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RESUMO 

 analisar (vogal alta 
anterior + vogal alta posterior)  Por exemplo: 
[ i ]~[ i ] tio , [ ma ]~[ ma ] maio , [ lab ] ~ [ lab ] . 
experimental, buscamos 
gradiente. Foram assumidos os 
2002; PIERREHUMBERT, 2001; JOHNSON, 2007) e da 
(PIERREHUMBERT, BECKMANN e LADD, 2000). O corpus desta pesquisa conta com 964 

r 10 informantes 
 Dentre os dados, encontram-se 

nomes e verbos terminados em (vogal alta anterior + vogal alta posterior). Nomes e verbos 
foram selecionados para verificarmos se  envolvido no percurso 
da ram que 

 No que diz respeito  
os resultados sugeriram que o percurso redutivo se implementa de forma gradiente, envolvendo 

a . Houve aumento 
 vogal alta anterior precedente ao [ ] reduzido. Sugerimos que o 

alonga [ ] reduzido expressam a 
  Os resultados 

mostraram ainda que o i  relevantes para da 
[ ]. P ra

e cada item lexical corroboram a premissa 
 de 

implementados de forma lexicalmente gradual. As particularidades individuais corroboram a 
tem impacto no 

. 

Palavras-chave  
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This dissertation aims at analysing vowel reduction in (high front vowel + high back vowel) 
sequences in the Belo Horizonte variety of Brazilian Portuguese, e.g. [ i ][ i

] maio ] We intended to characterise the vowel 
reduction implementation through an experimental analysis. The adopted theoretical 
assumptions are the Exemplar Theory (BYBEE, 2001, 2002; PIERREHUMBERT, 2001, 2003; 
JOHNSON, 2007) and the Laboratory Phonology (PIERREHUMBERT, BECKMANN e 
LADD, 2000). The corpus was comprised of recordings of readings produced by 10 native 
informants from Belo Horizonte, aged from 18 to 29 years old. The words in the corpus are 964 
nouns and verbs which presents the final sequence (high front vowel + unstressed final [ ]). 
Both nouns and verbs were selected in order to test whether there is grammatical conditioning 
in the vowel reduction trajectory. Results indicate that vowel reduction is a gradient 
phenomenon: the high front vowel followed by the reduced [ ] is lengthened and centralised in 
the vowel reduction context. We suggest that the lengthening and the centralisation of the high 
front vowel adjacent to the reduced [ ] express the relevance of phonetic detail to the 
comprehension of vowel reduction. Moreover, results suggest that verbs and nouns do not 
present significantly different indices of vowel reduction, i.e., it is not possible to claim that 
vowel reduction is grammatically conditioned. On the other hand, the lexical item and the 
individual proved to be relevant factors in the understanding of the reduction trajectory. 
Different words presented different levels of vowel reduction. This result corroborates claims 
from the Exemplar Theory that consider that language change implementation is lexically 
gradual. Each individual presented a specific behaviour towards the vowel reduction. Individual 
particularities corroborate claims from the Exemplar Theory that consider that individual 
language experience impacts phonological knowledge. 

 

Key-words: high vowels sequence; vowel reduction; unstressed final vowel; phonetic 
gradience 
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O  

(vogal 

alta anterior + vogal alta posterior)  (PB). 

 dialeto belo-horizontino como, 

por exemplo, em palavras como tio  e maio  que podem ser produzidas como [ i ]~[ i] e 

[ ma ]~[ ma ], respectivamente. 

a aus ncia da vogal [ ]  no final das palavras considerada um caso de 

 .  

 

Se por um lado h  tratam o , por outro  

 

s 

canceladas de forma abrupta (SANTIAGO, 2005; HORA 2012). Trabalhos que investigam a 

gradualmente reduzidas a enfraquecimento, 

ia dos segmentos envolvidos no percurso redutivo 

; MENESES, 2012; DIAS e SEARA, 2013).  

encontram entre os extremos de uma vogal plenamente produzida e 

 e 

 das vogais altas adjacentes.  

