƫȉؘ٪
�ȷȷǛǼؙ٪Ƈȉ٪ȷƲ٪ƤɍǼȬȯǛǼƲǾɅƇȯƲǼؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪Ƈȷ٪ȬƲȷȷȉƇȷ٪ȬȉƫƲǼ٪
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usar elementos sensoriais para descrever o procedimento, usando, 
desse modo, uma metáfora conceptual, já que o corpo reage de di-
ɥƲȯȷƇȷ٪ǌȉȯǼƇȷ٪Ƈȉ٪ɅȉȮɍƲ٪ǌǝȷǛƤȉؘ٪�ȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷ٪ɍɅǛǳǛɶƇǼ٪ɍǼƇ٪ƲɫƲǼȬǳǛ˚ƤƇƧƠȉ٪
ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǳ٪ȬƇȯƇ٪ƲǾɅƲǾƫƲȯ٪ƲȷȷƇ٪ ȯƲǳƇƧƠȉؘ٪-ǳƇȷ٪ƫǛɶƲǼ٪ȮɍƲ٪ ٪ƲǳƲȷ٪زؘؘؘرن
nos cumprimentaram calorosamente”. Nessa elaboração oracional, 
ȉ٪نƤƇǳȉȯه٪ȷƲǾɅǛƫȉ٪ǾƠȉ٪ǌȉǛ٪ȬƲǳƇ٪ƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ǌȉǍȉؙ٪ǼƇȷ٪ȷǛǼ٪ȬƲǳƇȷ٪ȷƲǾȷƇ-
ƧȧƲȷ٪ȷƲǾɅǛƫƇȷ٪ȬƲǳȉإǾȉ٪ƤȉȯȬȉؚ٪زؘؘؘرن٪ȉ٪ƤȉȯƇƧƠȉ٪ƣƇɅƲǾƫȉ٪ǼƇǛȷ٪ƫƲȬȯƲȷȷƇؙ٪
o que faz com que nosso corpo se esquente”. (LIMA; IAGALLO, 2017, 
Ȭؘ٪ׁׄخ

�ȉǳƇƣȉȯƇǾƫȉ٪ ƤȉǼ٪ ƲȷȷƲ٪ ȬƲǾȷƇǼƲǾɅȉؙ٪ jƇǯȉǌǌ٪ Ʋ٪ eȉǕǾȷȉǾ٪ ٪خ־׆ׇֿح
ɍɅǛǳǛɶƇǼ٪Ƈ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪ǼƲɅƇǌȊȯǛƤƇ٪½-t¤�٪.٪%UvO-U§�ؘ3٪�٪ƫȉǼǝǾǛȉ-
-alvo – tempo – é o conceito mais abstrato, aquele que se quer co-
ǾǕƲƤƲȯؙ٪Ʋ٪Ƴ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾƫǛƫȉ٪ƲǼ٪ɅƲȯǼȉȷ٪ƫȉ٪ƫȉǼǝǾǛȉعǌȉǾɅƲ٪ػ٪ƫǛǾǕƲǛȯȉ٪ؙػ٪
que é o conceito mais conhecido, mais concreto. Almeida (2021,  
p. 371) contribui dizendo que 

[...] a partir de um domínio-fonte, mais concreto, bem co-[...] a partir de um domínio-fonte, mais concreto, bem co-
nhecido, mais próximo da experiência física do ser humano, nhecido, mais próximo da experiência física do ser humano, 
torna-se possível entender, por meio de projeções, um do-torna-se possível entender, por meio de projeções, um do-
mínio-alvo, mais abstrato, pouco conhecido, mais próximo mínio-alvo, mais abstrato, pouco conhecido, mais próximo 
das suas experiências emocionais e psíquicas.das suas experiências emocionais e psíquicas.

�ȷȷǛǼؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇȷ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪ƤȉɅǛƫǛƇǾƇȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ɅƷǼ٪ƫƲ٪ 
dinheiro (aquilo que pode ser investido, gastado, perdido, econo-
mizado, dentre outros), pode-se conceptualizar o tempo. Assim,  
ȉ٪ɅƲǼȬȉ٪ȬȉƫƲ٪ȷƲȯ٪ƲǾɅƲǾƫǛƫȉ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ƤȉǼȉ٪ȬƇȷȷǝɥƲǳ٪ƫƲ٪ȷƲȯ٪ǍƇȷɅȉؙ٪
dissipado, perdido, acumulado, poupado, dentre outros. Destarte, 
por ser o sistema conceptual abundantemente metafórico, as pessoas 
٪Ȭȉȯ٪ػ ǛǾɅƲȯǼƳƫǛȉ٪ƫȉȷ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ƤȉǍǾǛɅǛɥȉȷ٪Ʋ٪ ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇƫƇȷ٪Ȭȉȯ٪
Ʌȉƫȉ٪ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪ȮɍƲ٪ƲǾɥȉǳɥƲ٪ȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƤȉǾƤƲȬɅɍƇǳؙ٪Ƈȷ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪
ƤȉȯȬȊȯƲƇȷ٪ Ʋ٪ Ƈȷ٪ ȷȉƤǛȉƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ ٪ػ ƲɫȬȯƲȷȷƇǼعȷƲ٪ ǼƲɅƇǌȉȯǛƤƇǼƲǾɅƲؙ٪

ׁ٪ ٪ÄȷƇعȷƲ٪ƤƇǛɫƇعƇǳɅƇ٪ȬƇȯƇ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪ǼƲɅƈǌȉȯƇȷ٪ƤȉǾƤƲȬɅɍƇǛȷؘ
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mesmo que seja de maneira inconsciente e muitas vezes imper-
ƤƲȬɅǝɥƲǳؘ٪%ƲȷȷƇ٪ ǌȉȯǼƇؙ٪ȬȉƫƲعȷƲ٪ƲǾɅƲǾƫƲȯ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ ȷƲȯƲȷ٪ǕɍǼƇǾȉȷ٪ 
ȯƲƇǳǛɶƇǼ٪Ʋ٪ɥǛɥƲǾƤǛƇǼ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪ƤȉȯȬȉȯƇǛȷ٪ƲǼ٪ɍǼƇ٪ǛǼƣȯǛƤƇƧƠȉ٪
ƫƲ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪ǌǝȷǛƤƇȷ٪Ʋ٪ȷƲǾȷȊȯǛƇȷ٪ƫƲȷƫƲ٪Ƈ٪ɅƲǾȯƇ٪ǛƫƇƫƲؙ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ȬƲȯ-
mite que sejam cognitivamente formuladas noções imagéticas 
ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƤȉǾƤƲȬɅɍƇǳǛɶƇǼ٪ǾƇȷ٪ǾƇȯȯƇɅǛɥƇȷ٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪Ƈ٪ȉȯǛƲǾɅƇȯ٪Ʋ٪Ƈ٪ƇɍɫǛ-
liar a visão e a interpretação de mundo de cada um.

Aprender inglês é criar relações de afeto

Nas narrativas estudadas, provenientes do projeto Amfale, os par-
ɅǛƤǛȬƇǾɅƲȷ٪ȯƲɥƲǳƇǼ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧȧƲȷ٪ǼƲɅƇǌȊȯǛƤƇȷ٪ƲǼ٪ȷɍƇȷ٪ƲȷƤȯǛɅƇȷ٪ƲɫȬƲ-
rienciais. Dessa forma, é importante ressaltar que, na tentativa de 
ǌȉȯǼɍǳƇȯ٪ɍǼ٪ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉ٪ȮɍƇǾɅȉ٪Ƈȉ٪ƫȉǼǝǾǛȉعƇǳɥȉ٪ػ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇ-
ǍƲǼ٪ƫƲ٪ ǛǾǍǳƷȷ٪ ٪ؙػ ƇǳǍɍǼƇȷ٪ƫƇȷ٪ƲȷƤȯǛɅƇȷ٪ ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƫƇȷ٪ƲǳƇƣȉȯƇǼعǾȉ٪
em termos de uma relação que vivenciam no seu dia a dia, baseada 
essencialmente no afeto.

�٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲȷȷƇ٪ȉƣȷƲȯɥƇƧƠȉؙ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ȬƲȯƤƲƣƲȯ٪ȮɍƲ٪Ƈȷ٪ȉǛɅȉ٪ƤȉǾȷ-
ɅȯɍƧȧƲȷ٪ ȷƲǳƲƤǛȉǾƇƫƇȷ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǼ٪ƲɫȬȯƲȷȷȧƲȷ٪ǼƲɅƇǌȊȯǛƤƇȷ٪ȮɍƲ٪ 
trazem subjacentemente a metáfora conceptual.

Aprender inglês é criar relações de afeto:

1. Comecei a estudar inglês quando fui para 5ª série do ensino 
fundamental, a partir daí comecei a gostar muito, pois tinha 
uma excelente professora chamada Neuza, que fez com que 
me ƇȬƇǛɫȉǾƇȷȷƲ٪ȬƲǳƇ٪ǳǝǾǍɍƇ, através disso fui para uma escola 
de Idiomasؘ٪حtؘ٪�خׂ־־׀٪ؘؙ

2. Um ano após esse início, minha mãe me colocou em um 
curso de inglês, XXXX, para que eu pudesse aprimorar meus 
estudos da língua. Ela sabia que isso seria importante para 



Entre crenças e metáforas no proce sso de aprendizagem do inglê s   231

mim no futuro. Comecei então a gostar mais e mais de uma 
língua que me admirava. (F., 2010)

3. Comecei a ƇǼƇȯ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ durante o curso, pois a minha pro-
fessora era excelente e me estimulava bastante passar nas 
aulas as músicas da ‘minha banda’, ao me emprestar livros e 
a me ouvir com toda a atenção do mundoؘ٪ح�خزׅ־־׀ر٪ؘؙ

ׂؘ٪ Eu queria deixar uma mensagem: o mais importante para o 
aprendizado da língua é que você tem que gostar... Você tem 
que amar o idioma! Aliás, no meu caso, eu amo o inglês até 
mais do que o português!. (M., 2010)

5. Só depois de entrar em uma escola de idiomas que passei a 
amar a língua inglesa, pois me davam oportunidades para 
me expressarؘ٪حtؘ٪jؘؙ٪خׂ־־׀

ؘׄ٪ �ȬƇǛɫȉǾƲǛ pelo idioma à primeira vista, pela maneira dife-
rente de falar e expressar, mas trago comigo uma frustração 
porque, apesar de ter tido oportunidade de cursar uma facul-
dade de Letras com Inglês, não sou habilitada nesta área... 
خׂ־־׀٪ȷƲǼ٪ǾȉǼƲؙح

7. Bom o meu primeiro contato com o inglês foi na escola onde 
estudei de 5Ѣ a 8Ѣ٪ȷƳȯǛƲ٪e não era ƇȬƇǛɫȉǾƇƫƇ pelas aulas,  
mas gostava. (G., 2010)

Assim sendo, utilizando-se como base as metáforas ontológicas, 
Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǛǾǍǳƲȷƇ٪Ƴ٪ȬƲȯȷȉǾǛ˚ƤƇƫƇؙ٪Ƴ٪ɅǛƫƇ٪ƤȉǼȉ٪ƇǳǍȉ٪ɥǛɥȉؙ٪ƤȉǼ٪ȮɍƲǼ٪
ȷƲ٪ȬȉƫƲ٪ǼƇǾɅƲȯ٪ȯƲǳƇƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƇǌƲɅȉؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؘ٪�ȉ٪ȷƲ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯƲǼ٪
ȉȷ٪ƲɫƤƲȯɅȉȷ٪ǼƲǾƤǛȉǾƇƫȉȷؙ٪ȉȷ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƲȷ٪ȯƲǳƇɅƇǼ٪ȮɍƲؙ٪ȬƇȯƇ٪ƲȷɅɍƫƇȯ٪
ƲȷȷƇ٪ ǳǝǾǍɍƇؙ٪Ƴ٪ǾƲƤƲȷȷƈȯǛȉ٪نǍȉȷɅƇȯه٪ƫƲǳƇؙ٪ ٪ؙهǳƇعƇƫǼǛȯƈن ٪هȷƲعƇȬƇǛɫȉǾƇȯن
Ȭȉȯ٪ƲǳƇ٪ȉɍ٪ǼƲȷǼȉ٪نƇǼƈعǳƇؙه٪ȉ٪ȮɍƲ٪ƲɥǛƫƲǾƤǛƇ٪ȉ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪
ɍǼƇ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƇǌƲɅȉ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƲȷɅɍƫƇƫƇؘ

.٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ǾȉɅƇȯ٪ȮɍƲ ٪ؙǼɍǛɅƇȷ٪ɥƲɶƲȷ ٪ؙƲȷȷƇ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶإǳǝǾǍɍƇ٪
ȬȉƫƲ٪ȷƲȯ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫƇ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼƇ٪ǍȯƇƫƇƧƠȉ٪ƤȯƲȷƤƲǾɅƲ٪ƫƲ٪ƇȬȯȉɫǛǼƇƧƠȉ٪
ƤȉǼ٪ȉ٪ǛƫǛȉǼƇؚ٪ȬȯǛǼƲǛȯȉ٪ǍȉȷɅƇ٪Ʋإȉɍ٪ƇƫǼǛȯƇؙ٪ƫƲȬȉǛȷ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥƲعȷƲ٪ɍǼƇ٪
ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȬƇǛɫƠȉ٪Ʋؙ٪Ȭȉȯ٪˚Ǽؙ٪ȷɍȯǍƲ٪ȉ٪ƇǼȉȯ٪Ǿȉ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇǼƲǾɅȉ٪ƤȉǼ٪
ȉ٪ǛƫǛȉǼƇؘ٪.٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ɥǛȷɍƇǳǛɶƇȯ٪ɍǼƇ٪ƇǼȉȷɅȯƇ٪ƫƲȷȷƇ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ȮɍƇǾƫȉ٪
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ȉ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶ٪ƫȉ٪ƲɫƤƲȯɅȉ٪ֿ٪ȯƲǳƇɅƇ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ǛǾɅƲȯƲȷȷƲ٪ƫƲ٪ƲȷɅɍƫƇȯ٪ƲǼ٪ɍǼƇ٪
escola especializada só veio a partir dessas construções de afeto, 
ƲɥǛƫƲǾƤǛƇƫƇȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ƲɫȬȯƲȷȷȧƲȷ٪نǍȉȷɅƇȯ٪ǼɍǛɅȉه٪Ʋ٪نƇȬƇǛɫȉǾƇȯعȷƲؘه

�ǛǾƫƇ٪Ǿȉ٪ƲɫƤƲȯɅȉ٪ؙ׀٪Ƈ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶ٪ǾƇȯȯƇ٪ȮɍƲ٪ȬƇȷȷȉɍ٪Ƈ٪ǍȉȷɅƇȯ٪ƇǛǾƫƇ٪
ǼƇǛȷ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȮɍƲ٪ƲǳƇ٪Ǭƈ٪ƇƫǼǛȯƇɥƇؙ٪ƫƲǼȉǾȷɅȯƇǾƫȉؙ٪ǼƇǛȷ٪ɍǼƇ٪
vez, uma relação de afeto que foi crescendo com o passar do tempo. 
Dessa forma, segundo a aprendiz, para aprender um idioma, é 
necessária uma construção afetiva com ele. No decorrer dos estu-
dos, essa relação de afeto é mantida, como mostram os trechos 3, 
ׂؙ٪ ٪ؙׄ٪Ʋ٪׃ ȉǾƫƲ٪ ȷƲ٪ƲɥǛƫƲǾƤǛƇǼ٪ ɅƲȯǼȉȷ٪ƤȉǼȉ٪ ٪Ʋ٪هƇǼƇȯن ٪ؘهƇȬƇǛɫȉǾƇȯن
vƲȷȷƲȷ٪ƲɫƤƲȯɅȉȷؙ٪ȉȷ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƲȷ٪ƫƲȷƤȯƲɥƲǼ٪Ƈ٪ ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ ǛƫǛȉǼƇ٪
ƤȉǼȉ٪ ƇǳǍȉ٪ ƤȉǾȷɅȯɍɅǛɥȉ٪ ȬƇȯƇ٪ ȉ٪ ƇȬȯƲǾƫǛɶƇƫȉؘ٪ tƇǛȷ٪ ɍǼƇ٪ ɥƲɶؙ٪ Ƴ٪ Ƈ˚ȯ-
mada a concepção de que para se aprender é necessário gostar,  
ƇȬƇǛɫȉǾƇȯعȷƲ٪ȉɍ٪ǼƲȷǼȉ٪ƇǼƇȯؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲȷȷƇ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ȬƇɍɅƇƫƇ٪
Ǿȉ٪ƇǌƲɅȉؙ٪ȷƲȯƈ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ƤȉǾȷƲǍɍǛȯ٪ɅƲȯ٪ƷɫǛɅȉ٪ǾƇ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪
inglesa.

.٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ǌȯǛȷƇȯ٪ȮɍƲؙ٪Ƈȉ٪ ǳȉǾǍȉ٪ƫƇȷ٪ǾƇȯȯƇɅǛɥƇȷ٪ȷƲǳƲƤǛȉǾƇƫƇȷؙ٪
pode-se sublinhar diversas crenças. Outrossim, torna-se evidente 
ɍǼƇ٪ȬƲȯƤƲȬƧƠȉ٪ȬƲȯȷȉǾǛ˚ƤƇƫƇ٪ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇؘ٪ .٪ȬȉȷȷǝɥƲǳؙ٪ ƫƲȷȷƲ٪Ǽȉƫȉؙ٪
ǍȉȷɅƇȯ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ǛƫǛȉǼƇؙ٪ƇȬƇǛɫȉǾƇȯعȷƲ٪Ȭȉȯ٪ƲǳƲ٪ȉɍ٪ǼƲȷǼȉ٪ƇǼƈعǳȉؙ٪ 
ȉ٪ȮɍƲ٪ǳƲɥƇ٪Ƈ٪ƲǾɅƲǾƫƷعǳȉ٪ƤȉǼȉ٪ƫȉɅƇƫȉ٪ƫƲ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ǕɍǼƇǾƇȷؙ٪
ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪ȬƲȯȷȉǾǛ˚ƤƇƫȉؘ

%ƲȷȷƇ٪ ǌȉȯǼƇؙ٪ɍǼƇ٪ɥƲɶ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ ǛǾƫǛɥǝƫɍȉ٪ ɅƲǾǕƇ٪Ƈ٪ ǛǼȬȯƲȷȷƠȉ٪ƫƲ٪
ȮɍƲ٪ ƲȷȷƲ٪ ƇǌƲɅȉ٪ ǾƠȉ٪ ƲȷɅƈ٪ ȷƲǾƫȉ٪ ȉ٪ ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ ƇƣȯƲعȷƲ٪ ǼƇȯǍƲǼ٪ ƙ٪ 
ǌȉȯǼɍǳƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪ǳǛǼǛɅƇƫȉȯƇȷؙ٪ȮɍƲ٪ȬȉƫƲǼ٪ƫǛ˚ƤɍǳɅƇȯ٪ȉ٪ƇȬȯƲǾ-
dizado do idioma. Lima (2005) traz um paralelo entre a crença e 
a motivação e diz que elas estão em constante relação, pois um 
aprendiz, de acordo com suas crenças, será motivado ou não para 
ƲɫƲƤɍɅƇȯ٪ ƇɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ ȮɍƲ٪ ƫƲȷƲǾɥȉǳɥƇǼ٪ ȷƲɍ٪ ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ ƫƲ٪ ƇȬȯƲǾƫǛ-
zagem e isso está ligado diretamente ao afeto desenvolvido pelo  
ƲȷɅɍƫƇǾɅƲ٪ƲǼ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƙ٪ǳǝǾǍɍƇؘ

À vista disso, os aprendizes, ao conceptualizarem a sua rela-
ƧƠȉ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǛǾǍǳƲȷƇ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫȉ٪ƇǌƲɅȉؙ٪ǼȉȷɅȯƇǼ٪ȮɍƲ٪Ǖƈ٪ɍǼƇ٪
tentativa de construção motivacional quanto ao estudo do idioma, 
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fomentando crenças que os façam desenvolver ânimo e, possivel-
mente, vontade para estudar e progredir em suas aprendizagens.

§ƲȷȷƇǳɅƇعȷƲ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƇǌƲɅȉ٪ƲǼ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƙ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȷƲ٪ƫƈ٪ƲǼ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪
ǍȯƇɍȷؘ٪vȉ٪ƲɫƤƲȯɅȉ٪ ؙׅ٪ȉ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶ٪ȯƲɥƲǳƇ٪ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ƲȯƇ٪ƇȬƇǛɫȉǾƇƫȉؙ٪ǼƇȷ٪
ǍȉȷɅƇɥƇ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪Ʋ٪ȮɍƲ٪ƲȷȷƲ٪ǍȉȷɅƇȯ٪ƲȯƇ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ȬƇȯƇ٪ƇȬȯƲǾƫƲȯ٪ȉ٪
ǛƫǛȉǼƇؘ٪vƲȷȷƲ٪ƲɫƤƲȯɅȉؙ٪ȬȉƫƲعȷƲ٪ȬƲȯƤƲƣƲȯؙ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲ٪ƫȉȷ٪ȬȯǛǼƲǛȯȉȷؙ٪
Ƈ٪ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǍȯƇƫƇƧƠȉ٪ƫƲƤȯƲȷƤƲǾɅƲ٪ƤȉǼ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪Ƈȉ٪ƇǌƲɅȉ٪
ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇؘ٪�٪ƇȬȯƲǾƫǛɶ٪ƇƤȯƲƫǛɅƇ٪ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ǕƇɥǛƇ٪ɍǼƇ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƫƲ٪
ȬƇǛɫƠȉؙ٪ɅȉƫƇɥǛƇ٪Ƈ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƇǌƲɅǛɥƇ٪ƲȯƇ٪ǼƇǾɅǛƫƇ٪ȬƲǳȉ٪ȷǛǼȬǳƲȷ٪ǍȉȷɅƇȯؘ

�ɍɅȯƇ٪ƤȯƲǾƧƇ٪ȮɍƲ٪ƫƲɥƲ٪ȷƲȯ٪ǾȉɅƇƫƇ٪Ƴ٪Ƈ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƲȷ٪ɅƷǼ٪
ƲǼ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪Ƈ٪ ȷƲɍȷ٪ȬȯȉǌƲȷȷȉȯƲȷؘ٪�ȷ٪ƣȉƇȷ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪ȮɍƲ٪ ɅǛɥƲȯƇǼ٪
com eles e a afeição por eles gerada fazem com que esse afeto 
ȷƲǬƇ٪ɅȯƇǾȷȬȉȷɅȉ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇؙ٪ ǳƲɥƇǾƫȉ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍƫƇǾɅƲȷ٪Ƈ٪
conceptualizarem o aprendizado como algo prazeroso e permitindo 
a criação de crenças positivas sobre esse processo. Consoante Borges 
(2017), os professores são fundamentais nesse processo de apren-
ƫǛɶƇǍƲǼؙ٪ȬȉȯȮɍƇǾɅȉ٪ȷɍƇȷ٪ƇƧȧƲȷ٪ȬȉƫƲǼ٪ƇɍɫǛǳǛƇȯ٪ǾƇ٪ ǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪
crenças dos alunos, que, por sua vez, podem vir a ser permeadas 
por valores negativos ou positivos no que se refere ao processo de 
ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼؘ٪ vȉȷ٪ ɅȯƲƤǕȉȷ٪ ƇȮɍǛ٪ ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫȉȷؙ٪ ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇǼƲǾɅƲ٪
Ǿȉ٪ ֿ٪Ʋ٪Ǿȉ٪ׁؙ٪ȉȷ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƲȷ٪ƤȯǛƇǼ٪ƲɫȬƲƤɅƇɅǛɥƇȷ٪Ʋ٪ɍǼƇ٪ƣȉƇ٪ ȯƲǳƇƧƠȉ٪
ƤȉǼ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ƤȉǾǌȉȯǼƲ٪ȯƲɥƲǳƇǼؙ٪ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇƫȉȷ٪ȬƲǳȉȷ٪ȷƲɍȷ٪ȬȯȉǌƲȷ-
sores, que os estimulavam de diversas maneiras.

¤ȉȯ٪˚Ǽؙ٪ǼɍǛɅƇȷ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪ȬȉƫƲǼ٪ȷƲȯ٪ƲɫɅȯƇǝƫƇȷ٪ƫƇȷ٪ǾƇȯȯƇɅǛ-
vas estudadas. Nessa perspectiva, ao se observarem novamente os 
trechos das narrativas 1 e 2, nota-se que em ambas há uma crença 
ƫƲ٪ɥƇǳȉȯ٪ǼƇǛȷ٪ƤƲǾɅȯƇǳؙ٪ȮɍƲؙ٪ȷƲǍɍǾƫȉ٪§ȉǯƲƇƤǕ٪ؙخ׆ׇֿׄح٪Ƴ٪ǼƇǛȷ٪ƫǛǌǝƤǛǳ٪
ƫƲ٪ȷƲȯ٪ ȯƲǌȉȯǼɍǳƇƫƇؚ٪Ƈ٪ƤȯƲǾƧƇ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ȬƇȯƇ٪ȷƲ٪ƇȬȯƲǾƫƲȯ٪ɍǼ٪ǛƫǛȉǼƇ 
é necessário estudar em um local especializado, uma escola de 
idiomas. A partir da observação dessas narrativas, é revelado o  
entendimento de que, por mais que o aprendiz comece a estudar 
ƲǼ٪ɍǼƇ٪ƲȷƤȉǳƇ٪Ʋ٪ǼƲȷǼȉ٪ȮɍƲ٪ɅȉƫƇ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƇǌƲɅȉ٪ȷƲǬƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍǝƫƇ٪
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ǾƲȷȷƲ٪ƲȷȬƇƧȉ٪ƲȷƤȉǳƇȯؙ٪Ǜȷȷȉ٪ǾƠȉ٪ȷƲȯǛƇ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ȬƇȯƇ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪
ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇؘ

Lima (2005) discute, em sua pesquisa, como algumas crenças 
ȬȉƫƲǼ٪ ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇȯ٪ ǾƲǍƇɅǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ ȉ٪ ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ ƫƲ٪ ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼؘ٪
�٪ƇɍɅȉȯ٪ȯƲɥƲǳƇ٪ȮɍƲؙ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ɍǼ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶ٪ƤȯƷ٪ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ƤȉǾȷƲǍɍǛȯƈ٪
ƇȬȯƲǾƫƲȯ٪ƲǼ٪ǳɍǍƇȯ٪â٪ȬƲǳȉȷ٪ǼƇǛȷ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ǼȉɅǛɥȉȷؙ٪ƲȷȷƲ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ȷȊ٪
fará crescer pensamentos negativos sobre o desenvolvimento de 
aprendizagem de um idioma, pois, na maioria das vezes, o aprendiz 
só estuda o idioma de maneira formal em determinado ambiente. 
A escola básica passa a ser o local no qual ele acredita não ser pos-
ȷǝɥƲǳ٪ƇȬȯƲǾƫƲȯؘ٪�ȯǛƇǼعȷƲؙ٪ƇȷȷǛǼؙ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪ǳǛǼǛɅƇƫȉȯƇȷؘ

¤ƲȷȮɍǛȷƇȷ٪ ȯƲƇǳǛɶƇƫƇȷ٪ Ȭȉȯ٪ FƳǳǛɫ٪ ٪ؙخ׆ׇׇֿح �ƇȯƤƲǳȉȷ٪ ٪ؙخ׃ׇׇֿح gǳƲƣƲȯ٪
¯ǛǳɥƇ٪ ٪ؙخ׃־־׀ح �ȉƲǳǕȉ٪ ٪خׄ־־׀ح Ʋ٪ GɍȷǼƠȉ٪ ٪خֿׅ־׀ح ǼȉȷɅȯƇǼ٪ ȮɍƲ٪ ǼɍǛ-
tos estudantes não percebem a escola, principalmente a pública, 
ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪ǳȉƤƇǳ٪ɥǛƈɥƲǳ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇƫȉ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ƤȉǾȷɅȯɍǛǾ-
do-se, sob esse prisma, crenças negativas e limitadoras. Os autores 
indicam ainda que uma grande parcela pressupõe que, caso não 
sejam dominadas totalmente as quatro habilidades (ouvir, falar, ler 
Ʋ٪ƲȷƤȯƲɥƲȯؙخ٪ȉ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇƫȉ٪ƫȉ٪ǛƫǛȉǼƇ٪ǾƠȉ٪ƲȷɅƇȯǛƇ٪نƤȉǼȬǳƲɅȉؘه٪�ȉǼ٪
essa visão, perdem de vista que aprender um idioma envolve diver-
ȷƇȷ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؚ٪Ƈ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ȉȯƇǳؙ٪Ƈ٪ȬȯȉƫɍƧƠȉ٪ȉȯƇǳؙ٪
a produção escrita, a compreensão escrita e também os aspectos 
ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؘ

Aprender inglês é guerrear

vƇȷ٪ ǾƇȯȯƇɅǛɥƇȷ٪ ƫƲȷɅƇƤƇƫƇȷ٪ ƇȮɍǛؙ٪ ȉȷ٪ ƇȬȯƲǾƫǛɶƲȷ٪ ƇƤǛȉǾƇǼ٪ ȉ٪ ƫȉǼǝ-
ǾǛȉعǌȉǾɅƲ٪GÄ-§§�٪ǾƇ٪ɅƲǾɅƇɅǛɥƇ٪ƫƲ٪ƤȉǾƤƲȬɅɍƇǳǛɶƇȯ٪ȉ٪ƫȉǼǝǾǛȉعƇǳɥȉ٪
�¤§-v%Uí�G-tؘ٪¤ƇȯƇ٪Ǜȷȷȉؙ٪ƲǳƲȷ٪ɍɅǛǳǛɶƇǼ٪ƇǳǍɍǼƇȷ٪ƲɫȬȯƲȷȷȧƲȷ٪ȮɍƲ٪
ƲɥȉƤƇǼ٪ƲȷȷƲ٪ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ǼȉȷɅȯƇƫȉ٪Ƈ٪ȷƲǍɍǛȯؚ
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1. Estou em uma constante batalha de aprendizado dessa mara-
vilhosa língua que é o inglês, e principalmente o vocabulário e 
o conhecimento que venho adquirindo é muito valioso. (F., 2010)

2. Mas estou aberta à aprendizagem de uma nova língua,  
mesmo com as quedas, os arranhões, sobretudo porque, 
quando o objetivo de uma escalada é o cume da montanha, 
acho que se deve pensar ou parar devido a esses acidentes 
de percurso, que são constrangedores e dolorosos, é verdade, 
mas também é fato que são os melhores mestres. (sem nome, 
خׂ־־׀

3. Me vejo como um verdadeiro impostor ao tentar pronunciar 
uma palavra sequer em inglês. Procuro não falar nem essas 
que já nos foram aportuguesadas. É por aí. Amigos meus que 
são excelentes professores da língua podiam ser ótimos alia-
dos nessa guerra, mas pelo contrário, os vejo como inimigos, 
que me trazem o desconhecido que me ƇɅƲȯȯȉȯǛɶƇؘ٪حtؘؙ٪خزع־־׀ر

ׂؘ٪ Mas só que foi aí que eu comecei a analisar o inglês como 
uma coisa viva! Porque é uma coisa que você não domina, 
você respeita. Parte a parte, vai aprendendo. (R., 2010)

5. Mas pretendo me aprofundar cada vez mais na língua inglesa 
e meu desejo é um dia dominá-la.٪حtؘ٪�خׂ־־׀٪ؘؙ

ؘׄ٪ Estava tranquilo. Mas uma brincadeira, um trotezinho, me fez 
ver que aqui as pessoas falavam inglês, umas bem demais. 
Umas esnobavam, mostravam-se através da segunda língua 
que ƫȉǼǛǾƇɥƇؘ٪حtؘؙ٪خزع־־׀ر

7. Sei que JAMAIS entrarei numa sala de aula para lecionar 
Inglês. NUNCA. Só se eu me empenhar bastante nessa área e 
dominá-la, COMPLETAMENTEؘ٪حtؘؙ٪خزع־־׀ر

vƲȷȷƲȷ٪ ƲɫƤƲȯɅȉȷؙ٪ ȉȷ٪ ƇȬȯƲǾƫǛɶƲȷ٪ǼƲɅƇǌȉȯǛɶƇǼ٪Ƈ٪ ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪
ƲǼ٪ɅƲȯǼȉȷ٪ƫƲ٪ǍɍƲȯȯƇ٪ȉɍ٪ǳɍɅƇؙ٪ƫƲȷƤȯƲɥƲǾƫȉ٪Ƈ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪ƫƇ٪ǳǝǾ-
gua inglesa como um inimigo a ser combatido em alguns casos. 
FȉȯǼɍǳƇǾƫȉ٪ƲȷȷƇ٪ƤȉǾƤƲȬƧƠȉؙ٪ɍɅǛǳǛɶƇǼ٪ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪ƤȉǼȉ٪  ؙهƣƇɅƇǳǕƇن
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٪ؙهȮɍƲƫƇن ٪ؙهƇȯȯƇǾǕƠȉن ٪ؙهƫȉȯن ٪ؙهǍɍƲȯȯƇن ٪هɅƲȯȯȉȯن Ʋ٪ ٪ؙهƫȉǼǝǾǛȉن Ȭȉȯ٪
ƲɫƲǼȬǳȉؘ٪ -ȷȷƇ٪ ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪ ǼƲɅƇǌȊȯǛƤƇ٪ Ƴ٪ ȯƲǼƲǼȉȯƇƫƇ٪ Ȭȉȯ٪ jƇǯȉǌǌ٪ Ʋ٪
eȉǕǾȷȉǾ٪خ־׆ׇֿح٪ȮɍƇǾƫȉ٪ȉȷ٪ƇɍɅȉȯƲȷ٪ɅȯƇɶƲǼ٪ȉ٪ƫȉǼǝǾǛȉعƇǳɥȉ٪نƫǛȷƤɍȷȷƠȉه٪
em termos de guerra, ou seja, a metáfora conceptual DISCUSSÃO 
.٪GÄ-§§�ؘ

Dessa forma, tomando por base os ensinamentos de Lakoff e 
eȉǕǾȷȉǾ٪ؙخ־׆ׇֿح٪ȬȉƫƲعȷƲ٪ȬƲȯƤƲƣƲȯ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶ٪ ֿ٪ƤȉǾƤƲȬɅɍƇǳǛɶƇ٪ȉ٪
processo de aprendizagem em termos de guerra. Em seu entendi-
ǼƲǾɅȉؙ٪Ƴ٪ǾƲƤƲȷȷƈȯǛȉ٪ƣƇɅƇǳǕƇȯ٪ȬƇȯƇ٪ƤǕƲǍƇȯ٪Ƈȉ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪˚ǾƇǳؚ٪Ƈ٪ƇȬȯƲǾ-
dizagem do idioma. Porém, revela ainda que essa guerra é inces-
sável, pois ela é constante. Assim, o aprendiz traz consigo a crença 
ƫƲ٪ȮɍƲ٪ȬƇȯƇ٪ȷƲ٪ƇȬȯƲǾƫƲȯ٪ɍǼ٪ǛƫǛȉǼƇ٪Ƴ٪ƤȯɍƤǛƇǳ٪ɍǼ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ƤȉǾɅǝǾɍȉؙ٪
ǕƇɥƲǾƫȉؙ٪ Ǿȉ٪ ƫƲƤȉȯȯƲȯ٪ ƫȉ٪ ȬȯȉƤƲȷȷȉؙ٪ ǼɍǛɅȉȷ٪ ƫƲȷƇ˚ȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ƫƲɥƲǼ٪
ȷƲȯ٪ȷɍȬƲȯƇƫȉȷإɥƲǾƤǛƫȉȷؙ٪ƤȉǼȉ٪ƲǼ٪ɍǼƇ٪ƣƇɅƇǳǕƇؘ٪.٪ȬƲȯɅǛǾƲǾɅƲ٪ƇǛǾƫƇ٪ 
ǾȉɅƇȯ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ǾƇȯȯƇɅǛɥƇ٪ƇȬȉǾɅƇ٪ɍǼ٪ɅƲȷȉɍȯȉ٪Ƈȉ٪˚ǾƇǳ٪ƫƇ٪ƣƇɅƇǳǕƇؙ٪ɍǼƇ٪
ɥƲɶ٪ȮɍƲ٪ȮɍƲǼ٪Ƈ٪ɥƲǾƤƲ٪ƇƫȮɍǛȯƲ٪ƇǳǍȉ٪ǼɍǛɅȉ٪ɥƇǳǛȉȷȉؚ٪ ɥȉƤƇƣɍǳƈȯǛȉ٪Ʋ٪ 
conhecimento. Dessa forma, não se luta uma guerra em vão, mas 
se travam batalhas para a conquista de algo desejado – o aprendi-
ɶƇƫȉ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǛǾǍǳƲȷƇؘ٪

¤ȉȯ٪ȷɍƇ٪ɥƲɶؙ٪ǾƇ٪ǾƇȯȯƇɅǛɥƇ٪ؙ׀٪ȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪Ƴ٪ƤȉȯȬȉȯǛɶƇƫȉؘ٪�٪ƇȬȯƲǾƫǛɶ٪
formula crenças de que, ao se aprender um idioma, a pessoa passará 
Ȭȉȯ٪ȷǛɅɍƇƧȧƲȷ٪ƫǛǌǝƤƲǛȷؙ٪ȷȉǌȯƲǾƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ȷƲ٪ƲȷɅǛɥƲȷȷƲ٪ƲǼ٪ɍǼ٪ƤƇǼȬȉ٪
de batalha, podendo arranhar-se, machucar-se ou até mesmo cair. 
½ȉȯǾƇعȷƲ٪ ȉȬȉȯɅɍǾȉ٪ȬƲȯƤƲƣƲȯ٪ ƇǛǾƫƇ٪ȮɍƲ٪ ȉ٪ ƇȬȯƲǾƫǛɶ٪ ǾƲȷȷƲ٪ ƲɫƤƲȯɅȉ٪
acredita que, para aprender, deve-se chegar a algum lugar. Ele utiliza, 
para isso, metáforas orientacionais. Assim, o lugar onde se quer che-
ǍƇȯ٪Ƴ٪ȉ٪ƇǳɅȉؙ٪ȉ٪ǼƇǛȷ٪ƇǳɅȉ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳؙ٪ƇǳǼƲǬƇعȷƲ٪ȉ٪ƤɍǼƲ٪ƫƇ٪ǼȉǾɅƇǾǕƇؙ 
levando a traçar o esquema imagético bom é PARA CIMA e também o 
esquema imagético ORIGEM, PERCURSO e META. Ao mesmo tempo, 
o aprendiz salienta o medo da queda, o temor de despencar e 
mais uma vez se ferir na batalha para escalar a referida montanha,  
ȉ٪ȮɍƲ٪ȬƲȯǼǛɅƲ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪ȉ٪ƲȷȮɍƲǼƇ٪ǛǼƇǍƳɅǛƤȉ٪ȯɍǛǼ٪Ƴ٪¤�§�٪��Uâ�ؘ٪ 
¤ȉȯ٪˚Ǽؙ٪ȉ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶ٪ȯƲȷȷƇǳɅƇ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ǼƇƤǕɍƤƇƫȉȷ٪ƇƫȮɍǛȯǛƫȉȷ٪ǾƲȷȷƇ٪ 
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batalha para o conhecimento são necessários, pois permitem o  
ɅƠȉ٪ȷȉǾǕƇƫȉ٪نƫȉǼǝǾǛȉه٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ǳǝǾǍɍƇؘ

Essa compreensão sobre o processo de aprendizagem revela 
a crença de que o ato de aprender pode não ser prazeroso e que 
necessariamente contará com adversidades. Essa crença pode fazer 
ƤȉǼ٪ȮɍƲ٪ ȉ٪ ƲȷɅɍƫƇǾɅƲ٪ ˚ȮɍƲ٪ ƲǼ٪ ƤȉǾȷɅƇǾɅƲ٪ ƲȷɅƇƫȉ٪ ƫƲ٪ ƇǳƲȯɅƇ٪ ȬƇȯƇ٪ 
batalhas a serem travadas em nome do conhecimento. Assim, qual-
ȮɍƲȯ٪ȷǛɅɍƇƧƠȉ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ǛǼȬƲƧƇ٪ƫƲ٪ƇǳƤƇǾƧƇȯ٪Ƈ٪ȬȉȷǛƧƠȉ٪ǛƫƲƇǳ٪نحȉ٪ƤɍǼƲ٪ƫƇ٪
ǼȉǾɅƇǾǕƇخه٪ ǌȉǼƲǾɅƇȯƈ٪ ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ ٪هƤȉǾȷɅȯƇǾǍƲƫȉȯƲȷن ȮɍƲ٪ Ȭȉ-
dem lhe causar danos. Não obstante, ao mesmo tempo em que 
ȷƲ٪ȯƲɥƲǳƇǼ٪ƲȷȷƇȷ٪ƫǛ˚ƤɍǳƫƇƫƲȷؙ٪ƲǳƲ٪ƤȯƷ٪ȮɍƲ٪ǌƇǳɅƇȯǛƇ٪ƇǳǍȉ٪Ǿȉ٪ȬȯȉƤƲȷ-
so sem esses percalços no decorrer da aprendizagem, uma vez que 
ƲȷȷƇȷ٪ƫǛ˚ƤɍǳƫƇƫƲȷ٪ȷƠȉ٪ǼƲǾƤǛȉǾƇƫƇȷ٪ƤȉǼȉ٪نȉȷ٪ǼƲǳǕȉȯƲȷ٪ǼƲȷɅȯƲȷؙه٪ 
entendendo que a aprendizagem somente dá resultados se acom-
panhada de adversidades.

Assim sendo, essa crença de que para aprender é necessário  
sofrer de diferentes formas pode levar a construções negativas so-
bre o processo de aprendizagem, desprezando a perspectiva de que 
esse processo pode ser saudável e construtivo. Conforme Barcelos 
٪Ƈ٪ǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪ǾƠȉ٪ȷƲ٪ƫƈ٪ƇɍɅȉǼƇɅǛƤƇǼƲǾɅƲؙ٪ǼƇȷ٪ؙخׄ־־׀ح
ȬȯȉɥƳǼ٪ƫƇȷ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪Ʋ٪ɥǛɥƷǾƤǛƇȷ٪ƫƲ٪ƤƇƫƇ٪ ǛǾƫǛɥǝƫɍȉؙ٪ȬȉƫƲǾƫȉ٪
ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇȯ٪ȉ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶ٪ػ٪ƫǛȯƲɅƇ٪ȉɍ٪ǛǾƫǛȯƲɅƇǼƲǾɅƲ٪ػ٪ƲǼ٪ȷɍƇ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪
com os estudos. A autora ainda revela que, caso o estudante acredi-
te que para aprender é necessário sofrer, essa atitude pode assumir 
grande potencial danoso, pois atuará no modo de agir do aluno 
sobre aprendizagem, podendo ocasionar bloqueios.

Sob o mesmo prisma, na narrativa 3, evidencia-se a aprendi-
zagem conceptualizada como um campo de batalha. Outrossim, 
acrescenta-se que o aprendiz considera as pessoas com bom  
ƫȉǼǝǾǛȉ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƲȷɅȯƇǾǍƲǛȯƇ٪ƤȉǼȉ٪ǛǾǛǼǛǍƇȷؙ٪ƤȉǼȉ٪ƇƫɥƲȯȷƈȯǛȉȷ٪ȮɍƲ٪
ȬȯƲƤǛȷƇǼ٪ȷƲȯ٪ƤȉǼƣƇɅǛƫȉȷؘ٪�٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇؙ٪ȬƇȯƇ٪ƲǳƲؙ٪ 
está diretamente relacionado ao terror. Em suas palavras, o estudo 
ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǛǾǍǳƲȷƇ٪Ƴ٪ƇǳǍȉ٪ȮɍƲ٪ɅȯƇɶ٪ȉ٪ɅƲȯȯȉȯ٪Ƈ٪ȷɍƇȷ٪ɥǛɥƷǾƤǛƇȷؘ٪-ȷȷƇ٪
crença torna-se limitadora, uma vez que tem o potencial de tornar 
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ǛǾƲ˚ƤƇɶ٪ ȉ٪ ȷƲɍ٪ ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ ƫƲ٪ ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼؙ٪ ƤȯǛƇǾƫȉ٪ ƫǛ˚ƤɍǳƫƇƫƲȷ٪
mentais para o estudo do idioma, conceptualizando-o como algo 
que precisa ser guerreado/combatido ou mesmo eliminado no 
campo de batalha.

¤ȉȯ٪ ˚Ǽؙ٪ ȉȷ٪ ƲɫƤƲȯɅȉȷ٪ ׂؙ٪ ٪ؙ׃ ׄ٪ Ʋ٪ ׅ٪ ƇȷȷƲǼƲǳǕƇǼعȷƲ٪ Ƈȉ٪ ɅȯƇɶƲȯƲǼ٪ 
Ƈ٪ ǛƫƲǛƇ٪ ƫƲ٪ ƫȉǼǝǾǛȉ٪ ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ ǛǾǍǳƲȷƇؙ٪ ƲǾɅƲǾƫƲǾƫȉ٪ ƲȷȷƲ٪ ƫȉǼǝǾǛȉ٪
enquanto comando, poder e/ou controle – parcial ou total – sobre 
Ƈ٪ ǳǝǾǍɍƇؘ٪ �ȷȷǛǼؙ٪ ǾƇ٪ ǍɍƲȯȯƇ٪ ɅȯƇɥƇƫƇ٪ ƲǼ٪ ǾȉǼƲ٪ ƫƇ٪ ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼؙ٪ 
é preciso manter o idioma dominado, sob controle. Sob esse aspecto, 
tƇȯǛǾƇ٪¯ǛǳɥƇ٪ֿׁؙ־׀ح٪Ȭؘ٪خׄ׆٪ǌƇɶ٪ƲǾɅƲǾƫƲȯ٪ȮɍƲؚ

A partir dessa metáfora, a língua foi descrita como algo A partir dessa metáfora, a língua foi descrita como algo 
que precisa ser dominado e enfrentado, ou seja, a língua é  que precisa ser dominado e enfrentado, ou seja, a língua é  
entendida por estes aprendizes como algo perigoso sobre entendida por estes aprendizes como algo perigoso sobre 
o qual é preciso exercer um poder, um controle, ou uma força  o qual é preciso exercer um poder, um controle, ou uma força  
física. Aqui, o inglês também poderia ser compreendido como física. Aqui, o inglês também poderia ser compreendido como 
uma pessoa, especificamente, um inimigo, devido aos itens uma pessoa, especificamente, um inimigo, devido aos itens 
lexicais ‘domínio’, ‘dominar’ e ‘enfrentar’, que podem ser lexicais ‘domínio’, ‘dominar’ e ‘enfrentar’, que podem ser 
utilizados em uma situação de guerra ou luta, por exemplo.utilizados em uma situação de guerra ou luta, por exemplo.

¯ƇǳǛƲǾɅƇعȷƲ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶ٪ׂؙ٪Ƈȉ٪ƤȉǾɅȯƈȯǛȉ٪ƫȉȷ٪ƫƲǼƇǛȷؙ٪ƇƤȯƲƫǛɅƇ٪
ȮɍƲ٪ȉ٪ǛǾǍǳƷȷ٪ǾƠȉ٪ȬȉƫƲ٪ɥǛȯ٪Ƈ٪ȷƲȯ٪نƫȉǼǛǾƇƫȉؘه٪¤ƇȯƇ٪ƲǳƲؙ٪ǼƲȷǼȉ٪ƲȷɅƇ-
ƣƲǳƲƤƲǾƫȉ٪Ƈ٪ǛƫƲǛƇ٪ƫƲ٪ƫȉǼǝǾǛȉؙ٪Ƈ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪ɥƇǛ٪ȷƲ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲǾƫȉ٪
Ȭȉȯ٪ȬƇȯɅƲȷؙ٪ȬȉǛȷ٪نƳ٪ɍǼƇ٪ƤȉǛȷƇ٪ȮɍƲ٪ɥȉƤƷ٪ǾƠȉ٪dominaؙ٪ɥȉƤƷ٪ȯƲȷȬƲǛɅƇؘه٪ 
Já os demais aprendizes acreditam que a aprendizagem só se 
ɅȉȯǾƇ٪ ƤȉǼȬǳƲɅƇ٪ ȷƲ٪ Ƈ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ ǌȉȯ٪ ƲǾǌȯƲǾɅƇƫƇ٪ Ʋ٪ ȷɍƣȷƲȮɍƲǾɅƲǼƲǾɅƲ٪
ƫȉǼǛǾƇƫƇؙ٪ Ʋ٪ƲȷȷƇ٪ ٪هƫȉǼǛǾƇƧƠȉن ȷȊ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ ȷƲ٪ƲǳƲȷ٪ƇȬȯƲǾƫƲȯƲǼ٪
ƣƲǼ٪ȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪Ʌȉƫȉؘ٪¯Ȋ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ȷƲɍ٪ƤȉǼȬǳƲɅȉ٪
ƤȉǾɅȯȉǳƲ٪ɅȉȯǾƇعȷƲ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ ǳƲƤǛȉǾƇȯؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ƇƤȯƲƫǛɅƇ٪ȉ٪
aprendiz 7.
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Considerações finais

vƲȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉؙ٪ƣɍȷƤȉɍعȷƲ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇȯ٪ƤȉǼȉ٪Ƈȷ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ƇȬȯƲǾع 
ƫǛɶƇǍƲǼ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǛǾǍǳƲȷƇ٪ȷƠȉ٪ƤȉǾƤƲȬɅɍƇǳǛɶƇƫƇȷ٪Ȭȉȯ٪ƲȷɅɍƫƇǾɅƲȷ٪ƫƲ٪
ǛǾǍǳƷȷؙ٪ƤȉǼȉ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇȯؙ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ǼƲɅƇǌȊȯǛƤƇؙ 
quais crenças são evidenciadas nas metáforas conceptuais desses 
aprendizes, em seus relatos sobre o processo de aprendizagem. 
Além disso, buscou-se pesquisar o que as metáforas presentes 
nas narrativas dos alunos nos dizem acerca da aprendizagem do 
ǛǾǍǳƷȷؙ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍƫƇǾɅƲȷ٪ȬƲǾȷƇǼ٪Ʋ٪ƇƤȯƲƫǛɅƇǼ٪ȷȉƣȯƲ٪
ȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪Ʋ٪ƣɍȷƤƇȯ٪ƲǾɅƲǾƫƲȯ٪Ƈȷ٪ȯƲǳƇ-
ções entre as construções metafóricas e as crenças apresentadas 
por eles.