Analisamos as distintas em nomes e verbos 

com o objetivo de investigar a a. Na 

(vogal alta anterior + vogal alta posterior),  ser  representada 

pela vogal [ ] sobre alta anterior, como em: [i ], [ ] e [ ]. Utilizamos a vogal [ ] 

sobres ] de vogais altas 

anteriores que ocorrem nos demais contextos. Investigamos 

de Caso: 
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Quadro 1: Estudos de Caso analisados 

Estudos de Caso  Exemplo 
da forma 

 
da forma 
reduzida 

 [i ] ~ [i ] tio [ i. ] [ i ] 
(vogal +[ ] glide + [ ]  [V ] ~[V ] maio [ ma ] [ ma ] 
([  [ ] ~ [ ]  [ lab ] [ lab ] 
 

Fonte: a autora 

 

Estudo de Caso 1: formado por nomes e verbos terminados em  de ( ] 

). Nomes terminados em [i ] podem ser produzidos como hiato, como ditongo 

decrescente e ainda  da vogal [ ] , por exemplo,  [ i. ] ~ 

[ i ] ~ [ i ] [i ] 

 

 

Estudo de Caso 2: formado por nomes e verbos terminados em  de (vogal +[ ] glide 

+ [ ). Nomes terminados em [V ]  da vogal [ ] 

no PB, por exemplo, maio  [ ma ] ~ [ ma ] 

Verbos terminados em [V ] 

do PB.  

  

Estudo de Caso 3: formado por nomes terminados em  de ([

final). Nomes terminados em [ ] podem ser produzidos como hiato, como ditongo crescente e 

aind  de [ ], por exemplo, [ lab . ]~[ lab ]~[ lab ] 

(HORA, 2012). A 

([ ).  

 

Todos os tr  Estudos de Caso apresentam uma (vogal alta anterior + vogal alta 

posterior). A qualidade da (vogal alta anterior) ser  [i], glide [ ] ou 

]. 

particularidades quanto  qualidade da vogal alta anterior. Tais particularidades nos levam a 

 avaliar/discutir  
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Esta mplia os estudos  

 

  que permitem avaliar experimentalmente a 

m sequ ncias de vogais altas distintas. Especificamente, pretendemos 

cumprir os seguintes objetivos:  

 ], [V ] e [ ] e a categoria (vogal alta anterior+ 

vogal alta posterior ].  

  (vogal anterior 

+ [   

 

altas distintas. 

 

gradiente.  

 

  

utilizamos metodologia experimental que envolveu 

 A metodologia experimental em fonologia 

no

(PIERREHUMBERT, BECKMANN e LADD, 2000). dialoga com a 

Teoria de Exemplares foi assumido nesta pesquisa (BYBEE, 

2001, 2002; PIERREHUMBERT 2001, JOHNSON, 2007). A Teoria de Exemplares parte da 

premissa de que 

que os falantes adquirem Para a Teoria de Exemplares, o 

 

Ou seja,  encontradas 

incorporadas mentais.  

, da seguinte maneira: no 

  vogais altas [i] e [u]. No 

, 

 abordamos os pressupostos t   4, 

os realizados na coleta e 
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5, discutimos os resultados 

 e, finalmente,   
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1 

 

apresenta u do PB, no intuito 

de caracterizar os A 

 s. 

 s articuladores no aparelho fonador 

os  descreve as propriedades 

Por meio da d

o ouvinte.  

1.1 D  DAS VOGAIS ALTAS  

 como sons produzidos sem 

, , 

 e arredonda

SEARA et. al, 2015).  

O primeiro aspecto para descrever as vogais

vogais nasais de vogais orais. 

levantado, bloqueando a passagem de ar pela cavidade nasal. 

ino se encontra abaixado, permitindo a passagem de ar pelas cavidades oral e nasal. 

Esta dissert analisa apenas vogais orais.  

O segundo aspecto para descrever as vogais

a no eixo vertical da cavidade oral 

 

 

-altas -baixas e baixas (SEARA et al. 2015). As vogais [i] e [u], analisadas nesta 

o, .  

O terceiro aspecto para descrever as vogais

oral no momento de 
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 na parte da frente da 

cavidade oral 

oral 

  chamadas de vogais 

centrais. As vogais analisadas nesta pesquisa distinguem-se 

 

O quarto aspecto para descrever as vogais

redondadas 

(SEARA et al. 2015). As vogais abordadas nesta pesquisa 

caracterizadas, qu  , no caso de [i], e arredondada, no 

caso de [u]. 

as 

vogais altas analisadas nesta pesquisa:  e   se refere ao intervalo de 

tempo som (BARBOSA e MADUREIRA, 2015). Uma vogal 

 a 

[ i:p] (sheep/ovelha) e [ ip] 

(ship/navio No PB

 (CAGLIARI e MASSINI-CAGLIARI, 1998). Nesta ,  segmental 

das vogais 

 

 

frouxas.   sac[i]   pat[ ]  

ideradas frouxas 

 (DIAS e SEARA, 2013). Nesta  pretendemos investigar a 

da vogal [

[u] frouxa ser ] pela vogal sobrescrita [ ]. 