Nessa perspectiva, foram discutidos os aspectos básicos da LC, 
ƫƲȷɅƇƤƇǾƫȉ٪ȬȯǛǾƤǝȬǛȉȷ٪ƫƇ٪½t�٪Ʋ٪ƫƇ٪ɅƲȉȯǛƇ٪ƫȉȷ٪ƲȷȮɍƲǼƇȷ٪ǛǼƇǍƳɅǛ-
cos, além de fazer menção também à teoria sobre crenças. Assim, 
amparadas nessas teorias e nos estudos que as fundamentam,  
ǌȉȯƇǼ٪ȷƲǳƲƤǛȉǾƇƫƇȷ٪׆׃٪ǾƇȯȯƇɅǛɥƇȷ٪ƫƲ٪ƲȷɅɍƫƇǾɅƲȷ٪ػ٪ƫǛȷȬȉǾǛƣǛǳǛɶƇƫƇȷ٪
ȬƲǳȉ٪ƣƇǾƤȉ٪ƫƲ٪ƫƇƫȉȷ٪ƫȉ٪ȬȯȉǬƲɅȉ٪�ǼǌƇǳƲؙ٪ƫƇ٪ÄFtG٪ؙػ٪ƤȉǼ٪ȉ٪˚Ʌȉ٪ƫƲ٪
ƲǾƤȉǾɅȯƇȯ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ƲɫȬȯƲȷȷȧƲȷ٪ǼƲɅƇǌȊȯǛƤƇȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪
ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ǛǾǍǳƲȷƇؘ٪

�٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲȷɅƇ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇؙ٪Ƈ˚ȯǼƇعȷƲ٪ȮɍƲ٪Ƈȷ٪ƲɫȬȯƲȷ-
sões metafóricas encontradas estão ligadas às conceptualizações 
�¤§-v%-§٪UvGj2¯٪.٪�§U�§٪§-j�!�-¯٪%-٪�F-½�٪Ʋ٪�¤§-v%-§٪
UvGj2¯٪.٪GÄ-§§-�§ؙ٪ ȉ٪ ȮɍƲ٪ȬƲȯǼǛɅƲ٪ ƤȉǾǕƲƤƲȯ٪ Ƈ٪ ȬƲȯƤƲȬƧƠȉ٪ƫȉȷ٪
ƲȷɅɍƫƇǾɅƲȷ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ȉȷ٪ ȬȯȉƤƲȷȷȉȷ٪ ƫƲ٪ ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪ ƫƲȷȷƇ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ 
estrangeira. 
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Introdução

�٪ȷɍȯǍǛǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƤȉǼȉ٪ƤǛƷǾƤǛƇ٪ƫȉȷ٪ǌƇɅȉȷ٪ƫƇ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪
humana deu origem a um conjunto de problematizações em um 
ƫȉȷ٪ȬǛǳƇȯƲȷ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪ ǳǝǾǍɍƇȷؚ٪ Ƈ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤƇؘ٪-ǾɅȯƲɅƇǾɅȉؙ٪ ƤȉǼ٪Ƈ٪
ƫǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ɅƲȉȯǛƇȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪Ʋ٪ȷƲɍȷ٪ȯƲȷȬƲƤɅǛɥȉȷ٪ȬƇȯƇƫǛǍǼƇȷ٪
ɅƲȊȯǛƤȉعǼƲɅȉƫȉǳȊǍǛƤȉȷؙ٪ȉ٪ƤƇǼȬȉ٪ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǳ٪ȷƲ٪ɥƷ٪ƫǛƇǾɅƲ٪ƫƲ٪ɍǼ٪
ȬǳɍȯƇǳǛȷǼȉ٪ƲȬǛȷɅƲǼȉǳȊǍǛƤȉ٪ƫǛǌǝƤǛǳ٪ƫƲ٪ƤȉǾƤǛǳǛƇȯؙ٪ƤƇȷȉ٪ȉȷ٪ȬƇȯƐǼƲɅȯȉȷ٪
ƇƫȉɅƇƫȉȷ٪ǾƇ٪ƲǳƇƣȉȯƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ ɅƲǾǕƇǼ٪ƤȉǼȉ٪
ǌɍǾƫƇǼƲǾɅȉ٪ƇȬƲǾƇȷ٪ Ƈ٪ ƤǛƲǾɅǛ˚ƤǛƫƇƫƲ٪ƫȉȷ٪ ȷƇƣƲȯƲȷؙ٪ ȬȉǛȷؙ٪ ƫǛǌƲȯƲǾɅƲ-
ǼƲǾɅƲ٪ƫȉ٪ȮɍƲ٪ȉƤȉȯȯƲ٪Ǿȉ٪ƤƇǼȬȉ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉؙ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ȬǳɍȯƇǳǛȷǼȉ٪Ƴ٪
altamente salutar para a ampliação do conhecimento, no campo 
educacional, a seleção de saberes e valores que compõem os cur-
ȯǝƤɍǳȉȷ٪ȉƣƲƫƲƤƲ٪Ƈ٪ɍǼ٪ƤȉǼȬǳƲɫȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪½ȯƇǾȷȬȉȷǛƧƠȉ٪%ǛƫƈɅǛƤƇ٪
٪ȯƲƇǳǛɶƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫƇ٪ƇȯɅǛƤɍǳƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ǌƇɅȉȯƲȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉȷؙ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ؙخ%½ح
Ʋ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷؘ
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-ǼƣȉȯƇ٪ȷƲǬƇ٪ȉƣǬƲɅȉ٪ƫƲ٪ǼɍǛɅƇȷ٪ƫǛȷƤɍȷȷȧƲȷ٪ɅƲȊȯǛƤƇȷ٪Ʋ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇȷؙ٪
ȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪Ƴ٪ɍǼ٪ȉƣǬƲɅȉ٪ƲǼǛǾƲǾɅƲǼƲǾɅƲ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉ٪ƲǼ٪ƫȉǛȷ٪ȷƲǾɅǛƫȉȷؘ٪
�٪ ȬȯǛǼƲǛȯȉ٪ ȷƲ٪ ȯƲǌƲȯƲ٪ Ƈȉ٪ ǌƇɅȉ٪ ƫƲ٪ ȮɍƲ٪ ȷɍƇ٪ ǌȉȯǼƇ٪ Ʋ٪ ȷƲɍȷ٪ ȬȯǛǾƤǝȬǛȉȷ٪ 
ƣƇȷǛǳƇȯƲȷ٪ ȷƠȉ٪ƫƲ˚ǾǛƫȉȷ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫƲ٪ȬȯȉƤƲƫǛǼƲǾɅȉȷ٪ȬȯƲɥǛƇǼƲǾɅƲ٪
ƲȷɅƇƣƲǳƲƤǛƫȉȷ٪Ǿȉȷ٪ȷǛȷɅƲǼƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉȷ٪Ʋ٪ǾƇȷ٪ǛǾȷɅƐǾƤǛƇȷ٪ƫƲƤǛȷȊȯǛƇȷ٪ƫȉȷ٪
ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ȬƇǝȷƲȷؙ٪ȉȷ٪ȮɍƇǛȷ٪ȷƠȉ٪ȯƲȷȬȉǾȷƈɥƲǛȷ٪ȬƲǳƇ٪˚ɫƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ƣƇȷƲȷ٪
ǳƲǍƇǛȷ٪ƫƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǛȷؘ٪�٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ȮɍƲ٪Ȭȯȉƫɍɶ٪
ȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ػ٪ƇǳǍȉ٪ȷƲǼƲǳǕƇǾɅƲ٪Ƈȉ٪ȮɍƲ٪ƇƤȉǾɅƲƤƲ٪ƲǼ٪ɅȉƫƇ٪Ƈ٪ǳƲǍǛȷǳƇ-
ção referente aos serviços públicos – é necessária porque, nas cha-
madas repúblicas federativas, o Estado, por força da Constituição 
FƲƫƲȯƇǳؙ٪ȷȊ٪ȬȉƫƲ٪ƇǍǛȯ٪ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪ȬȯƲɥǛȷƠȉ٪ǳƲǍƇǳ٪ػ٪ɅȯƇɅƇعȷƲ٪ƫȉ٪ȬȯǛǾƤǝ-
pio da legalidade na administração pública. O segundo sentido 
ƫƇ٪ǾƇɅɍȯƲɶƇ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ƫȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ƲȷɅƈ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫȉ٪ƤȉǼ٪ȉȷ٪ ǌƇɅȉȯƲȷ٪
ideológicos, os valores e as práticas socioculturais que norteiam a 
elaboração dos objetivos educacionais e consequentemente dos 
conteúdos necessários para alcançá-los.

Diante desse quadro, a análise de qualquer conteúdo curricu-
lar ou qualquer proposta de ensino que o envolva jamais pode ser 
ȯƲƫɍɶǛƫƇ٪Ƈ٪ȷƲɍ٪ɅȯƇɅƇǼƲǾɅȉ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯ٪ȬƲǳƇȷ٪ƤǛƷǾƤǛƇȷ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ȯƲǛɥǛǾƫǛ-
cam como objeto, porque um conhecimento didático não equivale 
Ƈ٪ɍǼƇ٪ƤȊȬǛƇ٪ȉɍ٪ɥƲȯȷƠȉ٪ȷǛǼȬǳǛ˚ƤƇƫƇ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉؙ٪
ǼƇȷ٪ɍǼ٪ȉƣǬƲɅȉ٪ƤɍǬƇ٪ƤȉǼȬǳƲɫǛƫƇƫƲ٪ȷƲ٪ƤȉǾȷɅȯȊǛ٪ȬƲǳƇ٪ƇȯɅǛƤɍǳƇƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪
ǌƇɅȉȯƲȷ٪ȬȷǛƤȉȬƲƫƇǍȊǍǛƤȉȷؙ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷ٪Ʋ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷؙ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪˚ǾƇǳǛƫƇƫƲ٪
de promover o desenvolvimento humano dos estudantes. Para isso,  
Ƴ٪ȬȯƲƤǛȷȉ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ȉȯǍƇǾǛɶƲ٪ȉȷ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪Ʋ٪ȉȷ٪ȷƇƣƲȯƲȷ٪ƲǼ٪
função de certa perspectiva de aprendizagem, que orienta as  
estratégias pedagógicas, a elaboração dos materiais didáticos e os 
processos de avaliação da aprendizagem. 

Na atual legislação educacional brasileira, o sistema federativo 
que atribui autonomia aos entes federados (União, Estados e  
ǼɍǾǛƤǝȬǛȉȷخ٪ƤȉǾǌƲȯƲ٪ƙ٪ÄǾǛƠȉ٪Ƈ٪ȯƲȷȬȉǾȷƇƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲȯ٪
ȉȷ٪ȷƇƣƲȯƲȷ٪ǼǝǾǛǼȉȷ٪ƤȉǼɍǾȷ٪Ƈȉȷ٪ȮɍƇǛȷ٪Ʌȉƫȉȷ٪ȉȷ٪ƤǛƫƇƫƠȉȷ٪ƫƲɥƲǼ٪ɅƲȯ٪ 
ƫǛȯƲǛɅȉ٪ػ٪ƇɅɍƇǳǼƲǾɅƲ٪ƲɫȬȯƲȷȷȉȷ٪ǾƇ٪�ƇȷƲ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪�ȉǼɍǼ٪�ɍȯȯǛƤɍǳƇȯ٪
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�حv��-Ʋ٪Ƈȉȷ٪ƫƲǼƇǛȷ٪Ƈ٪ɅƇȯƲǌƇ٪ƫƲ٪ƲǳƇƣȉȯƇȯ٪ȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ƲǼ٪ȷɍƇ٪ǛǾɅƲ٪ػ٪خ
gralidade, acrescentando saberes correspondentes à parte diver-
ȷǛ˚ƤƇƫƇ٪ ٪ȷƇƣƲȯƲȷؙح ǛǾƤǳɍȷǛɥƲ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷؙ٪ ȯƲǳƲɥƇǾɅƲȷ٪ƫȉ٪ȬȉǾɅȉ٪ƫƲ٪ɥǛȷɅƇ٪
local ou regional).

�٪ǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ƫȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ƲǼ٪ȷɍƇ٪ǛǾɅƲǍȯƇǳǛ-
dade levou pesquisadores do campo da didática das disciplinas 
Ƈ٪ȬȯȉȬȉȯƲǼ٪ɍǼ٪Ǿȉɥȉ٪ƤƇǼȬȉ٪ƫƲ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇؚ٪Ƈ٪ƫǛƫƈɅǛƤƇ٪ƫȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉؘ٪
t-½§�jح ٪ȷɅƲ٪ɅƲɫɅȉ٪ȷƲ٪ǛǾȷƲȯƲ٪ǾƲȷȷƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƫƲ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƧƠȉؙ-٪خ־׀־׀ؙ٪
com o objetivo de analisar a curricularização da coesão referencial 
no Referencial Curricular Municipal (RCM) da cidade de Nazaré 
٪ƫƇ٪-ȷƤȉǳƇ٪tɍǾǛƤǛȬƇǳ٪خ¤¤¤ح٪ƲƫƇǍȊǍǛƤȉ¤عƲ٪Ǿȉ٪¤ȯȉǬƲɅȉ٪¤ȉǳǝɅǛƤȉ٪خ��ح
José Pedro de Jesus, localizada também em Nazaré. Interessa-
Ǿȉȷ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇȯ٪ ȷƲ٪ȉȷ٪ ȷƇƣƲȯƲȷ٪ƫƇ٪�v��٪ ȯƲǌƲȯƲǾɅƲȷ٪Ƈ٪ƲȷȷƲ٪ȉƣǬƲɅȉ٪ƫƲ٪ 
conhecimento foram efetivamente contemplados nos documentos 
curriculares municipais, garantindo os direitos de aprendizagem 
dos(as) estudantes. Além disso, importa-nos avaliar se a progres-
são das aprendizagens nos documentos municipais consegue 
apresentar, de modo claro e consistente do ponto de vista didático,  
os saberes implicados em cada habilidade da BNCC que trata da 
coesão referencial. 

ÄǼƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫǛƫƈɅǛƤƇ٪ƫȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ǾƠȉ٪ȷƲ٪ƤȉǾǌɍǾƫƲ٪ƤȉǼ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍ-
dos de natureza pedagógica desenvolvidos no campo das teorias 
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؙ٪ȮɍƲ٪ǛǍǾȉȯƇǼ٪ȉȷ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅȉȷ٪ƫƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉؘ 
�ȷȷǛǼؙ٪ǾƇ٪ȬȯǛǼƲǛȯƇ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉؙ٪ǌƇȯƲǼȉȷ٪ɍǼƇ٪ƫǛȷɅǛǾƧƠȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉ٪
ɅȯƇɅƇǼƲǾɅȉ٪ ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉ٪ƫƇ٪ ƤȉƲȷƠȉ٪ Ʋ٪ ȷƲɍ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪ ½%٪ǾƇ٪�v��ؘ٪ 
Na segunda parte, procederemos à análise dos documentos curri-
culares municipais.

A TD da coesão referencial na BNCC

Há distinções muito profundas entre a forma de compreensão do 
ƤȉǾɅƲɎƫȉ٪ƲȷƤȉǳƇȯ٪ǾƇȷ٪ƤǛƷǾƤǛƇȷ٪ƫƇ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪Ʋ٪Ǿȉȷ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉȷ٪ȉ˚ƤǛƇǛȷؘ٪
-Ǽ٪ ǍƲȯƇǳؙ٪ ƇǾƈǳǛȷƲȷ٪ ƤɍȯȯǛƤɍǳƇȯƲȷ٪ ǛǾȷȬǛȯƇƫƇȷ٪ ǾƇȷ٪ ɅƲȉȯǛƇȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪
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ƤȉȷɅɍǼƇǼ٪ƇɥƇǳǛƇȯ٪Ƈ٪ƤȉƲȯƷǾƤǛƇ٪ƫȉȷ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉȷ٪ƤȉǼ٪ƣƇȷƲ٪ƲɫƤǳɍȷǛɥƇ-
ǼƲǾɅƲ٪ƲǼ٪ȷƲɍȷ٪ȬƇȯƐǼƲɅȯȉȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷؙ٪ȷƲǬƇǼ٪ƲǳƲȷ٪ƤȉǾƤƲǛɅɍƇǛȷ٪ȉɍ٪
procedimentais. Nas propostas de ensino elaboradas por linguistas, 
enfatiza-se a aplicação dos objetos teóricos à prática pedagógica, 
ƫƲȷƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪ Ƈȷ٪ ƲȷȬƲƤǛǌǛƤǛƫƇƫƲȷ٪ ƫȉ٪ ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǳؙ٪
dentre as quais se incluem a perspectiva pedagógica que orienta  
Ƈȷ٪ ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ ƫƲ٪ ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ ƫƲ٪ jǝǾǍɍƇ٪ ¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ Ʋ٪ ȉȷ٪ ƫƲǼƇǛȷ٪ 
ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ɅƇǳ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇؚ٪ȉȷ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǛȷؙ٪ 
os conteúdos escolares, a concepção de aprendizagem, a metodo- 
logia de ensino e de avaliação.

vƇ٪ȯƇƤǛȉǾƇǳǛƫƇƫƲ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇؙ٪Ʌɍƫȉ٪ȷƲ٪ȬƇȷȷƇ٪ƤȉǼȉ٪ȷƲ٪ǾƠȉ٪ǕȉɍɥƲȷȷƲ٪
ƫǛǌƲȯƲǾƧƇȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷ٪Ʋ٪ƲȷƤȉǳƇȯƲȷ٪ȉɍ٪ƤȉǼȉ٪
ȷƲ٪ƲȷɅƲȷ٪ǌȉȷȷƲǼ٪ȷǛǼȬǳƲȷǼƲǾɅƲ٪ɍǼƇ٪ɥƲȯȷƠȉ٪ȷǛǼȬǳǛ˚ƤƇƫƇ٪ƫƇȮɍƲǳƲȷؘ٪
Ocorre que, sem uma perspectiva pedagógica, as propostas de  
ƲǾȷǛǾȉ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇȷ٪˚ƤƇǼ٪ȷƲǼ٪ȬƇȯƐǼƲɅȯȉȷ٪ƫǛƫƈɅǛƤȉȷ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ƫƲ˚ǾǛƧƠȉ٪
dos objetivos educacionais, elementos nucleares na seleção dos 
conteúdos. Em outras palavras, um conteúdo não tem valor em si 
mesmo, adquirindo relevância apenas pelo papel que desempenha 
Ǿȉ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪ȷȉƤǛȉƤȉǍǾǛɅǛɥȉ٪ƫȉȷ٪ƲȷɅɍƫƇǾɅƲȷؙ٪ƲɫȬǳǛƤǛɅƇƫȉ٪
Ǿȉȷ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǛȷؘ٪�ƫƲǼƇǛȷؙ٪Ƈ٪ƇƣȉȯƫƇǍƲǼ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ǾƠȉ٪
ȉȬƲȯƇ٪ƤȉǼ٪ǾƲǾǕɍǼƇ٪ɅƲȉȯǛƇ٪ƲɫȬǳǝƤǛɅƇ٪ƫƇ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼؙ٪ ɅȉǼƇǾƫȉ٪
Ƈȷ٪ƇɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ƤȉǼȉ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ǍƲȯƇȯ٪Ƈȷ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǾȷؙ٪ƲǾɅƲǾ-
didas de modo desvinculado do desenvolvimento sociocognitivo. 
Desprovida de teorias da aprendizagem e do desenvolvimento,  
Ƈ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ƫƲ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ǾƇƫƇ٪ɅƲǼ٪Ƈ٪ƫǛɶƲȯ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ȉȯǍƇǾǛ-
ɶƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉȷ٪Ǿȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪Ʋ٪Ƈ٪ȬȯȉǍȯƲȷȷƠȉ٪ƫƇȷ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǾȷؘ٪

Para completar o quadro de problemas da abordagem cien-
Ʌǝ˚ƤƇ٪ƫƲ٪ƲǾȷǛǾȉؙ٪Ƴ٪ȬȯƲƤǛȷȉ٪ƤǛɅƇȯ٪Ƈ٪ ǌȯƇǍǼƲǾɅƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ƤǛƷǾƤǛƇȷ٪Ʋ٪ȉ٪
isolamento de suas propostas. Cada teoria desenvolve sua própria 
versão aplicada, isolada das demais, usando, não raro, conceitos 
distintos para os mesmos objetos. Diante desse pluralismo, a quem 
compete a tarefa de reunir os saberes oriundos das distintas teorias 
ǾƇ٪ƤȉǼȬȉȷǛƧƠȉ٪ƫƇ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ƤȉǼȉ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇ٪ƤɍȯȯǛƤɍǳƇȯ؟٪
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A quem cabe a seleção da terminologia a ser utilizada na elabora-
ção dos conteúdos didáticos da disciplina escolar, uma vez que não 
Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ɍȷƇȯ٪ɅȉƫƇȷ٪Ƈȷ٪ȮɍƲ٪ȷƠȉ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫƇȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ƫǛȷɅǛǾɅƇȷ٪ɅƲȉȯǛƇȷ٪
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ؟٪�ȷ٪ȉƣǬƲɅȉȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷ٪ȯƲƤȉƣȯƲǼ٪Ƈ٪ɅȉɅƇǳǛƫƇƫƲ٪ƫȉȷ٪ȷƇƣƲȯƲȷ٪
e das práticas sociais de linguagem que compõem os conteúdos 
ƤɍȯȯǛƤɍǳƇȯƲȷ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ؟٪

-ȷȷƇ٪ǳǛȷɅƇ٪ƫƲ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪ƫƇȷ٪ƇƣȉȯƫƇǍƲǾȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇȷ٪ǬɍȷɅǛ˚ƤƇ٪Ƈ٪
ƲǼƲȯǍƷǾƤǛƇ٪ ƫƇ٪%ǛƫƈɅǛƤƇ٪ ƫƇȷ٪ jǝǾǍɍƇȷؙ٪ ɍǼƇ٪ ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇ٪ ƇǛǾƫƇ٪ ǾƠȉ٪
ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳǛɶƇƫƇ٪Ǿȉ٪�ȯƇȷǛǳؙ٪ǼƇȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ǼȉȷɅȯƇ٪ƲɫɅȯƲǼƇǼƲǾɅƲ٪ǾƲ-
cessária para o enfrentamento dos problemas ligados ao ensino 
ƫƲ٪¤ȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ Ʋ٪ ƫƲ٪ ȷƲɍ٪ ƤɍȯȯǝƤɍǳȉؘ٪ �ȉǼȉ٪ ƲɫȬǳǛƤƇǼ٪%ȉǳɶؙ٪ GƇǍǾȉǾ٪
Ʋ٪%ƲƤƇǾƫǛȉ٪ؙخֿׂ־׀ح٪Ƈ٪%ǛƫƈɅǛƤƇ٪ƫƇȷ٪jǝǾǍɍƇȷ٪ǾƠȉ٪ȷƲ٪ȯƲȷɍǼƲ٪Ƈ٪ɍǼƇ٪
ƇȬǳǛƤƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ɅƲȉȯǛƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؙ٪ ǬɍȷɅƇǼƲǾɅƲ٪Ȭȉȯ٪ƲǾɅƲǾƫƲȯ٪Ƈȷ٪Ʋȷ-
ȬƲƤǛ˚ƤǛƫƇƫƲȷ٪ ƫƇ٪ ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇ٪ ƲȷƤȉǳƇȯ٪ ƫƲ٪ ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؙ٪ ƲǼ٪ ǌɍǾƧƠȉ٪ ƫƲ٪
ȷƲɍ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪ǼƇǛȷ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪Ʋ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉ٪ȮɍƲ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉؙ٪ȬȉȷǛƧƠȉ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ 
ƇȷȷɍǼǛƫƇ٪Ȭȉȯ٪¤ƲȯȯƲǾȉɍƫ٪ؙ׀־־׀ح٪Ȭؘ٪ؙׅ׃٪ǍȯǛǌȉ٪ƫȉ٪ƇɍɅȉȯؚخ٪

Todos sabem que a linguística rege apenas uma parcela  Todos sabem que a linguística rege apenas uma parcela  
limitada dos conteúdos do ensino de francês, por exemplo. limitada dos conteúdos do ensino de francês, por exemplo. 
Em sua essência, eles não são a transposição de saberes Em sua essência, eles não são a transposição de saberes 
acadêmicos, mas normas e práticas sociais da língua ma-acadêmicos, mas normas e práticas sociais da língua ma-
terializadas, sobretudo, no corpus dos escritos sociais e das terializadas, sobretudo, no corpus dos escritos sociais e das 
práticas orais.práticas orais.

�٪ƤȉƲȷƠȉ٪ɅƲɫɅɍƇǳؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪Ƴ٪ɍǼ٪ȉƣǬƲɅȉ٪ǼƇǛȷ٪ƤȉǼȬǳƲɫȉ٪ƫȉ٪
ȮɍƲ٪ȷƲɍ٪ɅȯƇɅƇǼƲǾɅȉ٪ȬƲǳƇ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪½ƲɫɅɍƇǳ٪ǌƇɶ٪ȬƇȯƲƤƲȯؙ٪ƇǛǾƫƇ٪ȮɍƲ٪
ȷɍƇ٪ƇƣȉȯƫƇǍƲǼ٪ǾƠȉ٪ȷƲǬƇ٪ȷǛǼȬǳȊȯǛƇ٪ȉɍ٪ȷɍȬƲȯ˚ƤǛƇǳؘ٪-ǾɅȯƲɅƇǾɅȉؙ٪Ƈ٪ƫǛɥǛȷƠȉ٪
da coesão em referencial e sequencial corresponde à delimitação 
ƫȉȷ٪ȬȯȉƤƲƫǛǼƲǾɅȉȷ٪ƤȉƲȷǛɥȉȷ٪ȬƇȷȷǝɥƲǛȷ٪ƫƲ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ȬƲǳȉȷ٪ȬȯƲȷȷɍȬȉȷɅȉȷ٪
ƇȷȷɍǼǛƫȉȷ٪ȬƲǳƇ٪ƇƣȉȯƫƇǍƲǼ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇؙ٪ȷƲǼ٪ȯƲƤȉƣȯǛȯ٪Ʌȉƫȉȷ٪ȉȷ٪ȷƲǾɅǛ-
dos e procedimentos gramaticais que cercam o tema, seja na tra-
ƫǛƧƠȉ٪ƲȷƤȉǳƇȯ٪ȉɍ٪Ǿȉȷ٪ ɅƲɫɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ƤǛȯƤɍǳƇǼ٪ǾƇȷ٪ƫǛɥƲȯȷƇȷ٪ƲȷǌƲȯƇȷ٪ƫƇ٪
sociedade. No Quadro 1, Garcia (2003), tratando de como frases 
entrecortadas prejudicam a unidade do parágrafo, compreende a  
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ƤȉƲȷƠȉ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǼƇǾƲǛȯƇ٪ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ȬȉƫƲ٪ȷƲȯ٪ƤȉǼȬǳƲɅƇǼƲǾɅƲ٪ƲɫȬǳǛع 
ƤƇƫƇ٪ȬƲǳƇ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪½ƲɫɅɍƇǳؘ

Quadro 1 – Coesão

OriginalOriginal RevisãoRevisão

Saí de casa hoje de manhã muito Saí de casa hoje de manhã muito 
cedo. Estava chovendo. Eu tinha cedo. Estava chovendo. Eu tinha 
perdido o guarda-chuva. O ônibus perdido o guarda-chuva. O ônibus 
custou a chegar. Eu fiquei todo custou a chegar. Eu fiquei todo 
molhado. Apanhei um bruto resfriado.molhado. Apanhei um bruto resfriado.

Quando saí de casa hoje de manhã Quando saí de casa hoje de manhã 
muito cedo, estava chovendo.  muito cedo, estava chovendo.  
Como tinha perdido o guarda-chuva e Como tinha perdido o guarda-chuva e 
o ônibus custasse a chegar, fiquei todo o ônibus custasse a chegar, fiquei todo 
molhado e apanhei um bruto resfriado.molhado e apanhei um bruto resfriado.

FȉǾɅƲؚ٪GƇȯƤǛƇ٪ؘخׁ־־׀ح

Depreende-se da análise de Garcia (2003) que o sentido não 
Ƴ٪ɍǼƇ٪ƤȉǾƫǛƧƠȉ٪ ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ȬƇȯƇ٪ǍƇȯƇǾɅǛȯ٪ Ƈ٪ ɍǾǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ ɅƲɫɅȉؙ٪ 
pois não há diferença de sentido entre as versões analisadas, apenas 
ɍǼƇ٪ƫǛǌƲȯƲǾƧƇ٪ƫƲ٪ƲȷɅǛǳȉؘ٪vƲȷȷƇ٪ƇƤƲȬƧƠȉ٪ƲȷɅǛǳǝȷɅǛƤƇؙ٪Ƈ٪ɍǾǛƫƇƫƲ٪ƇǳǛƇ٪
ȷƲǾɅǛƫȉ٪ Ʋ٪ ˛ɍǛƫƲɶ٪ ƫǛȷƤɍȯȷǛɥƇؙ٪ ƲȷɅƇ٪ ɎǳɅǛǼƇ٪ ǍƇȯƇǾɅǛƫƇ٪ ȬƲǳƇ٪ ƤȉƲȷƠȉؘ٪
Podemos concluir, então, que, a serviço do estilo, a coesão assume 
ɍǼ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪ǾȉȯǼƇɅǛɥȉؙ٪ǾƠȉ٪ƲɫƇɅƇǼƲǾɅƲ٪Ǿȉ٪ȷƲǾɅǛƫȉ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ȬȯƲȷ-
crição, como as regras de colocação pronominal, mas como um 
conjunto de procedimentos da boa escrita. Embora a tradição gra-
matical não disponha de uma lista formal desses procedimentos, 
ȬƇȯƲƤƲ٪ǾƠȉ٪ǕƇɥƲȯ٪ǼɍǛɅƇȷ٪ƫǛ˚ƤɍǳƫƇƫƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ȮɍƲ٪ƲȷƤȯǛɅȉȯƲȷ٪Ȭȯȉ˚ƤǛƲǾ-
ɅƲȷ٪ƤȉǾȷǛǍƇǼ٪ǛƫƲǾɅǛ˚Ƥƈعǳȉȷ٪Ʋ٪ɍɅǛǳǛɶƈعǳȉȷ٪ƲǼ٪ȷƲɍȷ٪ɅƲɫɅȉȷؘ٪

%ƲȷƫƲ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪½ƲɫɅɍƇǳ٪ȬƇȷȷȉɍ٪Ƈ٪ƲȷɅɍƫƇȯ٪Ƈ٪ƤȉƲȷƠȉؙ٪ƇȬȯƲ-
ȷƲǾɅƇǾƫȉ٪ɍǼƇ٪ƤǳƇȷȷǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ɅǛȬȉȷ٪Ʋ٪ȬȯȉƤƲƫǛǼƲǾɅȉȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪ 
ƫƲ٪ȷƲɍ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǼƲǾɅȉؙ٪˚ɫȉɍعȷƲ٪Ǿȉ٪ǛǼƇǍǛǾƈȯǛȉ٪ƇƤƇƫƷǼǛƤȉ٪Ʋ٪ƲȷƤȉǳƇȯ 
uma sensação de que passamos a dispor de um conhecimento 
ƲɫƇɍȷɅǛɥȉ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ɅƲǼƇؘ٪�٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪½ƲɫɅɍƇǳ٪ȷƲ٪ɅȉȯǾȉɍ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪
ȉƣȯǛǍƇɅȊȯǛƇ٪ǾƇȷ٪ȬȯȉȬȉȷɅƇȷ٪ƫƲ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪ǍȯƇǼƈɅǛƤƇ٪Ǿȉ٪ɅƲɫɅȉ٪ȉɍ٪ƤȉǾ-
ɅƲɫɅɍƇǳǛɶƇƫƇ٪ƲǼ٪ɥƈȯǛȉȷ٪ȬƇǝȷƲȷؘ٪vȉ٪ƲǾɅƇǾɅȉؙ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇعȷƲ٪Ǿȉ٪�ȯƇȷǛǳ٪ȮɍƲؙ٪
ƲǼ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉȷ٪ǼƇǛȷ٪ȯƲƤƲǾɅƲȷؙ٪ȉȷ٪ǳǛǾǍɍǛȷɅƇȷ٪ɅƲɫɅɍƇǛȷ٪ƇƣƇǾƫȉǾƇȯƇǼ٪ȉ٪
conceito de coesão referencial e sequencial em favor dos conceitos 
de referenciação (substituindo mecanismos de coesão por proces-
ȷȉȷ٪ȯƲǌƲȯƲǾƤǛƇǛȷخ٪Ʋ٪ȷƲȮɍƲǾƤǛƇƧƠȉؙ٪ ȯƲȷȬƲƤɅǛɥƇǼƲǾɅƲؘ٪�ȉǼȉ٪ƲɫȬǳǛƤƇȯ٪
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ƲȷȷƇ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ƲǼ٪Ǿȉȷȷȉ٪ȬƇǝȷ؟٪¦ɍƇǛȷ٪ȉȷ٪ǛǼȬƇƤɅȉȷ٪ƫƲǳƇ٪ƲǼ٪Ǿȉȷȷȉȷ٪
ƤɍȯȯǝƤɍǳȉȷ٪Ʋ٪ǾȉȷȷƇȷ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ƲǾȷǛǾȉ؟

�٪ǼƇȯƤȉ٪ǛǾǛƤǛƇǳ٪ƫȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷ٪ƫƇ٪ƤȉƲȷƠȉ٪ǌȉǛ٪Ƈ٪ȬɍƣǳǛƤƇƧƠȉ٪
de Cohesion in Englishؙ٪ƫƲ٪OƇǳǳǛƫƇɬ٪Ʋ٪OƇȷƇǾ٪ؘخׇֿׅׄح٪%ƲȷƲǾɥȉǳɥǛƫƇ٪Ǿȉ٪
quadro do paradigma funcionalista, a teoria proposta pelos auto-
res concebia a coesão como um processo de relações semânticas  
ȷƲǍɍǾƫȉ٪ȉ٪ȮɍƇǳ٪ɍǼƇ٪ǌȉȯǼƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ȷȊ٪ȬȉƫƲȯǛƇ٪ȷƲȯ٪ǛǾɅƲȯȬȯƲɅƇƫƇ٪
ƲǼ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ƙ٪ȉɍɅȯƇؘ٪�ȉǼ٪Ǜȷȷȉؙ٪ȉȷ٪ƇɍɅȉȯƲȷ٪ȯƲƇǳǛɶƇȯƇǼ٪ɍǼ٪ȯƲƤȉȯɅƲ٪
de modo que não pretendiam apresentar uma descrição comple-
ta da coesão e sim de alguns de seus mecanismos reunidos, em 
ɥǛȯɅɍƫƲ٪ƫƇ٪ƫƲǳǛǼǛɅƇƧƠȉ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤǛƫƇؙ٪ƲǼ٪ƤǛǾƤȉ٪ǍȯɍȬȉȷؚ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇؙ٪
ȷɍƣȷɅǛɅɍǛƧƠȉؙ٪ƲǳǛȬȷƲؙ٪ƤȉǾǬɍǾƧƠȉ٪Ʋ٪ƤȉƲȷƠȉ٪ǳƲɫǛƤƇǳؘ٪

Lopes e Carapinha (2019), assim como diversos outros linguistas,  
ȯƲƤȉǾǕƲƤƲȯƇǼ٪ ȮɍƲ٪ ǌƇǳɅƇɥƇ٪ ȷǛȷɅƲǼƇɅǛƤǛƫƇƫƲ٪ ƙ٪ ƤǳƇȷȷǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ ƫȉȷ٪
mecanismos proposta por Halliday e Hasan, tendo em vista que 
٪ƇǳǍɍǾȷن ƫƲǳƲȷ٪ ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǼ٪ Ƈ˚ǾǛƫƇƫƲȷ٪ ƲɥǛƫƲǾɅƲȷؙ٪ ȉȬƲȯƇǾƫȉ٪ ƲǼ٪ 
ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫƇȷ٪ƈȯƲƇȷ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇؙ٪ƲǾȮɍƇǾɅȉ٪ȉɍɅȯȉȷؙ٪ƤȉǼ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ 
ƫǛɥƲȯȷƇȷؙ٪ƇɅɍƇǼ٪ƲǼ٪ƫȉǼǝǾǛȉȷ٪ƫǛȷɅǛǾɅȉȷح٪ؘهj�¤-¯؛٪��§�¤UvO�ؙ٪ׇֿؙ־׀٪
Ȭؘ٪ ٪خׁׂ �ȷȷɍǼǛǾƫȉ٪ ȮɍƲ٪ Ƈ٪ ƤȉƲȷƠȉ٪ Ƴ٪ ȯƲȷɍǳɅƇǾɅƲؙ٪ ƲǼ٪ ǍȯƇǾƫƲ٪ ȬƇȯɅƲؙ٪ 
de processos gramaticais (conectores, pronomes e outros elemen-
Ʌȉȷ٪ƫƲ٪ ȯƲɅȉǼƇƫƇ٪ƫƲ٪ ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷؙ٪ Ƈ٪ƲɫƲǼȬǳȉ٪ƫƲ٪ ɅƲǼȬȉȷ٪ɥƲȯƣƇǛȷؙخ٪
ƫȉ٪ǳƳɫǛƤȉ٪Ʋ٪ƫƲ٪ȯƲǳƇƧȧƲȷ٪ȷƲǼƐǾɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ǾƇɅɍȯƲɶƇ٪ǳƲɫǛƤƇǳؙ٪Ƈȷ٪ƇɍɅȉȯƇȷ٪
ȬȯȉȬȧƲǼ٪Ƈ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲ٪ȯƲƤǳƇȷȷǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉƲȷƠȉؘ٪

Quadro 2٪ػ٪¤ȯȉƤƲȷȷȉȷ٪ǳƳɫǛƤȉعǍȯƇǼƇɅǛƤƇǛȷ٪ƫƇ٪ƤȉƲȷƠȉ

MecanismosMecanismos Procedimentos Procedimentos 

Coesão lexicalCoesão lexical Reiteração e substituição lexicaisReiteração e substituição lexicais

Coesão referencialCoesão referencial Diferentes tipos de anáforaDiferentes tipos de anáfora

Coesão interoracional e interfrástica Coesão interoracional e interfrástica Conectores Conectores 

Coesão temporalCoesão temporal
Ordenação correlativa dos tempos Ordenação correlativa dos tempos 
verbais e dos adjuntos adverbiais verbais e dos adjuntos adverbiais 
temporaistemporais

FȉǾɅƲؚ٪ƇƫƇȬɅƇƫȉ٪ƫƲ٪jȉȬƲȷ٪Ʋ٪�ƇȯƇȬǛǾǕƇ٪ؘخׇֿ־׀ح
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Em sua proposta de reagrupamento dos mecanismos de coesão, 
gȉƤǕ٪خׂ־־׀ح٪ȬȯȉȬȌȷ٪ƫȉǛȷ٪ǍȯƇǾƫƲȷ٪ǍȯɍȬȉȷؚ٪ֿ ؘ٪ƤȉƲȷƠȉ٪ȯƲǌƲȯƲǾƤǛƇǳؙ٪ƤȉǼ-
ȬȉȷɅȉ٪ƫƲ٪ ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ ٪ƲǾƫȉǌȊȯǛƤƇؙح ƲɫȉǌȊȯǛƤƇؙ٪ ƇǾƇǌȊȯǛƤƇ٪Ʋ٪ƤƇɅƇǌȊȯǛƤƇؙخ٪
ȷɍƣȷɅǛɅɍǛƧƠȉؙ٪ƲǳǛȬȷƲ٪Ʋ٪ƤȉƲȷƠȉ٪ǳƲɫǛƤƇǳؘ׀٪؛٪ƤȉƲȷƠȉ٪ȷƲȮɍƲǾƤǛƇǳؙ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪
ȷƠȉ٪ ɅȯƇɅƇƫȉȷ٪ ɅƲǼƇȷ٪ƤȉǼȉ٪ȬȯȉǍȯƲȷȷƠȉ٪ ɅƲɫɅɍƇǳ٪Ʋ٪ ƤȉǾƲɫƠȉؙ٪ ƲȷɅƇ٪ƲǼ٪
substituição à conjunção, de Halliday e Hasan, que se mostra limi-
ɅƇƫƇ٪ȬƇȯƇ٪ƫƇȯ٪ƤȉǾɅƇ٪ƫƲ٪ƫǛɥƲȯȷƇȷ٪ƤƇɅƲǍȉȯǛƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؙ٪Ƈ٪ƲɫƲǼȬǳȉ٪
ƫƲ٪ƇƫɥƳȯƣǛȉȷ٪ȷƲǾɅƲǾƤǛƇǛȷ٪Ʋ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ƲɫȬȯƲȷȷȧƲȷ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲǼ٪
ǳǛǍƇƧȧƲȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȯƇƧȧƲȷؙ٪ƲǾɍǾƤǛƇƫȉȷ٪ȉɍ٪ȬƇȯɅƲȷ٪ƫȉ٪ɅƲɫɅȉؘ٪�ǳƳǼ٪ƫǛȷȷȉؙ٪
na coesão sequencial, estudam-se as relações lógico-semânticas e 
discursivas ou argumentativas, essas últimas abordadas pelo prisma 
ƫƇ٪ȷƲǼƐǾɅǛƤƇ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇɅǛɥƇ٪ƫƲ٪%ɍƤȯȉɅ٪ؙخ־׆ׇֿح٪ɅƇǼƣƳǼ٪ƤǕƇǼƇƫƇ٪
ƫƲ٪ɅƲȉȯǛƇ٪ƫƇ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇƧƠȉ٪ǾƇ٪ǳǝǾǍɍƇؘ٪

vɍǼƇ٪ȯƲɥǛȷƠȉ٪ƫƇ٪ȬȯȉȬȉȷɅƇ٪ƫƲ٪gȉƤǕ٪ؙخׂ־־׀ح٪gȉƤǕ٪Ʋ٪-ǳǛƇȷ٪ؙׄ־־׀ح٪
٪ƇƣƇǾƫȉǾƇǼ٪ȉ٪ƤȉǾƤƲǛɅȉ٪ƫƲ٪ƤȉƲȷƠȉ٪خ־ֿ־׀ ɅƲɫɅɍƇǳؙ٪ȬƇȷȷƇǾƫȉ٪Ƈ٪ɍȷƇȯ٪
as noções de referenciação, progressão referencial e estratégias de  
referenciação, por um lado, e sequenciação e progressão sequencial, 
por outro. A mesma decisão de recusa ao conceito de coesão foi  
ɅȉǼƇƫƇ٪Ȭȉȯ٪�ƇɥƇǳƤƇǾɅƲؙ٪�ɍȷɅȊƫǛȉ٪FǛǳǕȉ٪Ʋ٪�ȯǛɅȉ٪ؙخֿׂ־׀ح٪ȮɍƲ٪ȯƲƤȉȯȯƲǼ٪
aos termos referenciação e processos referenciais. 

Em todas essas propostas de reorganização e reconceitualização 
do estudo inicial da coesão, foram elaborados novos procedimentos 
ƤȉƲȷǛɥȉȷؙ٪ ȯƲǌƲȯƲǾƤǛƇǛȷ٪Ʋ٪ȷƲȮɍƲǾƤǛƇǛȷؘ٪vƲȷȷƇȷ٪ ȯƲǌȉȯǼɍǳƇƧȧƲȷؙ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇعȷƲ 
que desapareceram as ressalvas quanto ao recorte do objeto,  
tal como efetuado pelos autores pioneiros. Ou seja, as novas teori-
zações ou abandonaram a noção de coesão ou passaram a tratá-la 
sem qualquer esclarecimento sobre a delimitação do objeto, 
dando a entender que o recobriam em sua totalidade, ainda que 
ǾƠȉ٪ǕƇǬƇ٪ȮɍƇǳȮɍƲȯ٪ǼƲǾƧƠȉ٪Ƈ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ƲȷɅǛǳǝȷɅǛƤȉȷؙ٪ƙ٪˛ɍǛƫƲɶ٪ɅƲɫɅɍƇǳ٪
ou ao caráter normativo da coesão. 

½ƇǛȷ٪ ǌƇɅȉȯƲȷ٪ػ٪ ǛǾƇǳǛƲǾƈɥƲǛȷ٪Ǿȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ػ٪ ǛǼȬƇƤɅƇǼ٪ƫƲ٪
Ǽȉƫȉ٪ƫǛȯƲɅȉ٪ȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪Ʋ٪Ƈȷ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ȬƲƫƇǍȊǍǛƤƇȷؙ٪ ǛǾƤǳɍǛǾƫȉ٪ȉȷ٪
objetivos educacionais, os materiais didáticos e os processos de 
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ensino-aprendizagem. Entretanto, as propostas de ensino da coe-
ȷƠȉ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇƫƇȷ٪Ǿȉȷ٪ǼȉƫƲǳȉȷ٪ƫƇȷ٪ƤǛƷǾƤǛƇȷ٪ƫƇ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪ǳƲɥƇǼ٪ 
ƲǼ٪ƤȉǾɅƇ٪ƇȬƲǾƇȷ٪Ƈ٪ƤȉƲȯƷǾƤǛƇ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈȷ٪ȬȯȉȬȉȷɅƇȷ٪ȬƲƫƇǍȊǍǛƤƇȷ٪ 
e as perspectivas teóricas assumidas, operando com objetivos,  
conceitos e programas diferentes daqueles estabelecidos no cur-
ȯǝƤɍǳȉ٪ ȉ˚ƤǛƇǳ٪ ȉɍ٪ ȬȉɍƤȉ٪ ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫȉȷ٪ Ƈ٪ ƲǳƲؙ٪ ƇǳƳǼ٪ƫƲ٪ ȯƲƤȉȯȯƲȯƲǼ٪ Ƈ٪
ɅƲȉȯǛƇȷ٪ǛǼȬǳǝƤǛɅƇȷ٪ƫƇ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼؙ٪ǛȷɅȉ٪Ƴؙ٪ȷƲǼ٪ȮɍƇǳȮɍƲȯ٪ƲǼƣƇȷƇ-
ǼƲǾɅȉ٪ƲɫȬǳǝƤǛɅȉ٪ǾƇ٪¤ȷǛƤȉǳȉǍǛƇ٪ƫƇ٪-ƫɍƤƇƧƠȉؙ٪ƫȉ٪%ƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪ 
e/ou da Aprendizagem. 

�ȬƲȷƇȯ٪ƫƇȷ٪ƫǛǌƲȯƲǾƧƇȷ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈȷ٪ƇƣȉȯƫƇǍƲǾȷ٪ƫƇȷ٪ƤǛƷǾƤǛƇȷ٪ƫƇ٪
ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪Ʋ٪ƫƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉؙ٪Ƴ٪ǛǾƲǍƈɥƲǳ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ 
ȉ˚ƤǛƇǳ٪ȬȯƲƤǛȷƇ٪ȯƲƤȉȯȯƲȯ٪Ƈ٪ȷƇƣƲȯƲȷ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫȉȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ƤǛƷǾƤǛƇȷ٪ƫƇ٪ ǳǛǾ-
guagem para compor a estrutura da disciplina. No entanto, ao con-
ɅȯƈȯǛȉ٪ƫȉ٪ ɅȯƇɅƇǼƲǾɅȉ٪ƲɫƤǳɍȷǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯ٪ ȉɍ٪ƣƇȷƲƇƫȉ٪ƲǼ٪
ǼȉƫƲǳȉȷ٪ɅƲȊȯǛƤȉȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉȷؙ٪Ƈȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ƇƫȉɅƇǼ٪ɍǼƇ٪
ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ɅȯƇǾȷƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯؙ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇǾƫȉ٪ǌƇɅȉȯƲȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉȷؙ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪
Ʋ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷ٪ǾɍǼ٪ǾǝɥƲǳ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬǳƲɫǛƫƇƫƲ٪ȮɍƲ٪ǾƲǾǕɍǼƇ٪ƤǛƷǾƤǛƇ٪ȉɍ٪
ɅƲȉȯǛƇ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇ٪Ƴ٪ƤƇȬƇɶ٪ƫƲ٪ȯƲƇǳǛɶƇȯؘ٪

�ȷ٪ ǌƇɅȉȯƲȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉȷ٪ƤȉȯȯƲȷȬȉǾƫƲǼ٪Ƈȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ȷȉƤǛȉǳȊǍǛƤȉȷ٪
Ʋ٪˚ǳȉȷȊ˚Ƥȉȷ٪ȮɍƲ٪ƫƲ˚ǾƲǼ٪Ƈ٪ ƤȉǾƤƲȬƧƠȉ٪ƫƲ٪ ȷȉƤǛƲƫƇƫƲ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ȮɍƇǳ٪
os cidadãos serão formados e orientam a elaboração dos objetivos 
educacionais. Os fatores culturais se referem às práticas sociais de 
ƤƇƫƇ٪ƤƇǼȬȉ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯ٪ȮɍƲ٪ȷƲȯƠȉ٪ȷƲǳƲƤǛȉǾƇƫƇȷ٪ƤȉǼȉ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇȷ٪
para a seleção de saberes considerados relevantes para a vida em 
ȷȉƤǛƲƫƇƫƲؘ٪�ȷ٪ǌƇɅȉȯƲȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷ٪ƫǛɶƲǼ٪ȯƲȷȬƲǛɅȉ٪Ƈȉȷ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉȷ٪ƫƲ٪
racionalização ou teorização (elaboração de conceitos, metodolo-
gias de estudo e operacionalização de práticas racionais) dos com-
ȬȉǾƲǾɅƲȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉȷ٪Ʋ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ǾƲƤƲȷȷƈȯǛȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƇǳƤƇǾƤƲ٪ƫȉȷ٪ȉƣǬƲ-
tivos educacionais.

vƇȷ٪ ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ ƫƲ٪ ƤɍȯȯǝƤɍǳȉؙ٪ Ƈ٪ ɅȯƇǾȷƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯǛƫƇƫƲ٪ ƫƲɥƲ٪ ȷƲȯ٪ 
tomada como um método de articulação de saberes subordinados 
Ƈȉȷ٪ǌƇɅȉȯƲȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉȷ٪ȮɍƲ٪ȉȯǛƲǾɅƇǼ٪Ƈ٪ƲƫɍƤƇƧƠȉ٪ǌȉȯǼƇǳؘ٪�٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇǝؙ٪ 
Ƈ٪ƫǛɥǛȷƠȉ٪ƫƇȷ٪ƇɅȯǛƣɍǛƧȧƲȷ٪ƲȬǛȷɅƲǼȉǳȊǍǛƤƇȷ٪ȷƲǍɍƲ٪ȬƇȯƐǼƲɅȯȉȷ٪ȬȯƇɫǛع 
ȉǳȊǍǛƤȉȷ٪Ʋ٪ƇɫǛȉǳȊǍǛƤȉȷؙ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾǌƲȯƲ٪ɍǼ٪ǳɍǍƇȯ٪ƣƇȷɅƇǾɅƲ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳ 
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ƙȷ٪ ƤǛƷǾƤǛƇȷ٪ ƫƇ٪ ƲƫɍƤƇƧƠȉ٪ ǾƇȷ٪ ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǛȷؘ٪ -Ǽ٪ ȉɍɅȯƇȷ٪ 
ȬƇǳƇɥȯƇȷؙ٪ Ƈȉ٪ ȷƲȯƲǼ٪ ǛǾɅƲǍȯƇƫƇȷ٪ Ƈȉ٪ ƤɍȯȯǝƤɍǳȉؙ٪ Ƈȷ٪ ƤȉǾɅȯǛƣɍǛƧȧƲȷ٪ ƫƇȷ٪
ƤǛƷǾƤǛƇȷ٪ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǛȷ٪ȬƇȷȷƇǼ٪Ȭȉȯ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ȮɍƇǾɅǛɅƇɅǛɥƇȷ٪Ʋ٪
qualitativas para viabilizar a elaboração dos projetos educacionais 
e as condições de sua realização. Esse processo de transformação 
de saberes é o que se convencionou chamar de TD. Chamaremos 
o processo descrito até aqui de primeiro estágio da TD por ter um 
ƤƇȯƈɅƲȯ٪ǍƲȯƇǳؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪ȮɍƲ٪ƫǛɶ٪ȯƲȷȬƲǛɅȉ٪Ƈȉ٪ȬǳƇǾȉ٪ǍƲȯƇǳ٪ƫȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪Ʋ٪
que vale para todas as disciplinas, relacionando perspectiva peda-
gógica e didática geral. 

Outro estágio da TD refere-se à elaboração da estrutura de uma 
única disciplina. Embora estreitamente dependente das relações 
entre perspectiva pedagógica e didática geral que estruturam o 
estágio anterior, o segundo estágio é o campo das didáticas espe-
Ƥǝ˚ƤƇȷ٪ƫƇȷ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȷؙ٪ǾƇȷ٪ȮɍƇǛȷ٪ȷƲ٪ȯƲƇǳǛɶƇ٪ȉ٪ƇǳǛǾǕƇǼƲǾɅȉ٪ƫȉȷ٪ȷƇƣƲ-
ȯƲȷ٪Ʋ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫȉȷ٪Ƈ٪ɍǼ٪ƤƇǼȬȉ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉ٪ƫȉ٪ȷƇƣƲȯؙ٪
com os objetivos e as diretrizes educacionais estabelecidos na eta-
pa anterior. Nessa linha de entendimento, uma disciplina escolar 
ǾƠȉ٪ȯƲȬȯȉƫɍɶ٪ȉȷ٪ȷƇƣƲȯƲȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷ٪ȉɍ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ɅƇǛȷ٪ƤȉǼȉ٪ƲǳƲȷ٪ȷƲ٪
encontram no mundo, mas os seleciona e os transforma em função 
de um projeto educacional mais amplo.1

vƇ٪�v��ؙ٪ǾȉȷȷƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲǼ٪ȉȷ٪ȷƇƣƲȯƲȷ٪
nacionais comuns e os parâmetros gerais para a elaboração dos 
ƤɍȯȯǝƤɍǳȉȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ȷƲƤȯƲɅƇȯǛƇȷ٪ƲȷɅƇƫɍƇǛȷ٪Ʋ٪ǼɍǾǛƤǛȬƇǛȷ٪ƫƲ٪ƲƫɍƤƇƧƠȉ٪Ʋ٪
ȬƲǳƇȷ٪ƲȷƤȉǳƇȷ٪ƫƇ٪ǛǾǛƤǛƇɅǛɥƇ٪ȬȯǛɥƇƫƇؘ٪�٪ȬƲƫƇǍȉǍǛƇ٪ƫƇȷ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷؙ٪
ƇȷȷɍǼǛƫƇ٪ƲǼ٪Ǿȉȷȷȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪ȉ˚ƤǛƇǳؙ٪ȷǛǾɅƲɅǛɶƇ٪Ƈȷ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇƧȧƲȷ٪
ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ Ʋ٪ ȷȉƤǛȉƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ ȮɍƲ٪ ȉȯǛƲǾɅƇǼ٪ Ƈ٪ ƫƲ˚ǾǛƧƠȉ٪ ƫȉȷ٪ ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪
ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǛȷؘ٪�٪ƤȉǾƤƲȬƧƠȉ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇ٪ƇƫȉɅƇƫƇ٪Ǿȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉؙ 
ƫƲǾɅȯƲ٪Ƈȷ٪ɥƈȯǛƇȷ٪ƲɫǛȷɅƲǾɅƲȷؙ٪ȯƲ˛ƲɅƲ٪ɍǼ٪ǍƲȷɅȉ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉ٪ƫƲ٪ȉȬƧƠȉ٪Ȭȉȯ٪

1 Adotamos aqui uma posição radicalmente diversa da que vem sendo adotada por pesqui-
ȷƇƫȉȯƲȷ٪ƫƲ٪ƫǛɥƲȯȷƇȷ٪ƫǛƫƈɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷؙ٪ȮɍƲ٪Ƈȷ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǼ٪ƤȉǼȉ٪ƤƇǼȬȉȷ٪
ǛǾƫƲȬƲǾƫƲǾɅƲȷ٪ƫƇ٪ƫǛƫƈɅǛƤƇ٪ǍƲȯƇǳ٪ȉɍ٪ƫƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉؘ٪ح�ǌؘ٪�¯½�jFU؛٪%-Ü-j�ãؙ٪؛׀ֿ־׀٪
%�jí؛٪G�Gv�v؛٪%-�
v%U�ؙ٪خֿׂ־׀
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ɍǼ٪ǼȉƫƲǳȉ٪ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǳ٪ƤȉƲȯƲǾɅƲ٪ƤȉǼ٪ȉȷ٪ȬȯƲȷȷɍȬȉȷɅȉȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉȷ٪Ʋ٪
epistemológicos orientadores do projeto educacional, complemen-
tando-se com a concepção de conteúdos elaborada pela Psicologia 
ƫƇ٪-ƫɍƤƇƧƠȉؙ٪ƤȉǾǌȉȯǼƲ٪ƲɫȬǳǛƤǛɅƇƫȉ٪Ǿȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉؚ٪

Na BNCC, competência é definida como a mobilização Na BNCC, competência é definida como a mobilização 
de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilida-de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilida-
des (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e  des (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e  
valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana,  valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana,  
do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 
(BRASIL, 2018, p. 8)(BRASIL, 2018, p. 8)

�٪ǾȉƧƠȉ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇ٪ƤȉǼȉ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅȉ٪ƫƇȷ٪̊ ǾƇǳǛƫƇƫƲȷ٪Ʋƫɍ-
ƤƇƤǛȉǾƇǛȷ٪ȯƲȷȷǛǍǾǛ˚ƤƇ٪Ƈ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ƫȉȷ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉȷ٪ƲȷƤȉǳƇȯƲȷؙ٪ƤǳƇȷ-
ȷǛ˚ƤƇǾƫȉعȉȷ٪ƤȉǼȉ٪ƤȉǾƤƲǛɅɍƇǛȷؙ٪ȬȯȉƤƲƫǛǼƲǾɅƇǛȷ٪Ʋ٪ƇɅǛɅɍƫǛǾƇǛȷؘ٪ح��jj٪
ƲɅ٪Ƈǳؘؙ٪خ׆־־׀٪ؙ־־־׀٪�ȷȷǛǼؙ٪ȬƇȯƇ٪ƤƇƫƇ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇ٪ƲȷƤȉǳƇȯؙ٪ȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪
ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲ٪ɍǼ٪ȯƲǌƲȯƲǾƤǛƇǳ٪ȬȯȊȬȯǛȉ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷؙ٪ƇǳƳǼ٪ƫƇȷ٪ǍƲȯƇǛȷ٪
e de área, e um conjunto de habilidades a serem devidamente des-
ǼƲǼƣȯƇƫƇȷ٪Ʋ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇƫƇȷ٪ƲǼ٪ǌɍǾƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ƤƇƫƇ٪
ȷƲƤȯƲɅƇȯǛƇ٪ƫƲ٪ƲƫɍƤƇƧƠȉ٪ȉɍ٪ƲȷƤȉǳƇؘ٪vȉ٪ƤƇȷȉ٪ƫƇ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪
Ƈ٪ȷƲǳƲƧƠȉ٪ƫƲȷȷƇȷ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷ٪Ʋ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ȷƲ٪ƫƈ٪ƲǼ٪ǌɍǾƧƠȉ٪ƫƇ٪
ƤȉǾƤƲȬƧƠȉ٪ƫƲ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؙ٪ƫƇȷ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷ٪ƫƲ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪Ʋ٪ƫƇȷ٪
unidades estruturantes da disciplina. Sobre a concepção de lingua-
ǍƲǼؙ٪ȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪ƫǛɶ٪ȉ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲؚ

Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva de Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva de 
linguagem, já assumida em outros documentos, como os linguagem, já assumida em outros documentos, como os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), para os quais a lin-Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), para os quais a lin-
guagem é uma forma de ação interindividual orientada para guagem é uma forma de ação interindividual orientada para 
uma finalidade específica; um processo de interlocução que uma finalidade específica; um processo de interlocução que 
se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos 
distintos momentos de sua história. (BRASIL, 2018, p. 67)distintos momentos de sua história. (BRASIL, 2018, p. 67)

vƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉؙ٪Ƈ٪ƤȉǾƤƲȬƧƠȉ٪ƫƲ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼ٪ƫƲɥƲ٪ƲȷɅƇȯ٪
alinhada à perspectiva pedagógica adotada e não às teorias da  
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ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؘ٪-Ǽ٪ƤȉǾȷȉǾƐǾƤǛƇ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ȬƲƫƇǍȉǍǛƇ٪ƫƇȷ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷؙ٪
a perspectiva enunciativo-discursiva só pode ser adequadamente 
compreendida se situada numa teoria da ação social, o que implica 
uma teoria do sujeito que age de maneira intencional e com mo-
tivações próprias. Não se trata, portanto, de uma concepção es-
ɅȯǛɅƇǼƲǾɅƲ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ Ǿȉȷ٪ ǼȉǳƫƲȷ٪ ƫƇȷ٪ ƤǛƷǾƤǛƇȷ٪ ƫƇ٪ ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؘ٪ 
�ȷ٪ȯƲǳƇƧȧƲȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؙ٪ȷɍǬƲǛɅȉ٪Ʋ٪ƇƧƠȉ٪ȷȉƤǛƇǳ٪˚ƤƇǼ٪ƇǛǾƫƇ٪ǼƇǛȷ٪
evidentes quando vistas sob o prisma das práticas sociais de refe-
ȯƷǾƤǛƇ٪ȷƲǳƲƤǛȉǾƇƫƇȷ٪ȬƲǳƇ٪�v��ؙ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫƇȷ٪Ǿȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪ȷȉƣ٪Ƈ٪
forma didática de campos de atuação (Quadro 3).

Quadro 3 – Campos de atuação selecionados pela BNCC

Ensino fundamental Ensino fundamental 
Ensino médioEnsino médio

Anos iniciaisAnos iniciais Anos finaisAnos finais

Campo da vida cotidianaCampo da vida cotidiana
Campo artístico-literárioCampo artístico-literário

Campo da vida pessoalCampo da vida pessoal

Campo artístico-literárioCampo artístico-literário Campo artístico-literárioCampo artístico-literário

Campo das práticas  Campo das práticas  
de estudo e pesquisade estudo e pesquisa

Campo das práticas de Campo das práticas de 
estudo e pesquisaestudo e pesquisa

Campo das práticas  Campo das práticas  
de estudo e pesquisade estudo e pesquisa

Campo da vida públicaCampo da vida pública

Campo de atuação na vida Campo de atuação na vida 
públicapública

Campo de atuação  Campo de atuação  
na vida públicana vida pública

Campo jornalístico-midiáticoCampo jornalístico-midiático Campo jornalístico- Campo jornalístico- 
-midiático-midiático

FȉǾɅƲؚ٪ƇƫƇȬɅƇƫȉ٪ƫƲ٪�ȯƇȷǛǳ٪ؘخ׆ֿ־׀ح

Em cada campo, as ações de linguagem se realizam na forma 
ƫƲ٪ǳƲǛɅɍȯƇ٪Ʋ٪ȬȯȉƫɍƧƠȉ٪ƫƲ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ȉȯƇǛȷ٪ȉɍ٪ƲȷƤȯǛɅȉȷؘ٪%ȉ٪ȬȉǾɅȉ٪ƫƲ٪ɥǛȷɅƇ٪
didático, essas práticas de linguagem são organizadas em quatro 
ƲǛɫȉȷ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇǼ٪Ƈ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇؚ٪ǳƲǛɅɍȯƇؙ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇإȷƲǼǛȊɅǛƤƇؙ٪
ȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪Ʋ٪ȬȯȉƫɍƧƠȉ٪ƫƲ٪ɅƲɫɅȉȷؘ٪¤ȉȯɅƇǾɅȉؙ٪Ƈ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇƧƠȉ٪ƫǛƫƈɅǛƤƇ٪
ƫƇ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇ٪ȷƲ٪ ȯƲƇǳǛɶƇؙ٪Ȭȉȯ٪ɍǼ٪ ǳƇƫȉؙ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪˚ɫƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ƤƇǼȬȉȷ٪
ƫƲ٪ƇɅɍƇƧƠȉ٪ƤȉǼȉ٪ȬƇȯƐǼƲɅȯȉȷ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ȷƲǳƲƧƠȉ٪ƫƲ٪ǍƷǾƲȯȉȷ٪ɅƲɫɅɍƇǛȷ٪Ʋؙ 
Ȭȉȯ٪ ȉɍɅȯȉؙ٪ ƤȉǼ٪ Ƈ٪ ƇǳȉƤƇƧƠȉ٪ ƫƇȷ٪ ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ Ǿȉȷ٪ ȮɍƇɅȯȉ٪ ƲǛɫȉȷؙ٪ 
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organizadas de maneira progressiva, observando os pressupostos 
da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem.

�ȬȊȷ٪ ƲȷȷƲ٪ ƫƲǳǛǾƲƇǼƲǾɅȉ٪ ƫƇ٪ ƲȷɅȯɍɅɍȯƇ٪ ƫǛƫƈɅǛƤƇ٪ ƫƇ٪ jǝǾǍɍƇ٪
¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ǾƇ٪�v��ؙ٪ȯƲȷɅƇعǾȉȷ٪ƲɫȬǳǛƤƇȯ٪ƤȉǼȉ٪ȷƲ٪ƫƈ٪Ƈ٪½%٪ƫƇ٪ƤȉƲȷƠȉ٪
referencial no documento. Vimos que há diferentes maneiras de 
compreender o tema em questão e que cada proposta de clas-
ȷǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȷƲɍȷ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪Ʋ٪ȬȯȉƤƲƫǛǼƲǾɅȉȷ٪ƇƫȉɅƇ٪ƤȯǛɅƳȯǛȉȷ٪Ʋ٪
ƤȉǾƤƲǛɅȉȷ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ȷǛؘ٪�ǛǾƫƇ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ƤȉǾɅƲǼȬǳƲ٪ȉ٪ 
ȬǳɍȯƇǳǛȷǼȉ٪ɅƲȊȯǛƤȉ٪ƫƇȷ٪ƤǛƷǾƤǛƇȷ٪ƫƇ٪ ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؙ٪ƲȷȷƇ٪ƫǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪
deve aparecer de forma orgânica e despersonalizada. (PETITJEAN, 
٪ɍƇƫȯȉ٪ׂ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪Ƈ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ƲǾɥȉǳɥƲǾƫȉ¦٪�٪خ׆־־׀
a coesão referencial na BNCC. 

�٪ ƤȉƲȷƠȉ٪ ˚ǍɍȯƇ٪ ƤȉǼȉ٪ ƤȉǾɅƲɎƫȉ٪ ƤɍȯȯǛƤɍǳƇȯ٪ ƫȉ٪ ׁѣ٪ Ƈȉ٪ ׇѣ٪ ƇǾȉ٪
do ensino fundamental. Diferentemente do que ocorre nas teo-
ȯǛƇȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؙ٪ Ƈ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ ƤɍȯȯǛƤɍǳƇȯ٪ ȉȯǍƇǾǛɶƇ٪ Ƈ٪ȬȯȉǍȯƲȷȷƠȉ٪ƇǾɍƇǳ 
dos conteúdos tendo em vista uma aprendizagem gradativa.  
�ȷ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ȷƲ٪ȯƲǌƲȯƲǼ٪Ƈȉȷ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ȉƣǬƲɅȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉؚ 
ƲȷɅȯƇɅƳǍǛƇȷ٪ ƫƲ٪ ǳƲǛɅɍȯƇؙ٪ ȬǳƇǾƲǬƇǼƲǾɅȉؙ٪ ǳƳɫǛƤȉؙ٪ ǼȉȯǌȉǳȉǍǛƇؙ٪ ȷƲǼƐǾɅǛƤƇؙ 
ƇȯɅǛƤɍǳƇƫȉȯƲȷؙ٪ ȬƇȯƇǍȯƇǌƇƧƠȉؙ٪ ƤȉƲȷƠȉؙ٪ ɅƲɫɅɍƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ Ʋ٪ ȬȯȉǍȯƲȷȷƠȉ٪
temática. Essa seleção de objetos não contempla a totalidade de 
conceitos elaborados pelos modelos teóricos de estudo da coesão, 
Ʋ٪ Ǜȷȷȉ٪ ƫƲǼƇǾƫƇ٪ ƲȷɅɍƫȉȷ٪ ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉȷ٪ Ǿȉ٪ ƤƇǼȬȉ٪ ƫƇ٪%ǛƫƈɅǛƤƇ٪ ȬƇȯƇ٪
avaliar o recorte adotado. Não obstante, são listados outros objetos 
ƇɍȷƲǾɅƲȷ٪ǾƇ٪ƇƣȉȯƫƇǍƲǼ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇؘ

�٪�v��٪ǾƠȉ٪ƲɫȬǳǛƤǛɅƇ٪ȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ƲȷɅǛǳǝȷɅǛƤȉȷؙ٪Ƈ٪ȮɍƲȷɅƠȉ٪ƫƇ٪˛ɍǛƫƲɶ٪
ɅƲɫɅɍƇǳ٪ȉɍ٪ƫȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪ǾȉȯǼƇɅǛɥȉȷ٪ƲǾɥȉǳɥǛƫȉȷ٪ǾƇ٪ƤȉƲȷƠȉ٪ȯƲǌƲȯƲǾ-
ƤǛƇǳ٪حƤȉǼ٪ƲɫƤƲƧƠȉ٪ƫƇ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲ٪-Fׇ־j¤ֿؙ־٪ȮɍƲ٪ɅȯƇɅƇ٪ƫƇȷ٪ȯƲǍȯƇȷ٪ƫƲ٪
colocação pronominal), mas o fato de relacioná-la aos campos de 
ƇɅɍƇƧƠȉ٪ Ʋ٪ Ƈȉȷ٪ ǍƷǾƲȯȉȷ٪ ǾƲǳƲȷ٪ ƲǾǍǳȉƣƇƫȉȷ٪ ƇȬȉǾɅƇ٪ ǛǾƫǛȯƲɅƇǼƲǾɅƲ٪
para a necessidade de observar os fatores mencionados ao utilizar 
ȉȷ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪Ʋ٪ȬȯȉƤƲƫǛǼƲǾɅȉȷ٪ƤȉƲȷǛɥȉȷ٪ǾƇ٪ȬȯȉƫɍƧƠȉ٪ƫƲ٪ɅƲɫɅȉȷؘ٪
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A TD da coesão referencial no currículo escolar

Como já foi dito, A BNCC é um documento normativo que estabe-
ǳƲƤƲ٪ȉȷ٪ȷƇƣƲȯƲȷ٪ƤȉǼɍǾȷ٪ƲǾɅƲǾƫǛƫȉȷ٪ƤȉǼȉ٪ǛǼȬȯƲȷƤǛǾƫǝɥƲǛȷ٪Ƈ٪Ʌȉƫȉȷ٪
os cidadãos brasileiros. Para estabelecer tais saberes, o documento 
ȯƲƇǳǛɶƇ٪ ɍǼ٪ ƤȉǼȬǳƲɫȉ٪ ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ ƫƲ٪ ½%ؙ٪ ƤȉǾǌȉȯǼƲ٪ ƲɫȬȉȷɅȉ٪ ǾƇ٪ 
seção anterior. Nesse sentido, a BNCC é um documento curricular,  
ǼƇȷ٪ǾƠȉ٪Ƴ٪ȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉؙ٪ɍǼƇ٪ɥƲɶ٪ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ƲɫȬǳǛƤǛɅƇ٪Ƈ٪ ɅȉɅƇǳǛƫƇƫƲ 
dos conteúdos de cada disciplina (com suas especificidades  
locais ou regionais), nem faz um detalhamento da concepção de 
aprendizagem, das metodologias de ensino-aprendizagem e de 
avaliação. Faltam ainda orientações sobre a TD de leis como a Lei  
Ǿѣ٪ֿׁ־إׇׁؘׄ־٪Ʋ٪Ƈ٪jƲǛ٪Ǿѣ٪ֿֿׂؘؙׄ׆־إ׃٪ȮɍƲ٪ɅȯƇɅƇǼ٪ƫƇ٪ƲƫɍƤƇƧƠȉ٪ȬƇȯƇ٪Ƈȷ٪
ȯƲǳƇƧȧƲȷ٪ ƳɅǾǛƤȉعȯƇƤǛƇǛȷؙ٪ ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ Ʋ٪ ƤɍǳɅɍȯƇ٪ ƇǌȯǛƤƇǾƇȷ٪ Ʋ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇȷؙ٪
bem como sobre o trabalho pedagógico com a interdisciplinari-
dade. Essas e outras tarefas devem ser realizadas pelas secretarias 
de educação e pelas escolas. 

Nosso objetivo, nesta seção, é analisar como se deu a TD da 
ƤȉƲȷƠȉ٪ȯƲǌƲȯƲǾƤǛƇǳ٪Ǿȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ƫƇ٪-ȷƤȉǳƇ٪tɍǾǛƤǛȬƇǳ٪eȉȷƳ٪¤Ʋƫȯȉ٪ƫƲ٪
eƲȷɍȷؙ٪ ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫȉ٪ Ǿȉ٪ ¤¤¤ؙ٪ ǳȉƤƇǳǛɶƇƫƇ٪ Ǿȉ٪ ǼɍǾǛƤǝȬǛȉ٪ ƫƲ٪ vƇɶƇȯƳؙ٪
ƲȷɅƇƫȉ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇؙ٪ ɅȉǼƇǾƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ȉȷ٪ȬƇȯƐǼƲɅȯȉȷ٪ƫƇ٪½%٪
ƲɫȬǳǛƤǛɅƇƫȉȷ٪ǾƇ٪�v��ؙ٪Ƈ٪ȷƇƣƲȯؚ٪Ƈ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ȬƲƫƇǍȊǍǛƤƇ٪ƇƫȉɅƇƫƇؙ٪ 
a concepção de sujeito da educação, conteúdos e linguagem (incluindo 
Ƈȷ٪ȬȯƈɅǛƤƇȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷ٪ƫƲ٪ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇؙخ٪ƇǳƳǼ٪ƫȉȷ٪ƲǛɫȉȷ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇǾɅƲȷ٪ƫƇ٪ƫǛȷ-
ciplina. Como a Secretaria Municipal de Educação elaborou um 
ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ȬƇȯƇ٪ȉȯǛƲǾɅƇȯ٪ Ƈ٪ ƲǳƇƣȉȯƇƧƠȉ٪ƫȉ٪¤¤¤٪ƲǼ٪
cada escola da rede, o RCM, iniciaremos nossa análise por esse  
documento, que realiza a terceira fase da TD. 

Nas seções em que trata das bases legais da proposta curri-
cular, o RCM questiona a legitimidade da BNCC e, na contramão 
das determinações da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes 
Ʋ٪�ƇȷƲȷ٪ƫƇ٪-ƫɍƤƇƧƠȉ٪ ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾǌƲȯƲǼ٪ƙ٪ÄǾǛƠȉ٪Ƈ٪ׇؙׄإׇׇׁׂؘ٪Ǿѣ٪خ�%jح
responsabilidade de estabelecer uma base nacional comum a ser 
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ƤȉǼȬǳƲǼƲǾɅƇƫƇ٪Ȭȉȯ٪ƲȷɅƇƫȉȷ٪Ʋ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉȷؙ٪ƇƫȉɅƇ٪ɍǼƇ٪ȬȉȷɅɍȯƇ٪ǛƫƲ-
ȉǳȊǍǛƤƇ٪ƫƲ٪ȯɍȬɅɍȯƇ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ȬƇƤɅȉ٪ǌƲƫƲȯƇɅǛɥȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ȷƲ٪ɥƷ٪Ǿȉȷ٪ɅȯƲƤǕȉȷ٪
Ƈ٪ȷƲǍɍǛȯؚ2

Dessa forma fica evidenciado O caráter legal da BNCC  Dessa forma fica evidenciado O caráter legal da BNCC  
enquanto documento que orienta a elaboração ou (re)elabo-enquanto documento que orienta a elaboração ou (re)elabo-
ração dos Currículos dos Estados e Municípios. Obviamente, ração dos Currículos dos Estados e Municípios. Obviamente, 
não se trata de um documento inquestionável, ao contrário não se trata de um documento inquestionável, ao contrário 
muitas são as críticas e inquietações acerca do documento, muitas são as críticas e inquietações acerca do documento, 
suas concepções e contradições; trata-se de um documento suas concepções e contradições; trata-se de um documento 
que exige reflexão estudo e debateque exige reflexão estudo e debate; processos pelos quais ; processos pelos quais 
todos os professores e professoras precisam de envolver,  todos os professores e professoras precisam de envolver,  
a superação das fragilidades e ou contradições só será pos-a superação das fragilidades e ou contradições só será pos-
sível a partir desse envolvimento [...]. (NAZARÉ, 2021, p. 46, sível a partir desse envolvimento [...]. (NAZARÉ, 2021, p. 46, 
grifo nosso)grifo nosso)

Compreendendo a BBCC como documento mandatário e ao Compreendendo a BBCC como documento mandatário e ao 
mesmo tempo, a correlação do espaço de autonomia dos mesmo tempo, a correlação do espaço de autonomia dos 
sistemas de ensino, localiza-se a fundamental possibilidade sistemas de ensino, localiza-se a fundamental possibilidade 
de construção de um Referencial Curricular construído a de construção de um Referencial Curricular construído a 
partir de uma abordagem crítica. A pretensão aqui é, se per-partir de uma abordagem crítica. A pretensão aqui é, se per-
mitir ou seja, se autorizar enquanto professor e professora,  mitir ou seja, se autorizar enquanto professor e professora,  
a realizar um mergulho nas concepções e intencionalidades a realizar um mergulho nas concepções e intencionalidades 
da BNCC e do DCRBda BNCC e do DCRB33, a partir do desenvolvimento do pen-, a partir do desenvolvimento do pen-
samento crítico e propositivo, samento crítico e propositivo, crítico na perspectiva de perceber crítico na perspectiva de perceber 
a realidade concreta, para além das aparências. Assumir a realidade concreta, para além das aparências. Assumir 
posicionamento propositivo, no sentido de apresentar alter-posicionamento propositivo, no sentido de apresentar alter-
nativas que nos permitam fazer traiçõesnativas que nos permitam fazer traições, pois, para início de , pois, para início de 
conversa, vale ressaltar que estamos falando de política de conversa, vale ressaltar que estamos falando de política de 
currículo, logo, estamos falando de um elemento que nada currículo, logo, estamos falando de um elemento que nada 
tem de ingênuo ou desinteressado, o currículo. (NAZARÉ, tem de ingênuo ou desinteressado, o currículo. (NAZARÉ, 
2021, p. 46, grifo nosso)2021, p. 46, grifo nosso)

2  Foi mantida a escrita original nas citações do documento municipal.

3  Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB).
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Este é um conceito de currículo que nos ajuda a refletir  Este é um conceito de currículo que nos ajuda a refletir  
sobre o papel da escola na sociedade e seu compromis-sobre o papel da escola na sociedade e seu compromis-
so com a formação integral de cada criança, adolescente, so com a formação integral de cada criança, adolescente, 
jovem, adulto e idoso, jovem, adulto e idoso, um currículo que vise a construção um currículo que vise a construção 
de uma educação humanística emancipatória e transfor-de uma educação humanística emancipatória e transfor-
madora, da BNCC será esse o compromisso?madora, da BNCC será esse o compromisso? Enquanto luta  Enquanto luta 
histórica a Base Nacional Curricular, representava estratégia histórica a Base Nacional Curricular, representava estratégia 
para promoção da diminuição as desigualdades no proces-para promoção da diminuição as desigualdades no proces-
so educacional brasileiro afinal, a escola pública como dizia so educacional brasileiro afinal, a escola pública como dizia 
�ĹĜŧĚŃ� �úĚƖúĚŠÒ� Ɇą� Ò�ķÓşŸĚĹÒ� şŸú� ŝŠúŝÒŠÒ� Òŧ� ôúķŃîŠÒîĚÒŧɇȡ��ĹĜŧĚŃ� �úĚƖúĚŠÒ� Ɇą� Ò�ķÓşŸĚĹÒ� şŸú� ŝŠúŝÒŠÒ� Òŧ� ôúķŃîŠÒîĚÒŧɇȡ�
Contudo, Contudo, a BNCC, como foi estruturada requer análises pro-a BNCC, como foi estruturada requer análises pro-
fundas sobre intencionalidades, proposições e concepções fundas sobre intencionalidades, proposições e concepções 
no âmbito da educação pública, requer enfretamentos, pois no âmbito da educação pública, requer enfretamentos, pois 
representa um outro projeto de sociedade pautado na lógica representa um outro projeto de sociedade pautado na lógica 
neoliberalneoliberal. (NAZARÉ, 2021, p. 47, grifo nosso). (NAZARÉ, 2021, p. 47, grifo nosso)

Neste sentido, Neste sentido, identificamos como marco prioritário a identificamos como marco prioritário a 
pedagogia histórico crítica, bem como, as importantes pedagogia histórico crítica, bem como, as importantes 
contribuições de autores como Anísio Teixeira e Paulo contribuições de autores como Anísio Teixeira e Paulo 
Freire.Freire. Esta tríade teórica, versa pela articulação das fun- Esta tríade teórica, versa pela articulação das fun-
damentações que nos permitem avançar na defesa da damentações que nos permitem avançar na defesa da 
educação pública, democrática, laica e de qualidade, que educação pública, democrática, laica e de qualidade, que 
são princípios presentes nos três autores citados.são princípios presentes nos três autores citados.

Nessa direção Nessa direção sob a compreensão da pedagogia histórico sob a compreensão da pedagogia histórico 
crítica enquanto teoria pedagógica norteadora dos proces-crítica enquanto teoria pedagógica norteadora dos proces-
sos formativossos formativos, articular aos princípios da BNCC, respeitan-, articular aos princípios da BNCC, respeitan-
do seu o caráter orientador para os currículos em todo país, do seu o caráter orientador para os currículos em todo país, 
demandou esforços. demandou esforços. Desafio enfrentado por toda equipe Desafio enfrentado por toda equipe 
que foi unanime em defender suas concepções, identi-que foi unanime em defender suas concepções, identi-
dades, diversidades e peculiaridades.dades, diversidades e peculiaridades.

Na Pedagogia Histórico-Crítica a educação escolar é valori- Na Pedagogia Histórico-Crítica a educação escolar é valori- 
zada, tendo o papel de garantir os conteúdos que permitam zada, tendo o papel de garantir os conteúdos que permitam 
aos alunos compreender e participar da sociedade de for-aos alunos compreender e participar da sociedade de for-
ma crítica, superando a visão de senso comum. ma crítica, superando a visão de senso comum. �� ĚôúĚÒ� ą��� ĚôúĚÒ� ą�
socializar o saber sistematizado historicamente e construído socializar o saber sistematizado historicamente e construído 
pelo homem. Nesse sentido, o papel da escola é propiciar as pelo homem. Nesse sentido, o papel da escola é propiciar as 
condições necessárias para a transmissão e a assimilação condições necessárias para a transmissão e a assimilação 
desse saberdesse saber. (NAZARÉ, 2021, p. 48, grifo nosso). (NAZARÉ, 2021, p. 48, grifo nosso)
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�٪§�t٪ȯƲƤȉǾǕƲƤƲ٪ȉ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪ǾȉȯǼƇɅǛɥȉ٪ƫƇ٪�v��ؙ٪ǼƇȷ٪ȉ٪ǼɍǾǛƤǝ-
pio opta por adotar uma fundamentação pedagógica (pedagogia 
ǕǛȷɅȊȯǛƤȉعƤȯǝɅǛƤƇ٪Ʋ٪ƫƇ٪ ǳǛƣƲȯɅƇƧƠȉخ٪ȮɍƲ٪ƫǛɥƲȯǍƲ٪ƫƇ٪ȬƲƫƇǍȉǍǛƇ٪ƫƇȷ٪
ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷؘ٪-Ǽ٪ȯƇɶƠȉ٪ƫǛȷȷȉؙ٪ȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪ǼɍǾǛƤǛȬƇǳ٪ƫƲȷȬȯƲɶƇ٪
ȉ٪ȯƲǌƲȯƲǾƤǛƇǳ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷ٪ǍƲȯƇǛȷ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤǛƫȉ٪Ǿȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪
nacional, mas não conta com nenhuma lista de objetivos gerais. 
¯ƲǼ٪Ǜȷȷȉؙ٪ȉ٪§�t٪˚ƤƇ٪ȷƲǼ٪ȬƇȯƐǼƲɅȯȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ȷƲǳƲƤǛȉǾƇȯ٪ȉȷ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉȷ٪
ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯƲȷؘ٪�ȉǼȉ٪ȷƲ٪ȷƇƣƲؙ٪Ƈ٪ȬƲƫƇǍȉǍǛƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉعƤȯǝɅǛƤƇ٪ح%Ä�§½-ؙ٪
٪ƤȉǾƤƲƣƲ٪Ƈ٪ƲƫɍƤƇƧƠȉ٪ǾɍǼƇ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƫǛƇǳƳɅǛƤƇ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪§ƲɥȉǳɍƧƠȉ٪خֿׄ־׀
¯ȉƤǛƇǳǛȷɅƇؙ٪ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉ٪ƫǛɥƲȯȷȉ٪ƫȉ٪ƇƫȉɅƇƫȉ٪ǾƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪Ƥɍȯ-
ȯǝƤɍǳȉ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯƇȷؘ٪vȉ٪ȬȯȉǬƲɅȉ٪ǼƇȯɫǛȷɅƇ٪ȮɍƲ٪ȉȯǛƲǾɅƇ٪ƲȷȷƇ٪ȬƲƫƇǍȉǍǛƇؙ٪
os conteúdos assumem uma versão conservadora referindo-se aos 
ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉȷ٪ ƤǳƈȷȷǛƤȉȷ٪ ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷح Ʋ٪ ƇȯɅǝȷɅǛƤȉȷخ٪ ƲǳƇƣȉȯƇƫȉȷ٪ ȬƲǳƇ٪
ǕɍǼƇǾǛƫƇƫƲؙ٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪ȮɍƲ٪ɍǼ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ƲǳƇƣȉȯƇƫȉ٪ȷȉƣ٪ƲȷȷƇȷ٪ȬȯƲ-
missas teria uma estrutura bastante diversa da adotada pela BNCC.

�٪§�t٪ȯƲǬƲǛɅƇ٪ɅƇǼƣƳǼ٪Ƈ٪ǳǛȷɅƇ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷ٪ƫƲ˚ǾǛƫƇȷ٪ȬƲǳƇ٪
BNCC para as disciplinas curriculares, sem apresentar uma lista de 
objetivos gerais para essas unidades curriculares. Sem objetivos 
ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǛȷؙ٪ȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪Ƈ˚ȯǼƇ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪ȉȷ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ȬƇȯƐǼƲ-
Ʌȯȉȷ٪ƫƲ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇƧƠȉ٪ƤɍȯȯǛƤɍǳƇȯؚ٪

Embora a BNCC e O DCRB estejam organizados por eixos Embora a BNCC e O DCRB estejam organizados por eixos 
unidades temáticas, objetos de conhecimento, competências unidades temáticas, objetos de conhecimento, competências 
e habilidades (Ensino Fundamental) e na Educação Infantil e habilidades (Ensino Fundamental) e na Educação Infantil 
os Campos de Experiências por faixa etária a partir da com-os Campos de Experiências por faixa etária a partir da com-
preensão de bebês, crianças bem pequenas e crianças  preensão de bebês, crianças bem pequenas e crianças  
pequenas, o Referencial Municipal de Nazaré, faz outra opção, pequenas, o Referencial Municipal de Nazaré, faz outra opção, 
agrega outros elementos por compreender, a necessidade de agrega outros elementos por compreender, a necessidade de 
superação do saber fazer (habilidades), optamos pela adoção superação do saber fazer (habilidades), optamos pela adoção 
de outros conceitos, como: expectativas de aprendizagem, de outros conceitos, como: expectativas de aprendizagem, 
sugestões metodológicas e temas geradores. Mantivemos sugestões metodológicas e temas geradores. Mantivemos 
o objeto do conhecimento e as unidades temáticas por o objeto do conhecimento e as unidades temáticas por 
compreendê-los como conceitos que organizam o com-compreendê-los como conceitos que organizam o com-
ponente curricular e não comprometem a concepção peda-ponente curricular e não comprometem a concepção peda-
gógica que fundamenta nosso fazer. Da mesma maneira gógica que fundamenta nosso fazer. Da mesma maneira 
que se apresenta os quadros de matrizes curriculares,  que se apresenta os quadros de matrizes curriculares,  
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a organização curricular, neste referencial, também, se apre-a organização curricular, neste referencial, também, se apre-
senta por meio de quadros e utilização de tabelas, longe de senta por meio de quadros e utilização de tabelas, longe de 
representar uma lógica da pedagogia tecnicista ou proposta representar uma lógica da pedagogia tecnicista ou proposta 
fragmentada por excelência; os quadros ou tabelas, aqui fragmentada por excelência; os quadros ou tabelas, aqui 
utilizados ocupam função organizacional, trata-se de uma utilizados ocupam função organizacional, trata-se de uma 
perspectiva de organização de ideias, princípios e formas perspectiva de organização de ideias, princípios e formas 
que se materializam e se fortalecem no processo formativo que se materializam e se fortalecem no processo formativo 
contínuo. (NAZARÉ, 2021, p. 70-71)contínuo. (NAZARÉ, 2021, p. 70-71)

Nesse trecho, o documento municipal atribui à BNCC um caráter 
ɅƲƤǾǛƤǛȷɅƇؙ٪ ȉ٪ ȮɍƲ٪ ǬɍȷɅǛ˚ƤƇȯǛƇ٪ Ƈ٪ ȯƲǬƲǛƧƠȉ٪ ƙȷ٪ ǾȉƧȧƲȷ٪ ƫƲ٪ ƤȉǼȬƲɅƷǾ-
cias e habilidades, estruturantes do documento nacional. Assim, 
ȉ٪§�t٪ɍɅǛǳǛɶƇ٪ȉ٪ƤȉǾƤƲǛɅȉ٪ƫƲ٪نƲɫȬƲƤɅƇɅǛɥƇȷ٪ƫƲ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼه٪ȬƇȯƇ٪
ƫƲ˚ǾǛȯ٪ȉȷ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯƲȷ٪Ƈ٪ȷƲȯƲǼ٪ƇɅǛǾǍǛƫȉȷؘ٪-ǾɅȯƲɅƇǾɅȉؙ٪ǾƇ٪
ƤȉǾ˚ǍɍȯƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇǼعȷƲ٪ƇǳǍɍǾȷ٪
ȬƇȯƇƫȉɫȉȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ƲȷȷƇ٪ǌȉȯǼƇ٪ƫƲ٪ƤȉǾƤƲƣƲȯ٪ȉȷ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪Ʋ٪Ƈ٪ȬƲƫƇǍȉ-
ǍǛƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉعƤȯǝɅǛƤƇؙ٪ ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƫƲƤǳƇȯƇƫƇ٪ ƤȉǼȉ٪ȉȯǛƲǾɅƇƫȉȯƇ٪ƫȉ٪ 
documento. Inicialmente, é preciso destacar que o documento não 
ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ ɍǼƇ٪ ƤȉǾƤƲȬƧƠȉ٪ ƫƲ٪ ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؙ٪ ȷƲǼ٪ Ƈ٪ ȮɍƇǳ٪ ˚ƤƇ٪ ƫǛǌǝƤǛǳ٪ 
entender as relações entre os objetivos e os conteúdos seleciona-
dos. Em segundo lugar, a concepção de conteúdo da pedagogia 
ǕǛȷɅȊȯǛƤȉعƤȯǝɅǛƤƇ٪ǾƠȉ٪ȷƲ٪ƤȉƇƫɍǾƇ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ǾȉƧƠȉ٪ƫƲ٪ƲɫȬƲƤɅƇɅǛɥƇȷ٪ƫƲ٪
ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼؙ٪ ȷȉƣȯƲɅɍƫȉ٪ ȷƲ٪ ɅƇǛȷ٪ ƲɫȬƲƤɅƇɅǛɥƇȷ٪ ƤȉȯȯƲȷȬȉǾƫƲȯƲǼؙ٪
como é o caso do RCM, às habilidades da BNCC. 

O documento municipal, sem qualquer fundamentação teórica 
consistente com a perspectiva pedagógica assumida, retoma, na apre- 
ȷƲǾɅƇƧƠȉ٪ƫƇ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪Ƈ٪ǾȉƧƠȉ٪ƫƲ٪ƤƇǼȬȉȷ٪ƫƲ٪ƇɅɍƇƧƠȉ٪
ƫƇ٪�v��ؙ٪ ȷƲɍȷ٪ƲǛɫȉȷ٪ƲȷɅȯɍɅɍȯƇǾɅƲȷ٪ ٪ǳƲǛɅɍȯƇؙ٪ȉȯƇǳǛƫƇƫƲؙ٪ȬȯȉƫɍƧƠȉح
ƫƲ٪ɅƲɫɅȉȷ٪Ʋ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇإȷƲǼǛȊɅǛƤƇخ٪Ʋ٪ǳǛɅƲȯƇǳǼƲǾɅƲ٪ɥƈȯǛƇȷ٪حǾƠȉ٪
ɅȉƫƇȷخ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ƫƇ٪�v��ؙ٪ȯƲǾȉǼƲƇƫƇȷ٪ƤȉǼȉ٪ƲɫȬƲƤɅƇɅǛɥƇȷ٪ƫƲ٪
ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪Ʋ٪ƫǛȷɅȯǛƣɍǝƫƇȷ٪ƲǼ٪ƤƇƫƇ٪ƇǾȉ٪ƫƲ٪ƲȷƤȉǳƇȯǛƫƇƫƲ٪ȷƲǼ٪
qualquer organização em relação aos campos de atuação, como 
se todas as habilidades pudessem ser trabalhadas em todos os 
ƤƇǼȬȉȷؘ٪�٪ǼƲȯƇ٪ȯƲǾȉǼƲƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ƲǼ٪ƲɫȬƲƤɅƇɅǛɥƇȷ٪ƫƲ٪
ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪Ʋ٪Ƈ٪ǛǾƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ǳǛȷɅƇ٪ƫȉȷ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉȷ٪ƤǳƈȷȷǛƤȉȷؙ٪
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ɅƇǛȷ٪ƤȉǼȉ٪ƤȉǾƤƲƣǛƫȉȷ٪ȬƲǳƇ٪ȬƲƫƇǍȉǍǛƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉعƤȯǝɅǛƤƇؙ٪ȷƠȉ٪ǍȯƇɥƲȷ٪ 
ǛǾƤȉǾȷǛȷɅƷǾƤǛƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ƤȉǼȬȯȉǼƲɅƲǼ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ Ƈ٪ ƤȉǼ-
preensão e a operacionalização do projeto curricular. No RCM,  
Ƈȷ٪ƲɫȬƲƤɅƇɅǛɥƇȷ٪ƫƲ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǍƲǼ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ƙ٪ƤȉƲȷƠȉ٪ȯƲǌƲȯƲǾƤǛƇǳ٪
reproduzem algumas das habilidades constantes da BNCC, como 
ȷƲ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇ٪Ǿȉ٪¦ɍƇƫȯȉ٪ؘ׃

Uma simples comparação quantitativa entre as habilidades do 
documento nacional e do municipal revela um contraste impor-
tante. Enquanto a BNCC apresenta um total de 15 habilidades, o 
§�t٪ɅȉɅƇǳǛɶƇ٪ֿؘ־٪Uȷȷȉ٪ȷƲ٪ƲɫȬǳǛƤƇؙ٪ƲǼ٪ȬƇȯɅƲؙ٪ȬƲǳȉ٪ǌƇɅȉ٪ƫƲ٪ȉ٪§�t٪ǾƠȉ٪
ƤȉǾɅƲȯ٪ƇǳǍɍǾȷ٪ȉƣǬƲɅȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲȷ٪ƫƇ٪�v��ؚ٪ƲȷɅȯƇ-
tégias de leitura, estabelecimento de relações anafóricas e constru-
ƧƠȉ٪ƫƇ٪ƤȉƲȷƠȉؙ٪ƲȷɅȯƇɅƳǍǛƇȷ٪ƫƲ٪ǳƲǛɅɍȯƇ٪Ʋ٪ɅƲɫɅɍƇǳǛɶƇƧƠȉؘ٪�ƣǬƲɅȉȷ٪ƤȉǼȉ٪
ȬǳƇǾƲǬƇǼƲǾɅȉؙ٪ȬƇȯƇǍȯƇǌƇƧƠȉ٪Ʋ٪ɅƲɫɅɍƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ȷȊ٪ƇȬƇȯƲƤƲǼ٪ƲǼ٪ƇǾȉȷ٪
iniciais, como se as habilidades atinentes a eles pudessem ser ple-
ǾƇǼƲǾɅƲ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳɥǛƫƇȷ٪ǾƲȷȷƲ٪ȬƲȯǝȉƫȉؘ٪vȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳؙ٪ȉȷ٪
objetos de conhecimentos são conceitos a partir dos quais se esta-
ƣƲǳƲƤƲǼ٪ȬȯǛǾƤǝȬǛȉȷ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ƲǳƇƣȉȯƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷؘ٪

Outro problema diz respeito à organização das habilidades e 
progressão das aprendizagens. Na BNCC, sete habilidades são 
programadas para serem trabalhadas em anos seguidos; no RCM, 
ƲȷȷƲ٪ɅǛȬȉ٪ƫƲ٪ȬȯȉǍȯƲȷȷƠȉ٪ȷȊ٪Ƴ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇƫȉ٪ǾƇ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲ٪-Fׁ׃j¤ֿׂؙ٪
ȬȯȉǍȯƇǼƇƫƇ٪ ȬƇȯƇ٪ ȉ٪ ׂѣ٪ Ʋ٪ ٪ѣ׃ ƇǾȉؘ٪ .٪ ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ ƫƲȷɅƇƤƇȯ٪ ȮɍƲؙ٪ Ǿȉ٪ 
documento nacional, as habilidades envolvendo a coesão refe-
ȯƲǾƤǛƇǳ٪ ƇȬƇȯƲƤƲǼ٪ƫƲȷƫƲ٪ȉ٪ ׁѣ٪ ƇǾȉؙ٪ Ƈȉ٪ȬƇȷȷȉ٪ȮɍƲؙ٪Ǿȉ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪
ǼɍǾǛƤǛȬƇǳؙ٪ƇȬƇȯƲƤƲ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫȉ٪ׂѣ٪ƇǾȉؘ٪�ɍɅȯȉ٪ƫƲɅƇǳǕƲ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪
se refere ao fato de, no RCM, as habilidades dos anos iniciais, pro-
ǬƲɅƇƫƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ȷƲȯƲǼ٪ƲǾȷǛǾƇƫƇȷ٪ȬȯȉǍȯƲȷȷǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ƫȉ٪ׁѣ٪Ƈȉ٪׃ѣ٪ƇǾȉ٪
na BNCC,ׂ são alocadas em anos isolados. 

ׂ٪ ٪�٪ǛǾƫǛƤƇƧƠȉ٪ƫȉحȷخ٪ƇǾȉحȷخ٪Ƈ٪ȮɍƲ٪ƤƇƫƇ٪ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ȷƲ٪ȯƲǌƲȯƲ٪ƲȷɅƈ٪ǼƇȯƤƇƫƇ٪Ǿȉȷ٪ǾɎǼƲȯȉȷ٪ȮɍƲ٪
ƇȬƇȯƲƤƲǼ٪ƇȬȊȷ٪Ƈȷ٪ǳƲɅȯƇȷ٪-Fؙ٪ȮɍƲ٪ƤȉȯȯƲȷȬȉǾƫƲ٪ƙȷ٪ȬƇǳƇɥȯƇȷ٪نƲǾȷǛǾȉ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǳؘه٪
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Essas situações revelam um problema ainda mais grave no âmbito  
ƫƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉؘ٪¯Ʋ٪Ƈ٪�v��٪ȬȉƫƲ٪ǳǛǼǛɅƇȯعȷƲ٪Ƈ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇȯ٪Ƈȷ٪
ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ ƫƲ٪ Ǽȉƫȉ٪ ƇǼȬǳȉؙ٪ ƤȉǼȬƲɅƲ٪ Ƈȉȷ٪ ƤɍȯȯǝƤɍǳȉȷ٪ ƲǌƲɅɍƇȯƲǼ٪
uma organização curricular que permita a visualização de sua 
ƤȉǼȬǳƲɫǛƫƇƫƲ٪Ʋ٪ƫȉȷ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉȷ٪ǾƲǳƇ٪ƲǾɥȉǳɥǛƫȉȷؙ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲǛȯƇ٪ȮɍƲ٪ȷƲǬƇ٪
ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ƲǳƇƣȉȯƇȯؙ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ƤǳƇȯƲɶƇ٪ǾƲƤƲȷȷƈȯǛƇؙ٪Ƈ٪ȬȯȉǍȯƲȷȷƠȉ٪حǛǾɅƲȯخƇǾɍƇǳ٪
das aprendizagens projetadas para os estudantes. Como esse tipo 
ƫƲ٪ȉȬƲȯƇƧƠȉ٪ǾƠȉ٪ǌȉǛ٪ȯƲƇǳǛɶƇƫȉ٪Ǿȉ٪§�tؙ٪ȯƲȷɅƇɥƇعǾȉȷ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇȯ٪ȷƲ٪Ǜȷȷȉ٪
tinha se realizado no PPP de alguma escola da rede municipal de 
educação, a quarta fase da TD. 

Analisamos o PPP da Escola Municipal José Pedro de Jesus, 
situada na zona urbana da cidade de Nazaré (BA), que atende a 
ƲȷɅɍƫƇǾɅƲȷ٪ƫȉȷ٪ƇǾȉȷ٪˚ǾƇǛȷ٪ƫȉ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǳ٪Ʋ٪ƫƇ٪-ƫɍƤƇƧƠȉ٪
de Jovens e Adultos (EJA). O documento não demonstra qualquer 
ƇǳǛǾǕƇǼƲǾɅȉ٪ƲɫȬǳǝƤǛɅȉ٪ƤȉǼ٪ȉȷ٪ȬȯƲȷȷɍȬȉȷɅȉȷ٪ȬƲƫƇǍȊǍǛƤȉȷ٪ƫȉ٪§�tؙ٪
ǾȉɅƇƫƇǼƲǾɅƲ٪ Ƈ٪ȬƲƫƇǍȉǍǛƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉعƤȯǝɅǛƤƇؘ٪ -ǼƣȉȯƇ٪ǾƠȉ٪ ȷǛɅɍƲ٪ȉ٪
plano de ação escolar em nenhuma perspectiva pedagógica sis-
ɅƲǼƈɅǛƤƇؙ٪ȉ٪¤¤¤٪ȯƲɅȉǼƇ٪Ƈȷ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷ٪ƫƲ٪ƈȯƲƇȷ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤǛƫƇȷ٪
na BNCC e os modos de organização curricular preconizados no 
ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳؘ٪-ǾɅȯƲɅƇǾɅȉؙ٪ǾƠȉ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪Ƈȷ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷ٪
ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪ɅƇǼȬȉɍƤȉ٪ɍǼƇ٪ǳǛȷɅƇ٪ƫƲ٪ǕƇƣǛǳǛ-
dades para cada ano escolar.