 

 pode ser caracterizada como um hiato ou como um ditongo. 

as diferentes, por 

exemplo: m[i u]do  um glide e uma vogal adjacentes em 

ual que ocorrem, 

 Ditongos podem ser 
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vogal +glide), 

por exemplo, v[i ] viu . (glide +vogal) por 

] . Na palavra viu , por exemplo, o segmento [i

  

na qualidade das vogais que 

 

  

1.2 D  DAS VOGAIS ALTAS  

ropriedades do som, quando 

este sai do trato vocal e entra em contato com o meio exterior. Um modelo o capaz de 

explicar  o Modelo Fonte-Filtro (FANT, 1960). O Modelo Fonte-

Filtro sonora  

de um filtro, onda sonora e formar diferentes sons da fala. A fonte 

sonora  

 ondas s  

 (BARBOSA e MADUREIRA, 

 

considerado  pode ser caracterizado 

por ter um dos lados fechado e o outro lado aberto (KENT e READ, 2015). Consideremos a 

Figura 1: 

Figura 1  

 

Fonte: Kent e Read, 2015, p.39 (Figura adaptada). 
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A Figura 1 

la

ela cavidade oral. A abertura da cavidade oral se 

ladores. As diferentes formas da cavidade 

oral 

 na cavidade oral formantes. Para Ladefoged e 

Johnson (2011), os formantes surgem a par

O encontro da energia refletida com a energia vinda 

da fonte faz com plificadas, que dependem do formato e do 

comprimento do trato vocal. 

por barras escuras horizontais. A Figura 2 apresenta exemplos de espectrogramas de oito 

vogais do . 

Figura 2  

 

Fonte: Ladefoged e Johnson, 2011, p.196. 

Um espectrograma exibe tempo (PICKETT, 

1999). Na Figura 2, o eixo vertical apresenta 

hertz, encontradas na onda sonora . O eixo horizontal indica 

o tempo de  
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cada espectrograma na Figura 2.  

 As vogais podem ser identificadas pelos dois primeiros formantes, denominados de F1 

e de 

 (KENT e 

inversamente p ; isto 

(ESCUDERO et al. 2009). As Tabelas 1,2,3 e 4 a seguir exibem valores  F1 e de 

F2 das vogais altas do PB. 

Consideremos a Tabela 1: 

Tabela 1:  

 

 

Fonte: Callou et.al (2002); Dias e Seara, (2013); Barbosa e Madureira, (2015) 

A Tabela 1 mostra valores, em hertz, de F1 e de F2 da vogal [i] . O F1 da 

vogal [i] O F2 da vogal [i]  .284 Hz 

(CALLOU et al., 2002; DIAS e SEARA, 2013; BARBOSA e MADUREIRA, 2015).  

Nesta pesquisa, da vogal [i], calculada a partir dos valores de Callou 

et al. (2002), Dias e Seara (2013) e Barbosa e Madureira (2015), 

para a  da vogal n  de palavras como t[i]o. Tais 

palavras fazem parte do Estudo de Caso 1 ( ). Observemos a Tabela 

2: 

Tabela 2: Valores de F1 e de F2 em hertz do [ ] glide no o 

 

 

Fonte: Dias e Machado (2001) 

 F1 F2 
Callou, Leite e Moraes (2002) 353 2.161 

Dias e Seara (2013) 333 2.632 
Barbosa e Madureira (2015) 229 2.059 

 305 2.284 

 F1 inicial  F1 final F2 inicial F2 final 
[a ] 387 473 1.937 1.765 
[e ] 430 430 1.981 1.851 
[o ] 530 430 1.571 2.002 

 449 444 1.829 1.872 
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A Tabela 2 mostra os valores, em hertz, de F1 e de  inicial e da 

parte final do glide [ ] nos ditongos [a ], [e ] e [o ] no dialeto do Rio de Janeiro (DIAS E 

MACHADO, 2001). A qualidade do glide depende da qualidade da vogal que o acompanha 

(RUA, 2005). Assim Dias e Machado (2001) investigaram a qualidade do glide [ ] 

considerando a qualidade de diferentes vogais precedentes a ele: [a], [e] e [o].  

O trabalho de Dias e Machado (2001)   

do glide [ ] na a  palavras como ma[ ]o. Tais palavras fazem parte do Estudo 

de Caso 2: ([ ] glide + [ Observemos a Tabela 3: 

Tabela 3: Valores de F1 e de F2 em hertz da vogal [   

 

 

Fonte: Callou et.al (2002); Dias e Seara, (2013) 

A Tabela 3 mostra os valores, em hertz, de F1 e de F2 da vogal [ ] do PB. Os 

valores de F1 e de F2 da vogal [ ] de F2 da 

vogal [i] . O F1 da vogal [ ]  O F2 da 

vogal [ ]  (CALLOU et al., 2002, DIAS e SEARA, 2013). 