Considerações finais

�٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪Ǿȉ٪�ȯƇȷǛǳ٪Ƴ٪ɍǼ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ǼɍǛɅƇȷ٪ɥƲɶƲȷ٪ȷǛǼ-
ȬǳǛ˚ƤƇƫȉ٪ȬȉȯȮɍƲ٪ƤȉȷɅɍǼƇ٪ȷƲȯ٪ȬȯƇɅǛƤƇƫƇ٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪ƲɫƤƲȷȷǛɥƇǼƲǾɅƲ٪
fragmentado. Os pesquisadores especialistas em disciplinas lin-
ǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ƫǛȯƲƤǛȉǾƇǼ٪ȉ٪ȉǳǕƇȯ٪ƲɫƤǳɍȷǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ȮɍƲȷɅƠȉ٪ƫȉȷ٪
conteúdos disciplinares relacionados com os objetos de estudo de 
seus campos de interesse. Pesquisadores interessados em ques-
ɅȧƲȷ٪ƫƲ٪ɅƲȉȯǛƇ٪ȉɍ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ƤɍȯȯǛƤɍǳƇȯ٪ǌȯƲȮɍƲǾɅƲǼƲǾɅƲ٪ȷƲ٪ǛǾɅƲȯƲȷȷƇǼ٪
pelos documentos nacionais, negligenciando as demais instâncias 
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de produção das leis educacionais. Porém, nossa análise eviden-
ciou que a abordagem multidimensional apresenta mais possibi-
ǳǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ǌȉȯǾƲƤƲȯ٪ɍǼƇ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ƇƫƲȮɍƇƫƇ٪ƫƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪
ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪Ǿȉ٪�ȯƇȷǛǳؘ٪

Obviamente, esse tipo de abordagem não nega a necessidade 
de delimitação do objeto e de atentarmos para esse importante 
ȬȯȉƤƲƫǛǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪ Ʋ٪ ȯƲǌǳƲɫƠȉ٪ ƤǛƲǾɅǝǌǛƤƇؘ٪vȉȷȷȉ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪
ƫƲ٪ƲɫȬǳǛƤƇȯ٪Ƈ٪½%٪ƫƇ٪ƤȉƲȷƠȉ٪ȯƲǌƲȯƲǾƤǛƇǳ٪ƲɫǛǍǛɍ٪ɍǼƇ٪ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ƫȉ٪
estado da arte acerca do tema, mas, ao assumirmos uma perspec-
ɅǛɥƇ٪ƫǛƫƈɅǛƤƇ٪ƫƲ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƧƠȉؙ٪ɅǛɥƲǼȉȷ٪ƫƲ٪ȷǛɅɍƈعǳȉ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫƇȷ٪
ƇɅɍƇǛȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯƇȷؘ٪�ȉǼ٪Ǜȷȷȉؙ٪ƇȷȷɍǼǛǼȉȷ٪ȮɍƲ٪
ȉȷ٪ȬƇȯƐǼƲɅȯȉȷ٪ƫƲ˚ǾǛƫȉȯƲȷ٪ƫƇ٪½%٪ǾƠȉ٪ȬȉƫƲǼ٪ǛǍǾȉȯƇȯ٪ɅƇǛȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷؙ٪
ɍǼƇ٪ɥƲɶ٪ȮɍƲ٪ǾƲǳƇȷ٪ȷƲ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇǼ٪Ƈȷ٪ƤȉǾƤƲȬƧȧƲȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷؙ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪
Ʋ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇȷ٪ȮɍƲ٪ȉȯǛƲǾɅƇǼ٪Ƈ٪ƲǳƇƣȉȯƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǛȷؙ٪
Ƈ٪ȷƲǳƲƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉȷ٪Ʋ٪Ƈ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȷ٪ƲȷƤȉǳƇȯƲȷؘ

Como demonstrado em nossas análises, a coesão referencial é 
ɍǼ٪ȉƣǬƲɅȉ٪ƤȉǼȬǳƲɫȉؙ٪ȮɍƲ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇ٪ǾƇ٪�v��٪ɍǼ٪ɅȯƇɅƇǼƲǾɅȉ٪ƫǛƫƈ-
ɅǛƤȉ٪ƤȉƲȯƲǾɅƲ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ȬƲƫƇǍȉǍǛƇ٪ƫƇȷ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇȷؙ٪ɅȯƇɅƇǼƲǾɅȉ٪ȮɍƲ٪
ǾƠȉ٪ȷƲȯǛƇ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ƇɅȯƇɥƳȷ٪ƫƇ٪ǼƲȯƇ٪ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ǼȉƫƲǳȉȷ٪ɅƲȊȯǛƤȉȷ٪
ƫƇȷ٪ƤǛƷǾƤǛƇȷ٪ƫƇ٪ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؘ٪-ȷȷƲ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪ɅƲǼؙ٪Ǿȉ٪ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪ƫƇȷ٪
ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ǾƇƤǛȉǾƇǛȷؙ٪ȉ٪ȬƇȬƲǳ٪ƫƲ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲȯ٪ȉȷ٪ȷƇƣƲȯƲȷ٪
ƤȉǼɍǾȷ٪Ƈ٪Ʌȉƫȉȷ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍƫƇǾɅƲȷ٪ƫȉ٪ȬƇǝȷؙ٪ǼƇȷ٪ǾƠȉ٪ȷƲ٪ƤȉǾǌɍǾƫƲ٪ƤȉǼ٪
ȉ٪ ƤɍȯȯǝƤɍǳȉؘ٪ -ȷɅƲ٪ ƫƲɥƲ٪ ȷƲȯ٪ ƲǳƇƣȉȯƇƫȉ٪ ȬƲǳƇȷ٪ ȷƲƤȯƲɅƇȯǛƇȷ٪ ƲȷɅƇƫɍƇǛȷ٪ Ʋ٪
municipais de educação e pelas escolas. Para apresentar uma visão 
abrangente do planejamento curricular, a análise didática do cur-
ȯǝƤɍǳȉ٪ ƫƲɥƲ٪ ȬƲȯƤȉȯȯƲȯ٪ ȉȷ٪ ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ ƲȷɅƈǍǛȉȷ٪ ƫƇ٪ ½%ؙ٪ ƇɥƇǳǛƇǾƫȉ٪ Ƈ٪ 
ƤȉƲȯƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪Ʌȉƫȉ٪ȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƲǼ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪Ƈȉȷ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅȉȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉȷؙ٪
ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪Ʋ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷ٪ȮɍƲ٪ȉȯǛƲǾɅƇǼ٪Ƈȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƲƫɍƤƇƤǛȉǾƇǛȷؘ

Os resultados alcançados em nosso estudo revelaram um pro-
ǌɍǾƫȉ٪ ƫƲȷƤȉǼȬƇȷȷȉ٪ ȬȉǳǝɅǛƤȉ٪ Ʋ٪ ƲȬǛȷɅƲǼȉǳȊǍǛƤȉ٪ ǾƇȷ٪ ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ ƲɅƇ-
ȬƇȷ٪ƫƲ٪ƲǳƇƣȉȯƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ ½%٪ƫȉ٪ ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ ƲǼ٪ǍƲȯƇǳ٪ Ʋ٪ƫƇ٪ ƤȉƲȷƠȉؙ٪ ƲǼ٪
particular. Esse quadro evidentemente tem profundos impactos 
no trabalho desenvolvido na sala de aula pelo professor junto aos  
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estudantes, a quinta etapa da TD, o qual precisa ter clareza acerca 
dos fundamentos que devem orientar sua ação pedagógica, com-
prometendo diretamente o objetivo de oferecer à sociedade uma 
educação com os padrões de qualidade necessários para uma for-
mação cidadã.

Diante dos desencontros nas diferentes etapas de planejamento 
ƤɍȯȯǛƤɍǳƇȯ٪Ʋ٪ƫƇȷ٪ƤȉǾȷƲȮɍƷǾƤǛƇȷ٪ƫǛȷȷȉ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ƫȉƤƲǾɅƲ٪ƲǼ٪
sala, o livro didático, dadas as condições normativas de sua produção, 
˚ǍɍȯƇ٪ƇǛǾƫƇ٪ƤȉǼȉ٪ȉ٪ɎǾǛƤȉ٪ƫǛȷȬȉȷǛɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪
ƫƲ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉ٪ƇǳǛǾǕƇƫȉ٪Ƈȉȷ٪ȬƇȯƐǼƲɅȯȉȷ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤǛƫȉȷ٪Ǿȉȷ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉȷ٪
da esfera nacional. Por essa razão, esse dispositivo se torna um  
ȉƣǬƲɅȉ٪ƫƲ٪ƲɫɅȯƲǼƇ٪ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪ƲǼ٪ƫǛƫƈɅǛƤƇ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪
Ʋ٪ƫȉ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳȉؘ
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Gilberto Nazareno Telles Sobral

Introdução

O presente trabalho, fruto da dissertação de mestrado intitulada 
Estudo dos processos argumentativos na fala de vendedores  
ambulantes no transporte público da cidade de Salvador, defen- 
dida no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem 
da Universidade do Estado da Bahia (PPGEL/UNEB), surge a partir 
das inquietações, da curiosidade em compreender o mundo que 
nos cerca, somadas ao contato diário com vendedores ambulantes 
ƫƲǾɅȯȉ٪ƫȉȷ٪ȌǾǛƣɍȷ٪ƫƲ٪¯ƇǳɥƇƫȉȯؙ٪ȮɍƲ٪ȷɍȷƤǛɅƇȯƇǼ٪ȮɍƲȷɅǛȉǾƇǼƲǾɅȉȷ٪ 
à análise ora apresentada, diante das circunstâncias a que tais 
trabalhadores são submetidos. Muitos deles se encontram em  
ȷǛɅɍƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƫƲȷƲǼȬȯƲǍȉؙ٪ǾƇ٪ƣɍȷƤƇ٪ȬƲǳƇ٪ȷɍƇ٪ȷɍƣȷǛȷɅƷǾƤǛƇ٪Ʋ٪ƫƲ٪ȷƲɍȷ٪
familiares, sujeitos a condições de trabalho que evidenciam um  
ǌƲǾȌǼƲǾȉ٪ɍȯƣƇǾȉ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǳǕƇƫȉȯƲȷ٪ȬȯƲƤƇȯǛɶƇƫȉȷؙ٪ƤȉǼƲȯƤǛƇǳǛɶƇǾƫȉ٪
produtos sem proteção social, nem trabalhista, em condições ina-
propriadas para atividades laborais.

A partir da observação de como os referidos ambulantes apresen- 
tavam seus produtos, destacou-se a importância dos argumentos 
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empregados para persuadir os usuários do transporte coletivo a ad-
quirirem o que ali era comercializado. Assim, neste estudo, discute-se 
ȷȉƣȯƲ٪ Ƈ٪ ǛǾǌȉȯǼƇǳǛƫƇƫƲ٪Ǿȉ٪�ȯƇȷǛǳ٪ Ʋ٪ ȷɍƇȷ٪ ƤȉǼȬǳƲɫƇȷ٪ ƲɫȬȯƲȷȷȧƲȷ٪Ǿȉ٪
estado da Bahia, mais precisamente no cenário da capital baiana. 
Considerando a atividade laboral dos referidos vendedores,  
apresenta-se uma análise dos processos argumentativos de um 
dos participantes da pesquisa, tendo como base teórica o Tratado 
da argumentação: a Nova Retórica, cuja autoria é de Perelman e 
Lucie Olbrechts-Tyteca (2005), sendo um dos marcos da renovação 
ƫȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇƧƠȉ٪Ǿȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪ââؘ

.٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ƫƲȷɅƇƤƇȯ٪ȮɍƲ٪ǾƇ٪ƤȉǳƲɅƇ٪ƫȉȷ٪ƫƇƫȉȷ٪ػ٪ȯƲƇǳǛɶƇƫƇ٪ƫƲǾɅȯȉ٪
ƫƲ٪ɅȯƇǾȷȬȉȯɅƲȷ٪ƤȉǳƲɅǛɥȉȷؙ٪ƲǼ٪ǳǛǾǕƇȷ٪ƫƲ٪ȌǾǛƣɍȷ٪ȮɍƲ٪ǛƇǼ٪ƫȉ٪ƤƲǾɅȯȉ٪ƙ٪
parte da orla de Salvador – prezou-se pela privacidade dos traba-
ǳǕƇƫȉȯƲȷؙ٪ȉȷ٪ȮɍƇǛȷ٪ǌȉȯƇǼ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫȉȷ٪ȬƲǳȉ٪ȬȯȉƫɍɅȉ٪ƤȉǼƲȯƤǛƇǳǛɶƇƫȉؙ٪
obedecendo aos seguintes critérios estabelecidos pelo Conselho 
ƫƲ٪ .ɅǛƤƇ٪ ƫƇ٪ Äv-�ؚ٪ ȉȷ٪ ɅȯƇƣƇǳǕƇƫȉȯƲȷ٪ ƲǾɅȯƲɥǛȷɅƇƫȉȷ٪ ƫƲɥƲȯǛƇǼ٪ ȷƲȯ٪
ǛǾǌȉȯǼƇƫȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪˚ǾƇǳǛƫƇƫƲ٪ƫƇ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪Ʋ٪ƇɍɅȉȯǛɶƇȯ٪Ƈ٪ǍȯƇɥƇƧƠȉؘ٪
UǾǛƤǛƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ǕƇɥǛƇ٪ƤƲȯɅƇ٪ƫǛ˚ƤɍǳƫƇƫƲ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƤȉǾɅƇɅȉ٪ƤȉǼ٪ȉȷ٪ɥƲǾ-
ƫƲƫȉȯƲȷؙ٪ ƲǼ٪ ƫƲƤȉȯȯƷǾƤǛƇ٪ ƫƇ٪ ȬƇǾƫƲǼǛƇ٪ ƫȉ٪ ƤȉɥǛƫׇֿؘع٪ �ǳƳǼ٪ƫǛȷȷȉؙ٪ 
alguns vendedores, depois de autorizarem a gravação, desistiram 
da participação. Assim, os dois primeiros que autorizaram participar,  
conforme previsto, compuseram o corpus٪ ƫƲ٪ƇǾƈǳǛȷƲؚ٪ɍǼ٪ɥƲǾƫƲ-
dor de pomadas e um vendedor de carteira para documentos.  
¯Ơȉ٪ȷȉɅƲȯȉȬȉǳǛɅƇǾȉȷؙ٪ǬȉɥƲǾȷؙ٪ǾƇ٪ǌƇǛɫƇ٪ƲɅƈȯǛƇ٪ƫȉȷ٪ׁ׀٪Ƈȉȷ٪ׅ׀٪ƇǾȉȷ٪Ʋ٪ȷƲ٪
apresentam como pai e marido, responsáveis pelo sustento de 
seus familiares.

¤ƇȯƇ٪ ɅȯƇƧƇȯ٪ɍǼ٪ƣȯƲɥƲ٪ȬƲȯ˚ǳ٪ƫȉȷ٪ ɥƲǾƫƲƫȉȯƲȷ٪ƇǼƣɍǳƇǾɅƲȷ٪ƤȉǼ٪
foco nesta pesquisa, consideraram-se as informações obtidas por 
meio do questionário respondido pela União de Baleiros (Unibal) 
de Salvador e pelas informações coletadas nas gravações autorizadas 
pelos participantes. Sendo assim, em sua maioria, são trabalhadores  
ƫȉ٪ȷƲɫȉ٪ǼƇȷƤɍǳǛǾȉؙ٪ƤȉǼ٪ǛƫƇƫƲ٪ƲǾɅȯƲ٪ׁ׀٪Ʋ٪ֿׂ٪ƇǾȉȷؙ٪ƤȉǼ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ǌɍǾ-
damental completo, residentes em bairros periféricos da capital 
ƣƇǛƇǾƇؙ٪ƫƲȷƲǼȬȯƲǍƇƫȉȷ٪ȉɍ٪ƇɍɅȌǾȉǼȉȷؙ٪ƤƇȷƇƫȉȷؙ٪ ƤȉǼ٪˚ǳǕȉحȷخ٪Ʋ٪
adeptos de alguma vertente religiosa.



Estudo dos proce ssos argumentat ivos na fa la  de um vendedor. . .      277

vɍǼƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƤȯǝɅǛƤƇ٪Ʋ٪ȬȯȉȬȉȷǛɅǛɥƇؙ٪ȬȯƲɅƲǾƫƲعȷƲ٪ƤȉǳƇƣȉȯƇȯ٪
para o aprofundamento das discussões acerca das condições do 
trabalho informal em âmbito local, ao gerar conhecimento por 
ǼƲǛȉ٪ƫƇ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƧƠȉ٪ƲǼ٪ƇǼƣǛƲǾɅƲȷ٪ƇƤƇƫƷǼǛƤȉȷ٪ƫƲȷɅƲ٪ƲȷɅɍƫȉ٪
e demais produtos advindos da pesquisa de mestrado. Através 
ƫƇ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƧƠȉؙ٪ȷƲȯƈ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ȷɍȷƤǛɅƇȯؙ٪ȬȉȯɅƇǾɅȉؙ٪ƫǛȷƤɍȷȷȧƲȷ٪ȮɍƲ٪ 
ƤȉǾɅȯǛƣɍƇǼ٪ȬƇȯƇ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ ȯƲ˛ƲɫȧƲȷ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫȉ٪ƣƲǼعƲȷɅƇȯ٪
desses trabalhadores do transporte urbano, além de contribuir para 
o reconhecimento da função de baleiro como atividade laboral 
dentro do quadro de trabalhadores na informalidade em Salvador.

�ŠúƐú�ĕĚŧŰńŠĚîŃ�ôŃ�ķúŠîÒôŃ�ôú�ŰŠÒíÒĮĕŃ�  
e as origens da informalidade no Brasil

As condições de trabalho foram se transformando no decorrer da 
história do mercado de trabalho brasileiro. Nesse percurso, segun-
ƫȉ٪ ½ǕƲȉƫȉȯȉ٪ ٪ؙخׂ־־׀ح ƫƲȷɅƇƤƇǼعȷƲ٪ Ƈȷ٪ ǾȉɥƇȷ٪ ǌȉȯǼƇȷ٪ ƤȉǾɅȯƇɅɍƇǛȷؙ٪ 
o desemprego, a informalidade e a precarização das relações de tra-
balho. Tais transformações se devem principalmente pela industria-
lização do sistema produtivo, o qual passou a substituir o trabalho 
humano pela máquina. Isso impulsionou não só o surgimento de 
novas formas de trabalho que se adequassem ao novo cenário tec-
ǾȉǳȊǍǛƤȉ٪ ƫƇȷ٪ ǛǾƫɎȷɅȯǛƇȷؙ٪ǼƇȷ٪ ɅƇǼƣƳǼ٪ ȯƲ˛ƲɅǛɍ٪ ǾƇ٪ ˛ƲɫǛƣǛǳǛɶƇƧƠȉ٪ ƫȉ٪
trabalho, no desemprego, na terceirização e no crescimento do tra-
balho informal.

Diante de tantas transformações, é necessário remontar ao 
ȷƳƤɍǳȉ٪âUâؙ٪Ǿȉ٪ȮɍƇǳ٪Ƈ٪ƲƤȉǾȉǼǛƇ٪ƲȷɅƇɥƇ٪ƇǾƤȉȯƇƫƇ٪ǾƇ٪ƲȷƤȯƇɥǛƫƠȉؙ٪ 
para buscar entender o mercado de trabalho brasileiro de hoje.  
�ɅƳ٪Ƈ٪ƫƳƤƇƫƇ٪ƫƲ٪ֿ1٪־׃׆ǾƠȉ٪ƲɫǛȷɅǛƇǼ٪ǌȉȯǼƇȷ٪ƇǳɅƲȯǾƇɅǛɥƇȷ٪ƫƲ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇƧƠȉ 

ֿ٪ ٪Ʋؙ٪ƤǛǾƤȉ٪ƇǾȉȷ٪ƇȬȊȷؙ٪ׄ׀׆ֿ٪Ʋ٪ǌƇɅȉؙ٪ǾƠȉ٪ȉƣȷɅƇǾɅƲ٪Ƈ٪ƇƣȉǳǛƧƠȉ٪ƫȉ٪Ʌȯƈ˚Ƥȉ٪ǌȉȯǼƇǳ٪ɅƲȯ٪ȉƤȉȯȯǛƫȉ٪ƲǼ%ن
serem declarados livres os negros que aportassem em terras brasileiras, a importação de 
ƇǌȯǛƤƇǾȉȷ٪ȷȊ٪ɅƲȯǼǛǾƇȯǛƇ٪ƲǌƲɅǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ƲǼ٪ֿح٪ؘه־׃׆g�Ý�§U�gؙ٪ׇׇֿׂؙ٪Ȭؘ٪ׂׂ apud THEODORO, 
خ־׆٪Ȭؘ٪ׂؙ־־׀
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da produção, além daquela apoiada no modelo escravagista,  
Ǜȷȷȉ٪ȬȉȯȮɍƲؙ٪ƫƲ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ƤȉǼ٪½ǕƲȉƫȉȯȉ٪ׂؙ־־׀ح٪Ȭؘ٪ׇׅن٪ؙخȉ٪�ȯƇȷǛǳ٪ƲȷƤȯƇ-
ɥǛȷɅƇ٪ƤȉǾɅƇɥƇ٪ƤȉǼؙ٪Ǿȉ٪ǛǾǝƤǛȉ٪ƫȉ٪ȷƳƤɍǳȉ٪âUâؙ٪ׁ٪ǼǛǳǕȧƲȷ٪ƫƲ٪ǕƇƣǛɅƇǾɅƲȷؙ٪
ƫȉȷ٪ȮɍƇǛȷ٪ֿؙׄ٪ǼǛǳǕȧƲȷ٪ƲȯƇǼ٪ƲȷƤȯƇɥȉȷ؛٪ǕƇɥǛƇ٪ׂ־־٪ǼǛǳ٪ǾƲǍȯȉȷ٪Ʋ٪ǼɍǳƇ-
Ʌȉȷ٪ ǳǛƣƲȯɅȉȷ٪Ʋ٪ɍǼ٪ǼǛǳǕƠȉ٪ƫƲ٪ƣȯƇǾƤȉȷ٪ ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪ȉȷ٪ƲȷƤȯƇɥǛɶƇƫȉȷ٪ؙهزؘؘؘر
ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇɥƇǼ٪ǼƇǛȷ٪ƫƲ٪ڤ־׃٪ƫƇ٪ȬȉȬɍǳƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ƳȬȉƤƇؘ

A transição para o trabalho livre tem como principal marco a 
ƇƣȉǳǛƧƠȉ٪ƫȉ٪Ʌȯƈ˚Ƥȉ٪ƫƲ٪ȬƲȷȷȉƇȷ٪ƲȷƤȯƇɥǛɶƇƫƇȷؙ٪ƲǼ٪ֿؘ־׃׆٪vȉȷ٪ƇǾȉȷ٪
subsequentes, ocorreu o enfraquecimento do sistema escravocrata 
Ʋؙ٪ ƲǼ٪ ٪ֿؙׅ׆ֿ Ƈ٪ jƲǛ٪ ƫȉ٪ÜƲǾɅȯƲ٪ jǛɥȯƲ٪ ȯƲȬȯƲȷƲǾɅȉɍ٪ȉɍɅȯȉ٪ǼȉǼƲǾɅȉ٪ 
importante para que o povo preto pudesse usufruir do seu direito 
ƙ٪ ǳǛƣƲȯƫƇƫƲؘ٪ �ǛǾƫƇ٪ ƫƲ٪ ƇƤȉȯƫȉ٪ ƤȉǼ٪ ½ǕƲȉƫȉȯȉ٪ ٪ؙخׂ־־׀ح Ƈ٪ ȬȉȯƤƲǾɅƇ-
ǍƲǼ٪ƫƲ٪ƲȷƤȯƇɥǛɶƇƫȉȷ٪ ǌȉǛ٪ ȯƲƫɍɶǛƫƇ٪ƫƲ٪ڤ־׃٪ƫƇ٪ȬȉȬɍǳƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ ǛǾǝƤǛȉ٪
ƫȉ٪ȷƲƤɍǳȉ٪âUâ٪ȬƇȯƇ٪ƇɅƳ٪ֿׄڤ٪ƲǼ٪ֿׂؙׅ׆٪ƫƲɥǛƫȉ٪ƙ٪ȬȯƲȷȷƠȉ٪ǛǾǍǳƲȷƇ٪ȷȉƣȯƲ٪
ȉ٪�ȯƇȷǛǳؙ٪ ƤȉǾɅɍƫȉ٪ǾƠȉ٪ ɅȯȉɍɫƲ٪ǼƲǳǕȉȯǛƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪Ȭȉɥȉ٪ȬȯƲɅȉ٪ ƇǾɅƲȷ٪ 
escravizado. Sem uma transição adequada ao modelo de traba-
lho remunerado, garantia de emprego e tendo os postos de tra-
balho das lavouras de café ocupados pelos imigrantes europeus, 
ƇǳǍɍǾȷ٪ǕȉǼƲǾȷ٪ǳǛɥȯƲȷ٪ƫƲƫǛƤƇɥƇǼعȷƲ٪ƙ٪ƲƤȉǾȉǼǛƇ٪ƫƲ٪ȷɍƣȷǛȷɅƷǾƤǛƇؙ2 
ȉ٪ȮɍƲؙ٪ƲǼ٪ǼɍǛɅȉȷ٪ƤƇȷȉȷؙ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɥƇ٪ƇɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ǼƇǳ٪ ȯƲǼɍǾƲȯƇƫƇȷؘ٪
Esse processo vai dar origem ao que hoje conhecemos como setor  
informal, no Brasil.

Atualmente, o mercado de trabalho no Brasil é, de acordo com 
ȉ٪UǾȷɅǛɅɍɅȉ٪�ȯƇȷǛǳƲǛȯȉ٪ƫƲ٪GƲȉǍȯƇ˚Ƈ٪Ʋ٪-ȷɅƇɅǝȷɅǛƤƇ٪حU�G-ؙخ־׀־׀ح٪خ٪ƤƇȯƇƤ-
ɅƲȯǛɶƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪ƣƇǛɫƇ٪ȯƲǼɍǾƲȯƇƧƠȉؙ٪ǾɎǼƲȯȉ٪ƲǳƲɥƇƫȉ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǳǕƇƫȉȯƲȷ٪
na informalidade, além de desigualdades mesmo entre aqueles 
que possuem ocupação. A conjuntura majoritariamente desfavo-

٪׀ %Ʋ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ ɅƲɫɅȉ٪ ٪�ن ȷƲɅȉȯ٪ƫƲ٪ ȷɍƣȷǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ǾƇ٪ƲƤȉǾȉǼǛƇ٪Ʋ٪ǾƇ٪ ȷȉƤǛƲƫƇƫƲ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯƇؚ٪
ǍƷǾƲȷƲ٪ ǕǛȷɅȊȯǛƤƇؙ٪ ȯƲȬȯȉƫɍƧƠȉ٪ Ʋ٪ ƤȉǾ˚ǍɍȯƇƧƠȉ٪ ƤȉǾɅƲǼȬȉȯƐǾƲƇه٪ ƫȉ٪ UǾȷɅǛɅɍɅȉ٪ ƫƲ٪ ¤ƲȷȮɍǛȷƇ٪
-ƤȉǾȌǼǛƤƇ٪�ȬǳǛƤƇƫƇ٪حUȬƲƇؙخ٪ƫƇɅƇƫȉ٪Ǿȉ٪ƇǾȉ٪ƫƲ٪ׂؙ־־׀٪Ƈ٪ƲƤȉǾȉǼǛƇ٪ƫƲ٪ȷɍƣȷǛȷɅƷǾƤǛƇ٪زؘؘؘرن٪ƤȉǼ-
ȬȯƲƲǾƫƲ٪ȉ٪ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪ƫƲ٪ƇɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ƲƤȉǾȌǼǛƤƇȷ٪Ʋ٪ȯƲǳƇƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ȮɍƲ٪ȬȯȉȬǛƤǛƇǼ٪رƣƲǾȷ٪
ƫƲ٪ƤȉǾȷɍǼȉ٪ǛǼƲƫǛƇɅȉ٪Ʋ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ǼƲȯƤƇƫȉ٪ǳȉƤƇǳزؘؘؘر٪ز٪ƙ٪ȬƇȯɅƲ٪ƲɫȬȯƲȷȷǛɥƇ٪ƫƇ٪ȬȉȬɍǳƇƧƠȉؙه٪ȷƲǼ٪ 
regulamentação por contrato monetário de trabalho, nem visam primordialmente ao lucro. 
خׇ׀٪Ȭؘ٪ׂؙ־־׀٪ؙ�%�jG-%ح
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ȯƈɥƲǳ٪Ƈȉ٪ƤȯƲȷƤǛǼƲǾɅȉ٪ƲƤȉǾȌǼǛƤȉؙ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳǼƲǾɅƲ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪ؙ׃ֿ־׀٪ 
repercutiu negativamente nos indicadores do mercado de  
ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉ٪ Ȭȉȯ٪ ȬȯƲǬɍƫǛƤƇȯ٪ ȉ٪ ƤȯƲȷƤǛǼƲǾɅȉ٪ ƲƤȉǾȌǼǛƤȉ٪ ƫȉ٪
setor de serviço, principal responsável por uma parcela da renda 
gerada na produção de atividades como administração pública e 
comércio, atividades industriais e agropecuárias.

½ƇǼƣƳǼ٪ȷƲǍɍǾƫȉ٪ȉ٪U�G-٪ؙخ־׀־׀ح٪ƲǼ٪ȷɍƇ٪ȷǝǾɅƲȷƲ٪ƫȉȷ٪ǛǾƫǛƤƇƫȉȯƲȷ٪
ȷȉƤǛƇǛȷؙ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ƇǾȉȷ٪ƫƲ٪׀ֿ־׀٪Ʋ٪ֿׂؙ־׀٪ǛǼȬɍǳȷǛȉǾƇƫȉ٪ȬƲǳȉ٪ƇɍǼƲǾɅȉ 
ƫȉ٪ ƤȉǾȷɍǼȉ٪ ƫƇȷ٪ ǌƇǼǝǳǛƇȷؙ٪ ȉ٪ ǼƲȯƤƇƫȉ٪ ƫƲ٪ ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ ǼƇǾɅƲɥƲ٪ ȉ٪
seu crescimento, principalmente com a criação de novos postos.  
vȉ٪ƲǾɅƇǾɅȉؙ٪ ȉ٪Gȯƈ˚Ƥȉ٪ ֿ٪ ǛǾƫǛƤƇ٪ȮɍƲؙ٪ ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ ƇǾȉȷ٪ƫƲ٪ ٪׃ֿ־׀ Ʋ٪ ֿ־׀ ؙׅ٪
ǕȉɍɥƲ٪ɍǼƇ٪ȮɍƲƫƇ٪Ǿȉ٪ƤȉǾȷɍǼȉ٪ƫƇȷ٪ǌƇǼǝǳǛƇȷ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯƇȷؙ٪ƤȉǾȷƲȮɍƲǾ-
ɅƲǼƲǾɅƲ٪ƤȯƲȷƤƲȯƇǼ٪Ƈȷ٪ɅƇɫƇȷ٪ƫƲ٪ƫƲȷȉƤɍȬƇƧƠȉ٪Ʋ٪ƫƲ٪ȷɍƣɍɅǛǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇ٪
ǌȉȯƧƇ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ǾƲȷȷƲ٪ȬƲȯǝȉƫȉؘ

>ŠÓƥîŃ�ǰ٪ػ٪vǝɥƲǳ٪ƫƲ٪ȉƤɍȬƇƧƠȉؙ٪ɅƇɫƇ٪ƫƲ٪ƫƲȷȉƤɍȬƇƧƠȉ٪Ʋ٪ɅƇɫƇ٪ƫƲ٪ȷɍƣɍɅǛǳǛɶƇƧƠȉ٪
da força de trabalho – Brasil – 2012-2019

FȉǾɅƲؚ٪U�G-٪ؙ־׀־׀ح٪Ȭؘ٪ׇֿ3ؘخ

3  Dados consolidados de primeiras entrevistas.
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>ŠÓƥîŃ�Ǳ – Participação dos trabalhadores por categorias selecionadas de 
posição na ocupação – Brasil – 2012-2019

FȉǾɅƲؚ٪U�G-٪ؙ־׀־׀ح٪Ȭؘ٪ׂؘخ־׀

�ȬƲȷƇȯ٪ƫƲ٪Ƈ٪ɅȯƇǬƲɅȊȯǛƇ٪ƫƇȷ٪ƤɍȯɥƇȷ٪ƫȉ٪Gȯƈ˚Ƥȉ٪׀٪ȷƲ٪ǼƇǾɅƲȯƲǼ٪ȬȯƇ-
ticamente inalteradas após 2015, ocorreu uma queda da ocupação 
ƤȉǼ٪ɥǝǾƤɍǳȉ٪ƲǼ٪ֿׄ־׀٪Ʋ٪ֿ־׀ ؘׅ٪vȉȷ٪ƇǾȉȷ٪ƫƲ٪׆ֿ־׀٪Ʋ٪ׇֿؙ־׀٪ǕȉɍɥƲ٪ɍǼƇ٪
ǼƲǳǕȉȯƇ٪ǾƇȷ٪ɅȯƷȷ٪ƤƇɅƲǍȉȯǛƇȷؙ٪ȉƤƇȷǛȉǾƇǾƫȉ٪ȉ٪ƇɍǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪ȬȉȬɍǳƇƧƠȉ٪
ȉƤɍȬƇƫƇ٪ǾƲȷȷƲȷ٪ƇǾȉȷؙ٪ƇǛǾƫƇ٪ƇȷȷǛǼ٪ɅƇǳ٪ƤȯƲȷƤǛǼƲǾɅȉ٪ǌȉǛ٪ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪
para barrar o aumento do emprego sem carteira e principalmente 
ƫȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕƇƫȉȯ٪Ȭȉȯ٪ƤȉǾɅƇ٪ȬȯȊȬȯǛƇؘ٪-ȷȷƲȷ٪ƫƇƫȉȷ٪ȯƲɥƲǳƇǼ٪Ƈ٪ƫǛ˚ƤɍǳƫƇƫƲ٪
atravessada pelo mercado de trabalho brasileiro em ampliar o nú-
ǼƲȯȉ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǳǕƇƫȉȯƲȷ٪ƤȉǼ٪ɥǝǾƤɍǳȉ٪Ǿȉ٪ȬƲȯǝȉƫȉ٪ȯƲƤƲǾɅƲؙ٪ȬȉƫƲǾƫȉ٪
ȷƲȯ٪ ƇǛǾƫƇ٪ǼƇǛȷ٪ ǛǾɅƲǾȷƇ٪ ƫɍȯƇǾɅƲ٪ Ʋ٪ ƇȬȊȷ٪ ȉ٪ ȬƲȯǝȉƫȉ٪ ȬƇǾƫƷǼǛƤȉ٪ ƫƇ٪ 
covid-19.

Segundo o IBGE (2020), em relação à capital baiana, uma 
grande porcentagem da população foi tabalhar na informalidade.  
%ȉȷ٪ׂׂؙ׀٪ǼǛǳǕȧƲȷ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǳǕƇƫȉȯƲȷ٪ǾƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇǳǛƫƇƫƲ٪Ǿȉ٪�ȯƇȷǛǳؙ٪ƲǼ٪
¯ƇǳɥƇƫȉȯ٪ȉ٪ǾɎǼƲȯȉ٪Ƴ٪ƫƲ٪ƇȬȯȉɫǛǼƇƫƇǼƲǾɅƲ٪ֿ ٪ǼǛǳ٪ȯƲǍɍǳƇȯǛɶƇƫȉȷ٪ǾƇ٪׃ֿؙ
¯ƲƤȯƲɅƇȯǛƇ٪tɍǾǛƤǛȬƇǳ٪ƫƲ٪�ȯƫƲǼ٪¤ɎƣǳǛƤƇ٪ح¯ƲǼȉȬخ٪Ʋ٪ƤƲȯƤƇ٪ƫƲ٪ׂ־٪ǼǛǳ٪
trabalhando sem licença da prefeitura.

ׂ٪ ٪%Ƈƫȉȷ٪ƤȉǾȷȉǳǛƫƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ȬȯǛǼƲǛȯƇȷ٪ƲǾɅȯƲɥǛȷɅƇȷؘ
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-Ǽ٪¯ƇǳɥƇƫȉȯؙ٪ ƇǳǍɍǾȷ٪ ǌƇɅȉȯƲȷ٪ ƤȉǾɅȯǛƣɍƲǼ٪ȬƇȯƇ٪ Ƈ٪ȬƲȯǼƇǾƷǾƤǛƇ٪
do trabalho destes vendedores no transporte público, entre eles  
ƲȷɅƠȉ٪Ƈ٪ǍȯƇǾƫƲ٪ȮɍƇǾɅǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ƤȉǳƲɅǛɥȉȷؙ٪ Ƈ٪ǾƠȉ٪˚ȷƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫǛƈȯǛƇ٪
ƫƇȷ٪ǼƲȯƤƇƫȉȯǛƇȷؙ٪Ƈ٪ƫǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪ƫȉ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ǌȯƲȮɍƲǾɅƇƫȉȯ٪ƫƲȷȷƲȷ٪ɥƲǝ-
Ƥɍǳȉȷؙ٪ȉ٪ƇǳɅȉ٪ǝǾƫǛƤƲ٪ƫƲ٪ƫƲȷƲǼȬȯƲǍȉؙ٪ƇǳƳǼ٪ƫȉ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪ȬƇȷȷǛɥǛƫƇƫƲ٪
Ǿȉ٪ȮɍƇǳ٪ȉȷ٪ȬƇȷȷƇǍƲǛȯȉȷ٪ ȷƲ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇǼؘ٪-ɫǛȷɅƲ٪ɍǼƇ٪ɅȯȉƤƇ٪ƫƲ٪ƲɫȬƲ-
ȯǛƷǾƤǛƇȷ٪ ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ ɥƲǾƫƲƫȉȯƲȷ٪Ʋ٪ȉȷ٪ɍȷɍƈȯǛȉȷ٪ƫȉȷ٪ȌǾǛƣɍȷؙ٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪
ȮɍƲ٪ȉȷ٪ȬƇȷȷƇǍƲǛȯȉȷ٪ƤȉǾǌȯȉǾɅƇǼ٪ȷɍƇȷ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇȷ٪ǛǾƫǛɥǛƫɍƇǛȷ٪ƤȉǼ٪
a dos vendedores. Nessa relação, alguns passageiros são convenci-
dos e/ou persuadidos pela qualidade, pelo preço ou pela inovação 
do produto ou a partir da criação de uma ligação emocional. 

Na busca por melhores condições de trabalho e respeito, os 
vendedores criaram uma associação, a Unibal, que atua há cerca 
ƫƲ٪ֿׄ٪ƇǾȉȷؙ٪ȉǌƲȯƲƤƲǾƫȉ٪ƇȬȉǛȉ٪Ʋ٪ƣɍȷƤƇǾƫȉ٪ǼƲǳǕȉȯǛƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ȉȷ٪ɅȯƇƣƇ-
ǳǕƇƫȉȯƲȷ٪ǛǾǌȉȯǼƇǛȷ٪ƫȉȷ٪ȌǾǛƣɍȷ٪ƫƲ٪̄ ƇǳɥƇƫȉȯؙ٪ȷƲǾƫȉ٪Ƈ٪ȯƲȷȬȉǾȷƈɥƲǳ٪Ȭȉȯ٪
organizar o trabalho no transporte coletivo na cidade. 

�ĮĎŸķÒŧ�ŠúčĮúƖśúŧ�ŧŃíŠú�Ò�gŃƐÒ��úŰńŠĚîÒ

Inicialmente, é importante destacar que não se objetiva, aqui, realizar 
uma discussão de todas as questões abordadas no Tratado da  
argumentação: a Nova Retóricaؙ٪ǼƇȷ٪ȯƲ˛ƲɅǛȯ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫȉȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪
ƤȉǼɍǾȷ٪ƲǼ٪ȮɍƇǳȮɍƲȯ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇƧƠȉ٪Ʋؙ٪ƲǼ٪ȬƇȯɅǛƤɍǳƇȯؙ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫȉȷ٪
no processo argumentativo do vendedor ambulante (orador) sele-
cionado para o presente estudo. 

De uma maneira muito geral, argumentar é apresentar um ponto 
de vista, para o qual se deseja sua adesão. Segundo Perelman e 
�ǳƣȯƲƤǕɅȷع½ɬɅƲƤƇ٪ؙ׃־־׀ح٪Ȭؘ٪ׂؙخ٪Ƴ٪زؘؘؘرن٪ȬȯȉɥȉƤƇȯ٪ȉɍ٪ƇɍǼƲǾɅƇȯ٪Ƈ٪ƇƫƲȷƠȉ٪
ƫȉȷ٪ƲȷȬǝȯǛɅȉȷ٪هزؘؘؘر٪ƙȷ٪ǛƫƲǛƇȷ٪ȮɍƲ٪ǳǕƲȷ٪ȷƠȉ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫƇȷؘ٪-Ǽ٪ȷƲɍ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉؙ 
os estudiosos retomam os estudos retóricos, potencializando o 
modelo aristotélico, visto que, entre outros aspectos, se a retórica 
antiga tinha como objeto a arte de falar em público de modo 
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persuasivo, ou seja, referia-se ao uso da linguagem oral do dis-
curso, esta Nova Retórica não privilegia a unicidade da lingua-
gem, ao referir-se também à linguagem escrita.

Todo processo argumentativo pressupõe um orador, aquele 
que busca a adesão à determinada tese a partir dos argumentos 
que apresenta, e um auditório, elemento central em todo processo 
argumentativo, pois é em função dele que se argumenta de deter-
ǼǛǾƇƫƇȷ٪ǌȉȯǼƇȷ٪Ʋ٪ȮɍƲ٪Ƴ٪ƫƲ˚ǾǛƫȉ٪ȬƲǳȉȷ٪ƇɍɅȉȯƲȷ٪ƤȉǼȉ٪زؘؘؘرن٪ȉ٪ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪
ƫƇȮɍƲǳƲȷ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ȉȯƇƫȉȯ٪ȮɍƲȯ٪ ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇȯ٪ƤȉǼ٪ȷɍƇ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇƧƠȉؘه٪
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 22) A relação que se  
estabelece entre orador e auditório é essencialmente retórica, visto 
que a adaptação ao auditório é uma condição para a persuasão.

Os tratadistas apresentam a noção de auditório a partir de uma 
distinção entre auditório universal e auditório particular. O primeiro 
ȬȉƫƲ٪ȷƲȯ٪ƫƲȷƤȯǛɅȉ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼƇ٪ǛƫƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ȉȯƇƫȉȯؙ٪Ƴ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍǝƫȉ٪
por cada qual a partir do que sabe de seus semelhantes e no que 
ƇƤȯƲƫǛɅƇ٪ ȷƲȯ٪ ƤƇȬƇɶ٪ ƫƲ٪ ƤȉǾɥƲǾƤƷعǳȉȷؙ٪ ƫƲȷȷƲ٪Ǽȉƫȉؙ٪ ƤƇƫƇ٪ ǛǾƫǛɥǝƫɍȉ٪
tem estabelecido uma concepção do auditório universal. O segundo 
é aquele a quem efetivamente o orador se dirige, é real, concreto 
e temporal. Perelman e Olbrecths-Tyteca (2005) não colocam em 
ȉȬȉȷǛƧƠȉ٪ȉȷ٪ƫȉǛȷ٪ƇɍƫǛɅȊȯǛȉȷؙ٪ǾƇ٪ɥƲȯƫƇƫƲ٪ƲǳƲȷ٪ɅƷǼ٪ɍǼƇ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƫƲ٪
ǛǾɅƲȯƫƲȬƲǾƫƷǾƤǛƇؙ٪ ȬȉǛȷ٪ Ƈ٪ ȬȯǛǾƤǛȬƇǳ٪ ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇ٪ ƫȉ٪ ƇɍƫǛɅȊȯǛȉ٪ Ƴ٪ Ƈ٪
heterogeneidade, tanto no auditório universal quanto no auditório 
particular. Em razão disso, um grupo de pessoas ou um único indi-
ɥǝƫɍȉ٪ȬȉƫƲ٪ƇǍȯƲǍƇȯ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ɥƇȯǛƇƫƇȷ٪ƲǼ٪ɍǼƇ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇƧƠȉؚ٪
ɍǼƇ٪ǼɍǳǕƲȯؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ȬȉƫƲ٪ȷƲȯؙ٪ǼƠƲؙ٪ǛȯǼƠؙ٪˚ǳǕƇؙ٪ƫǛȯǛǍƲǾɅƲ٪ƫƲ٪
uma empresa, e isso deve ser considerado pelo orador.

No caso dos vendedores ambulantes, cujo auditório muda em 
ƤƇƫƇ٪ɅȯƇǬƲɅȉ٪ƫȉ٪ȌǾǛƣɍȷؙ٪Ƴ٪ƤȉǼɍǼ٪Ƈ٪ǼƲǾƧƠȉ٪Ƈ٪ȮɍƲȷɅȧƲȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷ٪ȬƇȯƇ٪
persuadir, acreditando que o entendimento da sua realidade por 
parte dos passageiros possibilitará uma maior adesão à sua fala. 
.٪ƇɅȯƇɥƳȷ٪ƫƇȷ٪ǼƇɶƲǳƇȷ٪ ȷȉƤǛƇǛȷ٪ ɥǛɥǛƫƇȷ٪ȬƲǳȉ٪ ɥƲǾƫƲƫȉȯ٪ȮɍƲ٪ƲǳƲ٪ ٪ػ
enquanto orador – irá construir sua argumentação, porque essa 
mesma realidade social pode ser compartilhada por seu auditório.
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Sendo a persuasão o foco dos vendedores, o uso do discurso 
ȯƲǳǛǍǛȉȷȉؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ȬȉƫƲ٪ȷƲȯ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƫȉ٪ɍǼƇ٪ȯƲǍȯƇ٪Ǭƈ٪
estabelecida pela maioria deles, os quais estão sempre dispostos a 
inserirem na fala uma pregação religiosa ou a utilizarem uma pala-
ɥȯƇ٪ȉɍ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇ٪ƫƲ٪ƇǳǍɍǼ٪ȷƲǍɍǛǼƲǾɅȉ٪ȯƲǳǛǍǛȉȷȉ٪ƤȉǼȉؚ٪
٪ƲǾɅȯƲ٪ؙهƇȮɍƲǳƲ٪ȮɍƲ٪Ǿȉȷ٪ƫƲɍ٪Ƈ٪ɥǛƫƇن٪ؙهǾȉȷȷȉ٪¯ƲǾǕȉȯن٪ؙهȉ٪ȬƇǛن٪ؙهǛȯǼƠȉȷن
outras. Desse modo, esses vendedores buscam um contato com 
ȉ٪ƇɍƫǛɅȊȯǛȉ٪Ƈȉ٪ƤȉǾȷɅȯɍǝȯƲǼ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǼ٪Ƈȷ٪ƤȉǾƫǛ-
ções sociais do seu auditório.

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) também apontam para 
ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ƫȉ٪ƇɍƫǛɅȊȯǛȉ٪ƫƲǳǛƣƲȯƇɅǛɥȉؙ٪ɥǛȷɅȉ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼƇ٪ ǌȉȯǼƇ٪ȬƇȯɅǛ-
cular de argumentação na qual o orador delibera sobre como pro-
ceder com a elaboração de sua argumentação com o objetivo de 
convencer seu auditório.

Ao tratar da questão do auditório, observa-se ainda o esforço 
dos estudiosos em trazer também à contemporaneidade a dis-
cussão acerca da distinção entre os seguintes termos, embora  
ƤȉǼɍǼƲǾɅƲ٪ȷƲǬƇǼ٪ƲǼȬȯƲǍƇƫȉȷ٪ƤȉǼȉ٪ȷǛǾȌǾǛǼȉȷؚ٪ƤȉǾɥƲǾƤǛǼƲǾɅȉ٪ػ٪ 
que reside no campo da razão – e persuasão – que atua no plano 
da emoção. Se a preocupação daquele que argumenta é com o 
resultado, persuadir é mais importante do que convencer, pois a 
convicção não passa da primeira fase que leva à ação. No entanto, 
para aquele que está preocupado com o caráter racional da adesão, 
convencer é mais importante do que persuadir. A argumentação 
ȬƲȯȷɍƇȷǛɥƇ٪Ƴ٪ƇȮɍƲǳƇ٪ȮɍƲ٪ȬȯƲɅƲǾƫƲ٪ȷƲȯ٪ƲɫȬȉȷɅƇ٪Ʋ٪ƇƣȷȉȯɥǛƫƇ٪Ȭȉȯ٪ɍǼ٪
auditório particular, caracterizado por ser real, concreto, a quem 
efetivamente o orador se dirige, enquanto o convencimento visa 
ao auditório universal, caracterizado por sua racionalidade, não é 
um auditório real, mas uma idealização do orador. 

O ponto de partida de um processo argumentativo é, então, o 
conhecimento dos valores, das convicções do seu auditório. Assim, 
o orador, aquele que objetiva agir sobre o outro através do seu dis-
curso, antes de selecionar seus argumentos, constrói uma imagem 
do seu auditório e em função dela adaptará seu discurso, pois, não 
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havendo uma adesão seja pelo seu consentimento seja pela sua 
participação mental, qualquer argumentação pode não alcan-
ƧƇȯ٪ȉ٪ƷɫǛɅȉ٪ƇǳǼƲǬƇƫȉؘ٪.٪ȉ٪ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ƤǕƇǼƇ٪ƫƲ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ȬȯƳɥǛȉؙ٪ ǛȷɅȉ٪Ƴؙ٪ 
um contato intelectual entre o orador e o auditório – são as crenças, 
os valores que um orador acredita partilhar com seu auditório.

�ȷȷǛǼؙ٪ȮɍƇǳȮɍƲȯ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇƧƠȉ٪ǛǼȬǳǛƤƇ٪ƇǳǍɍǼƇȷ٪ƤȉǾƫǛƧȧƲȷؚ٪ 
ƲǳƇ٪ ƲȷɅƈ٪ ǛǾȷƲȯǛƫƇ٪ ǾɍǼ٪ ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫȉ٪ ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ Ʋ٪ ƫǛȯǛǍƲعȷƲ٪ Ƈ٪ ɍǼ٪ 
ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫȉ٪ƇɍƫǛɅȊȯǛȉؙ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ȮɍƇǳ٪ȉ٪ȉȯƇƫȉȯ٪ȉƣǬƲɅǛɥƇ٪ƲɫƲȯƤƲȯ٪ɍǼƇ٪
ação, seja pela persuasão seja pela convicção. A persuasão, por sua 
vez, implica a renúncia pelo orador a dar ordens ao auditório, pois 
visa à sua adesão, a qual não está relacionada à verdade ou à fal-
sidade das teses defendidas pelo orador e sim com o seu poder 
argumentativo. Ao orador compete construir argumentos capazes 
ƫƲ٪ǬɍȷɅǛ˚ƤƇȯƲǼ٪ɍǼƇ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫƇ٪ƇƧƠȉ٪ƤȉǼȉ٪ǬɍȷɅƇؙ٪ɥƈǳǛƫƇ٪Ʋ٪ǾƲƤƲȷ-
sária para cada auditório.

Observando de que forma um vendedor de pomadas (o orador) 
tentava persuadir os usuários do transporte coletivo (o seu auditó-
rio) num dado momento evidenciou-se a argumentação por com-
paração do grupo dos argumentos quase-lógicos, isto é, aqueles 
ȮɍƲ٪زؘؘؘرن٪ɅƷǼ٪ȬȯƲɅƲǾȷƠȉ٪Ƈ٪ƤƲȯɅƇ٪ɥƇǳǛƫƇƫƲ٪ƲǼ٪ɥǛȯɅɍƫƲ٪ƫƲ٪ȷƲɍ٪ƇȷȬƲƤɅȉ٪
ȯƇƤǛȉǾƇǳؙ٪ƫƲȯǛɥƇƫȉ٪ƫƇ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ǼƇǛȷ٪ȉɍ٪ǼƲǾȉȷ٪ƲȷɅȯƲǛɅƇ٪ƲɫǛȷɅƲǾɅƲ٪ƲǾ-
ɅȯƲ٪ƲǳƲȷ٪Ʋ٪ƤƲȯɅƇȷ٪ǌȊȯǼɍǳƇȷ٪ǳȊǍǛƤƇȷ٪ȉɍ٪ǼƇɅƲǼƈɅǛƤƇȷ٪ح٪هزؘؘؘر¤-§-jt�v؛٪
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 297) e o emprego do argumento 
de autoridade e do argumento pragmático, ambos baseados na  
estrutura do real, aqueles cujo funcionamento se efetiva por asso-
ciar noções com base nas opiniões que se formam acerca da reali-
ƫƇƫƲ٪Ʋ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƠȉ٪ǳǛǍƇƫƇȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ȷǛؘ٪�ƇƫƇ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅȉ٪ȷƲȯƈ٪ƫƲ˚ǾǛƫȉ٪Ƈȉ٪
ȷƲȯ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫȉ٪ǾƇ٪ǌƇǳƇ٪ƫȉ٪ȯƲǌƲȯǛƫȉ٪ɥƲǾƫƲƫȉȯؘ

Análise do processo argumentativo de um vendedor 
ÒķíŸĮÒĹŰú�ĹŃ�ŰŠÒĹŧŝŃŠŰú�îŃĮúŰĚƐŃ�ôú��ÒĮƐÒôŃŠ

�ȉǼȉ٪ ƲɫȬǳƇǾƇƫȉ٪ ǾƇ٪ ƤȉǾɅƲɫɅɍƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ ƫƇ٪ ȬƲȷȮɍǛȷƇؙ٪ ȉ٪ corpus de 
ƇǾƈǳǛȷƲ٪ǌȉǛ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍǝƫȉ٪ȬƲǳƇȷ٪ǌƇǳƇȷ٪ƫƲ٪ƫȉǛȷ٪ɥƲǾƫƲƫȉȯƲȷ٪ƇǼƣɍǳƇǾɅƲȷؙ٪
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porém, neste trabalho, trataremos apenas do fazer argumentativo 
de um vendedor de pomadas.

.٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ǾȉɅƇȯ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ɥƲǾƫƲƫȉȯؙ٪ƲǾȮɍƇǾɅȉ٪ȉȯƇƫȉȯؙ٪Ƈȉ٪ƲȷƤȉǳǕƲȯ٪
as premissas da sua argumentação, demonstra uma habilidade  
argumentativa ao delimitar a maneira pela qual os elementos devem 
ser apresentados ao seu auditório e quais deles podem determinar 
ou não a aceitação da sua tese. A deliberação a respeito da consti-
ɅɍǛƧƠȉ٪ƫȉ٪ȷƲɍ٪ƇɍƫǛɅȊȯǛȉ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇ٪Ƈȷ٪ȬȯƲǼǛȷȷƇȷ٪ɥƲȯȉȷȷǝǼƲǛȷ٪ȮɍƲ٪ƫƠȉ٪
força ao argumento e contribuem para progressão da argumentação. 
.٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ȷƇǳǛƲǾɅƇȯ٪ƇǛǾƫƇ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯȉɍ٪ȉ٪ɥƲǾƫƲƫȉȯ٪
ƲǾȮɍƇǾɅȉ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉ٪ȷȉƤǛƇǳǼƲǾɅƲ٪ǛǾȷƲȯǛƫȉ٪ƲǼ٪ɍǼ٪ǍȯɍȬȉؙ٪ȯƲƤȉǾǕƲƤƲǾ-
ƫȉ٪ȷɍƇȷ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ȬƲȷȷȉƇǛȷ٪ƤȉǼȉ٪ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇƫȉȯƇȷ٪ƫȉ٪ȷƲɍ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪
ȬƲȯȷɍƇȷǛɥȉؘ٪¤ƇȯƇ٪ ɅƇǾɅȉؙ٪ ȷƲȯƠȉ٪ƲɫȬȉȷɅȉȷ٪Ƈ٪ȷƲǍɍǛȯ٪ ȯƲƤȉȯɅƲȷ٪ƫƲ٪ȷɍƇ٪ ǌƇǳƇؙ٪
Ƈ٪˚Ǽ٪ƫƲ٪ƫƲǼȉǾȷɅȯƇȯ٪ȉ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǼƲǾɅȉ٪ƫƇȷ٪ɅƳƤǾǛƤƇȷ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇɅǛɥƇȷ٪
empregadas no momento da venda do produto, a partir do aporte 
teórico anteriormente discutido.

jȉǍȉ٪Ǿȉ٪ǛǾǝƤǛȉ٪ƫȉ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇɅǛɥȉؙ٪ȉ٪ɥƲǾƫƲƫȉȯ٪ɍȷƇ٪ȉ٪ƇȯǍɍ-
ǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲؙ٪ƇȮɍƲǳƲ٪ȮɍƲ٪ɍɅǛǳǛɶƇ٪ȉ٪Ǭɍǝɶȉ٪ƫƲ٪ɥƇǳȉȯ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ȬƲȷ-
soa ou de grupo de pessoas como meio de prova a favor de uma tese, 
quando se apresenta como representante do produto, como pode 
ȷƲȯ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇƫȉ٪Ƈȉ٪ƫǛɶƲȯ٪نƲɍڑȷȉɍڑȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇǾɅƲڑƫƇڑ˶ȷǛȉǌȉȯɅڑلǛǾǌƲǳǛɶǼƲǾ-
te não vou poder passar o material em mãos, mas vou explicar pra 
vocês direitinho”, ȬȉǛȷ٪ƤǳƇȷȷǛ˚ƤƇ٪Ƈ٪ȷǛ٪ƤȉǼȉ٪ɍǼ٪ƤȉǾǕƲƤƲƫȉȯ٪ƫȉ٪ǼƇɅƲȯǛƇǳ٪
que vende e, por ser representante, coloca o ambulante num lugar de 
ƫƲȷɅƇȮɍƲؙ٪ȮɍƲ٪ƫǛǌƲȯƲ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ǼƲȯȉ٪ɥƲǾƫƲƫȉȯؘ٪-ǳƲ٪ɅƲǼ٪ƫȉǼǝǾǛȉ٪ȷȉƣȯƲ٪
Ƈȷ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ƫȉ٪ȬȯȉƫɍɅȉؙ٪ƤȉǾǕƲƤƲ٪ǼɍǛɅȉ٪ƣƲǼ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƈ٪ɥƲǾ-
dendo, consegue solucionar dúvidas dos clientes, é capacitado, logo 
tem autoridade para tal. Segundo o dicionário Michaelis, represen-
ɅƇǾɅƲ٪Ƴ٪زؘؘؘرن٪Ƈ٪ȬƲȷȷȉƇ٪ǌǝȷǛƤƇ٪ȉɍ٪ǬɍȯǝƫǛƤƇ٪ȮɍƲؙ٪ƲǼ٪ǾȉǼƲ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ȉɍ٪ǼƇǛȷ٪
ȬƲȷȷȉƇȷؙ٪ȬȯƇɅǛƤƇ٪Ƈ٪ǼƲƫǛƇƧƠȉ٪ƇȬȯȉɫǛǼƇǾƫȉ٪Ƈȷ٪ȬƇȯɅƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪
do negócio”. (REPRESENTANTE, 2021)

�٪˚Ǽ٪ƫƲ٪ƲȷɅƇƣƲǳƲƤƲȯ٪ȉ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ȷƲɍ٪ƇɍƫǛɅȊȯǛȉؙ٪ǳȉǍȉ٪Ǿȉ٪ǛǾǝ-
ƤǛȉ٪ƫƇ٪ȷɍƇ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇƧƠȉؙ٪ȉ٪ȉȯƇƫȉȯ٪ƲǾɍǼƲȯƇ٪ȉȷ٪ɍȷȉȷ٪ȬȉȷȷǝɥƲǛȷ٪ȬƇȯƇ٪
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a pomada, ou seja, presume-se que o produto é de interesse das 
pessoas a quem se dirige. São vários os males que terão cura com 
ȉ٪ƇɍɫǝǳǛȉ٪ƫƲȷȷƲ٪ȬȯȉƫɍɅȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ȬȉƫƲ٪ȷƲȯ٪ǾȉɅƇƫȉ٪Ǿȉ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲ٪ƫǛɶƲȯؚ

[...][...] Pomada massageadora fisiofort, pomada massageadora   Pomada massageadora fisiofort, pomada massageadora  
canela de velho serve pra qualquer tipo de dor muscular, dor canela de velho serve pra qualquer tipo de dor muscular, dor 
na coluna, nas costas, no ombro, no joelho na nuca, pra quem na coluna, nas costas, no ombro, no joelho na nuca, pra quem 
teve chikungunya, zica ela ativa a circulação, auxilia no trata-teve chikungunya, zica ela ativa a circulação, auxilia no trata-
mento contra rinite, artrite, artrose e até dor de cabeça, porque mento contra rinite, artrite, artrose e até dor de cabeça, porque 
é um material que possui vários tipos de anti-inflamatório é um material que possui vários tipos de anti-inflamatório [...]. [...]. 
(VENDEDOR DE POMADA, 2020)(VENDEDOR DE POMADA, 2020)

.٪Ȭȉȯ٪ ǛǾɅƲȯǼƳƫǛȉ٪ƫƲ٪ƇɅȯǛƣɍǛƧȧƲȷ٪ƫǛǌƲȯƲǾƤǛƇƫƇȷ٪ȮɍƲ٪ƲǳƲ٪ƤȉǾȷƲ-
ǍɍƲ٪ƇɅǛǾǍǛȯ٪ɍǼ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ɥƇȯǛƇƫȉؙ٪˚ƤƇǾƫȉ٪ƤǳƇȯȉ٪ȮɍƲ٪ƇȮɍƲǳƲ٪ƇɍƫǛɅȊȯǛȉ٪
particular (usuários do transporte coletivo) é composto por pessoas 
ƤȉǼ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪حǬȉɥƲǾȷؙ٪Ǜƫȉȷȉȷؙ٪ǕȉǼƲǾȷؙ٪ǼɍǳǕƲȯƲȷؙخ٪
mas que compartilham uma mesma situação (dores musculares, 
ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪ȯƲȷȬǛȯƇɅȊȯǛȉȷ٪ƲɅƤؘخ٪�ȷȷǛǼؙ٪نȉ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪ɍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪ȉɍ٪ǾƠȉ٪ƫȉ٪
público ao qual o locutor se dirige modela o discurso argumen- 
ɅƇɅǛɥȉ٪Ʋ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇ٪ȷɍƇ٪ƤȉǼȬǳƲɫǛƫƇƫƲح٪ؘه�t�¯¯ãؙ٪خ־׀־׀

%ƇǾƫȉ٪ȷƲȮɍƷǾƤǛƇؙ٪Ƈ٪˚Ǽ٪ƫƲ٪ȮɍƇǳǛ˚ƤƇȯ٪ȉ٪ȬȯȉƫɍɅȉ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪
de persuadir o auditório a adquiri-lo, o vendedor faz uso do argu-
mento de comparação, aquele em que se estabelece relação de 
semelhança ou diferença entre a tese defendida e algum tipo de 
ƫƇƫȉؙ٪Ƈ٪˚Ǽ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬȯȉɥƇȯ٪ȉ٪ȬȉǾɅȉ٪ƫƲ٪ɥǛȷɅƇ٪ƫƲǌƲǾƫǛƫȉؘ٪�٪ƲȷƤȉǳǕƇ 
de termos de comparação adaptados ao auditório pode ser essencial 
ȬƇȯƇ٪Ʋ˚ƤƈƤǛƇ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇƧƠȉؙ٪ƣƲǼ٪ƤȉǼȉ٪ƫȉ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅȉ 
ȬȯƇǍǼƈɅǛƤȉؙ٪ȮɍƲ٪¤ƲȯƲǳǼƇǾ٪Ʋ٪�ǳƣȯƲƤǕɅȷع½ɬɅƲƤƇ٪ؙ׃־־׀ح٪Ȭؘ٪ׁخׁ־٪ƫƲ˚ǾƲǼ٪
ƤȉǼȉ٪زؘؘؘرن٪ƇȮɍƲǳƲ٪ȮɍƲ٪ȬƲȯǼǛɅƲ٪ƇȬȯƲƤǛƇȯ٪ɍǼ٪ƇɅȉ٪ȉɍ٪ɍǼ٪ƇƤȉǾɅƲƤǛ-
ǼƲǾɅȉ٪ƤȉǾȷȉƇǾɅƲ٪ȷɍƇȷ٪ƤȉǾȷƲȮɓƷǾƤǛƇȷ٪ǌƇɥȉȯƈɥƲǛȷ٪ȉɍ٪ƫƲȷǌƇɥȉȯƈɥƲǛȷؘه٪
Esse argumento caracteriza-se não somente por desenvolver-se 
Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫȉ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ɥƇǳȉȯ٪ƫƲ٪ȷɍƇȷ٪ƤȉǾȷƲȮɍƷǾƤǛƇȷؙ٪ȬȉǛȷ٪ɅȉȯǾƇ٪
ɥƈǳǛƫƇ٪Ƈ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇƧƠȉ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪ǳǛǍƇƧƠȉ٪ǌƇɅȉعƤȉǾȷƲȮɍƷǾƤǛƇؙ٪ǼƇȷ٪
também por permitir passar de uma ordem de valor a outra, através 
da qual são relatadas as causas de determinado fato, sendo este 
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a escolha pelo trabalho como ambulante. Em sua argumentação, 
ƤƇɍȷƇ٪Ʋ٪ƤȉǾȷƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ɅƷǼ٪ȷƲɍȷ٪ȷƲǾɅǛƫȉȷ٪ƇǳɅƲȯƇƫȉȷؙ٪Ƈ٪ƤȉǾȷƲȮɍƷǾƤǛƇ٪
(desemprego) ganha sentido de causa (a venda dos produtos), ou 
seja, o desemprego, geralmente empregado como causa para algo, 
ɅȉȯǾƇعȷƲ٪ƤȉǾȷƲȮɍƷǾƤǛƇؘ٪�٪ǾȉȯǼƇǳ٪ȷƲȯǛƇ٪ȉ٪ƫƲȷƲǼȬȯƲǍȉ٪ȷƲȯ٪ƇȬȯƲȷƲǾ-
ɅƇƫȉ٪ ƤȉǼȉ٪ ƤƇɍȷƇƫȉȯ٪ ȬƇȯƇ٪ ȬƲȯǼƇǾƷǾƤǛƇ٪ ƫȉ٪ ǛǾƫǛɥǝƫɍȉ٪ ƤȉǼȉ٪ ɥƲǾ-
dedor, mas aqui a causa é representada pela venda do produto 
Ʋ٪Ƈ٪ ƤȉǾȷƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ Ƴ٪ Ƈ٪ ȷɍȬƲȯƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ƫƲȷƲǼȬȯƲǍȉؘ٪-ȷȷƇ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪
ǌƇɶ٪ȷɍȯǍǛȯ٪ɍǼƇ٪ǾȉɥƇ٪ǼȉɅǛɥƇƧƠȉ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ǛǾȷƲȯƧƠȉ٪ƫƲȷȷƲ٪ǛǾƫǛɥǝƫɍȉ٪Ǿȉ٪
mundo do comércio informal.

¤ȉȯƳǼؙ٪ƲȷȷƇ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƇȬƲǾƇȷ٪ɍǼ٪ǼƲǛȉ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉ٪ȬƇȯƇ٪
chegar a um objetivo pode levar o comprador a pensar que ele 
ȬȉƫƲȯǛƇ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇȯ٪ɍǼ٪ǼƲǛȉ٪ǼƇǛȷ٪Ʋ˚ƤƇɶؙ٪ƇɅƳ٪ǼƲȷǼȉ٪ɍǼ٪ƲǼȬȯƲǍȉ٪
como assalariado, para alcançar os seus objetivos, desfazendo assim 
o acordo entre orador e auditório, prejudicando a venda do produto.

O passageiro poderá efetuar a compra por estar convencido de 
que terá um produto melhor que outros, isso porque o vendedor 
ƤȉǼȬƇȯƇ٪ȉ٪ȬȯȉƫɍɅȉ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƈ٪ɥƲǾƫƲǾƫȉ٪Ƈȉȷ٪ƫƲǼƇǛȷ٪ȮɍƲ٪ƲɫǛȷɅƲǼ٪Ǿȉ٪
mercado, informando ao auditório que somente o vendido por ele 
tem a garantia de uma conservação adequada, maior quantidade 
na embalagem, por um menor preço e maior durabilidade.

-ȷȷƇȷ٪ ƇǾƈǳǛȷƲȷ٪ ȬȉƫƲǼ٪ ȷƲȯ٪ ɥƲȯǛ˚ƤƇƫƇȷؙ٪ ȮɍƇǾƫȉؙ٪ ƲǼ٪ ȷɍƇ٪ ƇȯǍɍ-
ǼƲǾɅƇƧƠȉؙ٪ȉ٪ɥƲǾƫƲǾƫȉȯ٪Ƈ˚ȯǼƇ٪ȮɍƲؚ

[...] [...] a embalagem conserva mais do que as outras, era 150 gramas a embalagem conserva mais do que as outras, era 150 gramas 
e agora é 220, na farmácia vocês vão encontrar um produto desse e agora é 220, na farmácia vocês vão encontrar um produto desse 
de 13 reais, tem loja que chega a 15, hoje na mão do representante de 13 reais, tem loja que chega a 15, hoje na mão do representante 
é promoção, era 10, agora é cinco. Cinco reais com a garantia da é promoção, era 10, agora é cinco. Cinco reais com a garantia da 
validade até 2023 validade até 2023 [...].[...].  (VENDEDOR DE POMADA, 2020)(VENDEDOR DE POMADA, 2020)

Ainda sobre o referido dizer, destaca-se que o vendedor, ao em-
pregar o argumento de comparação, estabelece uma relação de  
superioridade, ou seja, coloca o seu produto acima de qualquer 
ƤȉǼȬƇȯƇƧƠȉ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƲ٪ƙ٪ȮɍƇǾɅǛƫƇƫƲؙ٪ƇȷȷǛǼ٪ƤȉǼȉ٪
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em relação ao preço e à validade, isto é, uma relação de custo-
ƣƲǾƲǌǝƤǛȉ٪ɅƠȉ٪ƫƲȷƲǬƇƫƇ٪Ȭȉȯ٪ǼɍǛɅȉȷ٪ƤȉǾȷɍǼǛƫȉȯƲȷؘع

O orador, sendo representante e usufruindo do estatuto de  
autoridade, faz o auditório atribuir crédito ao produto pelas carac-
ɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ǛǼȬɍɅƇƫƇȷ٪Ʋ٪Ƈȉ٪ȬȯȊȬȯǛȉ٪ȉȯƇƫȉȯ٪ȮɍƲؙ٪Ƈȉ٪ȬƇȷȷƇȯ٪ɅȉƫƇȷ٪ƲȷȷƇȷ٪
informações de forma segura, tem a opinião valorizada por sua  
ǛǼƇǍƲǼ٪ƫƲ٪ȬƲȷȷȉƇ٪ƤȉǾ˚ƇǾɅƲؙ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾǕƲƤƲ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ɥƲǾƫƲؙ٪ȷƲǾƫȉ٪ 
cabalmente diferentes das de uma testemunha qualquer. 

�٪ƇȯǍɍǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲ٪ȷɍȯǍƲ٪ǾȉɥƇǼƲǾɅƲ٪Ǿȉ٪˚ǾƇǳ٪ƫƇ٪ƇȯǍɍ-
mentação quando o orador informa que o produto contém o selo 
ƫƲ٪ƇȬȯȉɥƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ƫƲȯǼƇɅȉǳȉǍǛȷɅƇؚ٪نas duas contƷm o selinho do 
dermatologista comprovando que é um material testado e apro-
vado e não vai fazer mal a sua pele”. (VENDEDOR DE POMADA, 
�ȮɍǛؙ٪Ƈ٪ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲ٪Ƴ٪ƇɅȯǛƣɍǝƫƇ٪Ƈȉ٪ƫƲȯǼƇɅȉǳȉǍǛȷɅƇؙ٪ȬȉǛȷ٪خ־׀־׀

[...] quem arrazoa contenta-se em enumerar as autoridades [...] quem arrazoa contenta-se em enumerar as autoridades 
nas quais se pode confiar ou indicar aquelas às quais se con-nas quais se pode confiar ou indicar aquelas às quais se con-
cederá a preferência em caso de conflito [...]. De todo modo, cederá a preferência em caso de conflito [...]. De todo modo, 
quem invoca uma autoridade se compromete: não há argu-quem invoca uma autoridade se compromete: não há argu-
mento de autoridade que não repercuta em quem o emprega. mento de autoridade que não repercuta em quem o emprega. 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 350)(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 350)

�ǾɅƲȷ٪ƫƲ٪ ǛǾɥȉƤƇȯ٪Ƈ٪ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲ٪ƫȉ٪Ȭȯȉ˚ȷȷǛȉǾƇǳ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳǛȷɅƇ٪ƲǼ٪
%ƲȯǼƇɅȉǳȉǍǛƇؙ٪ȉ٪ɥƲǾƫƲƫȉȯ٪ƤȉǼȬȌȷ٪ȷɍƇ٪ǌƇǳƇ٪ƤȉǼ٪Ƈȷ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪
ƫȉ٪ȬȯȉƫɍɅȉؙ٪ Ƈ٪ ȬƇȯɅǛȯ٪ ƫƇǝؙ٪ ƲǳƲ٪ ƤȉǾ˚ȯǼƇ٪ ȷɍƇ٪ ǌƇǳƇؙ٪ ƤȉǾȷȉǳǛƫƇؙ٪ ƫƇȯعǳǕƲ٪
a seriedade de um testemunho válido antes de efetivá-la com a  
inserção de uma autoridade que seja reconhecida por todos como 
mais importante.

¤ȉȯ٪ƲȷȷƇ٪ȯƇɶƠȉؙ٪FǛȉȯǛǾ٪خֿׅ־׀ح٪ƲɫȬǳǛƤƇ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲ٪ȬȉƫƲ٪ȷƲȯ٪
ƫƇ٪ȉȯƫƲǼ٪ƫȉ٪ȷƇƣƲȯ٪Ʋ٪ƫȉ٪ƫȉǼǝǾǛȉ٪ƫȉ٪ȬȉƫƲȯ؛٪Ƈ٪ȬȯǛǼƲǛȯƇ٪ƫǛɶ٪ȯƲȷȬƲǛɅȉ٪
Ƈȉ٪ɍȷȉ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳǛȷɅƇ٪ȉɍ٪ȬƲȯǛɅȉؙ٪Ƈ٪ȷƲǍɍǾƫƇ٪Ƴ٪ƇȮɍƲǳƇ٪ȮɍƲ٪ƲɫƲȯƤƲ٪
comando sobre os outros, um chefe do setor de uma empresa, por 
ƲɫƲǼȬǳȉؘ٪%Ʋ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ƇɍƫǛɅȊȯǛȉ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ȮɍƇǳ٪ƲȷɅƈ٪ƫǛȯƲƤǛȉǾƇƫƇ٪
a argumentação, o argumento de autoridade pode alcançar maior 
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aceitação quando se recorre a um especialista, no entanto ele é  
ɍǼ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅȉ٪ȬǳƇɍȷǝɥƲǳؙ٪ǼƇȷ٪ǾƠȉ٪ǾƲƤƲȷȷƇȯǛƇǼƲǾɅƲ٪ ɥƲȯƫƇƫƲǛȯȉؙ٪
ȬȉǛȷ٪ƫƲȬƲǾƫƲȯƈ٪ƫȉ٪ǾǝɥƲǳ٪ƫƲ٪ƤȯƲƫǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ƇɅȯǛƣɍǝƫȉ٪Ƈȉ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳǛȷɅƇ٪
por cada auditório.

Assim, o orador chama atenção do auditório apresentando as 
ȮɍƇǳǛƫƇƫƲȷ٪Ʋ٪ƣƲǾƲǌǝƤǛȉȷ٪ƫȉ٪ȬȯȉƫɍɅȉؘ٪Uȷȷȉ٪ȷƲ٪ƫƈ٪Ƈȉ٪ƫƲȷƤȯƲɥƲȯ٪ȮɍƇǛȷ٪
ȉȷ٪ƤȉǼȬȉǾƲǾɅƲȷ٪ȮɍƲ٪ǌƇɶƲǼ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƇȷ٪ȬȉǼƇƫƇȷ٪Ʋ٪ƤȉǾ˚ȯǼƇ٪ƇǛǾƫƇ٪
Ƈ٪ȷɍƇ٪ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲ٪Ǿȉ٪ȷƲǾɅǛƫȉ٪ƫƲ٪ƇɅȯǛƣɍǛȯ٪ɍǼ٪Ǭɍǝɶȉ٪ƫƲ٪ɥƇǳȉȯ٪Ƈȉ٪ƇȯǍɍ-
mento. Desse modo,

as autoridades invocadas são muito variáveis: ora será ‘o pa-as autoridades invocadas são muito variáveis: ora será ‘o pa-
recer  unânime’ ou ‘a opinião comum’, ora certas categorias recer  unânime’ ou ‘a opinião comum’, ora certas categorias 
de homens, ‘os cientistas’, ‘os filósofos’, ‘os padres da igreja’, de homens, ‘os cientistas’, ‘os filósofos’, ‘os padres da igreja’, 
‘os profetas’; por vezes a autoridade será impessoal: ‘a física’, ‘os profetas’; por vezes a autoridade será impessoal: ‘a física’, 
‘a doutrina’, ‘a religião’, ‘a Bíblia’; por vezes se tratara de auto-‘a doutrina’, ‘a religião’, ‘a Bíblia’; por vezes se tratara de auto-
ridades designadas pelo nome. (PERELMAN; OLBRECHTS-ridades designadas pelo nome. (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 2005, p. 350)TYTECA, 2005, p. 350)

vƲȷȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ȉ٪نƲȷȬƇƧȉ٪ƫȉ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲ٪ǾƇ٪ƇȯǍɍ-
mentação é considerável. Mas não se deve perder de vista que, como 
todo argumento, ele se insere entre outros acordos”. (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 350) Pode-se recorrer a ele quando 
o acordo sobre o que é dito pode ser questionado, por outro lado,  
o próprio argumento de autoridade corre o risco de ser invalidado, 
a tese pode ser contestada, motivando o auditório a quebrar o 
ƇƤȉȯƫȉ٪ƲɫǛȷɅƲǾɅƲ٪ƲǾɅȯƲ٪ƲǳƲ٪Ʋ٪ȉ٪ȉȯƇƫȉȯؘ

Diante desse processo argumentativo, a venda do produto foi 
efetivada, pois alguns passageiros foram persuadidos da necessi-
dade em possuir a pomada. A partir da descrição feita pelo orador 
sobre o usuário da pomada e os tratamentos possibilitados pelo 
ȬȯȉƫɍɅȉؙ٪ȉ٪ƇɍƫǛɅȊȯǛȉ٪ƇƤȯƲƫǛɅƇ٪ƲȷɅƇȯ٪ ǛǾƤǳɍǝƫȉ٪Ǿȉ٪ǍȯɍȬȉ٪ƫƲ٪ȬƲȷȷȉƇȷ٪
ȮɍƲ٪ȬȯƲƤǛȷƇǼ٪ƫȉȷ٪ȷƲɍȷ٪ƣƲǾƲǌǝƤǛȉȷ٪Ʋؙ٪ƇȷȷǛǼؙ٪Ƴ٪ƤȉǾɥƲǾƤǛƫȉ٪ȬƲǳȉ٪ȉȯƇƫȉȯ٪
a efetuar a compra.



290      L íngua em sociedade

Considerações finais

�ƤȯƲƫǛɅƇǾƫȉ٪ǾƇ٪ǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ƫǛɥɍǳǍƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇȷ٪ƇƤƇƫƷ-
ǼǛƤƇȷ٪ȮɍƲؙ٪ƤȉǼ٪ȷɍƇȷ٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤǛƫƇƫƲȷؙ٪ƫƲɥƲǼ٪ɅƲȯ٪ɍǼ٪ƤȉǼȬȯȉǼǛȷȷȉ٪
ȷȉƤǛƇǳؙ٪ǾƲȷɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉؙ٪ ƇǳƳǼ٪ƫƲ٪ƫǛȷƤɍɅǛȯ٪ ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ ǛǾǌȉȯǼƇǳؙ٪
realizou-se uma análise dos processos argumentativos que com-
ȬȧƲǼ٪Ƈ٪ǌƇǳƇ٪ƫȉȷ٪ɥƲǾƫƲƫȉȯƲȷ٪Ǿȉȷ٪ȌǾǛƣɍȷ٪ƫƲ٪¯ƇǳɥƇƫȉȯؙ٪ǾƠȉ٪ƫƲǛɫƇǾƫȉ 
de lado as condições de vida e de labor desses trabalhadores.  
Tal análise propiciou suscitar discussões e gerar conhecimento que 
possibilitem a visibilidade, a inclusão e o reconhecimento dos tra-
balhadores ambulantes dentro do transporte urbano como uma 
ƫƇȷ٪ǼɍǛɅƇȷ٪ƇɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ǳƇƣȉȯƇǛȷ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫƇȷ٪Ǿȉ٪ȮɍƇƫȯȉ٪ǍƲȯƇǳ٪ƫƲ٪ 
trabalhadores na informalidade em Salvador.

�٪ȬƲȯ˚ǳ٪ƫȉȷ٪ɥƲǾƫƲƫȉȯƲȷ٪ƇǼƣɍǳƇǾɅƲȷ٪ȮɍƲ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇȯƇǼ٪ƫƇ٪ȬƲȷ-
ȮɍǛȷƇ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛɍ٪ȬƇȯƇ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪ƫƲȷɅƲ٪ ɅȯƇƣƇǳǕȉؘ٪
Não diferente de qualquer trabalhador brasileiro, o trabalho como 
baleiro representa o reconhecimento social como trabalhador  
ǕȉǾƲȷɅȉؙ٪ȬƇǛ٪ȉɍ٪ǼƠƲ٪ƫƲ٪ǌƇǼǝǳǛƇ٪ȮɍƲؙ٪ƇɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪ƲȷǌȉȯƧȉ٪Ʋ٪ػ٪Ȭȉȯ٪ȮɍƲ٪
ǾƠȉ٪ƫǛɶƲȯ٪ػ٪ȷȉǌȯǛǼƲǾɅȉ٪ƤȉǾɅǝǾɍȉؙ٪ǳɍɅƇ٪Ȭȉȯ٪ȷɍƇ٪ȷȉƣȯƲɥǛɥƷǾƤǛƇؙ٪ƤȉǾȷƲ-
ǍɍƲ٪ȷɍȷɅƲǾɅƇȯ٪ȷɍƇȷ٪ǌƇǼǝǳǛƇȷ٪Ʋ٪ȷƲǾɅǛȯعȷƲ٪ǛǾȷƲȯǛƫȉ٪ȷȉƤǛƇǳǼƲǾɅƲؘ٪�٪ǌȉȯƧƇ٪
ƫȉ٪ɅȯƇƣƇǳǕȉ٪ǛǾǌȉȯǼƇǳ٪ǼȉȷɅȯƇ٪ǾƠȉ٪ȷȊ٪ȉȷ٪ȯƲ˛Ʋɫȉȷ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉ٪ǕǛȷɅȊȯǛ-
Ƥȉ٪ƫƲ٪ȬȯƲƤƇȯǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ǼƠȉ٪ƫƲ٪ȉƣȯƇؙ٪ƲɫȬǳȉȯƇƧƠȉؙ٪ƫǛȷƤȯǛǼǛǾƇƧƠȉؙ٪ƫƲȷ-
ɅǛɅɍǛƧƠȉ٪ƫƲ٪ƫǛȯƲǛɅȉȷ٪Ʋ٪ƤȉǾƤƲǾɅȯƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȯƲǾƫƇؙ٪ǼƇȷ٪ƫƲ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ȮɍƲ٪
ƤȉǾɅȯǛƣɍƲǼ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪˛ƲɫǛƣǛǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ ȯƲǳƇƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ ɅȯƇƣƇǳǕȉؙ٪ƫƲǾɅȯƲ٪
Ƈȷ٪ȮɍƇǛȷ٪Ƈ٪ǛǾǌȉȯǼƇǳǛƫƇƫƲ٪ƲɫȬƇǾƫƲعȷƲ٪Ʋ٪ȬƇȷȷƇ٪Ƈ٪ƫǛɥƲȯȷǛ˚ƤƇȯعȷƲؙ٪ƫƇǾƫȉ 
origem a uma gama de ocupações, tais como os vendedores am-
ƣɍǳƇǾɅƲȷ٪ƫȉȷ٪ȌǾǛƣɍȷؘ٪-ȷɅƲȷ٪ȷƲ٪ǛǾȷƲȯƲǼ٪ƲǼ٪ƤȉǾƫǛƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ǛǾȷƲǍɍȯƇǾƧƇ٪
e precariedade em busca do seu sustento, cujo resultado muitas 
ɥƲɶƲȷ٪ ǾƠȉ٪ ƤȉƣȯƲ٪ Ƈȷ٪ ǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲȷ٪ ǼǝǾǛǼƇȷ٪ ƫƲ٪ ƤȉǾȷɍǼȉ٪ ƣƈȷǛƤȉؘ٪
Nessa perspectiva, o ambulante dos coletivos surge como um seg-
mento da informalidade, cada vez mais presente no cotidiano da 
ƤƇȬǛɅƇǳ٪ ƣƇǛƇǾƇؙ٪ ȯƲȷȬȉǾȷƈɥƲǳ٪ Ȭȉȯ٪ ƇƤȉǳǕƲȯ٪ ƫǛǌƲȯƲǾƤǛƇƫȉȷ٪ ǛǾƫǛɥǝƫɍȉȷ٪
ȮɍƲ٪ȬȉȯɅƇǼ٪ɅȯƇǬƲɅȊȯǛƇȷ٪ƫƲ٪ɥǛƫƇȷ٪ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇƫƇȷ٪Ȭȉȯ٪ȮɍƲȷɅȧƲȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷ٪
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ȮɍƲ٪ ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇǼ٪Ƈ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪ƫƲ٪ȷɍƇ٪ ǌƇǳƇ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅƇɅǛɥƇ٪ƲǼ٪ȷɍƇ٪
rotina de trabalho.

Constatou-se que analisar o processo argumentativo estabele-
cido entre vendedores e passageiros revela de que modo se estru-
tura e como são utilizadas as suas construções argumentativas no 
momento da venda do produto. Com base na Nova Retórica, pode-se 
perceber como o processo argumentativo dos vendedores é orga-
nizado, objetivando convencer e/ou persuadir os passageiros, visto 
que o uso de determinados argumentos se relaciona com a reali-
dade partilhada entre orador e auditório, com a inscrição histórica 
e social na qual estão inseridos, permitindo, assim, maior adesão à 
tese por eles apresentada. 

A partir das formulações apresentadas, nota-se, então, que toda 
a construção da fala, a escolha do tom, a forma com que se dirigem 
Ƈȉȷ٪ȬƇȷȷƇǍƲǛȯȉȷؙ٪Ƈ٪ƫƲ˚ǾǛƧƠȉ٪Ʋ٪ɍɅǛǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƤȯƲǾƧƇȷ٪ȮɍƲ٪ȬȉƫƲǼ٪ȷƲȯ٪
compartilhadas formam a argumentação dos vendedores, tendo 
como ponto de partida para estabelecer o processo argumentativo 
obter a atenção do passageiro e culminar na venda do produto.
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Energia para transformar
a atualização do discurso da Petrobras1

Lidiane Santos de Lima Pinheiro

Introdução

-ɅǕȉȷ٪ƫǛȷƤɍȯȷǛɥȉ٪Ƴ٪Ƈ٪ǛǼƇǍƲǼؙ٪ƤȉǾȷɅȯɍǝƫƇ٪Ǿȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉؙ٪ȮɍƲ٪ǛǾƫǛƤƇ٪Ƈ٪
atribuição de um papel, um estatuto, uma voz/tom e um corpo ao 
enunciador. No caso do sujeito institucional Petrobras, observando 
ȷɍƇ٪ ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉؙ٪ Ƴ٪ ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ ǛǾǌƲȯǛȯ٪ ȮɍƲؙ٪ ƫƲȷƫƲ٪ Ƈ٪ ȷɍƇ٪ ǌɍǾƫƇƧƠȉؙ٪ 
ƲǼ٪ׇֿׁؙ׃٪ȉ٪ƲɅǕȉȷ٪ƫǛȷƤɍȯȷǛɥȉ٪ƫƇ٪ǼƇȯƤƇ٪ǌȉǛ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍǝƫȉ٪ƲǼ٪ɅȉȯǾȉ٪ƫȉ٪
ȷƲǾɅǛƫȉ٪ƫƲ٪نȉȯǍɍǳǕȉ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳؘه٪�ȉǾɅɍƫȉؙ٪ƲǼ٪ֿׂؙ־׀٪ƤȉǼ٪Ƈȷ٪ǾȉɅǝƤǛƇȷ٪
de investigações da operação Lava Jato, que revelaram um esque-
ǼƇ٪ƫƲ٪ƫƲȷɥǛȉ٪ƫƲ٪ƣǛǳǕȧƲȷ٪ƫƲ٪ȯƲƇǛȷ٪ƫƇ٪ƤȉǼȬƇǾǕǛƇ٪ƲǾɥȉǳɥƲǾƫȉ٪ƲɫƲƤɍ-
ɅǛɥȉȷؙ٪ƫȉǳƲǛȯȉȷؙ٪ƲǼȬȯƲǛɅƲǛȯƇȷ٪Ʋ٪ǍȯɍȬȉȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉȷؙ٪Ƈ٪ǛǼƇǍƲǼ٪ƫƇ٪ǼƇǛȉȯ٪
ƲȷɅƇɅƇǳ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯƇ٪ƤȉǼƲƧȉɍ٪Ƈ٪ȷƲȯ٪ƇȷȷȉƤǛƇƫƇ٪ƙ٪ƇǾɅǝɅƲȷƲ٪ƫȉ٪ȉȯǍɍǳǕȉ٪Ʋؙ٪
junto com o governo, sua marca precisou se atualizar.

�٪ȬȯƲȷƲǾɅƲ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ȉƣǬƲɅǛɥƇ٪ƲǾɅƲǾƫƲȯ٪Ƈ٪ƇɅɍƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪
da Petrobras quando a marca estabelece uma nova promessa e, 
logo, um novo contrato com os públicos, a partir do programa de 

1 Parte dessa pesquisa foi apresentada no Congresso 2020 da Asociación Latinoamericana 
de Investigadores de la Comunicación (Alaic) e a primeira versão do artigo foi publicada 
nos anais do Congresso 2022 da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação (Compós). 



294      L íngua em sociedade

desinvestimento (venda de ativos) dos Governos Temer e Bolsonaro. 
Para tanto, são analisados os efeitos de sentido e as modalidades 
ƲǾɍǾƤǛƇɅǛɥƇȷ٪ƫȉȷ٪ɥǝƫƲȉȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǛȷ٪ƫƇ٪¤ƲɅȯȉƣȯƇȷ٪ȬȉȷɅƇƫȉȷ٪ƲǾɅȯƲ٪
2017 e 2020 na página da empresa no YouTube.

�٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇƧƠȉ٪ɅƲȊȯǛƤƇ٪ƫȉ٪ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪Ƴ٪ǌȉȯǼƇƫƇ٪Ȭȉȯ٪ƲȷɅɍƫǛȉȷȉȷ٪
que iluminam questões relacionadas ao poder semiótico da marca, 
ƤȉǼȉ٪¯ƲǼȬȯǛǾǛ٪ؙخ־ֿ־׀ح٪ƤɍǬƇ٪ȯƲ˛ƲɫƠȉ٪ɅƲǼ٪ǌȉȯɅƲ٪ǛǾ˛ɍƷǾƤǛƇ٪ƫƇ٪ȷƲǼǛȊɅǛƤƇ٪
discursiva. No entanto, as modalidades enunciativas no discurso 
da Petrobras são analisadas a partir dos estudos do semioticista 
argentino Eliseo Véron, nossa principal base teórico-metodológica. 
Apesar das diferenças entre Semiótica e Análise de Discurso, a pes-
quisa põe as duas em diálogo respeitando os limites de cada pers-
ȬƲƤɅǛɥƇ٪ɅƲȊȯǛƤƇؙ٪ƤȉǼȉ٪ȉ٪ǌƲɶ٪ÜƲȯȊǾؙ٪ȮɍƲ٪ɅƇǾɅȉ٪ȯƲƤȉǾǕƲƤǛƇ٪Ƈ٪ǛǾ˛ɍƷǾƤǛƇ٪
da teoria peirciana quanto de estudos dos enunciados e dos discur-
sos na sua abordagem da semiose social.

Antes da apresentação de tal base teórica, dos procedimentos 
metodológicos e dos resultados da análise, descritos na última parte  
ƫȉ٪ ƤƇȬǝɅɍǳȉؙ٪ ȷƲȯƠȉ٪ ȯƲȷǍƇɅƇƫȉȷ٪ ƲȷɅɍƫȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ƫƲƣȯɍƧƇȯƇǼ٪ ȷȉƣȯƲ٪
questões da Petrobras, particularmente sobre o simbólico da marca 
Ʋ٪ȷƲɍȷ٪ȬȯȉƤƲȷȷȉȷ٪ƫǛȷƤɍȯȷǛɥȉȷؙ٪Ƈ٪˚Ǽ٪ƫƲ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇȯؙ٪ƤȉǾɅƲɫɅɍƇǳǛɶƇȯ٪Ʋ٪
sustentar considerações da presente pesquisa.

p�îÒŧŃ��úŰŠŃíŠÒŧ

Controlada majoritariamente pelo Governo Federal e tendo por  
ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ ǛƫƲǾɅǛɅƈȯǛƇȷ٪ Ƈ٪ ȉȯǛǍƲǼ٪ ƣȯƇȷǛǳƲǛȯƇ٪ Ʋ٪ Ƈ٪ ǳǛǍƇƧƠȉ٪ ƤȉǼ٪ ȉ٪
ideal de soberania nacional, a Petrobras foi historicamente apre-
ȷƲǾɅƇƫƇ٪ǾƇ٪ȷɍƇ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉ٪ȉ˚ƤǛƇǳ٪ƤȉǼȉ٪نȷǛǾȌǾǛǼȉ٪ƫƲ٪�ȯƇȷǛǳه٪Ʋ٪
também como uma organização empreendedora, desbravadora, 
Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ ȯƲȷȬȉǾȷƈɥƲǳؙ٪ǕƲȯȉǛƤƇ٪Ǿȉȷ٪ƫƲȷƇ˚ȉȷ٪ƫƇ٪ƲɫɅȯƇƧƠȉ٪ǼǛǾƲȯƇǳ٪Ʋ٪
ǛǾƫǛȷȬƲǾȷƈɥƲǳ٪ ȬƇȯƇ٪ ȉ٪ ƫƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪ ƫȉ٪ ȬƇǝȷؘ٪ ٪UjÜ�ؙ¯ح ٪خ׀ֿ־׀ ½ƇǛȷ٪
ƇƫǬƲɅǛɥȉȷ٪ƲȯƇǼ٪ƇƤǛȉǾƇƫȉȷ٪Ǿȉȷ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉȷ٪ƫƇ٪¤ƲɅȯȉƣȯƇȷؙ٪Ƈ٪˚Ǽ٪ƫƲ٪ƫǛǳɍǛȯ٪
ǛǼȬƇƤɅȉȷ٪ƫƲ٪ƲɥƲǾɅɍƇǛȷ٪ƤȯǛȷƲȷ٪Ʋ٪ƤȉǾȷɅȯɍǛȯ٪ɍǼƇ٪ǛƫƲǾɅǛƫƇƫƲ٪ȷȊǳǛƫƇ٪زؘؘؘرن٪ػ٪



Energia  para transformar     295

ǛǼƇǍƲǼ٪ ƫƲ٪ ɍǼƇ٪ ¤ƲɅȯȉƣȯƇȷ٪ ƲɅƲȯǾǛɶƇƫƇؙ٪ ȯȉǼƇǾɅǛɶƇƫƇؙ٪ ٪ىȷǛǾǍȯƇǾƫȉو
ǼƇȯƲȷؙ٪ƲǼƣȯƲǾǕƇǾƫȉ٪ƲǼ٪˛ȉȯƲȷɅƇȷؙ٪ƇǍǛǾƫȉؙ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ƲǼ٪Ȭȯȉǳ٪
ƫƇ٪ǾƇƧƠȉ٪Ʋ٪ƫȉ٪Ȭȉɥȉ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉح٪ؘه¯UjÜ�ؙ٪ؙ׀ֿ־׀٪Ȭؘ٪ֿׄخ׀

�ȉǾɅɍƫȉؙ٪Ƈ٪ǛǼƇǍƲǼ٪ǼǝɅǛƤƇ٪ƫƇ٪ƲȷɅƇɅƇǳ٪ǾƠȉ٪ǌȉǛ٪ƤƇȬƇɶ٪ƫƲ٪ƣǳǛǾƫƈعǳƇ٪
Ǿȉ٪ƤƇȷȉ٪ƫƇ٪jƇɥƇ٪eƇɅȉؙ٪ ȯƲɥƲǳƇƫȉ٪ƤȉǼȉ٪نȉ٪ǼƇǛȉȯ٪ƲȷȮɍƲǼƇ٪ƫƲ٪Ƥȉȯ-
ȯɍȬƧƠȉ٪ƫƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ƫȉ٪ȬƇǝȷه٪ȬƲǳƇ٪ƤȉƣƲȯɅɍȯƇ٪ǼǛƫǛƈɅǛƤƇؙ٪ȮɍƲ٪ƇȷȷȉƤǛƇɥƇ 
ǌȯƲȮɍƲǾɅƲǼƲǾɅƲ٪ ȉ٪ ǾȉǼƲ٪ ƫƇ٪ ¤ƲɅȯȉƣȯƇȷ٪ Ƈȉȷ٪ ɅƲȯǼȉȷ٪ ٪هȬƲɅȯȉǳƠȉن Ʋ٪
٪Ƈȉ٪ƇȬȉǾɅƇȯ٪ȉȷ٪ƤȉǾɅȯƇɅȉȷ٪ȷɍȬƲȯǌƇɅɍȯƇƫȉȷ٪ƫƇ٪ƲǼȬȯƲȷƇؘ٪هȬȯȉȬǛǾȉƫɍɅȉن
ֿ־׀٪ؙ�§UjÜ-U¯٪؛¯�§t-%-Uح ؙׅ٪Ȭؘ٪ׄخ

Na busca por pesquisas sobre o posicionamento da Petrobras 
ǾƲȷȷƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉؙ٪ɥƲȯǛ˚ƤȉɍعȷƲ٪ȮɍƲؙ٪ƲǾȮɍƇǾɅȉ٪Ƈ٪ǛǼȬȯƲǾȷƇ٪ƤȉƣȯǛƇ٪ǛǾɅƲǾ-
samente as denúncias, a Petrobras mal aparecia como fonte de  
ǛǾǌȉȯǼƇƧƠȉ٪Ǿȉȷ٪ǬȉȯǾƇǛȷؘ٪ح¯UjÜ؛�٪F-§§-U§�ؙ٪خ׃ֿ־׀٪�٪˚Ǽ٪ƫƲ٪ƫƲǌƲǾƫƲȯ٪
a sua versão dos fatos, ela investiu na desintermediação midiática,  
ou seja, em uma comunicação mais direta com os públicos, por meio 
de portais, blogs e redes sociais digitais (MACHADO; BARICHELLO, 
2017), mas atuou na defensiva, refém dos acontecimentos, enquanto 
o Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro cumpriam o prota-
ǍȉǾǛȷǼȉ٪ǾƇ٪ƫǛɥɍǳǍƇƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ǌƇɅȉȷؘ٪ح¯UjÜ؛�٪F-§§-U§�ؙ٪ؙ׃ֿ־׀٪Ȭؘ٪ֿׄخ

A organização escolheu concentrar as respostas sobre o caso 
à imprensa no blog Fatos e Dados. Porém, em produtos comu-
nicacionais direcionados aos públicos internos, como a Revista 
Petrobrasؙ٪ȉ٪ɅƲǼƇ٪ǌȉǛ٪ȷǛǳƲǾƤǛƇƫȉ٪Ǿȉ٪ƇǾȉ٪ƫƲ٪ֿׂؘ־׀٪�ȬƲǾƇȷ٪ɍǼƇ٪ƲƫǛ-
ção dessa revista, em 2015, pautou as acusações de envolvimento de 
diretores da estatal com esquemas de corrupção, mas enquadrando 
ɅƇǛȷ٪ǌƇɅȉȷ٪ƤȉǼȉ٪ƇƧȧƲȷ٪ǛȷȉǳƇƫƇȷؙ٪ɍȷƇǾƫȉ٪ƲɍǌƲǼǛȷǼȉȷ٪Ʋ٪ƫƇǾƫȉ٪ƷǾǌƇȷƲ٪
aos dispositivos internos de denúncia, a novos protocolos de ética e 
conformidade, bem como à sua colaboração com as investigações. 
Depois, o discurso anticorrupção da empresa mesclou-se ao de 
preservação ambiental e ao de investimento em pesquisa e desen-
ɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉؙ٪ȬȯȉǼȉɥƲǾƫȉ٪ɥƇǳȉȯƲȷ٪ƲɍǌȊȯǛƤȉȷ٪Ʋ٪ǼƇǛȷ٪ƫƲȷɥǛǾ-
culados do Governo Federal. (PINHEIRO, 2019)
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Nesse novo cenário, o discurso da Petrobras precisou ser atua-
lizado, apesar de ainda manter o laço com alguns sentidos por ela 
ȬȯȉǬƲɅƇƫȉȷ٪Ƈȉ٪ǳȉǾǍȉ٪ƫƲ٪ȷɍƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇؙ٪ƤȉǼȉ٪ƇȬȉǾɅƇ٪FƲȯȯƲǛȯƇ٪ؙ׆ֿ־׀ح٪Ȭؘ٪ׁ ؚخ

[…] a crise de imagem e reputação da Petrobras, com a Lava […] a crise de imagem e reputação da Petrobras, com a Lava 
Jato, forçou a empresa a ajustar seu discurso, gerando um Jato, forçou a empresa a ajustar seu discurso, gerando um 
novo posicionamento como forma de atualização da sua novo posicionamento como forma de atualização da sua 
imagem. […] Porém, paradoxalmente, apesar de a empresa imagem. […] Porém, paradoxalmente, apesar de a empresa 
acolher sentidos propostos por atores diversos que deba-acolher sentidos propostos por atores diversos que deba-
tem sobre sua crise, a Petrobras não abandona totalmente tem sobre sua crise, a Petrobras não abandona totalmente 
sua simbólica fundacional. Nas materialidades estudadas, sua simbólica fundacional. Nas materialidades estudadas, 
chama a atenção que as associações de sentido observadas chama a atenção que as associações de sentido observadas 
buscam novas inteligibilidades, mas, ainda, utilizando as-buscam novas inteligibilidades, mas, ainda, utilizando as-
pectos presentes na história da companhia desde a sua fun-pectos presentes na história da companhia desde a sua fun-
dação. Tais associações de sentido tentam afetar e atualizar dação. Tais associações de sentido tentam afetar e atualizar 
o imaginário social que envolve a empresa. o imaginário social que envolve a empresa. 

Diante da mescla da simbólica fundacional com o novo posicio-
ǾƇǼƲǾɅȉ٪Ǿȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪ƫƇ٪¤ƲɅȯȉƣȯƇȷ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇȷ٪ǼɍƫƇǾƧƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪
no cenário nacional, que valores sociais passam a ser projetados 
pela marca? Como sua promessa e seu contrato de comunicação 
com os públicos se atualizam no discurso? São essas as principais 
ǛǾɅƲȯȯȉǍƇƧȧƲȷ٪ ȮɍƲ٪ ȉ٪ ƤƇȬǝɅɍǳȉ٪ ƣɍȷƤƇ٪ ȯƲȷȬȉǾƫƲȯؙ٪ ǼƇȷؙ٪ ȬƇȯƇ٪ ɅƇǾɅȉؙ٪ 
Ƴ٪ȬȯƲƤǛȷȉ٪ƇǛǾƫƇ٪ȯƲ˛ƲɅǛȯ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ƤȉǾƤƲǛɅȉ٪ȷƲǼǛȊɅǛƤȉ٪ƫƲ٪ǼƇȯƤƇ٪Ʋ٪ƇȬȯƲ-
sentar nossos procedimentos de análise. 