Nesta pesquisa, de F2 da vogal [ ], calculada a partir dos trabalhos de 

Callou, et al. (2002) e Dias e Seara (2013), foi utilizada para a  da 

[ ] palavras como ]o. Tais palavras fazem parte do Estudo 

de Caso 3 ([ final). Observemos a Tabela 4:  

Tabela 4: Valores de F1 e F2 em hertz da vogal [ brasileiro 

 

 

Fonte: Callou et.al (2002); Dias e Seara, (2013) 

A Tabela 4 mostra os valores, em hertz, de F1 e de F2 da vogal [ ] do PB. 

O F1 da vogal [ ] O F2 da vogal [ ]  

 F1 F2 
Callou, Leite e Moraes (2002) 358 2.091 

Dias e Seara (2013) 346 2.408 
 352 2.249 

 F1 F2 
Callou, Leite e Moraes (2002) 362 991 

Dias e Seara (2013) 370 1.307 
 366 1.149 
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(CALLOU et al., 2002, DIAS e SEARA,2013). Os valores de F1 da vogal [ ] e da vogal [i] 

 

de F2 da vogal  [ ]  mais baixo do que os valores de F2 da vogal [i], visto que a 

vogal [ ]  

 Nesta pesquisa, de F2, calculada a partir dos trabalhos de Callou et. 

al (2002) e de Dias e Seara (2013), foi utilizada   da vogal 

[ ]  .  

Quando as vogais [i] e [ ] os ou um ditongo ou 

um hiato. s de vogais. Vogais 

 , visto que os articuladores se encontra na 

Consideremos a Figura 3: 

 

Figura 3: Espectrograma da vogal [a]  

 

Fonte: a autora 

a , na palavra  no PB. As 

linhas horizontais pontilhadas expressam  da vogal [a]. Observe que 

similares ao longo do tempo. 
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Enquanto vogais apresentam ditongos se 

caracterizam pela instabilidade dos formantes. 

dos valores dos formantes ao longo do tempo. De acordo com Kent e Read 

(2015, p. , em que io (e, portanto, o 

. Consideremos a 

Figura 4: 

Figura 4:Espectrograma do ditongo [a ] na palavra pai. 

   

Fonte: a autora 

A Figura 4 ilustra o espectrograma do ditongo [a ] no PB na palavra pai . Haupt (2011, 

 Barbosa e Madureira (2015) 

argumentam que  

formante no decorrer do tempo. Observemos que, na Figura 4   no 

. A vogal [a] possui valores baixos de F2 e o glide [ ] possui valores altos de F2. 

].  

caracterizado 

a cada uma das 2003). Consideremos a Figura 5:  
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Figura 5: Espectrogra  

 

Fonte: autora 

A Figura 5 i.u] na palavra . O hiato se diferencia do ditongo 

por possuir  bem definidas (i.e., t

decorrer do tempo). As setas brancas 

 Hiatos e ditongos se diferenciam ainda . De acordo com 

Aguilar (1999), que ditongos. 

altas ana  entre hiatos ou ditongos: 

[ i. ] ~ [ i ] tio ; [ ma. ] ~ [ ma ] maio ; [ lab . ] ~ [ lab ] . 

RESUMO DO C  

caracterizadas, acusticamente, a partir dos dois primeiros formantes. As vogais [i] e [ ] se 

diferenciam quanto a F2. A vogal [i] possui F2 alto e a vogal [ ] possui F2 baixo.  
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DA LITERATURA SOBRE A  DE 

VOGAIS ALTAS 

 

trabalhos  

: segmentos envolvidos 

 ocorrem es espec ficas  revisa 

 

. 

o cancelamento/apagamento da vogal.  

compreender as 

 

2.1 R COMO ICO 

a  que uma 

seria esperada. Ou seja, na 

   
1  fazendo com que 

emerjam  A perda da vogal [ ] 

em uma palavra como ['f .t s] , por exemplo, CV.CVC se 

torne CV.CC: ['f .ts] (BISOL e HORA, 1993). 

CC [ts]. 

Santiago (2005) mostrou que a vogal [ nal pode ser cancelada quando se 

Por exemplo: rio ~ ri. O cancelamento 

da vogal [ ] 

                                                 
1 
CCVVCC -SILVA, 2017). 
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perda da vogal [ ] 

o cancelamento da vogal [ ]  rio 

possui [ ] rio 

ri. O trabalho de Santiago (2005) evidencia, portanto, que a 

[ ] tem efeito na morfologia, ao impactar a 

nos 

perda da vogal [

[ ] adjacente a [i] pode resultar em 

 

Viegas e Oliveira (2008) 

, - l ] 

~ l] amarel ; [el ] ~ [el] ele . 

ada, consoantes laterais [l] e [ ] passam a ocupar o final de palavras. Tradicionalmente, 

exemplo, a palavra   Viegas e Oliveira 

w] para amarelo

resultados encontrados por Viegas e Oliveira (2008) 

A palavra , produzida sem cancel

[e.l  

 do PB.  