O poder semiótico da marca

A Petrobras precisa administrar interesses sociais de uma estatal e 
ao mesmo tempo dar conta de interesses particulares dos inves-
tidores, por se tratar de uma empresa de economia mista e capital 
ƇƣƲȯɅȉؘ٪ ¤ƇȯƇ٪ ƫƇȯ٪ ƤȉƲȯƷǾƤǛƇ٪ Ʋ٪ ǳƲɥƲɶƇ٪ Ƈ٪ ƲȷȷƲ٪ ɅǛȬȉ٪ ƫƲ٪ ƇǾɅƇǍȉǾǛȷǼȉ٪
da sociedade capitalista ocidental, o discurso publicitário, a partir 
ƫƲ٪ɍǼ٪ǕǝƣȯǛƫȉ٪ƲǾɍǾƤǛƇɅǛɥȉؙ٪ɅȯƇƣƇǳǕƇ٪ƤȉǼ٪ƤƲǾȉǍȯƇ˚Ƈȷ٪ƫǛȷɅǛǾɅƇȷؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪
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ƤȉǼ٪ƤƲǾƇȷ٪ƫƲ٪ƲǾɍǾƤǛƇƧƠȉ٪ ǛǾȷɅǛɅɍǝƫƇȷ٪ȬƲǳȉ٪ȬȯȊȬȯǛȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪ ٪ȉȯƇ٪ƫƲ٪ػ
ƤȉǾɥƲȯȷƇƧƠȉؙ٪ȉȯƇ٪ƫƲ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؘ٪ح�O�§�Ä%-�Ä؛٪
t�UvGÄ-v-�Äؙ٪خׂ־־׀

As estratégias da publicidade não anulam, contudo, as disputas 
de sentido entre marca/enunciador e destinatário/coenunciador. 
¤Ʋǳȉ٪ ƤȉǾɅȯƈȯǛȉؙ٪ ƤǛƲǾɅƲȷ٪ ƫƇȷ٪ ǾƲǍȉƤǛƇƧȧƲȷ٪ ȬƲȯǼƇǾƲǾɅƲȷ٪ ǾƇ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇ-
ção de seus enunciados, as marcas buscam propor um horizonte de 
ȷƲǾɅǛƫȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲǬƇ٪ƇɅȯƇƲǾɅƲ٪Ʋ٪ȬƲȯɅǛǾƲǾɅƲ٪ƙȷ٪ƫƲǼƇǾƫƇȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷؙ٪Ƈ٪˚Ǽ٪ƫƲ٪
inscrever seus valores no projeto de vida dos públicos, sugerindo-lhes 
ƤȉǼȉ٪ȬƲǾȷƇȯ٪ȉ٪ǼɍǾƫȉ٪Ʋ٪ƲȷɅƲǾƫƲǾƫȉ٪ȷɍƇ٪ǛǾ˛ɍƷǾƤǛƇ٪Ƈ٪ɍǼ٪ǾɎǼƲȯȉ٪
maior de territórios da discursividade social. (SEMPRINI, 2010)

A publicidade não é o único, mas é ainda um dos principais 
dispositivos de manifestação das marcas. Ela estimula o consumo 
abstrato e desmaterializado – de ideias, imagens, da pura qualidade 
ƫƲ٪ȷƲǾɅǛǼƲǾɅȉȷ٪Ʋ٪ȷƲǾȷƇƧȧƲȷ٪ػ٪ƙ٪ǼƲƫǛƫƇ٪ȮɍƲ٪ ǌƇɶ٪Ƈȷ٪ǼƇȯƤƇȷ٪ ȯƲ˛Ʋ-
ɅǛȯƲǼ٪Ƈȷ٪ ǳȊǍǛƤƇȷ٪ƲƤȉǾȌǼǛƤƇȷؙ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪Ʋ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷ٪ƫƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫƲؘ٪
¯ƲǼȬȯǛǾǛ٪ ٪ƲɫȬǳǛƤƇ٪Ƈ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƫƲȷȷƲ٪ƤȯƲȷƤƲǾɅƲ٪ƤȉǾȷɍǼȉ٪خׇׄ٪Ȭؘ٪ؙ־ֿ־׀ح
ǛǼƇɅƲȯǛƇǳ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ǳȊǍǛƤƇ٪ȬȯȊȬȯǛƇ٪ƫƇ٪ǼƇȯƤƇؚ

[...] a capacidade de construir mundos, desenvolver territórios [...] a capacidade de construir mundos, desenvolver territórios 
simbólicos e manipular a abstração são aspectos que defi-simbólicos e manipular a abstração são aspectos que defi-
nem a lógica da marca. O desenvolvimento, no seio do con-nem a lógica da marca. O desenvolvimento, no seio do con-
sumo, de dimensões imateriais e imaginárias, entra então sumo, de dimensões imateriais e imaginárias, entra então 
em íntima ressonância com a própria essência da lógica de em íntima ressonância com a própria essência da lógica de 
marca.marca.

A lógica simbólica da marca, por sua natureza de atribuir e vei-
cular sentidos coletivos, coloca-a no lugar de enunciadora ativa 
nos processos de semiose social. Assim, a marca se evidencia como 
ɍǼƇ٪ǛǾȷɅƐǾƤǛƇ٪ȷƲǼǛȊɅǛƤƇؙ٪ƤȉǾǌȉȯǼƲ٪̄ ƲǼȬȯǛǾǛ٪ؙ־ֿ־׀ح٪Ȭؘ٪ׇ  ٪ƤɍǬȉ٪ȬȉƫƲȯ٪ؙخ׆
 ƤȉǾȷǛȷɅƲ٪ƲǼ٪ȷƇƣƲȯ٪ȷƲǳƲƤǛȉǾƇȯ٪ȉȷ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪Ǿȉ٪ǛǾɅƲȯǛȉȯ٪ƫȉ٪˛ɍɫȉ٪زؘؘؘرن
ƫƲ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ƇɅȯƇɥƲȷȷƇǼ٪ȉ٪ ƲȷȬƇƧȉ٪ ȷȉƤǛƇǳؙ٪ ȉȯǍƇǾǛɶƈعǳȉȷ٪ ƲǼ٪
ɍǼƇ٪ǾƇȯȯƇɅǛɥƇ٪ȬƲȯɅǛǾƲǾɅƲ٪Ʋ٪ƇɅȯƇƲǾɅƲ٪Ʋ٪Ƈ٪ȬȯȉȬȌعǳȉȷ٪Ƈ٪ȷƲɍ٪ȬɎƣǳǛƤȉؘه٪
O poder semiótico da marca, então, está ligado à sua capacidade 
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de – imersa na semiose social, que é a circulação de discursos –  
articular sentidos e valores hodiernos com a materialização de 
uma promessa.

A promessa da marca, mais do que a oferta de bens e serviços, 
Ƴ٪Ƈ٪ƲɫȬǳǛƤǛɅƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȷɍƇ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇ٪Ʋ٪ȷƲɍ٪ƫǛǌƲȯƲǾƤǛƇǳ٪Ǿȉ٪ǼƲȯƤƇƫȉؙ٪
ȷƲǍɍǾƫȉ٪ȉ٪ƇɍɅȉȯؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪Ƈȉ٪ǌƇɶƲȯ٪ȬȯȉǼƲȷȷƇȷ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ǼɍǾƫȉ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪
e buscar obter a adesão do interlocutor, a marca busca estabelecer 
ƤȉǼ٪ƲǳƲ٪ɍǼ٪ƤȉǾɅȯƇɅȉؙ٪ƲǼ٪Ȭȯȉǳ٪ƫƲ٪ǼɎɅɍƇ٪ƤȉǾ˚ƇǾƧƇ٪Ʋ٪˚ƫƲǳǛɶƇƧƠȉؘ

¯ƲǼȬȯǛǾǛ٪ ٪ؙ־ֿ־׀ح Ȭؘ٪ ٪خׂ־ֿ ƲɫȬǳǛƤƇ٪ ȉ٪ ƤȉǾɅȯƇɅȉ٪ ƫƲ٪ ǼƇȯƤƇ٪ ƤȉǼȉ٪ ٪زؘؘؘرن
ɍǼƇ٪ȬȯȉȬȉȷǛƧƠȉ٪ƇƣƲȯɅƇ٪Ʋ٪ȮɍƲ٪Ƴ٪ȯƇɅǛ˚ƤƇƫƇ٪ȬƲǳȉȷ٪ƫƲȷɅǛǾƇɅƈȯǛȉȷ٪ƫƲȬȉǛȷ٪
ƫƲ٪ƤƲȯɅȉ٪ɅƲǼȬȉ٪ƫƲ٪ǌȯƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ƫȉ٪ȬȯȉǬƲɅȉ٪ƫƲ٪ǼƇȯƤƇؘه٪¤ȉȯ٪Ǜȷȷȉؙ٪ƲǳƲȷ٪
podem considerar sua ruptura uma falta grave, como quando 
ɍǼƇ٪ȬȯȉǼƲȷȷƇ٪ǾƇ٪ɥǛƫƇ٪ƤȉɅǛƫǛƇǾƇ٪ǾƠȉ٪Ƴ٪ƤɍǼȬȯǛƫƇؙ٪ǬɍȷɅǛ˚ƤƇǾƫȉ٪ȉ٪
distanciamento ou a rejeição da marca, conclui o autor. Assim,  
o envolvimento da Petrobras com escândalos de corrupção faz  
ȷɍȬȉȯ٪ȉ٪ƲǾǌȯƇȮɍƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ƫȉ٪ƤȉǾɅȯƇɅȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾ˚ƇǾƧƇ٪ƤȉǼ٪ȉȷ٪ȬɎƣǳǛ-
cos e a consequente proposição de uma nova promessa.

�ȷ٪ƇǾƇǳǛȷɅƇȷ٪ƫȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪�ǕƇȯƇɍƫƲƇɍ٪Ʋ٪tƇǛǾǍɍƲǾƲƇɍ٪ׂ־־׀ح ٪ؙȬ ٪ؙخ־ֿׁؘ٪
ǼƇǛȷ٪ȬȯƲȉƤɍȬƇƫȉȷ٪ƤȉǼ٪ƇɅȉȷ٪ƫƲ٪ ǳǛǾǍɍƇǍƲǼؙ٪ƫƲ˚ǾƲǼ٪ƤȉǾɅȯƇɅȉ٪ƫƲ٪
ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉ٪ƤȉǼȉ٪زؘؘؘرن٪Ƈ٪ƤȉǾƫǛƧƠȉ٪ȬƇȯƇ٪ȉȷ٪ȬƇȯƤƲǛȯȉȷ٪ ٪زؘؘؘر ȷƲ٪ƤȉǼ-
preenderem minimamente e poderem interagir, co-construindo o 
ȷƲǾɅǛƫȉؘه٪eƈ٪-ǳǛȷƲȉ٪ÜƲȯȊǾ٪خׂ־־׀ح٪ȷƲ٪ȯƲǌƲȯƲ٪Ƈ٪نƤȉǾɅȯƇɅȉ٪ƫƲ٪ǳƲǛɅɍȯƇؙه٪ȮɍƲ٪
Ƴ٪ȉ٪ƫǛȷȬȉȷǛɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ɥǝǾƤɍǳȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉ٪ȷɍȬȉȯɅƲإƲǾɍǾƤǛƇƫȉȯ٪Ʋ٪ȷƲɍ٪ǳƲǛɅȉȯإ
ȬɎƣǳǛƤȉؘ٪ÜƲȯȊǾ٪ׂؙ־־׀ح٪Ȭؘ٪خׇֿ׀٪ƤǕƇǼƇ٪Ƈ٪ƇɅƲǾƧƠȉ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ȷɍƤƲȷȷȉ٪ƫƲ٪
ɅƇǳ٪ƤȉǾɅȯƇɅȉ٪زؘؘؘرن٪ǾƠȉ٪ȬƇȷȷƇ٪ȬƲǳȉ٪ȮɍƲ٪Ƴ٪ƫǛɅȉ٪حȉ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉؙخ٪ǼƇȷ٪ȬƲǳƇȷ٪
ǼȉƫƇǳǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ƫǛɶƲȯ٪ȉ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉؘه٪Oƈؙ٪ȬȉȯɅƇǾɅȉؙ٪ǾƇȷ٪ɅȯƷȷ٪ǾȉƧȧƲȷ٪ƫƲ٪
contrato (de marca, de comunicação e de leitura), a pressuposição 
ƫƲ٪ɍǼ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ǛǼȬǳǝƤǛɅȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉȷ٪ȷɍǬƲǛɅȉȷ٪ƫƇ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉؙ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪
evidencia na análise dos discursos sociais.
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Análise dos discursos sociais:  
procedimentos de análise

�ȬƲȷƇȯ٪ƫƲ٪ƲɫǛȷɅǛȯƲǼ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇȷ٪ɅƲȊȯǛƤƇȷ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪
ƫǛȷƤɍȯȷǛɥƇؙ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼƇ٪ǍƲȯƇǳؙ٪ƲǳƇ٪ǌȉƤƇ٪ȉ٪ȬȉȯȮɍƷ٪Ʋ٪ȉ٪ƤȉǼȉ٪ȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪
ƫǛɶ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ƫǛɶؘ٪�ȉɍȯɅǛǾƲ٪ؙׄ־־׀ح٪Ȭؘ٪ׅ  Ƈ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪زؘؘؘرن٪ƲȷƤǳƇȯƲƤƲؚ٪خׅ
não pergunta se o discurso diz a verdade, mas tenta perguntar 
ƤȉǼȉ٪ȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪ƇȷȷƲǍɍȯƇ٪ƤȉǼȉ٪ɥƲȯƫƇƫƲ٪ȉ٪ȮɍƲ٪ǌȉǛ٪ƤȉǾȷɅȯɍǝƫȉؘه٪ 
São os modos de produzir efeitos de sentido que estão em questão.

Os discursos que circulam na sociedade revelam traços dei-
ɫƇƫȉȷ٪ƫƇȷ٪ȷɍƇȷ٪ƤȉǾƫǛƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ȬȯȉƫɍƧƠȉ٪ػ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ƫƲ٪ƣƇȷƲ٪ƫȉ٪
ǌɍǾƤǛȉǾƇǼƲǾɅȉ٪ ȷȉƤǛƇǳؘ٪-ǾɅȯƲɅƇǾɅȉؙ٪ ٪زؘؘؘرن ƲǼƣȉȯƇ٪ Ʌȉƫȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪ ȷƲǬƇ٪
submetido a condições determinadas de produção, há alguns 
ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇǼ٪ƤȉǼȉ٪ȷƲ٪ǾƠȉ٪ȉ٪ǌȉȷȷƲǼؘه٪ ٪خׅ׃٪Ȭؘ٪ׂؙ־־׀٪Ü-§�vؙح
�٪ƲǾɍǾƤǛƇƫȉȯ٪ȬȉƫƲؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ȉƤɍǳɅƇȯ٪ƤƲȯɅȉȷ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ƫȉ٪Ȭȯȉ-
cesso comunicativo e dar relevância a outros, em busca da adesão 
do interlocutor a seu universo de pensamento e sua compreensão 
de mundo.

A obra de Eliseo Verón gira em torno da semiose social. Inspirado 
no linguista Antoine Culioli e em coautoria com Sophie Fisher, 
Verón propõe uma abordagem de análise de discursos sociais por 
meio de quatro modalidades enunciativas, que evidenciam as rela-
ções entre a atividade do sujeito enunciador e a matéria do enun-
ciado, bem como o tipo de relação entre o eu enunciador e o tu 
ƤȉƲǾɍǾƤǛƇƫȉȯؘ٪حÜ-§�v؛٪FU¯O-§ؙ٪ׇֿخׄ׆٪¯Ơȉ٪ƲǳƇȷؚ

a. ƇȷȷƲȯƧƠȉؚ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ȷƲ٪ɍȷƇǼ٪ǌȊȯǼɍǳƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪ȯƲǌƲȯƲǾƤǛƈɥƲǛȷؙ٪
ƤȉǼ٪ ɥƇǳǛƫƇƫƲ٪ ƫƲ٪ ȉƣǬƲɅǛɥǛƫƇƫƲؙ٪ ȮɍƲȯ٪ Ƈ˚ȯǼƇɅǛɥƇǼƲǾɅƲؙ٪ ȮɍƲȯ٪ 
negativamente;

b. ǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲإȬȉȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲؚ٪ ȮɍƇǾƫȉ٪ ȉ٪ ƲǾɍǾƤǛƇƫȉȯ٪ ȷɍȷɅƲǾɅƇ٪ ȉ٪
seu dizer em um suposto julgamento universal por meio de 
procedimentos que apelam à correferenciação;

c. ƇȬȯƲƤǛƇƧƠȉؚ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ɥƇǳǛƫƇ٪ȉ٪ƫǛɅȉ٪Ǿȉ٪ƲǍȉؙ٪ȯƲǌɍǍǛƇǾƫȉعȉ٪ƲǼ٪Ǭɍǳ-
gamentos autocentrados;
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d. ǛǾǬɍǾƧƠȉؚ٪ ȮɍƇǾƫȉ٪ ƤȉǳȉƤƇ٪ ƲǼ٪ ǬȉǍȉ٪ ƲǍȉ٪ Ʋ٪ ƇǳɅƲȯؙ٪ ǛǼȬǳǛƤƇǾƫȉ٪ Ƈ٪
presença do coenunciador, por ordem/imposição ou desejo 
endereçado a ele – no uso da forma verbal imperativa ou de 
ǌȊȯǼɍǳƇ٪ƲǾɍǾƤǛƇɅǛɥƇ٪ƤȉǼ٪ɥƇǳȉȯ٪ƫƷǛɅǛƤȉ٪حƇǾƤȉȯƇƫƇ٪Ǿȉ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲ٪
da enunciação).

A escolha ou a combinação de tais modalidades, indicativas de 
diferentes julgamentos sobre o enunciado, vão ser cruciais para o 
efeito de sentido produzido no discurso e para a constituição de 
uma posição de enunciação – quer de objetividade, de didatismo 
ou de cumplicidade – na relação contratual com o destinatário. 
خׂ־־׀٪Ü-§�vؙح

Na análise do discurso da Petrobras, a seguir, serão observados 
não apenas os ditos, mas sobretudo os modos de dizer a transfor-
mação proposta pela marca e vinculada ao projeto de desinvesti-
mento da estatal. Diante do material selecionado, os procedimen-
Ʌȉȷ٪ƫƲ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ȷƲȯƠȉ٪ȉȷ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲȷؚ

a. ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ǼȉƫƇǳǛƫƇƫƲȷ٪ƫȉǼǛǾƇǾɅƲȷ٪Ǿȉȷ٪ƲǾɍǾƤǛƇƫȉȷ٪
selecionados – observando o uso dos pronomes e verbos,  
Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉ٪ػ٪Ʋ٪ƫƇȷ٪ǛǼƇǍƲǾȷ٪ƫȉȷ٪ɥǝƫƲȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫȉ٪ƲǌƲǛɅȉ٪
de sentido produzido;

b. análise da atual promessa da marca e dos valores sociais por 
ela projetados no discurso;

c. gesto de leitura de como as modalidades enunciativas, os  
valores e a promessa da marca contribuem para o estabeleci-
mento do seu contrato de comunicação.

�٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳ٪ƤȯǛɅƳȯǛȉ٪ƲǼȬȯƲǍƇƫȉ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ȷƲǳƲƧƠȉ٪ƫȉȷ٪ɥǝƫƲȉȷ٪ǛǾȷɅǛ-
tucionais da página da Petrobras no YouTube a serem analisados 
é o foco na comunicação da marca e não de produtos, serviços ou 
ȬȯƲȷɅƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅƇȷؘ٪½ƇǛȷ٪ɥǝƫƲȉȷ٪ ɅƷǼؙ٪ƲǼ٪ȷɍƇ٪ǼƇǛȉȯǛƇؙ٪ǼƲǾȉȷ٪ƫƲ٪
ɍǼ٪ǼǛǾɍɅȉ٪Ʋ٪ɥǛƳȷ٪ȬɍƣǳǛƤǛɅƈȯǛȉؘ٪�ǳǍɍǾȷ٪ɥǝƫƲȉȷ٪ȮɍƲ٪ǌƇɶƲǼ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƇ٪
ƇǼȉȷɅȯƇ٪ȷƲȯƠȉ٪ƇȬƲǾƇȷ٪ƣȯƲɥƲǼƲǾɅƲ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇƫȉȷ٪ȉɍ٪ƫƲȷƤȯǛɅȉȷؙ٪Ƈ٪˚Ǽ٪
de que seja observado o regime discursivo dominante a partir da 
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ȯƲƤȉȯȯƷǾƤǛƇ٪ ƫƲ٪ ȷɍƇȷ٪ ǼȉƫƇǳǛƫƇƫƲȷ٪ ƲǾɍǾƤǛƇɅǛɥƇȷؘ٪ �ǳƳǼ٪ ƫǛȷȷȉؙ٪ ƲǳƲȷ٪ 
ǌƇɶƲǼ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ɅƲǼȬȉȯƇǳ٪ȮɍƲ٪ȬȯƲƤǛȷƇ٪ȷƲȯ٪ǾƇȯȯƇƫȉ٪ƇȮɍǛؙ٪
visando dimensionar o processo de transformação proposto pela 
marca. Por isso, a análise será realizada por ordem cronológica de  
ȬȉȷɅƇǍƲǼ٪ƫȉȷ٪ ɥǝƫƲȉȷؘ٪tƇǛȉȯ٪ ƇɅƲǾƧƠȉؙ٪ ƤȉǾɅɍƫȉؙ٪ Ƴ٪ ƫƲƫǛƤƇƫƇ٪ Ƈȉȷ٪ 
ɥǝƫƲȉȷ٪ȮɍƲ٪ƲɥǛƫƲǾƤǛƇǼ٪ȉ٪ȬȯȉǬƲɅȉ٪ƫƲ٪ƫƲȷǛǾɥƲȷɅǛǼƲǾɅȉ٪ƫƇ٪ƲȷɅƇɅƇǳؙ٪
que terão uma análise mais detida e estruturada.

Energia para fazer crer: análise do discurso  
ôú�ŰŠÒĹŧčŃŠķÒñêŃ�ôÒ��úŰŠŃíŠÒŧ

Em todas as redes sociais digitais, a Petrobras reproduz pratica-
ǼƲǾɅƲ٪ȉȷ٪ǼƲȷǼȉȷ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ȉɍ٪ɥǝƫƲȉȷ٪Ʋ٪Ƈȷ٪ǼƲȷǼƇȷ٪ǛǼƇǍƲǾȷؘ٪jȉǍȉؙ٪ 
os resultados da análise de sua página no YouTube possibilitam 
conclusões mais amplas a respeito do discurso da marca.

O YouTube é uma ferramenta cujos números de seguidores,  
visualizações e curtidas sinalizam o engajamento dos usuários,  
mas que não permite muita interação com os públicos. Ainda assim, 
é muito popular no Brasil e de fácil acesso. O canal da Petrobras 
nessa plataforma tem dezenas de playlists٪ƤȉǼ٪ɥǝƫƲȉȷ٪ǼɍǛɅȉ٪ƫǛȷ-
ɅǛǾɅȉȷؚ٪ƲǾɅȯƲɥǛȷɅƇȷ٪ƤȉǼ٪ƫǛȯǛǍƲǾɅƲȷ٪ƫƇ٪ƲǼȬȯƲȷƇؙ٪ƫƲȬȉǛǼƲǾɅȉȷ٪ƫƲ٪
funcionários, séries em parceria com a National Geographic, infor-
mações de projetos, relatórios dos resultados anuais, peças publi-
citárias etc.

%ƲȬȉǛȷ٪ ƫƲ٪ ƤƲȯƤƇ٪ ƫƲ٪ ƫȉǛȷ٪ ƇǾȉȷ٪ ƇɍȷƲǾɅƲ٪ ƫƇ٪ ǼǝƫǛƇ٪ ɅȯƇƫǛƤǛȉǾƇǳؙ٪
ƲǼ٪ ƤȉǾȷƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ ƫƇ٪ ƤȯǛȷƲ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ٪ ƇȷȷȉƤǛƇƫƇ٪ ƙ٪ jƇɥƇ٪ eƇɅȉؙ٪ 
Ƈ٪¤ƲɅȯȉƣȯƇȷ٪ƫǛɥɍǳǍƇ٪ɍǼƇ٪ƤƇǼȬƇǾǕƇ٪ ǛǾɅǛɅɍǳƇƫƇ٪نFȉȯƧƇ٪ȬƇȯƇ٪ȷƲǍɍǛȯ 
ƲǼ٪ǌȯƲǾɅƲؙه٪ƲǼ٪ǬƇǾƲǛȯȉ٪ƫƲ٪ֿ־׀ ؙׅ٪ƤȉǼ٪ȮɍƇɅȯȉ٪ɥǝƫƲȉȷؚ٪نtƇȯن٪ؙهÜƲǳƲǬƇƫȉȯƲȷؙه٪
٪هƲȷƤƇƫȉȯƲȷ¤ن Ʋ٪ ٪ȬȯǛǼƲǛȯȉؙ٪�٪ؘهvƇƫƇƫȉȯƇن ƤȉǼ٪ƤɍȯɅƇȷ٪ ɅȉǼƇƫƇȷ٪ƫȉȷ٪
ȉɍɅȯȉȷ٪ɅȯƷȷؙ٪Ƴ٪ȉ٪ɎǾǛƤȉ٪ƤȉǼ٪ƈɍƫǛȉ٪Ʋ٪Ƈ٪ǳƲǍƲǾƫƇؚ

Tem hora que, pra seguir em frente, a gente tem que buscar Tem hora que, pra seguir em frente, a gente tem que buscar 
novos caminhos. Se uma dificuldade aparece, é preciso  novos caminhos. Se uma dificuldade aparece, é preciso  
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saber mudar, mas sem perder o foco no que realmente saber mudar, mas sem perder o foco no que realmente 
importa. Com o tempo, a gente redescobre a nossa força.  importa. Com o tempo, a gente redescobre a nossa força.  
E acredita ainda mais na própria capacidade. Confiança,  E acredita ainda mais na própria capacidade. Confiança,  
a gente conquista passo a passo. (MAR..., 2017)a gente conquista passo a passo. (MAR..., 2017)

¤ƲǳƇ٪ȯƲɅȊȯǛƤƇ٪ƫƇ٪نǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲه٪ƤȉǼƣǛǾƇƫƇ٪Ƈȉ٪ɍȷȉ٪ƫƇ٪ƲɫȬȯƲȷȷƠȉ٪
ǍƲǾƲȯƇǳǛɶƇǾɅƲ٪ ٪هƇ٪ǍƲǾɅƲن ٪Ƈ٪ǍƲǾɅƲنح ɅƲǼ٪ȮɍƲؙه٪ ٪ؙخهƳ٪ȬȯƲƤǛȷȉن ȉ٪ ƲǾɍǾ-
ciador busca convencer o coenunciador pelo argumento de uma 
suposta universalidade sobre o dito. Repetido nos demais produtos 
de comunicação da Petrobras naquele momento (PINHEIRO, 2019), 
ȉ٪ǼȉɅƲ٪نȷƲǍɍǛȯ٪ƲǼ٪ǌȯƲǾɅƲه٪ǛǾƤǳɍǛؙ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅȯƇɅȉ٪ƫƇ٪ǼƇȯƤƇؙ٪Ƈ٪ȬȯȉǼƲȷȷƇ٪
de mudança e superação – aceita socialmente como a melhor opção 
ƫǛƇǾɅƲ٪ ƫƲ٪ ɍǼ٪ ȬȯȉƣǳƲǼƇ٪ ȉɍ٪ ɥǝƤǛȉ٪ ٪ؙػ ȉ٪ ȮɍƲ٪ ȯƲǼƲɅƲ٪ Ƈȉ٪ ǛǾɅƲȯƫǛȷƤɍȯȷȉ٪ 
sobre o envolvimento da Petrobras com esquemas de corrupção.

�ȉǼȉ٪ƲɫȬǳǛƤƇ٪tƇǛǾǍɍƲǾƲƇɍ٪׃ֿ־׀ح ٪ؙȬ خ׆׀ؘ٪ ٪ȬƇȯƇ٪ǛǾɅƲȯȬȯƲɅƇȯ٪ȉ٪ǼƲǾȉȯنؙ٪
enunciado, é necessário relacioná-lo, conscientemente ou não,  
a todos os tipos de outros enunciados sobre os quais ele se apoia 
de múltiplas maneiras”. A interdiscursividade, portanto, é a proprie-
dade de todo discurso de manter relações com um conjunto de 
ƫǛȷƤɍȯȷȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ȮɍƇǳ٪ǾƠȉ٪ȷƲ٪ɅƲǼ٪ƤǳƇȯƇ٪ǼƲǼȊȯǛƇ٪ػ٪Ƈ٪ƲɫƲǼȬǳȉ٪ƫƇȷ٪
ǾȉɅǝƤǛƇȷ٪ƇȮɍǛ٪Ǭƈ٪ǼƲǾƤǛȉǾƇƫƇȷؘ٪UǾɅƲȯƫǛȷƤɍȯȷȉ٪Ƴؙ٪ƫǛɅȉ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇ٪ǌȉȯǼƇؙ٪
ȉ٪ƤȉȯȬȉ٪ȷȊƤǛȉعǕǛȷɅȊȯǛƤȉ٪ƫƲ٪ɅȯƇƧȉȷ٪ƫǛȷƤɍȯȷǛɥȉȷ٪ƲɫɅƲȯǛȉȯƲȷ٪Ʋ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯƲȷ٪ 
ƙ٪ȷƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ƇǾƇǳǛȷƇƫƇ٪2¤ح�O-Äâؙ٪ؙخֿֿ־׀٪Ƴ٪زؘؘؘرن٪ȉ٪ȷƇƣƲȯ٪ƫǛȷƤɍȯȷǛɥȉ٪ȮɍƲ٪
ɅȉȯǾƇ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪Ʌȉƫȉ٪ƫǛɶƲȯ٪Ʋ٪ȮɍƲ٪ȯƲɅȉȯǾƇ٪ȷȉƣ٪Ƈ٪ǌȉȯǼƇ٪ƫƲ٪ȬȯƳعƤȉǾȷɅȯɍǝƫȉؙ٪
ȉ٪ǬƈعƫǛɅȉ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƈ٪ǾƇ٪ƣƇȷƲ٪ƫȉ٪ƫǛɶǝɥƲǳؙ٪ȷɍȷɅƲǾɅƇǾƫȉ٪ƤƇƫƇ٪ɅȉǼƇƫƇ٪ƫƇ٪
palavra”. (ORLANDI, 2003, p. 31)

ÜȉǳɅƇǾƫȉ٪Ƈȉ٪ ɥǝƫƲȉ٪ƇǾƇǳǛȷƇƫȉؙ٪ ǛǼƇǍƲǾȷ٪ƫƲ٪ ɥƲǳƲǬƇƫȉȯƲȷؙ٪ ȬƲȷƤƇƫȉ-
ȯƲȷ٪Ʋ٪ɍǼƇ٪ǾƇƫƇƫȉȯƇ٪ƲǾǌȯƲǾɅƇǾƫȉ٪ƫǛ˚ƤɍǳƫƇƫƲȷ٪Ʋ٪ȷɍȬƲȯƇƧƠȉ٪Ǿȉ٪ǼƇȯ٪
funcionam como metáforas visuais do que vinha acontecendo 
com a estatal, mas, para relacionar tais signos à crise pós Lava Jato,  
o coenunciador precisa acionar memórias do interdiscurso midiático. 
vƠȉ٪Ǖƈ٪ ǝǾƫǛƤƲȷ٪ƫƲ٪ȬǳƇɅƇǌȉȯǼƇȷ٪ƫƲ٪ȬƲɅȯȊǳƲȉ٪ǾƲǼ٪ƫƲ٪ ǌɍǾƤǛȉǾƈȯǛȉȷؙ٪
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ǛǼƇǍƲǾȷ٪ ƤȉǼɍǾȷ٪ ƲǼ٪ ȉɍɅȯȉȷ٪ ɥǝƫƲȉȷ٪ ȬȉȷɅƇƫȉȷ٪ Ǿȉ٪ ƤƇǾƇǳؘ2 Por um 
lado, tal silenciamento ou não dito (ORLANDI, 2003) pode querer 
ƇȬƇǍƇȯ٪Ƈ٪ɅƠȉ٪ȬȯȉȬƇǍƇƫƇ٪ǛǼƇǍƲǼ٪ƫȉ٪ƲɫعȬȯƲȷǛƫƲǾɅƲ٪jɍǳƇؙ٪ƫȉ٪¤ƇȯɅǛƫȉ٪
dos Trabalhados (PT) – então investigado pela justiça –, em ocasiões 
ƫǛɥƲȯȷƇȷ٪ ȬȉȯɅƇǾƫȉ٪ ɅƇǳ٪ ˚ǍɍȯǛǾȉؘ٪ ¤ȉȯ٪ ȉɍɅȯȉ٪ ǳƇƫȉؙ٪ ȉ٪ ǾƠȉ٪ ȯƲƤȉǾǕƲƤǛ-
ǼƲǾɅȉ٪ƫȉ٪ȬƲɅȯȉǳƲǛȯȉ٪ǾƇ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉ٪ȉ˚ƤǛƇǳ٪ƫƇ٪ƲǼȬȯƲȷƇ٪ȬȉƫƲ٪ɅƲȯ٪ 
gerado um desconforto ou um estranhamento na percepção desse 
público em relação ao novo momento da estatal – mas a pesquisa não 
enveredou pelo estudo de recepção e, logo, não testou essa hipótese.

�٪ ɥǝƫƲȉ٪ ȬȉȷɅƲȯǛȉȯؙ٪ ٪ȷƤȉǳǕƇȷ-ن ȬƇȯƇ٪ ȷƲǍɍǛȯ٪ ȷƲǼȬȯƲ٪ ƲǼ٪ ǌȯƲǾɅƲه٪
 ٪ƇȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ǼȉɅǛɥȉȷ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ȯƲƫɍƧƠȉ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪ƤɍȷɅȉȷؚ٪ؙخֿׅ־׀ح
Ƈ٪ȮɍƲƫƇ٪ƫȉ٪ȬȯƲƧȉ٪ƫȉ٪ƣƇȯȯǛǳ٪ƫȉ٪ȬƲɅȯȊǳƲȉ٪Ʋ٪ǾȉɥƇǼƲǾɅƲ٪Ƈ٪نǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲه٪
ƫƲ٪ƇƤȉǼȬƇǾǕƇȯ٪Ƈȷ٪ɅƲǾƫƷǾƤǛƇȷ٪ƫƇ٪ǛǾƫɎȷɅȯǛƇ٪ػ٪ƤȉǼȉ٪ȷƲ٪ǕȉɍɥƲȷȷƲ٪ɍǼ٪
ƤȉǾȷƲǾȷȉ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ɅƲǼƇؘ٪%Ʋɶ٪ǼƲȷƲȷ٪ƫƲȬȉǛȷؙ٪ȉ٪ɥǝƫƲȉ٪ن�ȉǾɅǛǾɍƇǼȉȷ٪
seguindo em frente”, pela modalidade assertiva que produz sentido 
de objetividade, alega que a Petrobras mudou a gestão, os processos, 
Ƈȷ٪ƲȷɅȯƇɅƳǍǛƇȷ٪Ʋ٪ƲȷɅƈ٪ǼƇǛȷ٪ƤȉǼȬƲɅǛɅǛɥƇؙ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪Ʋ٪ȷƲǍɍȯƇؘ٪�ȷ٪ȷǛǍ-
Ǿȉȷ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ȯƲǼƲɅƲǼ٪ ƙ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ Ʋ٪ Ƈȉ٪ǼȉɥǛǼƲǾɅȉ٪ ȷƠȉ٪
ƇƤȉǼȬƇǾǕƇƫȉȷ٪Ȭȉȯ٪ǝǾƫǛƤƲȷ٪ɥǛȷɍƇǛȷ٪ƫƲ٪ƲɫƲƤɍɅǛɥȉȷ٪ƤƇǼǛǾǕƇǾƫȉ٪ƲǼ٪
uma moderna empresa. O zoom da câmera evidencia pisos sólidos 
e grandes vidraças transparentes, sugerindo os valores de solidez  
Ʋ٪ɅȯƇǾȷȬƇȯƷǾƤǛƇؘ

-Ǽ٪־ֿ٪ؙ׆ֿ־׀٪ɥǝƫƲȉȷ٪ǛǾɅǛɅɍǳƇƫȉȷ٪־ֿن٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǛȷ٪ƇƧȧƲȷ٪ƇǾɅǛƤȉȯȯɍȬƧƠȉه٪
apresentam depoimentos de funcionários falando sobre as conse-
ȮɍƷǾƤǛƇȷ٪ƫƇ٪jƇɥƇ٪eƇɅȉ٪ǾƇ٪ƲǼȬȯƲȷƇؙ٪Ƈ٪ƤȉǳƇƣȉȯƇƧƠȉ٪ƤȉǼ٪Ƈȷ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇ-
ƧȧƲȷ٪Ʋ٪ƲǾȮɍƇƫȯƇǾƫȉ٪Ƈ٪ƲǼȬȯƲȷƇ٪ƤȉǼȉ٪ɥǝɅǛǼƇ٪Ʋ٪ǾƠȉ٪ƤɍǳȬƇƫƇ٪ȬƲǳȉȷ٪
desvios. Dois teasers ƇǾɅƲƤƲƫƲǼ٪ɅƇǛȷ٪ɥǝƫƲȉȷؙ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ƤƇǼȬƇ-
nha lançada no intervalo do Jornal Nacional no dia 29 de outubro 
ƫƲ٪ؙ׆ֿ־׀٪ƤȉǼȉ٪

٪׀ ٪ÜƲȯ٪ƲǼؚ٪ǕɅɅȬȷؚإإɦɦɦؘɬȉɍɅɍƣƲؘƤȉǼإɍȷƲȯإƤƇǾƇǳȬƲɅȯȉƣȯƇȷؘ

https://www.youtube.com/user/canalpetrobras
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[...] estratégia para preencher uma lacuna, identificada pela [...] estratégia para preencher uma lacuna, identificada pela 
própria empresa em pesquisas de opinião pública, de que própria empresa em pesquisas de opinião pública, de que 
a maioria das pessoas pesquisadas ainda desconheciam a maioria das pessoas pesquisadas ainda desconheciam 
as ações de governança e conformidade realizadas pela  as ações de governança e conformidade realizadas pela  
empresa. (FERREIRA, 2019, p. 4)empresa. (FERREIRA, 2019, p. 4)

�ȬƲǾƇȷ٪ƤȉǼ٪ɅƲɫɅȉ٪ƲǼ٪rewind٪حǳǛƫȉ٪ƫƲ٪ƤǛǼƇ٪ȬƇȯƇ٪ƣƇǛɫȉ٪Ʋ٪ƫƲȬȉǛȷ٪
ƫƲ٪ƣƇǛɫȉ٪ȬƇȯƇ٪ƤǛǼƇؙ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ȷƲǾɅǛƫȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȮɍƲȯ٪˚ɫƇȯؙ٪ƇǾɅƇǍȌǾǛƤȉ٪
à compreensão gerada na primeira leitura, em sentido inverso), o 
primeiro teaser٪ƣɍȷƤƇ٪ȯƲȷȷǛǍǾǛ˚ƤƇȯ٪Ʋ٪ȯƲɥƇǳȉȯǛɶƇȯ٪Ƈ٪ǼƇȯƤƇ٪ȬƲǳƇ٪Ǽȉ-
dalidade assertiva, jogando com os ditos contrários a ela no inter-
discurso. O segundo teaser, em cena interna de um carro sendo 
ǳƇɥƇƫȉ٪ƲǼ٪jƇɥƇ٪eƇɅȉؙ٪ȷɍǍƲȯƲ٪ǳǛǼȬƲɶƇإɅȯƇǾȷȬƇȯƷǾƤǛƇ٪ƫƇ٪ƲȷɅƇɅƇǳؙ٪ɅƇǼ-
bém remetendo à famigerada operação da justiça brasileira. Nele, 
ǌȯƇȷƲȷ٪ƤɍȯɅƇȷ٪ƤȉǼȉ٪ǼƇǾƤǕƲɅƲȷ٪ǬȉȯǾƇǳǝȷɅǛƤƇȷ٪ƣɍȷƤƇǼ٪ȉǌƲȯƲƤƲȯ٪ȉɍɅȯȉ٪
ȬȯǛȷǼƇ٪ƙȷ٪ǾƇȯȯƇɅǛɥƇȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ƤƇȷȉؚ

Petrobras foi vítima de esquemas de corrupção. Petrobras Petrobras foi vítima de esquemas de corrupção. Petrobras 
colabora ativamente com as investigações. Petrobras pune colabora ativamente com as investigações. Petrobras pune 
responsáveis por irregularidades. Petrobras reforça controle responsáveis por irregularidades. Petrobras reforça controle 
e prevenção a fraudes. Petrobras contrata especialistas no e prevenção a fraudes. Petrobras contrata especialistas no 
combate à corrupção. Petrobras cria canal independente combate à corrupção. Petrobras cria canal independente 
para denúncias. Petrobras recupera mais de R$3 bilhões do para denúncias. Petrobras recupera mais de R$3 bilhões do 
dinheiro desviado. Não existe caminho fácil. Existe o caminho dinheiro desviado. Não existe caminho fácil. Existe o caminho 
certo. Estamos passando essa história a limpo. (10 AÇÕES..., certo. Estamos passando essa história a limpo. (10 AÇÕES..., 
2018)2018)

Diferentemente do conteúdo então noticiado na imprensa sobre 
a Petrobras, mas buscando o mesmo efeito de referencialidade jor-
ǾƇǳǝȷɅǛƤƇؙ٪Ƈȷ٪ƇȷȷƲȯƧȧƲȷ٪ƤɍȯɅƇȷ٪حƲǼ٪ɅƲɫɅȉ٪off) da peça dão relevância 
às ações implementadas no combate à corrupção e querem fazer 
crer na vitimização da empresa. Mais subjetiva, a última frase reforça 
o dito pelo efeito testemunhal, no uso da primeira pessoa do plural.

A pesquisadora Mylene Ferreira (2019) compara esses dois últi-
Ǽȉȷ٪˚ǳǼƲȷ٪ȬɍƣǳǛƤǛɅƈȯǛȉȷ٪ƤȉǼ٪ȬȉȷɅƇǍƲǾȷ٪ƫƇ٪ǼƇȯƤƇ٪ƲǼ٪ȯƲƫƲȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷ٪
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ƫǛǍǛɅƇǛȷ٪ػ٪ȉǾƫƲ٪Ƴ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪ǼƲǳǕȉȯ٪Ƈ٪ƤǛȯƤɍǳƇƧƠȉ٪Ʋ٪Ƈ٪ǛǾɅƲȯƇƧƠȉ٪
com os públicos, haja vista que os comentários são bloqueados no 
ãȉɍ½ɍƣƲ٪ ٪ػ Ʋ٪ ƤȉǾƤǳɍǛ٪ȮɍƲؙ٪ ƲǼ٪ ȯƲǳƇƧƠȉ٪ƙȷ٪ ƇƤɍȷƇƧȧƲȷ٪ Ʋ٪ ƤȯǝɅǛƤƇȷ٪ƫȉȷ٪
usuários da rede,

a empresa não nega os sentidos propostos e debatidos, a empresa não nega os sentidos propostos e debatidos, 
mas ao contrário, os acolhe e, depois de reprocessá-los,  mas ao contrário, os acolhe e, depois de reprocessá-los,  
os reinsere para um novo processo circulatório, alimentando os reinsere para um novo processo circulatório, alimentando 
o debate a partir de um reforço do seu lugar de fala e de sua o debate a partir de um reforço do seu lugar de fala e de sua 
persona de marca, que escolhe os momentos de dizer e/ou persona de marca, que escolhe os momentos de dizer e/ou 
calar. (FERREIRA, 2019, p. 8)calar. (FERREIRA, 2019, p. 8)

Há um movimento da marca, atento à circulação dos discursos 
ǬȉȯǾƇǳǝȷɅǛƤȉȷ٪Ʋ٪ƫȉ٪ȬɎƣǳǛƤȉؙ٪ȮɍƲ٪ȬƇȷȷƇ٪ƫƇ٪ƲǾɍǾƤǛƇƧƠȉ٪ǛǼȬǳǝƤǛɅƇ٪ȷȉƣȯƲ٪
Ƈ٪ƤȯǛȷƲ٪حƤȉǼȉ٪Ǿȉ٪ɥǝƫƲȉ٪نFȉȯƧƇ٪ȬƇȯƇ٪ȷƲǍɍǛȯ٪ƲǼ٪ǌȯƲǾɅƲخه٪ƙ٪ȷɍƇ٪ƲɫȬǳǛƤǛ-
ɅƇƧƠȉؙ٪ǼƇȷ٪ȮɍƲ٪ǼƇǾɅƳǼ٪Ƈ٪¤ƲɅȯȉƣȯƇȷ٪Ǿȉ٪ǳɍǍƇȯ٪ƫƲ٪ɥǝɅǛǼƇ٪ƫȉȷ٪ƫƲȷɥǛȉȷ٪
e ao mesmo tempo de sujeito ativo pela superação. Depois, a marca 
volta ao silenciamento do tema e outras pautas são postas em 
ȯƲǳƲɥƐǾƤǛƇؘ٪vȉ٪ãȉɍ½ɍƣƲؙ٪Ȭȉȯ٪ƲɫƲǼȬǳȉؙ٪ǛǾɅƲȯƤƇǳƇ٪ȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪ƇǾɅǛƤȉȯ-
ȯɍȬƧƠȉ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ȷƳȯǛƲ٪نÄǼƇ٪eȉȯǾƇƫƇ٪ȬƲǳȉ٪�ȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉؙه٪ƤȉǼ٪ǌȉƤȉ٪
Ǿȉ٪ǛǾɥƲȷɅǛǼƲǾɅȉ٪ƲǼ٪ƤǛƷǾƤǛƇȷ٪Ʋ٪ɅƲƤǾȉǳȉǍǛƇȷؘ

�٪ɥǝƫƲȉ٪ȬɍƣǳǛƤǛɅƈȯǛȉ٪نvȉȷȷƇ٪ƲǾƲȯǍǛƇه٪ƫƲ٪ȉɍɅɍƣȯȉ٪ƫƲ٪ػ٪ׇֿ־׀٪ɅƲǾƫȉ٪
como palavras-chave movimento, transformação, evolução, força, 
Ʋ˚ƤǛƷǾƤǛƇؙ٪ɅƲƤǾȉǳȉǍǛƇؙ٪ȬȯƲȷƲȯɥƇƧƠȉ٪Ʋ٪ǌɍɅɍȯȉ٪ػ٪ȷɍǍƲȯƲ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ƲȷɅƇɅƇǳ٪
ƫƲǛɫȉɍ٪ȬƇȯƇ٪Ʌȯƈȷ٪ȉ٪ȬƇȷȷƇƫȉ٪ȬȯȉƣǳƲǼƈɅǛƤȉ٪Ʋ٪ƇǍȉȯƇ٪ƤȉǾȷɅȯȊǛ٪ɍǼ٪Ǿȉɥȉ٪
ǕȉȯǛɶȉǾɅƲ٪ƫƲ٪ƲɫȬƲƤɅƇɅǛɥƇȷؘ٪�٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲǳƲؙ٪ȉ٪slogan٪ن¤ƲɅȯȉƣȯƇȷؚ٪ƲǾƲȯǍǛƇ٪
ȬƇȯƇ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇȯه٪ȬƇȷȷƇ٪Ƈ٪ƇȷȷǛǾƇȯ٪ȉȷ٪ɥǝƫƲȉȷ٪ƫƇ٪ƲǼȬȯƲȷƇؙ٪ǼɍǛɅȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ 
a relação da Petrobras com inovação, tecnologia e o pré-sal.

�٪ȬȯǛǼƲǛȯȉ٪˚ǳǼƲ٪ȬɍƣǳǛƤǛɅƈȯǛȉ٪Ƈ٪ƇǾɍǾƤǛƇȯ٪ƲɫȬǳǛƤǛɅƇǼƲǾɅƲ٪Ƈ٪ɥƲǾƫƇ٪
ƫƲ٪ƇɅǛɥȉȷؙ٪نvȉɥȉȷ٪ƤƇǼǛǾǕȉȷؙخׇֿ־׀ح٪ه٪ƤȉǼȉ٪ȉȷ٪ƫƲǼƇǛȷ٪ƤȉǼ٪ƈɍƫǛȉؙ٪ 
é conduzido por uma voz masculina que dá corporalidade ao ethos 
ȬƇɅȯǛƇȯƤƇǳ٪ƫƇ٪¤ƲɅȯȉƣȯƇȷؘ٪¤ȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫƲǳƇؙ٪ȉ٪ƲǾɍǾƤǛƇƫȉȯ٪ƫƲƤǳƇȯƇؚ



306      L íngua em sociedade

Nós construímos tudo isso juntos. Com muito trabalho e Nós construímos tudo isso juntos. Com muito trabalho e 
suor. Mas a Petrobras precisa seguir um novo caminho. suor. Mas a Petrobras precisa seguir um novo caminho. 
Vamos concentrar investimentos na exploração do petróleo Vamos concentrar investimentos na exploração do petróleo 
do pré-sal e em águas profundas. E por isso precisamos ven-do pré-sal e em águas profundas. E por isso precisamos ven-
der algumas operações no Brasil e no exterior. O futuro da der algumas operações no Brasil e no exterior. O futuro da 
empresa depende disso. Mas os negócios continuam aqui. empresa depende disso. Mas os negócios continuam aqui. 
E a energia das pessoas continua sendo o nosso maior valor. E a energia das pessoas continua sendo o nosso maior valor. 
E tudo isso já está atraindo novos investidores. O que nós E tudo isso já está atraindo novos investidores. O que nós 
construímos juntos vai continuar transformando o Brasil. construímos juntos vai continuar transformando o Brasil. 
Petrobras, energia para transformar. (NOVOS..., 2019)Petrobras, energia para transformar. (NOVOS..., 2019)

vȉ٪ǛǾǝƤǛȉ٪ƫȉ٪ɥǝƫƲȉؙ٪ȉ٪ȬȯȉǾȉǼƲ٪ǾƇ٪ȬȯǛǼƲǛȯƇ٪ȬƲȷȷȉƇ٪ƫȉ٪ȬǳɍȯƇǳ٪Ʋ٪ȉ٪
ƫƲȷɅƇȮɍƲ٪ƫȉ٪ƇƫǬƲɅǛɥȉ٪نǬɍǾɅȉȷه٪ƤȉǳȉƤƇǼ٪ƲǼ٪ǬȉǍȉ٪ȉ٪Ʋɍ٪ح¤ƲɅȯȉƣȯƇȷخ٪Ʋ٪
o tu (destinatário), construindo uma posição enunciativa de cum-
plicidade entre tais sujeitos. Contudo, o discurso muda para uma 
ȬȉȷǛƧƠȉ٪ǼƇǛȷ٪ȬƲƫƇǍȊǍǛƤƇ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫȉ٪نǾȊȷ٪ƲɫƤǳɍȷǛɥȉؙه٪ǾƇ٪ǼƲƫǛƫƇ٪
em que o enunciador passa a partilhar informações das quais o  
público está desprovido. A modalidade apreciativa é combinada 
ƙ٪ƫƲ٪ǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲ٪ȬƲǳƇ٪ȯƲȬƲɅǛƧƠȉ٪ƫȉ٪ɥƲȯƣȉ٪نȬȯƲƤǛȷƇȯػ٪ه٪ȮɍƲ٪ȬƇȯƲƤƲ٪ 
ȯƲ˛ƲɅǛȯ٪ɍǼƇ٪ɥȉɶ٪ǛǾȮɍƲȷɅǛȉǾƈɥƲǳؙ٪ƤȉǼȉ٪ȷƲ٪Ʌȉƫȉȷ٪ƤȉǾƤȉȯƫƇȷȷƲǼ٪ƤȉǼ٪ 
o novo caminho de vendas tomado pela estatal.

vƇ٪ȷƲȮɍƷǾƤǛƇ٪ƫȉ٪ɥǝƫƲȉؙ٪ ǛǼƇǍƲǾȷ٪ƫȉȷ٪ɅȯƇƫǛƤǛȉǾƇǛȷ٪ƤƇɥƇǳȉȷ٪ǼƲ-
cânicos em poços de petróleo, sob tons dourados do entardecer,  
sugerem um passado a suplantar. Tal sugestão é reforçada pela 
ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ƫǛȷɅƇǾƤǛƇƫƇ٪ƙ٪ƲȷɅƇɅƇǳ٪حƲǼ٪ɅƲȯƤƲǛȯƇ٪ȬƲȷȷȉƇخ٪Ʋ٪ȬƲǳƇ٪ƇƫɥƲȯ-
ȷƇɅǛɥƇؚ٪نMas a Petrobras precisa seguir um novo caminho” – como 
ȷƲ٪ƲȷȷƲ٪ ǌȉȷȷƲ٪ɍǼ٪ƇȯǍɍǼƲǾɅȉ٪ǼƇǛȷ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪Ʋ٪ƫƲ˚ǾǛɅǛɥȉ٪ƫȉ٪ȮɍƲ٪ȉ٪
ƇǾɅƲȯǛȉȯؙ٪ƫƲ٪ƫȉǼǝǾǛȉ٪ȬɎƣǳǛƤȉؘ

¦ɍƇǾƫȉ٪Ƈ٪ɅȉǼƇƫƇ٪ƫȉ٪ɥǝƫƲȉ٪ǼɍƫƇؙ٪ǌȉƤƇǾƫȉ٪Ƈȷ٪ȬǳƇɅƇǌȉȯǼƇȷؙ٪ȮɍƲ٪
estão no centro do atual plano de negócios da empresa, muda 
também sua coloração, com paleta acinzentada, que sugere mo-
ƫƲȯǾǛƫƇƫƲؘ٪�٪ǾȊȷ٪ƲɫƤǳɍȷǛɥȉ٪ɥȉǳɅƇ٪Ƈ٪ƫƇȯ٪ȉ٪ɅȉǼ٪ƫƲ٪ǳȉƤɍƧƠȉ٪ƫƇ٪ȬȯȊȬȯǛƇ٪
ƲȷɅƇɅƇǳؙ٪ƤȉǼȉ٪ȮɍƲǼ٪ƇȷȷƲǍɍȯƇ٪Ƈȷ٪ǾȉɥƇȷ٪ƲȷɅȯƇɅƳǍǛƇȷ٪ƫƇ٪ƲǼȬȯƲȷƇؚ٪
٪Vamos٪ƤȉǾƤƲǾɅȯƇȯ٪ǛǾɥƲȷɅǛǼƲǾɅȉȷ٪ǾƇ٪ƲɫȬǳȉȯƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ȬƲɅȯȊǳƲȉ٪ƫȉن
pré-sal e em águas profundas”. O argumento parece contar com o 
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saber do coenunciador em relação à região do pré-sal, que rende 
mais por possuir maior quantidade de matéria-prima e que requer, 
ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ƲɫȬǳȉȯƇƧƠȉؙ٪ǼƇǛȷ٪ǛǾɥƲȷɅǛǼƲǾɅȉ٪Ʋ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇؘ

�٪ ɥǝƫƲȉ٪ ɅƇǼƣƳǼ٪ ȯƲƤȉȯȯƲ٪ ƙ٪ ǛǼƇǍƲǼ٪ ƫƲ٪ ǌɍǾƤǛȉǾƈȯǛȉȷ٪ ٪ƤȉǼح Ƈ٪
simbólica farda laranja de acesso às instalações de produção dos 
ƤƇǼȬȉȷ٪ƫƲ٪ƲɫɅȯƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȬƲɅȯȊǳƲȉخ٪ƤȉǼȉ٪ǼƲɅȉǾǝǼǛƇ٪ƫƇ٪ƲǼȬȯƲȷƇؙ٪
ȷȉƣ٪Ƈ٪ ǳȉƤɍƧƠȉ٪ن-٪Ƈ٪ƲǾƲȯǍǛƇ٪ƫƇȷ٪ȬƲȷȷȉƇȷ٪ƤȉǾɅǛǾɍƇ٪ȷƲǾƫȉ٪ȉ٪Ǿȉȷȷȉ٪
ǼƇǛȉȯ٪ɥƇǳȉȯؘه٪�ȬƲȷƇȯ٪ƫƲؙ٪ǾƲȷȷƲ٪ɅȯƲƤǕȉؙ٪Ƈ٪ǼƇȯƤƇ٪ȬƇȯƲƤƲȯ٪ȯƲƇ˚ȯǼƇȯ٪
ȉ٪ ƤȉǾɅȯƇɅȉ٪ ƫƲ٪ ƤȉǾ˚ƇǾƧƇ٪ ƤȉǼ٪ȉȷ٪ ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ ǛǾɅƲȯǾȉȷؙ٪ ƲǳƇ٪ ƇȷȷɍǼƲ٪ Ƈ٪
ɥƲǾƫƇ٪ƫƲ٪ƇɅǛɥȉȷ٪حƇ٪ƲɫƲǼȬǳȉ٪ƫƇȷ٪ȯƲ˚ǾƇȯǛƇȷ٪ȮɍƲ٪ƇȬƇȯƲƤƲǼ٪Ǿȉ٪ɥǝƫƲȉؙ٪ 
uma das áreas mais visadas no plano de desinvestimento). Com isso, 
não nega a ameaça de desemprego, tão problematizada nos enun-
ciados das federações dos petroleiros – a saber Federação Única 
dos Petroleiros (FUP) e Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) – 
e da Associação dos Engenheiros da Petrobras (Aepet).3 O contrato 
ƫƇ٪ǼƇȯƤƇ٪Ƴؙ٪ƲǾɅƠȉؙ٪ƇɅɍƇǳǛɶƇƫȉؙ٪Ƈȉ٪ƫƲǛɫƇȯ٪ƤǳƇȯƇ٪Ƈ٪ȬȯȉǼƲȷȷƇ٪ƫƲ٪ǛǾɥƲȷɅǛȯ٪
ƇǍȉȯƇ٪ȮɍƇȷƲ٪ƲɫƤǳɍȷǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ǾƇ٪ƲɫȬǳȉȯƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ȬȯƳعȷƇǳؙ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ǬɍȷɅǛ˚-
cativa de atrair investidores.

Como já observado em etapa anterior da pesquisa, é válido  
ȯƇɅǛ˚ƤƇȯ٪ȮɍƲؙ

Pouco pautado na imprensa, o plano de desinvestimento Pouco pautado na imprensa, o plano de desinvestimento 
da Petrobras já executou a venda do controle da BR da Petrobras já executou a venda do controle da BR 
Distribuidora, responsável pela distribuição de derivados do Distribuidora, responsável pela distribuição de derivados do 
petróleo no país, e de subsidiárias que operam as malhas petróleo no país, e de subsidiárias que operam as malhas 
de gasodutos, como a TAG (companhia que atua no setor de gasodutos, como a TAG (companhia que atua no setor 
de transporte de gás natural); reduziu a capacidade do par-de transporte de gás natural); reduziu a capacidade do par-
que de refino [...] e se comprometeu com a venda de oito que de refino [...] e se comprometeu com a venda de oito 
refinarias, o que pode colocar em risco o abastecimento  refinarias, o que pode colocar em risco o abastecimento  
nacional de combustíveis; além de outras ações, como a exe-nacional de combustíveis; além de outras ações, como a exe-
cução da paridade internacional dos preços dos derivados de  cução da paridade internacional dos preços dos derivados de  

ׁ٪ UǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ ƫǛȷȬȉǾǝɥƲǛȷ٪ ƲǼؚ٪ ǕɅɅȬȷؚإإǌɍȬؘȉȯǍؘƣȯؙإ ٪ ǕɅɅȬؚإإɦɦɦؘǌǾȬƲɅȯȉǳƲǛȯȉȷؘȉȯǍؘƣȯإ٪ Ʋ٪ ǕɅɅȬȷؚإإ
ɦɦɦؘƇƲȬƲɅؘȉȯǍؘƣȯإɦׁؘإ

https://fup.org.br/
http://www.fnpetroleiros.org.br/
https://www.aepet.org.br/w3/
https://www.aepet.org.br/w3/
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petróleo. Muitas delas se realizaram no primeiro semestre de petróleo. Muitas delas se realizaram no primeiro semestre de 
2020, quando a atenção dos brasileiros se voltava para as 2020, quando a atenção dos brasileiros se voltava para as 
notícias sobre a Covid-19. (PINHEIRO, 2020)notícias sobre a Covid-19. (PINHEIRO, 2020)

No primeiro semestre de 2020, já com medidas de isolamento 
social implantadas por conta da pandemia, a Petrobras posta os 
ɥǝƫƲȉȷ٪ن�٪ǾȉȷȷƇ٪ƲǾƲȯǍǛƇ٪ǾƠȉ٪ȬȉƫƲ٪ȬƇȯƇȯن٪ؙهeɍǾɅȉȷ٪ǾȉȷȷƇ٪ƲǾƲȯǍǛƇ٪˚ƤƇ٪
ǼƇǛȷ٪ǌȉȯɅƲه٪Ʋ٪ȉɍɅȯȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ƈ٪ƫȉƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƤȉǼƣɍȷɅǝɥƲǛȷؙ٪Ƈ٪ƤȯǛƇƧƠȉ٪ƫƇ٪
ǌȯƲǾɅƲ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ƫƲ٪ƤȉǼƣƇɅƲ٪Ƈȉ٪ƤȉɥǛƫׇֿع٪Ʋ٪Ƈȷ٪ɅƲƤǾȉǳȉǍǛƇȷ٪ƫƲȷƲǾɥȉǳ-
ɥǛƫƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƲǾǌȯƲǾɅƇǼƲǾɅȉ٪ƫȉ٪ɥǝȯɍȷؘ٪vƲǳƲȷؙ٪ƇǳƳǼ٪ƫƲ٪ȷƲȯƲǼ٪Ǽȉȷ-
ɅȯƇƫƇȷ٪Ƈȷ٪ƇƧȧƲȷ٪ƫƇ٪ƲȷɅƇɅƇǳ٪ǾƲȷȷƲ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉؙ٪Ƴ٪ƇɅȯǛƣɍǝƫȉ٪ȉ٪ȷƲǾɅǛƫȉ٪ƫƲ٪
ɍȯǍƷǾƤǛƇ٪ Ƈȉ٪ǼȉɥǛǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ ƲǼȬȯƲȷƇؙ٪ ȷɍȬȉȷɅƇ-
ǼƲǾɅƲ٪Ƈ٪˚Ǽ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ȉ٪ȬƇǝȷ٪نǾƠȉ٪ȬƇȯƲؘه

Com tom dramático – cena de prédios acinzentados, céu escu-
ȯƲƤǛƫȉ٪Ʋ٪ȷȉǾȷ٪ƫƲ٪ȷǛȯƲǾƲ٪ؙػ٪ȉ٪ɥǝƫƲȉ٪ن�٪ǾȉȷȷƇ٪ƲǾƲȯǍǛƇ٪ǾƠȉ٪ȬȉƫƲ٪ȬƇȯƇȯه٪
٪ǾȮɍƇǾɅȉ٪ǼɍǛɅȉȷ٪ȬȯƲƤǛȷƇǼ٪ȷƲ-ن Ƴ٪ǛǾɅȯȉƫɍɶǛƫȉ٪ȬƲǳȉ٪ɅƲɫɅȉ٪off٪خ־׀־׀ح
ǛȷȉǳƇȯؙ٪ƲɫǛȷɅƲǼ٪ƇȮɍƲǳƲȷ٪ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ȬȉƫƲǼ٪ȬƇȯƇȯؘه٪�٪ƲǌƲǛɅȉ٪ƫƲ٪ȉƣɥǛƲ-
ƫƇƫƲإǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲ٪ ƫƲ٪ ɅƇǳ٪ ƲǾɍǾƤǛƇƫȉ٪ Ƴ٪ ȯƇɅǛ˚ƤƇƫȉ٪ ȬƲǳƇ٪ ȷƲȮɍƷǾƤǛƇؙ٪
ɥǛȷɍƇǳǼƲǾɅƲ٪ɥƲȯǛ˚ƤƈɥƲǳؙ٪ƫƲ٪ƇǼƣǛƲǾɅƲȷ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪Ʋ٪ƤȉǼ٪ȬƲȷȷȉƇȷ٪ƲǼ٪
ƇɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ƲȷȷƲǾƤǛƇǛȷ٪ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ȬƇȯƇȯƇǼ٪ǾƇ٪ȬƇǾƫƲǼǛƇؚ٪ƤƇǼǛǾǕȉǾƲǛ-
ros, entregadores, agricultores, médicos e, entre outros, petroleiros. 
¯ƲǍɍƲ٪ȉ٪ƈɍƫǛȉؚ٪ن.٪ǬɍȷɅƇǼƲǾɅƲ٪ȬƇȯƇ٪ȮɍƲ٪ƲǳƲȷ٪ǾƠȉ٪ȬƇȯƲǼ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ǾȉȷȷƇ٪
energia não pode parar”. Energia é o principal produto gerado pela 
estatal, mas aqui conota a própria empresa e o seu quadro de fun-
cionários, que também não pararam.

�٪ɥǝƫƲȉ٪نeɍǾɅȉȷ٪ǾȉȷȷƇ٪ƲǾƲȯǍǛƇ٪˚ƤƇ٪ǼƇǛȷ٪ǌȉȯɅƲخ־׀־׀ح٪ه٪ȷɍȷɅƲǾɅƇ٪
uma posição enunciativa cúmplice, na medida em que pode ter 
como locutor a estatal, seus funcionários ou o brasileiro – repre-
ȷƲǾɅƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪ȬƲȯȷȉǾƇǍƲǾȷ٪ƫƲ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪Ȭȯȉ˚ȷȷȧƲȷ٪ƲǼ٪ƇǼƣǛƲǾɅƲȷ٪
diversos, principalmente domésticos, hospitalares e da própria 
¤ƲɅȯȉƣȯƇȷؘ٪�٪ɅƲɫɅȉ٪off sugere que todos estariam igualmente atra-
ɥƲȷȷƇǾƫȉ٪ɍǼ٪ǼȉǼƲǾɅȉ٪ȷƲǾȷǝɥƲǳؚ٪
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Existe algo dentro dExiste algo dentro da gentea gente que não deixa  que não deixa a gentea gente desistir,  desistir, 
que que nosnos mantém  mantém unidosunidos�ķúŧķŃ�ôĚÒĹŰú�ôŃŧ�ķÒĚŃŠúŧ�ôúŧÒƥŃŧȡ��ķúŧķŃ�ôĚÒĹŰú�ôŃŧ�ķÒĚŃŠúŧ�ôúŧÒƥŃŧȡ�
Então Então a gentea gente percebe que é nos momentos mais difíceis  percebe que é nos momentos mais difíceis 
que que a gentea gente encontra forças na energia que existe n encontra forças na energia que existe na gentea gente. . 
Juntos nossaJuntos nossa energia fica mais forte. (JUNTOS..., 2020) energia fica mais forte. (JUNTOS..., 2020)

O enunciado tanto produz sentidos vinculados à luta individual 
e social durante a pandemia, quanto à crise recente da Petrobras. 
�ȷȷǛǼ٪ ƤȉǼȉ٪ ƲǼ٪ ɅƲɫɅȉȷ٪ ƫƲ٪ ƇɍɅȉƇǬɍƫƇؙ٪ ǛǼȬǳǛƤƇ٪ ȉ٪ ƤȉƲǾɍǾƤǛƇƫȉȯؙ٪ 
endereçando-lhe um modelo de vida, e projeta na própria marca 
valores subjetivos eufóricos, como união, força e energia.

Ainda em meados de 2020 – quando ocorreram as paralisações 
dos funcionários e as ameaças de greve, por demissões, fechamento 
da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Petrobrás no Paraná 
(Fafen-PR) e venda da empresa de gasoduto da Transportadora 
Associada de Gás (TAG) e da BR Distribuidora –, o canal posta o  
ɥǝƫƲȉ٪ن¯ȉɍ٪ȬƲɅȯȉǳƲǛȯȉؙخ־׀־׀ح٪ه٪ƤȉǼ٪ǼƇǛȷ٪ƫƲ٪ƫȉǛȷ٪ǼǛǾɍɅȉȷ٪ƫƲƫǛƤƇƫȉȷ٪Ƈ٪
homenagear seus diversos colaboradores (engenheiros, geólogos, 
oceanógrafos etc.). Em primeira pessoa, o narrador funcionário é 
colocado como representante dos demais, como quem é nomeado 
por uma comunidade para falar por ela. A modalidade apreciativa 
visa produzir efeito de cumplicidade entre o eu enunciador e o tu 
destinatário, projetados no discurso como iguais. Ele fala do orgu-
lho de fazer parte da história da Petrobras, mesmo durante a última 
crise, como se houvesse uma unidade de pensamento por parte de 
ɅƇǳ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪Ƈ٪ȯƲȷȬƲǛɅȉ٪ƫȉ٪ƇȷȷɍǾɅȉؚ

[...] Antes e acima de tudo, é petróleo que corre nessas veias. [...] Antes e acima de tudo, é petróleo que corre nessas veias. 
É como se eu tivesse trabalhado aqui todos os dias ao longo É como se eu tivesse trabalhado aqui todos os dias ao longo 
desses 66 anos de existência. [...] Não baixei a cabeça nem desses 66 anos de existência. [...] Não baixei a cabeça nem 
quando nossa empresa frequentou as páginas policiais dos quando nossa empresa frequentou as páginas policiais dos 
jornais. Me senti mal, todos nós, né? Porque não aceitava jornais. Me senti mal, todos nós, né? Porque não aceitava 
que tivessem sido capazes de fazer aquilo com a gente,  que tivessem sido capazes de fazer aquilo com a gente,  
com a nossa empresa. [...] Veja como estou pronto para  com a nossa empresa. [...] Veja como estou pronto para  
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enfrentar essa crise. [...] Somos Petrobras e juntos nossa enfrentar essa crise. [...] Somos Petrobras e juntos nossa 
energia fica mais forte. (SOU..., 2020)energia fica mais forte. (SOU..., 2020)

�ǳƳǼ٪ƫȉ٪ ȯƲǌȉȯƧȉ٪ƫȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉ٪ƫƲ٪ɥǛɅǛǼǛɶƇƧƠȉؙ٪Ǿȉ٪ȮɍƇǳ٪ȉ٪ ٪هǾȊȷن
ȷƲ٪ƤȉǾɅȯƇȬȧƲ٪Ƈȉ٪ɥƇǍȉ٪نƲǳƲȷح٪هȉȷ٪ȮɍƲ٪˚ɶƲȯƇǼ٪نƇȮɍǛǳȉه٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ǾȉȷȷƇ 
empresa), chama a atenção o fato de o cenário (signos visuais)  
ȬȯƲƫȉǼǛǾƇǾɅƲ٪Ǿȉ٪ɥǝƫƲȉ٪ȷƲȯ٪ȉ٪ƫƲ٪ȬǳƇɅƇǌȉȯǼƇȷؘ٪tƲȷǼȉ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ȉ٪
enunciador fala do passado, as imagens que se destacam revelam  
ȉ٪ǛǾɥƲȷɅǛǼƲǾɅȉ٪ɍǾǛƫǛȯƲƤǛȉǾƇǳ٪ƫƇ٪ƇɅɍƇǳ٪ǍƲȷɅƠȉ٪ǾƇ٪ƲɫȬǳȉȯƇƧƠȉ٪ƲǼ٪
águas profundas. O foco não é a Petrobras integrada, mas o petroleiro  
embarcado. Assim como a provável pluralidade de vozes alternati-
ɥƇȷ٪Ǿȉ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ƫƲ٪ȬƲɅȯȉǳƲǛȯȉȷ٪Ƴ٪ƇȬƇǍƇƫƇ٪Ƈǝؙ٪ɅƇǼƣƳǼ٪Ƈȷ٪ǛǼƇǍƲǾȷ٪ȷƲ٪
reduzem a uma única perspectiva sobre o que é a Petrobras.

%ƲȬȉǛȷؙ٪ ȷƠȉ٪ ȬȉȷɅƇƫȉȷ٪ ɅȯƷȷ٪ ɥǝƫƲȉȷ٪ ƤȉǼ٪ ȉ٪ ǼȉɅƲ٪ ٪ǾƲȯǍǛƇ-ن ȮɍƲ٪
ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇن٪ؚهtƲǛȉ٪ƇǼƣǛƲǾɅƲؙخ־׀־׀ح٪ه٪ƤȉǼ٪ǌȉƤȉ٪ǾƇ٪ȷɍȷɅƲǾɅƇƣǛǳǛƫƇƫƲؙ 
ȉ٪ ǼƲȷǼȉ٪ ɥǝƫƲȉ٪ ƤȉǼ٪ ɥƲȯȷƠȉ٪ ƲǼ٪ ǛǾǍǳƷȷؙ٪ ٪ɍȷɅƇǛǾƇƣǛǳǛɅɬ¯ن §ƲȬȉȯɅه٪
٪خ־׀־׀ح Ʋ٪ ٪ǛƇ%ن ƫȉȷ٪ ȬƇǛȷه٪ ٪ؙخ־׀־׀ح ƤȉǼ٪ ɅȉǼƇƫƇȷ٪ Ʋ٪ ɅƲɫɅȉȷ٪ ȯƲǳƇƤǛȉǾƇ-
ƫȉȷ٪ƙ٪ȯƲǳƇƧƠȉ٪ȬƇǛ٪Ʋ٪˚ǳǕȉؘ٪�ȷ٪ɅȯƷȷ٪ȷƠȉ٪ ǛǾǛƤǛƇƫȉȷ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪ǌȯƇȷƲ٪ن-ɫǛȷɅƲ٪
uma energia dentro de cada um de nós”, evidenciando a posição 
cúmplice da marca, ao confundir o eu do enunciador com o eu do  
ƤȉƲǾɍǾƤǛƇƫȉȯؘ٪½ƇǼƣƳǼؙ٪Ƈȉ٪ǼƲȷƤǳƇȯƲǼ٪ƤƲǾƇȷ٪ƲǼ٪ƇǼƣǛƲǾɅƲȷ٪ƲɫɅƲȯ-
nos – que remetem a projetos da Petrobras – com cenas em am-
bientes internos/domésticos, carregadas de pathos, em tomadas de 
ƤȯǛƇǾƧƇȷ٪Ʋ٪ƇƫɍǳɅȉȷ٪Ǿȉ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫƲ٪ǛȷȉǳƇǼƲǾɅȉ٪ȷȉƤǛƇǳؙ٪ȉȷ٪ɥǝƫƲȉȷ٪Ȭȯȉƫɍ-
zem efeito de cumplicidade, semelhante ao de outros postados pela  
estatal durante a pandemia e já analisados aqui.

¤ȉȯ٪ ˚Ǽؙ٪ ƲǼ٪ ƫƲɶƲǼƣȯȉ٪ ƫƲ٪ ٪ؙ־׀־׀ ȷƠȉ٪ ȬȉȷɅƇƫƇȷ٪ ƫɍƇȷ٪ ȬƲƧƇȷ٪
٪ƲǳƇƣȉȯƇƫƇȷ٪ƤȉǼ٪ȯƲƤȉȯɅƲȷ٪ƫƲ٪ɥǝƫƲȉȷ٪ؙخهjƲǍƇƫȉن٪Ʋ٪هȯƇǾȷȬƇȯƷǾƤǛƇ½نح
ƇǾɅƲȯǛȉȯƲȷؙ٪ȮɍƲ٪ǬɍȷɅǛ˚ƤƇǼ٪Ƈ٪ɥƲǾƫƇ٪ƫƲ٪ȉȬƲȯƇƧȧƲȷ٪Ʋ٪Ƈ٪ƤȉǾƤƲǾɅȯƇƧƠȉ٪
ƫƲ٪نǛǾɥƲȷɅǛǼƲǾɅȉȷ٪Ǿȉȷ٪ƇɅǛɥȉȷ٪ƫƲ٪ƤǳƇȷȷƲ٪ǼɍǾƫǛƇǳؙ٪ƲǼ٪ƈǍɍƇ٪ȬȯȉǌɍǾƫƇؙ٪
onde temos os melhores resultados” (TRANSPARÊNCIA, 2020),  
segundo o depoimento de um geólogo da empresa. Mais objeti-
ɥȉȷ٪Ʋ٪ƇȷȷƲȯɅǛɥȉȷ٪حƤȉǼ٪ƲǾɍǾƤǛƇƫȉȯƲȷ٪ƲɫɅƲȯǾȉȷ٪ƙ٪ǾƇȯȯƇɅǛɥƇؙخ٪ƇǼƣȉȷ٪
ȉȷ٪ƲǾɍǾƤǛƇƫȉȷ٪ ȷƲ٪ƫǛǌƲȯƲǾƤǛƇǼ٪ƫȉȷ٪ȉɍɅȯȉȷ٪ ɥƲǛƤɍǳƇƫȉȷ٪Ǿȉ٪ ǛǾǝƤǛȉ٪ƫƇ٪
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pandemia, mais apreciativos e cúmplices (quando enunciador e 
coenunciador, internos à narrativa, confundem-se). Aliás, o discurso 
ƇǾƇǳǛȷƇƫȉؙ٪ƫƲ٪ֿׅ־׀٪Ƈ٪ؙ־׀־׀٪ƫǛȷɅƇǾƤǛƇعȷƲ٪Ʋ٪ƇȬȯȉɫǛǼƇعȷƲ٪ƫȉ٪ƤȉƲǾɍǾ-
ƤǛƇƫȉȯؙ٪Ƈ٪ƫƲȬƲǾƫƲȯ٪ƫȉ٪ƲǌƲǛɅȉ٪ȮɍƲ٪ȮɍƲȯ٪ȬȯȉƫɍɶǛȯ٪ƲǼ٪ƤƇƫƇ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉؚ٪
fazer crer no plano de desinvestimento por modalidade de referen-
ciação ou fazer sentir/gerar empatia pela subjetividade.

A invocação de uma espécie de julgamento universal na retórica 
ƫƇ٪ǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲ٪ػ٪  ,”Ƈ٪¤ƲɅȯȉƣȯƇȷ٪precisa seguir um novo caminhoن
 ȉ٪ǌɍɅɍȯȉ٪da empresa depende da venda de operações” – produzن
ȷƲǾɅǛƫȉ٪ƫƲ٪ƤȉȯȯƲǌƲȯƲǾƤǛƇƧƠȉإɍǾǛƤǛƫƇƫƲ٪ǾƇ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƧƠȉؙ٪ȷǛǳƲǾƤǛƇǾƫȉ٪
ɅȉƫƇ٪ȬȉǳǛǌȉǾǛƇ٪Ƈ٪ȯƲȷȬƲǛɅȉ٪ƫȉ٪ɅƲǼƇؘ٪tƇȷ٪ȉȷ٪ƇȬƲǳȉȷ٪ƲǼȉɅǛɥȉȷ٪Ʋ٪ȷƲǾȷǝɥƲǛȷ٪
– das cenas no mar que inspiram o lema de seguir em frente ou  
ƫƇȷ٪ ɅȉǼƇƫƇȷ٪ ƫƲ٪ ǌƇǼǝǳǛƇȷ٪ ƤȉǼ٪ ȷƲǼƣǳƇǾɅƲȷ٪ ɅȯƇǾȮɍǛǳȉȷؙ٪ ǼƲȷǼȉ٪ 
durante a luta contra o covid-19, sugerindo que está tudo sob  
controle – são também estratégicos para fazer crer que a atuação 
da estatal nas dinâmicas sociais e ambientais agora depende da 
sua transformação, ou seja, da venda de ativos.

Assim, sem parecer contraditória, a marca tenta convencer pela 
aparente objetividade de algumas asserções e sensibilizar pela 
ƤɍǼȬǳǛƤǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇȷؘ٪�ǳƳǼ٪ƫǛȷȷȉؙ٪Ǿȉ٪ƤȉǼȬǳƲɫȉ٪ƤƲǾƈȯǛȉ٪ȉƤǛƫƲǾɅƇǳ٪
ƤȉǾɅƲǼȬȉȯƐǾƲȉ٪ػ٪ƫƲ٪ǛǼȬȯƲȷƤǛǾƫǝɥƲǳ٪ȬȯƲȷƲȯɥƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ɥǝǾƤɍǳȉ٪ȷȉƤǛƇǳ 
em meio a imperativos das singularidades dos consumidores –,  
o contrato da Petrobras com os públicos simula equilibrar a proje-
ção de valores coletivos e individuais.

Considerações finais

¤ƲǳƇ٪ ȬȯȉǬƲƧƠȉ٪ƫƲ٪ ɥƇǳȉȯƲȷ٪ ƤȉǼȉ٪ ȷɍȬƲȯƇƧƠȉؙ٪ ȷȉǳǛƫƲɶؙ٪ ɅȯƇǾȷȬƇȯƷǾƤǛƇؙ٪
evolução, mudança e movimento, a Petrobras promete transfor-
ǼƇƧƠȉ٪ƲǼ٪ɍǼ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉ٪ȮɍƲ٪ƣɍȷƤƇ٪ ǬɍȷɅǛ˚ƤƇȯ٪ȉ٪ǼƲǍƇȬȯȉ-
ǬƲɅȉ٪ƫƲ٪نƫƲȷǛǾɥƲȷɅǛǼƲǾɅȉه٪ƫƇ٪ƲȷɅƇɅƇǳ٪Ʋ٪ǾƠȉ٪ƇɅȯǛƣɍǛ٪Ƈ٪ǼƲȷǼƇ٪ƷǾǌƇȷƲ٪
Ƈȉȷ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉȷ٪ȷƲǾɅǛƫȉȷ٪Ƈ٪ƲǳƇ٪ƇȷȷȉƤǛƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ƣȯƇȷǛǳǛƫƇƫƲ٪Ʋ٪ǕƲȯȉǝȷǼȉؘ٪ 
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¤ȉȯ٪ȉɍɅȯȉ٪ǳƇƫȉؙ٪ǾƠȉ٪ȉȷ٪ƫƲȷƤƇȯɅƇؘ٪�ȉ٪ƤȉǾɅȯƈȯǛȉؙ٪ƫƈ٪ƤȉƲȯƷǾƤǛƇ٪Ƈ٪ƇǾɅƇǍȉ-
ǾǛȷǼȉȷ٪Ǿȉ٪ȷƲɍ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉؙ٪ƤȉǼȉ٪ȮɍƇǾƫȉ٪Ƈ˚ȯǼƇ٪ȮɍƲ٪نȉ٪ȮɍƲ٪ǾȊȷ٪ƤȉǾȷ-
ɅȯɍǝǼȉȷ٪ǬɍǾɅȉȷ٪ɥƇǛ٪ƤȉǾɅǛǾɍƇȯ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇǾƫȉ٪ȉ٪�ȯƇȷǛǳؘه٪�ɍ٪ȮɍƇǾƫȉؙ٪
ƲɫȬǳȉȯƇǾƫȉ٪Ƈ٪ǛǼƇǍƲǼ٪ƫƲ٪ȬƲɅȯȉǳƲǛȯȉȷؙ٪ȉ٪ƲǾɍǾƤǛƇƫȉȯ٪ƇȷȷƲɥƲȯƇ٪ȮɍƲ٪نƇ٪
ƲǾƲȯǍǛƇ٪ƫƇȷ٪ȬƲȷȷȉƇȷه٪ƤȉǾɅǛǾɍƇ٪ȷƲǾƫȉ٪ȉ٪ȷƲɍ٪نǼƇǛȉȯ٪ɥƇǳȉȯه٪Ʋ٪ȉƤɍǳɅƇ 
os programas de demissão voluntária, o desemprego massivo 
ƫƲ٪ ƤȉǳƇƣȉȯƇƫȉȯƲȷ٪ Ʋ٪ Ƈ٪ ƇǼƲƇƧƇ٪ ƫƲ٪ ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ ƫȉȷ٪ ǌɍǾƤǛȉǾƈȯǛȉȷ٪ 
ƫƲ٪ ȉɍɅȯƇȷ٪ ȯƲǍǛȧƲȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ȉ٪ ¯ɍƫƲȷɅƲ٪ ƫȉ٪ ȬƇǝȷؘ٪ ¤ƇȯƇ٪ ȉ٪ ǛǾɅƲȯƫǛȷƤɍȯȷȉ٪ 
que associa a Petrobras a um centro de corrupção estatal, a venda 
ƫƲ٪ ȬƇȯɅƲ٪ ƫƇ٪ ƤȉǼȬƇǾǕǛƇ٪ ȬƇȯƲƤƲ٪ ȉ٪ ǼƲǳǕȉȯ٪ ƤƇǼǛǾǕȉ٪ ȬƇȯƇ٪ ǌƇɶƷعǳƇ٪ 
-ȬȉȯƳǼؙ٪ȬȉɍƤȉȷ٪ɅƷǼ٪ȷǛƫȉ٪ȉȷ٪ƲȷȬƇƧȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƫƲ٪؛هȷƲǍɍǛȯ٪ƲǼ٪ǌȯƲǾɅƲن
bate público a respeito da real necessidade de tais ações e mesmo  
da sua constitucionalidade.

vȉȷ٪ƫǛȷƤɍȯȷȉȷ٪ƫƇ٪ƲȷɅƇɅƇǳؙ٪Ƈ٪نƲǾƲȯǍǛƇه٪ɅƲǼ٪ȷǛƫȉ٪ƲǾǌƇɅǛɶƇƫƇ٪ƤȉǼȉ٪
sua palavra de ordem, mesmo porque o petróleo é uma das prin-
cipais fontes de energia do mundo. Todavia, hoje, ao investir quase 
ƲɫƤǳɍȷǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ǾƇ٪ƲɫɅȯƇƧƠȉ٪ƫƲȷȷƲ٪ȯƲƤɍȯȷȉؙ٪Ƈȉ٪ɥƲǾƫƲȯ٪Ƈȷ٪ɅƲȯǼƲǳƳ-
ɅȯǛƤƇȷ٪Ʋ٪Ƈȉ٪ȬȯȉȬȉȯ٪ǼƇǾɅƲȯ٪ȯƲ˚ǾƇȯǛƇȷ٪ƇȬƲǾƇȷ٪Ǿȉ٪¯ɍƫƲȷɅƲؙ٪Ƈ٪ƲǼȬȯƲȷƇ٪
ƫƲǛɫƇ٪ƫƲ٪ȬȯǛȉȯǛɶƇȯ٪Ƈ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ȬȯȉȬȯǛƇǼƲǾɅƲ٪ƫǛɅƇ٪ƫȉ٪ȬƲɅȯȊǳƲȉ٪
ƲǼ٪ƤȉǼƣɍȷɅǝɥƲǳإƲǾƲȯǍǛƇؘ٪ -ǾɅƠȉؙ٪ ǾƇ٪ȬȯȉǼƲȷȷƇ٪ ƇɅɍƇǳ٪ ƫƇ٪¤ƲɅȯȉƣȯƇȷؙ٫  
Ƈ٪نƲǾƲȯǍǛƇه٪ȬƇȷȷƇ٪Ƈ٪ȷƲȯ٪ƤȉǾȉɅƇƫƇ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪ǳȊǍǛƤƇ٪ƇƣȷɅȯƇɅƇ٪ƫƇ٪ǼƇȯƤƇؙ٪
Ȭȉȯ٪ȷƲɍ٪ȬȉƫƲȯ٪ȷƲǼǛȊɅǛƤȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾȷɅȯɍǛȯ٪ǼɍǾƫȉȷ٪ȬȉȷȷǝɥƲǛȷؘ

vƠȉ٪ȷƲ٪ɍȷƇ٪ǼƇǛȷ٪ن�٪ƫƲȷƇ˚ȉ٪Ƴ٪Ƈ٪ǾȉȷȷƇ٪ƲǾƲȯǍǛƇؙه٪slogan da estatal 
ǾƇ٪ƲȯƇ٪ȬƲɅǛȷɅƇؙ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ȷƲ٪ƲǾǌȯƲǾɅƇȯƇǼ٪ȉȷ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ƫƲȷƇ˚ȉȷؚ٪ǛǾǛƤǛƇȯ٪
Ƈ٪ƲɫȬǳȉȯƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ȬȯƳعȷƇǳ؛٪ ǛǾɥƲȷɅǛȯ٪ǾƇ٪ƇɍɅȉȷȷɍ˚ƤǛƷǾƤǛƇ٪ƲǼ٪ȬƲɅȯȊǳƲȉ؛٪
ȯƲƫɍɶǛȯ٪Ƈ٪ƫƲȬƲǾƫƷǾƤǛƇ٪ƲɫɅƲȯǾƇ٪ƫƲ٪ǌƲȯɅǛǳǛɶƇǾɅƲȷ٪حƤȉǼ٪ǾȉɥƇȷ٪ǌƈƣȯǛƤƇȷ؛خ٪
produzir energia que suprisse todo o mercado nacional com com-
ƣɍȷɅǝɥƲǛȷؙ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫƲ٪ǾȉɥƇȷ٪ȯƲ˚ǾƇȯǛƇȷ٪Ʋ٪ƇƫƲȮɍƇǾƫȉ٪ȉ٪ȷƲɍ٪ȬƇȯȮɍƲ٪
ƫƲ٪ȯƲ˚Ǿȉ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ƇɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉ٪ƙ٪ǳƲǍǛȷǳƇƧƠȉ٪ƇǼƣǛƲǾɅƇǳ٪Ʋ٪Ƈȉȷ٪ȬƇƫȯȧƲȷ٪
ǛǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǛȷ٪ ƫƲ٪ ȯƲƫɍƧƠȉ٪ ƫƲ٪ ƤȉǾɅƇǼǛǾƇǾɅƲȷ٪ Ǿȉȷ٪ ƤȉǼƣɍȷɅǝɥƲǛȷؘ٪
�ǍȉȯƇؙ٪ ˚ɫƇǾƫȉعȷƲ٪ǼƇǛȷ٪ ƲǼ٪ƫǛǼƲǾȷȧƲȷ٪ ǛǼƇɅƲȯǛƇǛȷ٪ ȉɍ٪ ǛǼƇǍǛǾƈȯǛƇȷؙ٪ 
a marca anuncia que a função da energia é transformar. O sentido 
ƫƲ٪ƲǾƲȯǍǛƇؙ٪Ǿȉ٪ƇɅɍƇǳ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ƫƲ٪ƫƲȷǛǾɥƲȷɅǛǼƲǾɅȉؙ٪ȬƇȯƲƤƲ٪ǼƲǾȉȷ٪
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ɥǛǾƤɍǳƇƫȉ٪Ƈȉ٪ȬƲɅȯȊǳƲȉ٪ƲǼ٪ȷǛ٪ƫȉ٪ȮɍƲ٪ȷǛǾȌǾǛǼȉ٪ƫƲ٪ƲȷǌȉȯƧȉإƲǼȬƲǾǕȉ؛٪
Ʋ٪ȉ٪ɥƲȯƣȉ٪نɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇȯه٪ɅȯƇǾȷǼǛɅƲ٪Ƈ٪ǛƫƲǛƇ٪ƫƲ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾɥƲȯȷƠȉإ
metamorfose. Ora, se a marca não mais promete transformar o  
ȬƲɅȯȊǳƲȉ٪ƲǼ٪ƤȉǼƣɍȷɅǝɥƲǳ٪ȬƇȯƇ٪ȉ٪ȷɍȬȯǛǼƲǾɅȉ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳؙ٪ȷȉƣ٪ȉ٪slogan 
٪ǾƲȯǍǛƇ-ن ȬƇȯƇ٪ ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇȯؙه٪ ǍƇȯƇǾɅƲ٪ ƲȷǌȉȯƧƇȯعȷƲ٪ ȬƇȯƇ٪ǼƲɅƇǼȉȯǌȉع 
ȷƲƇȯ٪Ƈ٪ȬȯȊȬȯǛƇ٪¤ƲɅȯȉƣȯƇȷ٪Ʋؙ٪Ȭȉȯ٪ƤȉǾȷƲȮɍƷǾƤǛƇؙ٪ȉ٪�ȯƇȷǛǳؘ٪§ƲǍǛƫƇ٪ȬƲǳȉ٪
projeto neoliberal do Governo Bolsonaro, a empresa passa a fazer 
Ʌɍƫȉ٪ƲǼ٪ǾȉǼƲ٪ƫȉ٪ǳɍƤȯȉ٪ƫȉȷ٪ƇƤǛȉǾǛȷɅƇȷؘ٪�ǳƳǼ٪ƫǛȷȷȉؙ٪ȉ٪ȬƇǝȷ٪ȷƲ٪ɅȉȯǾƇ 
ƇǛǾƫƇ٪ ǼƇǛȷ٪ ƫƲȬƲǾƫƲǾɅƲ٪ ƫƇ٪ ǛǼȬȉȯɅƇƧƠȉ٪ ƫƲ٪ ƤȉǼƣɍȷɅǝɥƲǛȷؙ٪ ƤȉǼȉ٪
ɅƇǼƣƳǼ٪˚ƤƇ٪ ȷɍǬƲǛɅȉ٪ Ƈ٪ ƤȉǾȷɅƇǾɅƲȷ٪ ˛ɍɅɍƇƧȧƲȷ٪ Ǿȉ٪ ȬȯƲƧȉ٪ ƫȉ٪diesel,  
ƫƇ٪ǍƇȷȉǳǛǾƇ٪Ʋ٪ƫȉ٪Ǎƈȷؙ٪Ȭȉȯ٪ƤȉǾɅƇ٪ƫƇ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ƫƲ٪ȬƇȯǛƫƇƫƲ٪ǛǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǳؙ٪
implementada no Governo Temer.

FǛǾƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ɥȉǳɅƇǾƫȉ٪Ƈȉȷ٪ɥǝƫƲȉȷ٪ƇǾƇǳǛȷƇƫȉȷؙ٪Ƴ٪ȬȯƲƤǛȷȉ٪ƫƲȷɅƇƤƇȯ٪
ȮɍƲؙ٪ǼƲȷǼȉ٪ƲǾǍƲǾƫȯƇƫȉȷ٪Ȭȉȯ٪ɍǼƇ٪ȯƲɅȊȯǛƤƇ٪ƲȷɅƲɅǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ȯƲ˚ǾƇƫƇ 
Ʋ٪ƤȯǛƇɅǛɥƇؙ٪ȯƲ˛ƲɅƲǼ٪ɍǼƇ٪ƲȷɅȯƇɅƳǍǛƇ٪ǼǛƫǛƈɅǛƤƇ٪ȯƲȷɅȯǛɅƇؙ٪ȬȯƇɅǛƤƇǼƲǾɅƲ 
ƤǛȯƤɍǾȷƤȯǛɅƇ٪Ƈȉȷ٪ǼƲǛȉȷ٪ƫǛǍǛɅƇǛȷ٪حǛǾɅƲȯǾƲɅ٪Ʋ٪ ǛǾɅȯƇǾƲɅخ٪Ʋ٪ɅǝǼǛƫƇ٪Ǿȉ٪ǾɎع 
mero de engajamento/visualizações. A escolha por uma comunica-
ƧƠȉ٪ƫƲ٪ƇǳƤƇǾƤƲ٪ǳǛǼǛɅƇƫȉ٪ȬȉƫƲ٪ȷƲ٪ǬɍȷɅǛ˚ƤƇȯ٪ǾƇ٪ǾƲƤƲȷȷǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ǼȉȷɅȯƇȯ٪
ɍǼƇ٪ƇɅǛɅɍƫƲ٪ǼƇǛȷ٪ƤȉǾɅǛƫƇ٪ƲǼ٪ɅƲȯǼȉȷ٪ƫƲ٪ǍƇȷɅȉ٪˚ǾƇǾƤƲǛȯȉ٪ƤȉǼ٪Ȭɍ-
blicidade no momento de crise, mas não se descarta um proposital 
desinvestimento também na visibilização da marca mais valiosa do 
�ȯƇȷǛǳ٪Ʋ٪ǾƇ٪ȷɍƇ٪ȷǛǼƣȉǳȉǍǛƇ٪ƫƲ٪ƤȉǾȮɍǛȷɅƇؙ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇ٪Ʋ٪ȷȉƣƲȯƇǾǛƇ٪
ǾƇƤǛȉǾƇǳؘ٪�ȷȷǛǼؙ٪Ƈ٪ƤȉǾȷɅȯɍƧƠȉ٪ƫǛȷƤɍȯȷǛɥƇ٪ƫƲ٪ɍǼƇ٪ȷɍȬȉȷɅƇ٪ɍȯǍƷǾƤǛƇ٪
de transformação parece cumprir objetivos não apenas institucio-
ǾƇǛȷؙ٪ǼƇȷ٪ȷȉƣȯƲɅɍƫȉ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉȷؙ٪ƤȉǼȉ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ȬȯȉǬƲɅȉ٪ǼƇǛȉȯ٪ȮɍƲ٪
ȬȯƲȬƇȯƇ٪ȉ٪ƤƇǼǛǾǕȉ٪ȬƇȯƇ٪Ƈ٪ȬȯǛɥƇɅǛɶƇƧƠȉ٪ƫƇ٪ƲȷɅƇɅƇǳؙ٪ƲƫǛ˚ƤƇƫƇ٪Ǖƈ٪ǼƇǛȷ٪
ƫƲ٪ׄ׃٪ƇǾȉȷ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ǳƲǼƇ٪ن�٪ȬƲɅȯȊǳƲȉ٪Ƴ٪Ǿȉȷȷȉؘه
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ɍǌȯǍȷؘƣȯإǕƇǾƫǳƲؘ׃׀ׁ׃׃إׁ׆ֿ־ֿإ٪�ƤƲȷȷȉ٪ƲǼؚ٪ֿׂ٪ǌƲɥؘ٪ֿؘ׀־׀

¯�Ä٪¤ƲɅȯȉǳƲǛȯȉ٪ػ٪-ǾƲȯǍǛƇ٪ȬƇȯƇ٪½ȯƇǾȷǌȉȯǼƇȯؘ٪رS. lؘؚز٪¤ƲɅȯȉƣȯƇȷؙ٪ׇֿؘ־׀٪ֿ٪ɥǝƫƲȉ٪ 
إɦɦɦؘɬȉɍɅɍƣƲؘƤȉǼإإǛȷȬȉǾǝɥƲǳ٪ƲǼؚ٪ǕɅɅȬȷؚ%٪ؘخǼǛǾ٪ֿׄ٪ȷ٪׀ح
ɦƇɅƤǕ؟ɥڏGǼ-¤ã§ƫׄǬǯ¦ؘ٪�ƤƲȷȷȉ٪ƲǼؚ٪ֿׂ٪ǌƲɥؘ٪ֿؘ׀־׀

½§�v¯¤�§2v�U�ؘ٪رS. lؘؚز٪¤ƲɅȯȉƣȯƇȷؙ٪ؘ־׀־׀٪ֿ٪ɥǝƫƲȉ٪ֿح٪ǼǛǾؘخ٪%ǛȷȬȉǾǝɥƲǳ٪ƲǼؚ٪
ǕɅɅȬȷؚإإɦɦɦؘɬȉɍɅɍƣƲؘƤȉǼإɦƇɅƤǕ؟ɥڏ¦§Ƈ¤ƇǛȯɬȉjׂؘ٪�ƤƲȷȷȉ٪ƲǼؚ٪ֿׂ٪ǌƲɥؘ٪ֿؘ׀־׀

VERÓN, E. Fragmentos de um tecido.٪¯Ơȉ٪jƲȉȬȉǳƫȉؚ٪-ƫǛɅȉȯƇ٪ÄǾǛȷǛǾȉȷؙ٪ׂؘ־־׀

Ü-§�vؙ٪-ؘ؛٪FU¯O-§ؙ٪¯ؘ٪½ǕƳȉȯǛƲ٪ƫƲ٪ǳىƳǾȉǾƤǛƇɅǛȉǾ٪ƲɅ٪ƫǛȷƤȉɍȯȷ٪ȷȉƤǛƇɍɫؘ٪Etudes  
de Lettresؙ٪jƇɍȷƇǾǾƲؙ٪Ȭؘ٪ֿؘׅׄ׆ׇֿ٪ؙ׀ׇع

http://lattes.cnpq.br/4251387066231082
http://lattes.cnpq.br/4251387066231082
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/55325
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/55325
https://www.youtube.com/watch?v=GmEPYRd6jkQ
https://www.youtube.com/watch?v=GmEPYRd6jkQ
https://www.youtube.com/watch?v=QRaPairyoL4
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�ŃíŠú�Ńŧ�ÒŸŰŃŠúŧ

Amanda Almeida de Jesus
GȯƇƫɍƇƫƇ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪ƤȉǼ٪OƇƣǛǳǛɅƇƧƠȉ٪ƲǼ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪Ʋ٪jǛƣȯƇȷ٪
ȬƲǳƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪FƲƫƲȯƇǳ٪ƫȉ٪§ƲƤȌǾƤƇɥȉ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇ٪حÄF§�٪tƲȷɅȯƇǾƫƇ٪ؘخ
no Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens (PPGEL) 
ȬƲǳƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪ƫȉ٪-ȷɅƇƫȉ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇ٪حÄv-�-ȬȯȉǌƲȷȷȉȯƇ٪ƫƇ٪Ʋƫɍ٪.٪ؘخ
ƤƇƧƠȉ٪ƣƈȷǛƤƇؘ٪¤ȉȷȷɍǛ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇ٪ƲǼ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪
Ʋ٪ȯƲƫƇƧƠȉؘ٪�ɅɍƇǳǼƲǾɅƲؙ٪Ƴ٪ȬȯȉǌƲȷȷȉȯƇ٪ƲǌƲɅǛɥƇ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪
Ǿȉ٪�ȉǳƳǍǛȉ٪-ȷɅƇƫɍƇǳ٪eɍɥƲǾǝǳǛƇ٪¤ƲǛɫȉɅȉ٪̄ ƇǼȬƇǛȉؙ٪ȉƤɍȬƇǾƫȉ٪ɅƇǼƣƳǼ٪
o cargo de vice-diretora. Membro pesquisador do grupo de pes-
ȮɍǛȷƇ٪FƇǳƇ٪Ʋ٪�ȉǾɅƲɫɅȉ٪Ǿȉ٪¤ȉȯɅɍǍɍƷȷ٪�ȯƇȷǛǳƲǛȯȉ٪حGƤȉǾ¤ȉȯɅخ٪ƫƇ٪Äv-�ؘ٪
%ƲȷƲǾɥȉǳɥƲ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪Ǿȉȷ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ɅƲǼƇȷؚ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪Ʋ٪
gramaticalização. 