Hora (2012) avaliou ] e [ e] em palavras 

 ou . Ditongos crescentes se caracterizam por serem 

 pode ser produzido ou como hiato ou como 

ditongo: [ed ] ~ [ed . ]  ou s ] ~ s . ] . Os resultados 

de Hora (2012) mostraram que palavras como  e  podem ter a vogal [ ] 

cancelada: [ed ] e s ], respectivamente. O cancelamento da vogal [  atestado 

por Hora (2012) indica que ser produzidas como monotongos, 

 trabalho de Hora (2012) 

contribui com esta [  de ditongos crescentes pode vir 

a ser cancelada.  
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Os sugerem seja  

em final de palavras do PB. A 

 qual o impacto 

 Vimos em Santiago (2005) que pode haver 

. Viegas e Oliveira (2008) troux que 

 segmentos antes ausentes na final de palavras 

podem vir a ocorrer nesse contexto. Hora (2012) mostrou 

buscar uma explica

para as consequ o cancelamento/apagamento de vogal.  

A partir de questionamentos pesquisadores 

experimental 

 Fundamentando-se , a ser discutida posteriormente, 

pesquisadores sugeriram que a investiga de correlatos s da fala podem explicar a 

natureza das representa Por meio da experimental, buscou-se avaliar 

o  como um fen meno de perda segmental gradiente. 

2.2 R  ADIENTE 

 vogais 

reduzem de forma gradual e . Ou seja, a redu voc lica envolve a  

e, eventualmente, podem deixar de ocorrer. 

ou cancelamento da vogal.  

 analisou [ ] adjacente  vogal [i], 

por exemplo: [hi ] rio , que pode se manifestar como [hi ] . O autor questionou se a

perda da vogal [ ], a vogal [i] manteria as mesmas propriedades articulat rias de uma 

vogal [i]  qualquer. Auditivamente, a perda da vogal [ ] 

de uma vogal alta anterior [i]. Ou seja, aparentemente, de oitiva, percebe-se que a vogal [

cancelada e que apenas a vogal [i] . Contudo, sugeriu que 

[ ], a vogal [i] remanescente apresentaria propriedades 

duracionais que expressariam . Mais especificamente, a 

 era a de que o apagamento da vogal [ ] o aumento 

duracional da vogal [i] precedente. ou 
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[ ] cancelado com a  a final 

plena. Por exemplo, o autor comparou a dura  de [i ] em [ hi ] rio  com a dura  de [i] em 

[ hi] ri . A partir da hip tese do autor, [i ] deveria ter maior dura do que [i] embora em 

. Os resultados de 

(2010) demonstraram que adjacente ao [ ] reduzido, como em [ hi ] 

rio , , como em [ hi] ri . 

[ ] envolve 

vogal [i] adjacente.  

Meneses (2012) investigou o desvozeamento das vogais altas s finais precedidas 

de sibilante [s]. Por exemplo: ma[s ] ~ ma[s ]  ou pa[s ] ~ pa[s ] passe . Sustentando-

ou a 

que Para testar 

 finais [ ] e 

[ ]. Os resultados de Meneses (2012) mostraram que a sibilante em ambiente de vogal 

totalmente desvozeada apresenta maior dura  do que a sibilante em ambiente de vogal 

parcialmente desvozeada ou vozeada uma sibilante apresenta valores maiores  

 . A partir dos 

resultados, Meneses (2012) concluiu que a  

sibilante [s]. Ou seja, os gestos articulat o  temporal da 

sibilante. Uma vez encoberta, a  no 

. O trabalho de Meneses contribui com esta 

pode implicar em reorganiza temporal e articulat ria dos segmentos envolvidos no 

percurso redutivo. 