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯׁؘ׃ׂׂ׀׃׃ֿׄׄ׃־׀׀׃ׁإ٪
E-mailؚ٪ƇǼƇǾƫƇؘȷƲƫɍƤہɬƇǕȉȉؘƤȉǼؘ

�úĮĚĹÒ�eÓŠîĚÒ�ôú��ŃŸƠÒ��ííÒôú
%ȉɍɅȉȯƇ٪خׁ־־׀ح٪Ʋ٪ǼƲȷɅȯƲ٪خ׆ׇׇֿح٪ƲǼ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪OǛȷɅȊȯǛƤƇ٪ȬƲǳƇ٪ÄǾǛع
versidade Federal da Bahia (UFBA), graduada em Licenciatura em 
jƲɅȯƇȷ٪ÜƲȯǾƈƤɍǳƇȷ٪ƤȉǼ٪FȯƇǾƤƷȷ٪خ׀ׇׇֿح٪ȬƲǳƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪�ƇɅȊǳǛƤƇ٪ƫȉ٪
¯ƇǳɥƇƫȉȯ٪ �Äح¯Ƈǳخ٪ Ʋ٪ȬȊȷعƫȉɍɅȉȯƇ٪ƲǼ٪-ȷɅɍƫȉ٪ƫƲ٪jǛǾǍɍƇǍƲǾȷ٪ ٪خֿׄ־׀ح
pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).  Professora 
plena da Universidade do Estado da Bahia (UNEB),  atuando como 
docente permanente do Programa de Pós- -Graduação em Estudo 
de Linguagens (PPGEL) e do colegiado de Letras Vernáculas,  
Ǿȉ٪%ƲȬƇȯɅƇǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪�ǛƷǾƤǛƇȷ٪OɍǼƇǾƇȷؙ٪Ǿȉ٪campus I (DCH-I).  

http://lattes.cnpq.br/3522051665524453
mailto:amanda.seduc@yahoo.com
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½ƲǼ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇ٪ǾƇ٪ƈȯƲƇ٪ƫƲ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ƤȉǼ٪ƷǾǌƇȷƲ٪ƲǼ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪
OǛȷɅȊȯǛƤƇؙ٪jƲɫǛƤȉǳȉǍǛƇؙ٪jƲɫǛƤȉǍȯƇ˚Ƈؙ٪�ǾȉǼƈȷɅǛƤƇ٪Ʋ٪�ƇǼȬȉȷ٪jƲɫǛƤƇǛȷؘ٪
Membro de diversas associações, como a Associação Brasileira de 
jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ح�ƣȯƇǳǛǾؙخ٪GȯɍȬȉ٪ƫƲ٪½ȯƇƣƇǳǕȉ٪ƫƲ٪jƲɫǛƤȉǳȉǍǛƇؙ٪jƲɫǛƤȉǍȯƇ˚Ƈ٪
Ʋ٪½ƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇ٪حG½jƲɫخ٪ƫƇ٪�ȷȷȉƤǛƇƧƠȉ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪¤ȊȷعGȯƇƫɍƇƧƠȉ٪
Ʋ٪¤ƲȷȮɍǛȷƇ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪Ʋ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ح�ǾȬȉǳǳؙخ٪�ǝȯƤɍǳȉ٪FǳɍǼǛǾƲǾȷƲ٪ƫƲ٪
-ȷɅɍƫȉȷ٪FǛǳȉǳȊǍǛƤȉȷ٪Ʋ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪ح�ǛF-FǛjؙخ٪�ȷȷȉƤǛƇƧƠȉ٪�ȯƇȷǛǳƲǛȯƇ٪ƫƲ 
FǛǳȉǳȉǍǛƇ٪ ��حFؘخ٪ jǝƫƲȯ٪ ƫȉ٪ vɎƤǳƲȉ٪ ƫƲ٪ -ȷɅɍƫȉȷ٪ jƲɫǛƤƇǛȷ٪ ٪خv-jح ƤƇ-
ƫƇȷɅȯƇƫȉ٪Ǿȉ٪�ȉǾȷƲǳǕȉ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪%ƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪�ǛƲǾɅǝ˚Ƥȉ٪Ʋ٪
Tecnológico (CNPq), coordenando os projetos do Grupo de Estudos 
jƲɫǛƤƇǛȷ٪Ʋ٪½ƲȯǼǛǾȉǳȊǍǛƤȉȷ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇ٪حG-j½�٪Ʋ٪�ɅǳƇȷ٪½ȉȬȉǾǝǼǛƤȉ٪ƫƇ٪خ�
Bahia (Atobah). 

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯ׆ֿ׀ׂ׆׃ׂ׃׃־ׁׅ׃־׀إ ؘׅ٪
E-mailؚ٪ƤƲǳǛǾƇƣƣƇƫƲہǍǼƇǛǳؘƤȉǼؘ

Cristina dos Santos Carvalho
¤ȊȷعƫȉɍɅȉȯƇ٪ƲǼ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ȬƲǳƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪FƲƫƲȯƇǳ٪ƫȉ٪§Ǜȉ٪ƫƲ٪
eƇǾƲǛȯȉ٪حÄF§eؘخ٪%ȉɍɅȉȯƇ٪ƲǼ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ȬƲǳƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪-ȷɅƇƫɍƇǳ٪
ƫƲ٪�ƇǼȬǛǾƇȷ٪حÄǾǛƤƇǼȬؘخ٪tƲȷɅȯƲ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪ÜƲȯǾƈƤɍǳƇȷ٪Ʋ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪
pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), bem como graduada 
em Licenciatura e Bacharelado em Letras Vernáculas pela mesma 
instituição. Professora plena da Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB), lotada no Departamento de Educação, campus٪ âUÜؘ٪
Professora permanente do curso de mestrado do Programa de Pós-
-Graduação em Estudo de Linguagens (PPGEL) da UNEB. Membro 
ȬƲȷȮɍǛȷƇƫȉȯ٪ƫȉ٪ǍȯɍȬȉ٪ƫƲ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪FƇǳƇ٪Ʋ٪�ȉǾɅƲɫɅȉ٪Ǿȉ٪¤ȉȯɅɍǍɍƷȷ٪
Brasileiro (GconPort), também da UNEB. Atua nas temáticas de 
ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪ ǌɍǾƤǛȉǾƇǳǛȷǼȉؙ٪ȷȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪Ʋ٪
ȷȉƤǛȉǌɍǾƤǛȉǾƇǳǛȷǼȉؘ٪%ƲȷƲǾɥȉǳɥƲ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇȷ٪Ǿȉȷ٪ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ɅƲǼƇȷؚ٪
ɥƇȯǛƇƧƠȉ٪ Ʋ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷؙ٪ ǍȯƇǼƇɅǛƤƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ Ʋ٪ ƇƣȉȯƫƇǍƲǼ٪
construcional da gramática. 

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯֿׁׂؘׅׄׄׄׄׄ־׆־ׄ׆ׅׄإ٪
E-mailؚ٪ƤƤƇȯɥƇǳǕȉہɍǾƲƣؘƣȯؘ

http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
mailto:celinabbade@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/7686080661637664
mailto:ccarvalho@uneb.br
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�ŠĚŧŰńƐêŃ�XŃŧû�ôŃŧ��ÒĹŰŃŧ�XŹĹĚŃŠ
Doutor e mestre em Literatura e Cultura pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), mestre em Estudo de Linguagens, na área de 
jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ȬƲǳƇ٪ȷɍƣǳǛǾǕƇ٪ƫƲ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪jƲɫǛƤƇǛȷؙ٪ȬƲǳƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪ƫȉ٪
Estado da Bahia (UNEB) e graduado em Letras Clássicas pela UFBA. 
�ƫƲǼƇǛȷؙ٪ȬȉȷȷɍǛ٪ ǛǾɅƲȯƲȷȷƲ٪ȬƲǳƇȷ٪ƈȯƲƇȷ٪ƫƲ٪FǛǳȉǳȉǍǛƇؙ٪jƲɫǛƤȉǍȯƇ˚Ƈؙ٪
Tradução e Estudos Clássicos. 

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯؘ־ׇֿֿֿׁׅ׃׃ׁ־ׅ׀ׄ׀־إ٪
E-mailؚ٪ƤȯǛȷɅȉɥƇȉـǬȷǬƣہǕȉɅǼƇǛǳؘƤȉǼؘ٪

%ÒƐĚ��ŃŸƠÒ��úŠúĚŠÒ��ÒŠíŃŧÒ
¤ȯȉǌƲȷȷȉȯ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪UǾǍǳƲȷƇ٪Ǿȉ٪UǾȷɅǛɅɍɅȉ٪½ȯƇǾƤȉȷȉ٪Ʋ٪ǾƇ٪vȉɥƇ٪-ȷƤȉǳƇ٪
Trancoso-Creche Rosa Azul. Graduando em Letras pela Universi-
dade do Estado da Bahia (UNEB). Bolsista do programa de ini-
ƤǛƇƧƠȉ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇؙ٪ƤȉǼ٪ƇȬȉǛȉ٪ƫƇ٪FɍǾƫƇƧƠȉ٪ƫƲ٪�ǼȬƇȯȉ٪ƙ٪¤ƲȷȮɍǛȷƇ٪
do Estado da Bahia (Fapesb). Tem interesse na investigação dos 
ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ɅƲǼƇȷؚ٪ǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȬȯȉǌƲȷȷȉȯƲȷؙ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫƲ٪ǳǝǾǍɍƇȷ٪ƇƫǛ-
ƤǛȉǾƇǛȷؙ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇȷ٪Ʋ٪ƲƫɍƤƇƧƠȉ٪ƣǛǳǝǾǍɍƲؘ٪

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯؘ׀׃ׅׄ־־ׇֿׁׅׅ׀ׁׂׂ׆إ٪
E-mailؚ٪ƫƇɥǛƣƇȯƣȉȷƇہ׆ǕȉɅǼƇǛǳؘƤȉǼؘ

Deyse Oliveira Gomes
GȯƇƫɍƇƫƇ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪ƤȉǼ٪UǾǍǳƷȷ٪ȬƲǳƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪-ȷɅƇƫɍƇǳ٪ƫƲ٪
FƲǛȯƇ٪ƫƲ٪̄ ƇǾɅƇǾƇؘ٪-ȷȬƲƤǛƇǳǛȷɅƇ٪ƲǼ٪tƲɅȉƫȉǳȉǍǛƇ٪ƫȉ٪-ǾȷǛǾȉ٪ƫƇ٪jǝǾǍɍƇ٪
Inglesa pela Faculdade Batista de Minas Gerais e mestra em Estudo 
de Linguagens pelo Programa de Pós-Graduação em Estudo de 
Linguagens pela Universidade do Estado da Bahia (PPGEL/UNEB). 
Professora da educação básica da rede estadual da Bahia. 

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯؘ׆ׁׁׂׂׂׄ־־ׂׅׄ׆׀׀׃إ٪
E-mailؚ٪ǾƇɥƇȯȯȉƫƲɬȷƲہǍǼƇǛǳؘƤȉǼؘ

http://lattes.cnpq.br/0262703551113790
mailto:cristovao_jsjb@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/8443273179007652
mailto:davibarbosa8@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/5228476004343648
mailto:navarrodeyse@gmail.com
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Elder Carlos dos Santos
Bacharel em Turismo e Hotelaria pela Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB), psicólogo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), espe-
ƤǛƇǳǛɶƇƫȉ٪ƲǼ٪%ȉƤƷǾƤǛƇ٪ƫȉ٪-ǾȷǛǾȉ٪̄ ɍȬƲȯǛȉȯ٪ȬƲǳȉ٪�ƲǾɅȯȉ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛɅƈȯǛȉ٪
UniFTC, mestre em Estudo de Linguagens pelo Programa de Pós- 
-Graduação em Estudo de Linguagens (PPGEL) da UNEB. 

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯؘ׀׃׆ֿׂׂׄ־׀ׇֿׂ־׀־׆إ٪
E-mailؚ٪ƲǳƫƲȯƤƇȯǳȉȷہ׃־־׀ɬƇǕȉȉؘƤȉǼؘƣȯؘ

Elisângela Santana dos Santos
Doutora em Letras (2011) pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
tendo realizado estudos na Universidade Católica Portuguesa através 
ƫȉ٪¤ȯȉǍȯƇǼƇ٪ƫƲ٪%ȉɍɅȉȯƇƫȉ٪Ǿȉ٪¤Ƈǝȷ٪ƤȉǼ٪-ȷɅƈǍǛȉ٪Ǿȉ٪-ɫɅƲȯǛȉȯ٪خ--%¤ح٪
ɥǛǾƤɍǳƇƫȉ٪ƙ٪�ȉȉȯƫƲǾƇƧƠȉ٪ƫƲ٪�ȬƲȯǌƲǛƧȉƇǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪¤ƲȷȷȉƇǳ٪ƫƲ٪vǝɥƲǳ 
Superior (Capes). Professora permanente do Programa de Pós-
-Graduação em Estudo de Linguagens (PPGEL), localizado no 
%ƲȬƇȯɅƇǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪�ǛƷǾƤǛƇȷ٪OɍǼƇǾƇȷؙ٪campus I (DCH I) da UNEB. 
Organizou coletâneas e escreveu artigos que constam em livros e 
ȬƲȯǛȊƫǛƤȉȷؘ٪�ȯǛƲǾɅƇ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ƫƲ٪ǛǾǛƤǛƇƧƠȉ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇؙ٪ǼƲȷɅȯƇƫȉ٪Ʋ٪ƫȉɍ-
ɅȉȯƇƫȉؘ٪%ƲȷƲǾɥȉǳɥƲ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ƫƇ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪
semântica cognitiva, polissemia, livros didáticos e multimodalidade. 

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯׇׇؘׅׅׄ־׃ׂ׆ֿׁׂׅ׆ׇֿإ٪
E-mailؚ٪ƲǳȷȷƇǾɅȉȷہɍǾƲƣؘƣȯؘ

>ĚĮíúŠŰŃ�gÒƠÒŠúĹŃ��úĮĮúŧ��ŃíŠÒĮ
Pós-doutor em Estudos de Linguagens pela Universidade Estadual de 
FƲǛȯƇ٪ƫƲ٪̄ ƇǾɅƇǾƇ٪حÄ-F¯ؘخ٪tƲȷɅȯƲ٪Ʋ٪ƫȉɍɅȉȯ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪Ʋ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ȬƲǳƇ٪
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Graduado em Bacharelado 
ƲǼ٪jǝǾǍɍƇ٪-ȷɅȯƇǾǍƲǛȯƇؙ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ȬƲǳƇ٪ÄF��ؘ٪jǛƤƲǾƤǛƇƫȉ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪
ÜƲȯǾƈƤɍǳƇȷ٪ ƤȉǼ٪ FȯƇǾƤƷȷ٪ ȬƲǳƇ٪ ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪ �ƇɅȊǳǛƤƇ٪ ƫȉ٪ ¯ƇǳɥƇƫȉȯ٪
�Äح¯Ƈǳؘخ٪¤ȯȉǌƲȷȷȉȯ٪ɅǛɅɍǳƇȯ٪ƫȉ٪%ƲȬƇȯɅƇǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪�ǛƷǾƤǛƇȷ٪OɍǼƇǾƇȷ٪ǾƇ 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Professor permanente 

http://lattes.cnpq.br/8020491204641852
mailto:eldercarlos2005@yahoo.com.br
http://lattes.cnpq.br/9181473845079796
mailto:elssantos@uneb.br
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do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Estudo de 
Linguagens (PPGEL) dessa instituição. Atua nas áreas de Argumen-
ɅƇƧƠȉؙ٪�ǾƈǳǛȷƲ٪ƫȉ٪%ǛȷƤɍȯȷȉؙ٪�ȯǝɅǛƤƇ٪½ƲɫɅɍƇǳؙ٪%ȉƤɍǼƲǾɅȉȷ٪�ȯƇȷǛǳƲǛȯȉȷؘ٪

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯؘ׆׆ׇׇֿׁׂׅׄ׃ׁׁׂׄ׃ׅإ٪
E-mailؚ٪ǍȷȉƣȯƇǳہɍǾƲƣؘƣȯؘ

Grasiela Caldas
jǛƤƲǾƤǛƇƫƇ٪ ƲǼ٪ jƲɅȯƇȷؙ٪ ƤȉǼ٪ ǕƇƣǛǳǛɅƇƧƠȉ٪ ƲǼ٪ ¤ȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ Ʋ٪ UǾǍǳƷȷ٪
pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), mestra em Letras 
e doutoranda em Linguagem, Discurso e Sociedade pela mesma 
universidade. Professora da Secretaria Municipal de Educação do  
ǼɍǾǛƤǝȬǛȉ٪ ƫƲ٪ vƇɶƇȯƳ٪ Ʋ٪ ƫƇ٪ ¯ƲƤȯƲɅƇȯǛƇ٪ -ȷɅƇƫɍƇǳ٪ ƫƲ٪ -ƫɍƤƇƧƠȉؘ٪
Membro do grupo de pesquisa Epistemologias em Didática do 
¤ȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ح-ƫǛȬȉؘخ٪

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯؘ׃־׃ֿֿׂ׀־׀ׇֿׅׅ־ׂ־إ٪
E-mailؚ٪ƣȉǾ˚ǼƤƇǳƫƇȷہǍǼƇǛǳؘƤȉǼؘ٪

Hilariana Santana da Silva Ferreira
Graduada (2007) em Pedagogia pela Universidade Norte do Paraná 
٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪Ʋ٪jǛɅƲȯƇɅɍȯƇȷ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪ػ٪Ʋ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪خÄǾȉȬƇȯح
¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ȬƲǳƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪ƫȉ٪-ȷɅƇƫȉ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇ٪ �-Ävحؙ٪ ٪ؘخֿׂ־׀
-ȷȬƲƤǛƇǳǛȷɅƇ٪خֿׅ־׀ح٪ƲǼ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪Ʋ٪FǛǳȉǳȊǍǛƤȉȷؙ٪ɅƇǼƣƳǼ 
pela UNEB. Mestra (2022) em Estudo de Linguagens pelo Programa 
de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens (PPGEL) da UNEB, 
campus٪Uؘ٪½ƲǼ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇ٪ǾƇ٪ƈȯƲƇ٪ƫƲ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪
Ʋ٪FǛǳȉǳȉǍǛƇؘ٪¤ȯȉǌƲȷȷȉȯƇ٪ƲǌƲɅǛɥƇ٪ƫƲ٪ ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ǾƇ٪ƲƫɍƤƇƧƠȉ٪
ƣƈȷǛƤƇ٪ ٪ػ ƇǾȉȷ٪˚ǾƇǛȷ٪ ٪ƫƇ٪ػ ȯƲƫƲ٪ǼɍǾǛƤǛȬƇǳ٪ƫƲ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ǾƇ٪ ƤǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪
Itaberaba, na Bahia. 

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯؘ־־׆ׂׅ־ׇֿ׀ֿ׃ֿׁ׃ֿׁإ٪
E-mailؚ٪ǕǛǳƇȯǛƇǾƇؘǌƲȯȯƲǛȯƇہǕȉɅǼƇǛǳؘƤȉǼؘ

http://lattes.cnpq.br/7536345919376488
mailto:gsobral@uneb.br
http://lattes.cnpq.br/0401977202411505
mailto:bonfimcaldas@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/3151351219047800
mailto:hilariana.ferreira@hotmail.com
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Karylleila dos Santos Andrade Klinger
%ȉɍɅȉȯƇ٪خׄ־־׀ح٪ƲǼ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ȬƲǳƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪¯Ơȉ٪¤Ƈɍǳȉ٪حÄ¯¤ؙخ٪
ǼƲȷɅȯƲ٪خ־־־׀ح٪ƲǼ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ȬƲǳƇ٪ǼƲȷǼƇ٪ǛǾȷɅǛɅɍǛƧƠȉ٪Ʋ٪ǍȯƇƫɍƇƫƇ٪
(1993) em Letras pela Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). 
Atualmente, é bolsista de produtividade em pesquisa PQ2 do 
�ȉǾȷƲǳǕȉ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪%ƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪�ǛƲǾɅǝ˚Ƥȉ٪Ʋ٪½ƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉ٪ح�v¤Ȯخ 
e professora associada IV da Universidade Federal do Tocantins (UFT). 
½ƲǼ٪ ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇ٪ ǾƇ٪ ƈȯƲƇ٪ ƫƲ٪ jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ ƤȉǼ٪ ƷǾǌƇȷƲ٪ ƲǼ٪ ƲɅǾȉ-
ɅȉȬȉǾǝǼǛƇؙ٪ ƇɅɍƇǾƫȉ٪ ȬȯǛǾƤǛȬƇǳǼƲǾɅƲ٪ Ǿȉȷ٪ ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ ɅƲǼƇȷؚ٪ ǳƳɫǛƤȉؙ٪ 
ɅȉȬȉǾǝǼǛƇؙ٪ǛǾɅƲȯƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯǛƫƇƫƲؙ٪ƲǾȷǛǾȉ٪Ʋ٪ƲƫɍƤƇƧƠȉؘ٪

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯׁؘ׃ׇ־ׇׂׅ־׃ׅ׀ׂׅ׀׀׆إ

Laissa Cardoso
jǛƤƲǾƤǛƇƫƇ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪ƤȉǼ٪ǕƇƣǛǳǛɅƇƧƠȉ٪ƲǼ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ȬƲǳƇ٪
Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Mestranda em Estudos 
de Linguagens pela mesma universidade. Membro do grupo de 
ȬƲȷȮɍǛȷƇȷ٪-ȬǛȷɅƲǼȉǳȉǍǛƇȷ٪ƲǼ٪%ǛƫƈɅǛƤƇ٪ƫȉ٪¤ȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ح-ƫǛȬȉؘخ٪

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯׇׇؘׅׄ׀ׄ׆ׄ׀ׇֿׁ׃׃ׄׄإ٪
E-mailؚ٪ǳƇǝȷȷƇƤƇȯƫȉȷȉؘہׄ־ǍǼƇǛǳؘƤȉǼؘ

Lidiane Santos de Lima Pinheiro
Doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Univer- 
sidade Federal da Bahia (UFBA), com estágio doutoral na Université 
¤ƇȯǛȷ٪âؙ٪ǼƲȷɅȯƇ٪ƲǼ٪jǛɅƲȯƇɅɍȯƇ٪Ʋ٪%ǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪�ɍǳɅɍȯƇǳ٪ȬƲǳƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪
Estadual de Feira de Santana (UEFS) e graduada em Comunicação 
Social – Relações Públicas pela Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB). Professora titular do Bacharelado em Relações Públicas da 
UNEB e do Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens 
(PPGEL). Integra os grupos de pesquisa Centro de Estudo e 
¤ƲȷȮɍǛȷƇ٪ƲǼ٪�ǾƈǳǛȷƲ٪ƫȉ٪%ǛȷƤɍȯȷȉ٪Ʋ٪tǝƫǛƇ٪ح�ƲȬƇƫخ٪ƫƇ٪ÄF��٪Ʋ٪GȯɍȬȉ٪
de Pesquisa em Estudos dos Discursos e Semiótica (GPEDS) da 
Äv-�ؘ٪�ȉǼȬȧƲ٪ƲȮɍǛȬƲ٪ƫȉ٪ȬȯȉǬƲɅȉ٪ ٪�ȷ٪ƣƇɅƇǳǕƇȷ٪ƫƇ٪ƤǛȯƤɍǳƇƧƠȉ٪ƲǼن

http://lattes.cnpq.br/8224727509470953
http://lattes.cnpq.br/6655193268627969
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ɍǼƇ٪ƇǼƣǛƷǾƤǛƇ٪ǼƲƫǛƇɅǛɶƇƫƇؚ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ƲǾɍǾƤǛƇɅǛɥƇȷ٪Ǿȉ٪Ǭȉȯع 
ǾƇǳǛȷǼȉ٪Ʋ٪ǾƇ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇƤǛȉǾƇǳؙه٪˚ǾƇǾƤǛƇƫȉ٪ȬƲǳȉ٪�ȉǾȷƲǳǕȉ٪
vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪%ƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪�ǛƲǾɅǝ˚Ƥȉ٪Ʋ٪½ƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉ٪ح�v¤Ȯؙخ٪tǛǾǛȷع 
ɅƳȯǛȉ٪ ƫƇ٪�ǛƷǾƤǛƇؙ٪ ½ƲƤǾȉǳȉǍǛƇ٪ Ʋ٪ UǾȉɥƇƧƠȉ٪ �tح½Uخ٪ Ʋ٪ FɍǾƫȉ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪
ƫƲ٪%ƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪�ǛƲǾɅǝ˚Ƥȉ٪Ʋ٪½ƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉ٪ ٪Ǿȉ٪ƇǾȉ٪ƫƲ٪خ½�%Fvح
2021. Autora do livro A construção do acontecimento histórico: o dis-
curso do jornal O Estado de S. Paulo sobre a Guerra de Canudos e  
sobre as comemorações do seu centenário, publicado em 2015 
pela Editora da UFBA (Edufba).  

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯׂإ ٪ؘ׀׆־ֿׁ׀ׄׄ־ׅ׆ֿׁ׃׀
E-mailؚ٪ǳǛȷǳǛǼƇہɍǾƲƣؘƣȯؘ

Marcos Bispo
Pós-doutorado pelo Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação 
ƲǼ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪�ȬǳǛƤƇƫƇ٪ƫƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪FƲƫƲȯƇǳ٪ƫȉ٪§Ǜȉ٪ƫƲ٪eƇǾƲǛȯȉؙ٪
professor adjunto da Universidade do Estado da Bahia, atuando no 
Ƥɍȯȷȉ٪ƫƲ٪jǛƤƲǾƤǛƇɅɍȯƇ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪ػ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪Ʋ٪jǛɅƲȯƇɅɍȯƇȷؙ٪
Ǿȉ٪¤ȯȉǍȯƇǼƇ٪ƫƲ٪tƲȷɅȯƇƫȉ٪¤ȯȉ˚ȷȷǛȉǾƇǳ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪ح¤ȯȉ˛ƲɅȯƇȷخ٪Ʋ٪Ǿȉ٪
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (PPGEL). 
.٪ ǳǝƫƲȯ٪ ƫȉ٪ ǍȯɍȬȉ٪ ƫƲ٪ ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪ -ȬǛȷɅƲǼȉǳȉǍǛƇȷ٪ ƲǼ٪ %ǛƫƈɅǛƤƇ٪ ƫȉ٪
¤ȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ح-ƫǛȬȉؘخ٪

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯ׀׀׃ׂ׀ׇ׀׆ֿֿׁ־ׅׅ׀إ ؘׅ٪
E-mailؚ٪ǼƇƣǛȷȬȉہɍǾƲƣؘƣȯؘ

Maria da Conceição Reis Teixeira 
Doutora em Letras pela Universidade Federal da Bahia (UFBA),  
ǼƲȷɅȯƲ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪Ʋ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ȬƲǳƇ٪ǼƲȷǼƇ٪ǛǾȷɅǛɅɍǛƧƠȉؘ٪-ȷȬƲƤǛƇǳǛȷɅƇ٪
em Marketing, Comunicação e Negócios pelo Inbrape e em História 
da Cultura Afro-brasileira (FTC). Licenciada em Letras Vernáculas 
e bacharel em Letras Vernáculas (UFBA). Professora plena pela 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Professora do Programa 
de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens (PPGEL) da UNEB. 

http://lattes.cnpq.br/4251387066231082
mailto:lislima@uneb.br
http://lattes.cnpq.br/2770311829245227
mailto:mabispo@uneb.br
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�ȉȉȯƫƲǾƇ٪ȉ٪GȯɍȬȉ٪ƫƲ٪-ƫǛƧƠȉ٪Ʋ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪ƫƲ٪½ƲɫɅȉȷؘ٪½ƲǼ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇ٪
ǾƇ٪ƈȯƲƇ٪ƫƲ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪OǛȷɅȊȯǛƤƇؘ٪

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯؘ׀־ׁׁ׀ׂׅ׀׃ׇׄ־׆ׇֿׅإ٪
E-mailؚ٪ǼɅǛɫƲǛȯƇہɍǾƲƣؘƣȯؘ٪

Maria José Bocorny Finatto
¤ƲȷȮɍǛȷƇƫȉȯƇ٪ȬȯƲǼǛƇƫƇ٪خׇֿ־׀ح٪ƫȉ٪jƇɅǛǾ٪�ǼƲȯǛƤƇ٪§ƲȷƲƇȯƤǕ٪�ɦƇȯƫȷ٪
(LARA). Integrante da Comissão Brasileira de Terminologias Técnico- 
٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇȷ٪ǬɍǾɅȉ٪Ƈȉ٪UǾȷɅǛɅɍɅȉ٪UǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƇ٪jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇع
خ¤UUjح ٪ؙƤȉǼ٪ƫƲȷǛǍǾƇƧƠȉ٪ƫȉ٪tǛǾǛȷɅƳȯǛȉ٪ƫƇȷ٪§ƲǳƇƧȧƲȷ٪-ɫɅƲȯǛȉȯƲȷ٪ƫȉ٪�ȯƇȷǛǳ 
ƲǼ٪ׇֿؘ־׀٪UǾɅƲǍȯƇǾɅƲ٪ƫƇ٪�ȉǼǛȷȷƠȉ٪�ǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪Ʋ٪-ȷɅȯƇɅƳǍǛƤƇ٪ƫƇȷ٪�ǛƷǾƤǛƇȷ٪
ƫȉ٪ jƳɫǛƤȉ٪ ƫƇ٪�ȷȷȉƤǛƇƧƠȉ٪�ȯƇȷǛǳƲǛȯƇ٪ ƫƲ٪ jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ ٪خ�ƣȯƇǳǛǾح ƫƲȷƫƲ 
2020. Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
ƫƲȷƫƲ٪ֿ ׇׇׂؘ٪�ȉǳƇƣȉȯƇƫȉȯƇ٪ƤȉǾɥǛƫƇƫƇ٪ƫȉ٪¤ȯȉǍȯƇǼƇ٪ƫƲ٪¤ȊȷعGȯƇƫɍƇƧƠȉ٪
ƲǼ٪ jƲɅȯƇȷ٪ ٪خ½-Gj¤¤ح ƫƇ٪ ÄF§G¯ؙ٪ ƤȉǼ٪ ƫȉƤƷǾƤǛƇ٪ Ʋ٪ ȉȯǛƲǾɅƇƧȧƲȷ٪ ƫƲ٪
mestrado, doutorado e pós-doutorado. Bolsista Produtividade-
¤ƲȷȮɍǛȷƇ٪خ¦¤ح٪ƫȉ٪�ȉǾȷƲǳǕȉ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪%ƲȷƲǾɥȉǳɥǛǼƲǾɅȉ٪�ǛƲǾɅǝ˚Ƥȉ٪
Ʋ٪ ½ƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉ٪ �حv¤Ȯخ٪ ƫƲȷƫƲ٪ ־־׀ ؘׅ٪ -ɫعƤȉȉȯƫƲǾƇƫȉȯƇ٪ ƫȉ٪ ¤¤Gj-½إ
ÄF§G¯٪ƫƲ٪ֿׂ־׀٪Ƈ٪ؘ׃ֿ־׀٪UǾɥƲȷɅǛǍƇƫȉȯƇ٪ƫȉ٪ǍȯɍȬȉ٪ƫƲ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇ٪ȷȉƣȯƲ٪ 
terminologias, intitulado Projeto Terminológico Cone Sul (Termisul) 
da UFRGS,1 desde 1993. Fundadora do Grupo de Estudos em 
jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƫƲ٪Corpus do Sul (Gelcorp-Sul) em 2010, do Projeto 
½ƲɫɅȉȷ٪½ƳƤǾǛƤȉȷ٪Ʋ٪�ǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷ٪ح½ƲɫɅƲƤƤ2خ e da iniciativa de pesquisa 
�ƤƲȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ ½ƲɫɅɍƇǳ٪ Ʋ٪ ½ƲȯǼǛǾȉǳȊǍǛƤƇؘ3٪ ¤ȊȷعƫȉɍɅȉȯƇ٪ ƲǼ٪ �ǛƷǾƤǛƇ٪
ƫƇ٪�ȉǼȬɍɅƇƧƠȉ٪ ǬɍǾɅȉ٪Ƈȉ٪vɎƤǳƲȉ٪ UǾɅƲȯǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪
�ȉǼȬɍɅƇƤǛȉǾƇǳ٪ ٪خvǛǳƤح ƫȉ٪ UǾȷɅǛɅɍɅȉ٪ ƫƲ٪ �ǛƷǾƤǛƇȷ٪tƇɅƲǼƈɅǛƤƇȷ٪ Ʋ٪ ƫƲ 
Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP) em 2011. 
�ȉǾɅƲǼȬǳƇƫƇ٪ ƤȉǼ٪ -ȷɅƈǍǛȉ٪ ¯ƷǾǛȉȯ٪ ȬƲǳƇ٪ �ȉȉȯƫƲǾƇƧƠȉ٪ ƫƲ٪ �ȬƲȯǌƲǛع
ƧȉƇǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪¤ƲȷȷȉƇǳ٪ƫƲ٪vǝɥƲǳ٪¯ɍȬƲȯǛȉȯ٪ح�ƇȬƲȷخ٪ǾƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪

ֿ٪ ٪ɦɦɦؘɍǌȯǍȷؘƣȯإɅƲȯǼǛȷɍǳؘ

٪׀ ٪ǕɅɅȬؚإإɦɦɦؘɍǌȯǍȷؘƣȯإɅƲɫɅƲƤƤؘإ

ׁ٪ ٪ǕɅɅȬؚإإɦɦɦؘɍǌȯǍȷؘƣȯإɅƲɫɅƲƤƤإƇƤƲȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲإȬƇǍƲإǛǾƫƲɫؘ

http://lattes.cnpq.br/9718069524723302
mailto:mtixeira@uneb.br
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.ɥȉȯƇؙ٪¤ȉȯɅɍǍƇǳؙ٪ƲǼ٪ֿ־׀ ؙׅ٪ƤȉǼ٪ƲȷɅɍƫȉ٪ȷȉƣȯƲ٪ɅƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤƇؘ٪
Criou recursos on-line e ferramentas de acesso gratuito para aprendi-
zes de traduçãoׂ٪ƫƲ٪ɅƲɫɅȉȷ٪ɅƳƤǾǛƤȉعƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷؘ٪�ȉȉȯƫƲǾƇƫȉȯƇ٪ عׄ־־׀ح
٪Ʋ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇƫȉȯƇ٪خׇ־־׀ح٪ƤȉȉȯƫƲǾƇƫȉȯƇعɥǛƤƲ٪ؙخ׆־־׀ ٪ƇɅƳ٪ȉ٪ƇǾȉ٪ع٪־ֿ־׀ح
atual) do grupo Termisul. Terminóloga responsável do Dicionário 
de Linguística da Enunciação, publicado em 2009 pela Editora 
�ȉǾɅƲɫɅȉؘ٪�ȉȉȯƫƲǾƇƫȉȯƇ٪Ʋ٪ ɥǛƤƲعƤȉȉȯƫƲǾƇƫȉȯƇ٪ ٪½ƫȉ٪G٪خ־ֿ־׀عׄ־־׀ح
jƲɫǛƤȉǳȉǍǛƇؙ٪jƲɫǛƤȉǍȯƇ˚Ƈ٪Ʋ٪½ƲȯǼǛǾȉǳȉǍǛƇ٪ƫƇ٪�ȷȷȉƤǛƇƧƠȉ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪
Pesquisas (Anpoll).

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯׇֿׁׂׂؘׄׄׄׄׄ־ׄ־׆ֿ־إ

Mônica das Neves da Silva Lopes
Mestre em Estudo de Linguagens pela Universidade do Estado da 
�ƇǕǛƇ٪حÄv-�٪ƇɅɍƇǾƫȉ٪ǾƇ٪ƈȯƲƇ٪ƫƇ٪¯ȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؘ٪¤ȉȷȷɍǛ٪ǍȯƇƫɍƇƧƠȉ٪ؙخ
em Letras pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 
-ȷȬƲƤǛƇǳǛȷɅƇ٪ƲǼ٪jƲǛɅɍȯƇ٪Ʋ٪jǛɅƲȯƇɅɍȯƇ٪UǾǌƇǾɅȉǬɍɥƲǾǛǳؘ٪.٪ȬȯȉǌƲȷȷȉȯƇ٪ƫƲ٪
jǝǾǍɍƇ٪¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ǾƇ٪-ƫɍƤƇƧƠȉ٪�ƈȷǛƤƇؘ٪½ȯƇƣƇǳǕƇ٪ ɅƇǼƣƳǼ٪ƤȉǼ٪
apoio pedagógico para adolescentes, assessoria para a constru-
ção de material didático, correção de avaliações de concursos e 
vestibulares. 

E-mailؚ٪ǼȉǾǛƤƇؘǾƲɥƲȷہ׆ǍǼƇǛǳؘƤȉǼؘ٪
�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯؘ־־ׇֿׅׅ׀׀׃׆ׁ־׀ׇׇ׀إ

Michele Silva da Paz
Mestre em Estudo de Linguagens pelo Programa de Pós-
Graduação em Estudo de Linguagens (PPGEL) da Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB), especialista em Linguagem e Produção 
ƫƲ٪½ƲɫɅȉ٪ȬƲǳƇ٪ÄǾǛƫȉǼ¤Ʋƫȯȉ٪Ʋ٪ǍȯƇƫɍƇƫƇ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪ÜƲȯǾƈƤɍǳƇȷ٪ȬƲǳƇ٪
UNEB. Cursa especialização em Psicopedagogia pela Faculdade 
Cândido Mendes e graduação em Pedagogia pela Universidade 

ׂ٪ ٪ǕɅɅȬؚإإɦɦɦؘɍǌȯǍȷؘƣȯإɅƲɫɅƲƤƤإɅȯƇƫɍƤƇȉؘإ

http://lattes.cnpq.br/0180606646463169
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FƲƫƲȯƇǳ٪ ƫƇ٪�ƇǕǛƇ٪ ٪ؘخ��ÄFح .٪ǼƲǼƣȯȉ٪ƫȉ٪GȯɍȬȉ٪ƫƲ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪ ƲǼ٪
Argumentação na Escola, vinculado à Universidade do Estado de  
Feira de Santana (UEFS), à Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 
e à Universidade Federal de Sergipe (UFS) e membro do grupo de 
Estudos Dialógicos da UEFS. 

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯؘ־׀ׇֿׁׂׂׅ־׃ׁ׆ׇ־׃׀إ٪
E-mailؚ٪ǼǛƤǕƲǳƲȬƇɶֿہ׀׆ǍǼƇǛǳؘƤȉǼؘ

Natival Almeida Simões Neto
¤ȯȉǌƲȷȷȉȯ٪ ƇȷȷǛȷɅƲǾɅƲع�٪ ƫƲ٪ jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ Ʋ٪ jǝǾǍɍƇ٪ ¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ ƫƇ٪
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), onde atua 
também como professor permamente do Programa de Pós-
GȯƇƫɍƇƧƠȉ٪ƲǼ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪ح¤¤G-jؘخ٪%ȉɍɅȉȯ٪Ʋ٪ǼƲȷɅȯƲ 
ǾƇ٪ƈȯƲƇ٪ƫƲ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪OǛȷɅȊȯǛƤƇ٪ȬƲǳȉ٪¤ȯȉǍȯƇǼƇ٪ƫƲ٪¤ȊȷعGȯƇƫɍƇƧƠȉ٪
ƲǼ٪jǝǾǍɍƇ٪Ʋ٪�ɍǳɅɍȯƇ٪ƫƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪FƲƫƲȯƇǳ٪ƫƇ٪�ƇǕǛƇ٪حÄF�٪ؘخ�
Realizou estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em 
Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯֿׂؘ׆־ׇֿׅׄ׆ׂ׀׀׆ׇׅ׀إ٪
E-mailؚ٪ǾƇȷǾƲɅȉہɍƲǌȷؘƣȯ

Nilma Lemos
Doutoranda em Estudo de Linguagens pelo Programa de Pós- 
-Graduação em Estudo de Linguagens da Universidade do Estado 
da Bahia (UNEB), membro do grupo de pesquisa Epistemologias 
ƲǼ٪%ǛƫƈɅǛƤƇ٪ƫȉ٪¤ȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ح-ƫǛȬȉؘخ٪tƲȷɅȯƇ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪ȬƲǳȉ٪¤ȯȉǍȯƇǼƇ٪
ƫƲ٪tƲȷɅȯƇƫȉ٪¤ȯȉ˚ȷȷǛȉǾƇǳ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪ح¤ȯȉǌjƲɅȯƇȷخ٪ƫƇ٪Äv-�ؘ٪¤ȉȷȷɍǛ٪
especialização em Psicopedagogia, em Gestão e Coordenação 
-ȷƤȉǳƇȯ٪Ʋ٪ƲǼ٪¤ȉǳǝɅǛƤƇȷ٪¤ɎƣǳǛƤƇȷ٪ǾƇ٪-ƫɍƤƇƧƠȉ٪�ƈȷǛƤƇؘ٪¤ȯȉǌƲȷȷȉȯƇ٪ƫƇ٪
ȯƲƫƲ٪ƫƲ٪ƲǾȷǛǾȉ٪ƫȉ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉ٪ƫƲ٪%ȉǼ٪tƇƤƲƫȉ٪�ȉȷɅƇ٪ح�٪ؘخ�

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯֿؘ׆ֿֿׅ׃ֿֿׂׂ׆ׄ׃ׁׅ׀إ٪
E-mailؚ٪ǾǛǳǼƇǳƲǼȉȷہǕȉɅǼƇǛǳؘƤȉǼؘ٪

http://lattes.cnpq.br/2509835044731920
mailto:michelepaz182@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/2978224861970814
mailto:nasneto@uefs.br
http://lattes.cnpq.br/2375684141517181
mailto:nilmalemos@hotmail.com
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Norma da Silva Lopes
Doutora em Letras pela Universidade Federal da Bahia (UFBA),  
¤ȊȷعƫȉɍɅȉȯƇ٪ƲǼ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤȉȷ٪ȬƲǳƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪-ȷɅƇƫɍƇǳ٪
de Feira de Santana (UEFS), professora da Universidade do Estado 
da Bahia (UNEB), atuando no Programa de Pós-Graduação em 
Estudo de Linguagens (PPGEL), desenvolvendo pesquisa na área 
ƫƇ٪¯ȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ ٪ؘ½ƲǼ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇ٪ǾƇ٪ƈȯƲƇ٪ƫƲ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ ٪ؙƤȉǼ٪ƷǾǌƇȷƲ٪
ƲǼ٪ɥƇȯǛƇƧƠȉ٪Ʋ٪ǼɍƫƇǾƧƇ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ ƇɅɍƇǾƫȉ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳǼƲǾɅƲ٪Ǿȉȷ٪
ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ɅƲǼƇȷؚ٪ȷȊƤǛȉعǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ƫȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉ؛٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪
ƇǌȯǛƤƇǾƇ٪ǾƇ٪ǌȉȯǼƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉ؛٪ɥƇȯǛƇƧƠȉ٪ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪
no estado da Bahia. 

E-mailؚ٪ǾǳȉȬƲȷہ׆׃ǍǼƇǛǳؘƤȉǼؘ٪
�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯׇؘ׀־־־ֿׄ׀׆ׂׅ־׆׆ׇׂإ

Pedro Daniel dos Santos Souza
%ȉɍɅȉȯ٪ƲǼ٪jǝǾǍɍƇ٪Ʋ٪�ɍǳɅɍȯƇ٪خׇֿ־׀ح٪Ʋ٪ǼƲȷɅȯƲ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪خ׃־־׀ح٪ȬƲǳƇ 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professor assistente na 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), professor permanente 
dos Programas de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens 
�-ƫƇ٪Äv٪خG-j¤¤ح٪Ʋ٪ƲǼ٪jǝǾǍɍƇ٪Ʋ٪�ɍǳɅɍȯƇ٪ح¤¤GjǛǾ�ؘ��ƫƇ٪ÄF٪خ٪jǝƫƲȯ 
dos grupos de pesquisa História Social da Cultura Escrita e Lin-
ǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƫȉ٪�ȯƇȷǛǳ٪حOǛȷƤɍǳɅƲخ٪Ʋ٪FƇǳƇ٪Ʋ٪�ȉǾɅƲɫɅȉ٪Ǿȉ٪¤ȉȯɅɍǍɍƷȷ٪�ȯƇȷǛع 
ǳƲǛȯȉ٪ ٪ؘخGƤȉǾ¤ȉȯɅح tƲǼƣȯȉ٪ ƫȉ٪ ¤ȯȉǍȯƇǼƇ٪ ȬƇȯƇ٪ Ƈ٪ OǛȷɅȊȯǛƇ٪ ƫƇ٪ jǝǾǍɍƇ٪
¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ح¤§�O¤�§خ٪Ʋ٪ƫȉ٪¤ȯȉǬƲɅȉ٪ÜU¤ؚ٪ÜǛǳƇȷ٪UǾƫǝǍƲǾƇȷ٪¤ȉǼƣƇǳǛǾƇȷؘ٪
tƲǼƣȯȉ٪ƫƇ٪ƤȉǼǛȷȷƠȉ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ƫƇ٪ƈȯƲƇ٪ƫƲ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪OǛȷɅȊȯǛƤƇ٪ƫƇ٪
�ȷȷȉƤǛƇƧƠȉ٪ �ȯƇȷǛǳƲǛȯƇ٪ ƫƲ٪ jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ ٪ؘخ�ƣȯƇǳǛǾح %ƲȷƲǾɥȉǳɥƲ٪ ȬƲȷȮɍǛ-
ȷƇȷ٪ǾƇȷ٪ƈȯƲƇȷ٪ƫƲ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪OǛȷɅȊȯǛƤƇؙ٪¯ȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪OǛȷɅȊȯǛƤƇ٪Ʋ٪
OǛȷɅȊȯǛƇ٪ ¯ȉƤǛƇǳ٪ ƫƇ٪ �ɍǳɅɍȯƇ٪ -ȷƤȯǛɅƇ٪ Ǿȉ٪�ȯƇȷǛǳؙ٪ Ǿȉȷ٪ ȷƲǍɍǛǾɅƲȷ٪ ɅƲǼƇȷؚ٪
ƤȉǾȷɅǛɅɍǛƧƠȉ٪ȷȊƤǛȉعǕǛȷɅȊȯǛƤƇ٪ƫƇ٪ǳǝǾǍɍƇ٪ȬȉȯɅɍǍɍƲȷƇؙ٪ȷǛǾɅƇɫƲ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤƇ٪
ƫȉ٪ȬȉȯɅɍǍɍƷȷ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯȉؙ٪ȷȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ɥƇȯǛƇƧƠȉ٪Ʋ٪ǾȉȯǼƇȷ٪ǳǛǾǍɍǝȷ-
ɅǛƤƇȷؙ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ ǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ƫȉ٪�ȯƇȷǛǳؙ٪ǕǛȷɅȊȯǛƇ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ƫƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪



328      L íngua em sociedade

ƲȷƤȯǛɅƇ٪Ʋ٪ȬȉȬɍǳƇƧȧƲȷ٪ ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪ƣȯƇȷǛǳƲǛȯƇȷؙ٪ ƤȉǼ٪ƷǾǌƇȷƲ٪ǾƇ٪�ƇǕǛƇ٪ 
setecentista. 

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯؘ׃ׇׁׅׅׅׄׄׄ׆׆־ֿֿׂׂإ٪
E-mailؚ٪ȬƫƇǾؘɍǾƲƣہǍǼƇǛǳؘƤȉǼؘ

�úíúîÒ�\ŃŠúĹÒ��ÒŠŠĚĮĕŃ�eÒĎÒĮĕêúŧ�ôú�%úŸŧ
Mestra em Estudo de Linguagens pelo Programa de Pós-Graduação 
em Estudos de Linguagem (PPGEL) da Universidade do Estado 
ƫƇ٪ �ƇǕǛƇ٪ ٪ؘخ�-Ävح GȯƇƫɍƇƫƇ٪ ƲǼ٪ jƲɅȯƇȷ٪ ٪ػ jǝǾǍɍƇ٪ ¤ȉȯɅɍǍɍƲȷƇ٪ Ʋ٪
Literaturas pela UNEB, campus I, Salvador. Foi bolsista de Iniciação 
�ǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ ٪ؙخ�Uح ȯƲƇǳǛɶƇǾƫȉ٪ ɅȯƇƣƇǳǕȉȷ٪ ǾƇȷ٪ ƈȯƲƇȷ٪ ƫƲ٪ ¯ȉƤǛȉǳǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪
٪ɥǛǍƷǾƤǛƇȷح ٪ֿׄ־׀ع׃ֿ־׀ Ʋ٪ ٪خֿׅ־׀عֿׄ־׀ Ʋ٪ -ȷɅɍƫȉȷ٪ jƲɫǛƤȉǳȊǍǛƤȉȷ٪ -ɥǛǍƷǾح
ƤǛƇ٪ؘخ׆ֿ־׀عֿׅ־׀٪�ɅɍƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ ǛǾɅƲǍȯƇ٪ȉȷ٪ǍȯɍȬȉȷ٪ƫƲ٪ȬƲȷȮɍǛȷƇȷ٪FƇǳƇ٪Ʋ٪
�ȉǾɅƲɫɅȉ٪Ǿȉ٪¤ȉȯɅɍǍɍƷȷ٪�ȯƇȷǛǳƲǛȯȉ٪حGƤȉǾ¤ȉȯɅخ٪Ʋ٪vɎƤǳƲȉ٪ƫƲ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪
jƲɫǛƤƇǛȷ٪حv-jخ٪ƫƇ٪Äv-�ؘ٪

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯׇׂؘ׃׆ׇ׃׆׆ׁ׆ׄ׀׃׃ׁׄإ

½ÒĮşŸĜŠĚÒ��ĮÒŸôúŰú�eÒîĕÒôŃ��ŃŠíÒ
%ȉɍɅȉȯƇ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪Ʋ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇ٪ȬƲǳƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪FƲƫƲȯƇǳ٪ƫƲ٪�ǳƇǍȉƇȷ٪
�٪tƲȷɅȯƲ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪ȬƲǳƇ٪¤ȉǾɅǛǌǝƤǛƇ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƫƇƫƲ٪ؘخÄF�jحƇɅȊǳǛƤƇ٪ƫȉ٪
Rio Grande do Sul (PUCRS). Especialista em Estudos Avançados 
ƲǼ٪jǝǾǍɍƇ٪UǾǍǳƲȷƇ٪Ʋ٪ǍȯƇƫɍƇƫƇ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪¤ȉȯɅɍǍɍƷȷعUǾǍǳƷȷ٪Ȭȉȯ٪
ƲȷȷƇ٪ǼƲȷǼƇ٪ǛǾȷɅǛɅɍǛƧƠȉؘ٪jǝƫƲȯ٪ƫȉ٪GȯɍȬȉ٪ƫƲ٪-ȷɅɍƫȉȷ٪ƲǼ٪-ƫɍƤƇƧƠȉ٪
e Linguagem (GEEL). Professora plena da Universidade do Estado 
da Bahia (UNEB) no Departamento de Educação, campus I, e no 
Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens (PPGEL). 
�Ʌɍȉɍ٪Ǿȉ٪¤ȯȉǍȯƇǼƇ٪ƫƲ٪tƲȷɅȯƇƫȉ٪¤ȯȉ˚ȷȷǛȉǾƇǳ٪ƲǼ٪jƲɅȯƇȷ٪ح¤ȯȉ˛ƲɅȯƇȷخ٪
da UNEB, campus٪Üؙ٪ƫɍȯƇǾɅƲ٪ȉ٪ȬƲȯǝȉƫȉ٪ƫƲ٪ֿׁ־׀٪Ƈ٪ؘ׆ֿ־׀٪

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯׇֿؘ׆ׇ׃ׂ׆ֿ׃׆ֿ־ׁׅ־ׁإ٪
E-mailؚ٪ɥƣȉȯƣƇہɍǾƲƣؘƣȯؘ

http://lattes.cnpq.br/1441088776736965
mailto:pdan.uneb@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/3655268388598594
http://lattes.cnpq.br/3037018518459819
mailto:vborba@uneb.br
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¤ȉȷȷɍǛ٪ƲɫȬƲȯǛƷǾƤǛƇ٪ǾƇ٪ƈȯƲƇ٪ƫƲ٪jǛǾǍɍǝȷɅǛƤƇؙ٪ƤȉǼ٪ƷǾǌƇȷƲ٪ƲǼ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪
ƫƇ٪�ǾȉǼƈȷɅǛƤƇإ½ȉȬȉǾǝǼǛƇؘ٪

�ɍȯȯǝƤɍǳȉ٪jƇɅɅƲȷؚ٪ǕɅɅȬؚإإǳƇɅɅƲȷؘƤǾȬȮؘƣȯؘ־׀ׇׂׂ־׃־ׁ׃׃־ֿ׆ֿ׃إ

http://lattes.cnpq.br/5181055305049420
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A obra apresenta investigações em sociolinguística, 
políticas linguísticas, sociofuncionalismo, léxico, 
linguística cognitiva, linguística aplicada, didática 
do português, análise de discurso e argumentação, 
desenvolvidas por docentes e discentes da Linha 
de Linguagens, Discurso e Sociedade do Programa 
de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (PPGEL) 
da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), e se endereça 
a pesquisadores e estudantes da graduação ou da 
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