Souza (2012) investigou  

CVC formadas por oclusiva + vogal + sibilante [s]. Exemplo: [bis]coito ~ [bs]coito 

ou k[us]tou ~ [ks]tou . 

as vogais [i] ou [u] foram reduzidas ou apagadas. Para Souza (2012), o aumento de dura o da 

sibilante [s] decorrente da  (e, poss vel apagamento da vogal) fortalece o 

argumento de que as vogais  , mas 

resguardam informa no sinal da fala que 

. como uma rela :  medida que as vogais se reduzem, a consoante [s] 
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aumenta em dura . O trabalho de Souza (2012) contribui com esta pesquisa ao mostrar que 

  

Dias e Seara (2013) 

finais na variedade - SC. As autoras compararam as , [a], [u] 

[ ] [ ], [ ], 

nos valores de F1 e de F2 das vogais. Os resultados de Dias e Seara (2013) mostraram que 

finais  correspondentes. Quanto 

aos valores de F1 e de 

autoras encontraram casos de apagamento de  em 

vogais altas [ ] e [ ] seguidas de consoante desvozeada. Os casos de apagamento foram 

Dias e Seara (2013) mostraram 

que  das vogais reduzidas/apagadas, como, por 

exemplo, irregularidade na forma de onda  tais  em alguns 

 o que enfraquece o argumento de 

que a  ocorre de forma categ rica. As autoras conclu

 das vogais reduzida  

implementada de forma gradiente e que pode, eventualmente, levar ao cancelamento da vogal. 

O trabalho de Dias e Seara (2013) contribui  

 implementa  da redu  

voc lica.  

Os trabalhos revisados n

gradiente.  

. 

corroboram a menos fonol gicos e, em particular, da redu

voc lica. 

2.3 A NATUREZA DA R  

A primeira se este cap tulo discutiu trabalhos que investigaram a natureza 

categ rica da redu voc lica. A segunda se , por outro lado, considerou trabalhos que 

investigaram a redu omo gradiente. As duas propostas consideram 

que o resultado final, ou o est gio m ximo da redu  cancelamento da vogal. O 

debate centra-se, portanto, na natureza da do : a 



31

 gradiente envolvido no 

percurso redutivo buscar com 

o debate sobre Consideremos a Figura 6: 

Figura 6 l [  

 

Fonte: a autora 

A Figura 6 ilustra, nos extremos, os dois est gios tomados como refer ncia para a 

. encontramos a vogal [ ] precedida de [i], encontramos 

a vogal [i] e a ncia da vogal [ ]. 

direita. O esmaecimento das cores que preenchem a seta da Figura 6 representa o 

direcionamento d . A vogal [

pela edida que a vogal [ ] reduz, as cores da seta se modificam, passando para 

 

A  ilustrada na Figura 6 engloba tanto a abordagem 

rdagem gradiente . Avaliar somente os extremos do 

continuum, ou seja, vogal plena ou a acomoda 

continuum acomoda 

 na expectativa de 

 . ncia 

pretendemos avaliar  ou cancelamento da vogal. O 

 De 

-  

corrobore  
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RESUMO DO C O 

 a 

, 

  discreta, de modo que um segmento 

Na , 

considera o 

continuum existente no percurso redutivo. As pesquisas revisadas 

  temporal e  

A terceira considerou a natureza discreta e gradiente da 

redu oc lica e destacou a relev ncia de 

decorrentes da redu  
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3 

 

considerados n  O presente 

 as seguintes teorias 

: o Estruturalismo, o Gerativismo e a Fonologia -linear (CLEMENTS E 

KEYSER, 1983 ).  por elas apresentarem  

capazes de explicar a 

a Teoria de Exemplares (JOHNSON & MULLENIX, 1997; PIERREHUMBERT, 2001; 

BYBEE,2001; JOHNSON, 2007)  abordagem Os 

o 

, que dialogam 

com os pressupostos da Teoria de Exemplares. 

3.1 ESTRUTURALISMO  

A Teoria Estruturalista parte do pressuposto de que a linguagem se estrutura como um 

sistema.   formam 

 (COSTA, 2013). O pensamento estruturalista teve como ponto de partida 

as ideias de Ferdinand Saussure. As ideias saussurianas 

  

 e fala (parole), por exemplo, Saussure. A   

entendida no Estruturalismo como um elemento social, compartilhado entre os falantes de uma 

mesma comunidade. A fala a utiliza 

de forma 

a  

 A fala 

 Na abordagem 

estruturalista da linguagem, a   o principal elemento de an pois 
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   interesse da Teoria Estruturalista.  

No que diz respeito , a perspectiva estruturalista considera a 

efetivamente produzidos pelos falantes  os fones  e os sons que os 

falantes julgam produzir  os fonemas (PEDROSA e LUCENA, p.16). Os fones se encontram 

fala (parole)  

da   De acordo com Saussure (2006, p.51) 

 Fonemas 

elementos abst

Por exemplo, os sons [t] e [s] possuem valor distintivo no PB, pois  

significados de palavras como [t]erra e [s]erra. Descrevendo fonemas, descrevem-se os 

elementos sonoros abstratos que estruturam o sistema lingu  

O Estruturalismo o em descrever 

elementos sonoros, ou fonemas. a abordagem estruturalista 

  

(1970)  

do PB con  , a saber: /i,u,e,o, , ,a/. As vogais 

  consideradas fonemas, uma vez que distinguem significados de palavras. As 

palavras /'muR  e /'moRo/ , por exemplo, se distinguem pelos fonemas /o/ e 

/u/ , assim como as vogais /e/ e /i/, 

. Ou seja, as vogais , 

variar entre [o] e [ ]: [pat ] ~ [pato]. Para 

da por 

alofonia .  

O fato de a vogal [ final cancelamento

da abordagem estruturalista. O ao sistema 

pois

na  
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3.2 TEORIA GERATIVA  

, parte da capacidade 

, que possibilita aos seres humanos a desenvolverem 

(KENEDY, 2013). Teoria Gerativa, uma vez 

que , seres humanos, 

dispositivo denominado Faculdade da Linguagem. O papel 

funcionamento da Faculdade da Linguagem de modo a compreender 

linguagem .  

No Gerativismo,  interpretada como um sistema formado 

 que os 

componentes gramaticais  (KENEDY,2013). O 

funcionamento d no funcionamento do 

. 

o 

preencher  A Fonologia 

- . 

No que diz respeito Fonologia, regras transformacionais ara formalizar 

os 

com . 

subjacentes 

distintivos que determinam a natureza segmental  

serem  da na fala  

social  

Estruturalismo).  

o de regras 

 . Formas 

. Os pressupostos da Teoria Gerativa 

de do em outro. A 

 Para explicar o 
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apagamento da vogal [ ] 

como ilustrado a seguir2. 

Figura 7: Ordenamento de regras no processo de cancelamento da vogal [ ] 

 

Fonte: a autora 

A regra 1, R1, expressa que /o/ torna-se [ ] em final de palavra . 

A regra 2, R2, expressa que [ em final de palavra. Note que para que a regra R2 se 

aplique, a regra R1 deve ser aplicada anteriormente. Ou seja, primeiramente, a vogal /o/ deve 

se transformar em [ ] ). O ordenamento de regras 

regra  Adicionalmente, a regra de cancelamento segmental 

ilustrada em R2 elementos 

vazios: gerativo, tanto na Fonologia 

quanto na Sintaxe.  

Um out na Figura 7 

 

/'hi.o/  (R1) se aplica: 

/'hi.o/  ['hi. ]. Contudo, quando a segunda regra (R2) se aplica, 

 ['hi. ]  ['hi]. co na Teoria Gerativa, 

e, de certa forma,  

de 

ou de cancelamento sendo explicados 

por meio de regras  .  

subjacente foram formuladas. A partir de estudos sobre o tom e o acento, e 

, pesquisadores questionaram 

                                                 
2 
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. Teorias -lineares surgiram com a proposta de que as 

-li

modelo de Clements e Keyser (1983) que   

3.3 FONOLOGIA -LINEAR 

-lineares, a com 

organiz interna. a proposta de Clements e Keyser (1983) 

conhecida por Fonologia CV, com foco na compreens o da voc lica e cancelamento 

segmental. -

para a Fonologia CV. 

Para Clements e Keyser (1983), a  

alinhadas de forma multidimensional Na Fonologia CV, a 

palavra rio  te  

Figura 8: Estrutura  

  

Fonte: a autora 

A Figura 8 ilustra as . A primeira, denominada de 

,  segunda, denominada camada 

denominada de camada segmental, 

que caracterizam vogais e consoantes3 (CLEMENTS e KEYSER, 1989, p.23). 

                                                 

3 No original: The vocabulary of the first, or -tier, consists of the single element: . The vocabulary of 
the second, or CV-tier, consists of the two elements C, V; and the vocabulary of the third, or segmental tier, consists 
of single-column phonetic matrices characterizing consonants and vowels in the usual manner. (CLEMENTS e 
KEYSER, 1988, p.23) 
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A camada 

  chamados de . rio  possui dois picos 

A camada CV  estabelecer as unidades temporais da fala na 

 dos segmentos que constituem a 

(MORAES e WETZELS, 1992, p.156). Nas palavras de Clements e Keyser (1983, p. 

34): 

 
-

duas unidades temporais 4 

 permitiu o argumento de que 

a perda de um segmento na camada segmental ca em perda de unidades temporais na 

camada CV (MORAES e WETZELS, 1992, P.156). 

. O 

envolve a 

De acordo com Bisol (19 apagado, por uma 

 reassociada a outro segmento 

adjacente . Consideremos a Figura 9: 

Figura 9: Processo   

 

Fonte: a autora 

                                                 
4 No original: The elements of the CV-tier are interpreted as corresponding to the timing units of speech 

production at the sub-syllabic level. Thus, a single C represents a single unit of timing, while a sequence CC 
represents a double-timing unit.  
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A Figura 9 

da vogal [  na palavra rio. Quando a vogal [ ] uma 

A vogal [i] passa a se associar, portanto, a duas unidades temporais e, com isso, h

,  representado por [i:] na Figura 9. O alongamento 

ao aparecimento de consoantes geminadas, de vogais longas ou ditongos. 

A Fonologia N L  Fonologia 

Gerativa ao incluir nos estu   l dos 

segmentos. Unidades temporais 

expressos em milissegundos. Essa perspectiva permite 

 na Fonolog

o. 

3.4 TEORIA DE EXEMPLARES  

A Teoria de Exemplares m modelo de  , desenvolvido na 

psicologia, utilizado por pesquisadores que se interessam em  humana. Na 

Teoria feixes de categorias. Cada 

categoria armazena exemplares de  vivenciadas pelo falante. 

mapa cognitivo complexo. Exemplares de 

 diferentes 

 (PIERREHUMBERT, 2001; JOHNSON, 2007). 

exemplares se aplica a objetos lingu sticos bem como a q

 

Aplicada a Teoria de Exemplares parte da premissa de que 

 influencia na natureza da  ou representa o mental. 

Reconhecer da cia  nas  mentais implica em 

reconhecer que a  encontrada na fala  dialetal, social, individual  

ara a Teoria de Exemplares, as 

produzidas e percebidas na fala formam 

rio  [ hi ], [ hi. ],[ hi ],[ hi]  constituem feixes de exemplares 

que acumulam  uais e sociais.  
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Na Teoria de Exemplares,  emergem d

detalhado que os falantes adquirem O 

multirrepresentado, incluindo o  

experi  represent , como 

proposto pela Teoria Gerativa.  

Para Johnson e Mullennix (1997), abordagens que utilizam os pressupostos da Teoria 

  simples. 

ser multirrepresentacional, incluindo informa lingu sticas 

sticas. O que 

em redes conectadas entre si. 

mental se ligam por meio de redes de 

redes de similaridade podem formar esquemas abstratos que organizam o conhecimento 

-Silva e Gomes (2017, 

G

 vogal [  ti[ ];chei[ ]  se 

no PB. Por outro lado, a vogal [

final em verbos  vari[ ];lei[ ]  s marcas s de modo, tempo e pessoa 

no PB. O diagrama apresentado na Figura 10 ilustra a proposta de 

estabelecidas entre [  os morfemas  pessoa no PB. 

Figura 10: ] 

 

Fonte: a autora 
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A e verbos 

terminados em [i ]. Verbos e nomes se relacionam ] ocupando o 

com o morfema de pessoa do PB. Os nomes 

estabelecem  O que pretendemos demonstrar, 

erentes esquemas gramaticais que verbos e nomes 

s 

vogais finais), verbos e nomes terminados em [i ] . Ou 

seja, a classe gramatical d

mapeada pelos falantes como pertencendo ao feixe de exemplares a sua 

categoriza .  

De acordo com Pierrehumbert (2001), as abordagens baseadas em exemplares assumem 

entre si. A locus da 

A  , podendo ser atualizada ao longo da 

vida do falante -SILVA e GOMES, 2017; RENNICKE, 2016). Por exemplo: 

um falante aprende uma palavra nova  nunca antes experienciada  -la em seu 

cotidiano. Exemplares da palavra nova s  

criar robustez. A proposta de permite ampliar as 

o estudo da 

va a compreender apenas a sistematicidade da comunidade de fala. As 

nteresse das pesquisas variacionistas. Ao sugerir que 

a se atualiza constantemente, a Teoria de E

  

A  como foneticamente e lexicalmente gradual. A medida 

que as  as categorias que 

armazenam 1). O diagrama 

apresentado na Figura 11 ilustra uma 
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Figura 11 meio 

 

Fonte: a autora 

 A Figura 11 ilustra meio. Tal categoria agrupa 

exemplares de diversas formas reduzidas da palavra: [ me ] [ me :], [ me ]. Os exemplares de 

vogal ]. De acordo com Bybee (2001), exemplares de formas 

tornarem frequentes na . Se falantes do PB produzirem com fre

a forma reduzida [me :], s ex

estocados de maneira robusta na . Eventualmente, pode ser que apenas 

ocorra a forma sem a vogal final. 

] 

v  velho : ['v ] ~ ['v ] ~ ['v y ] ~ ['v y]. A 

 

 Teoria de Exemplares. 

 investem em 

metodologias experimentais na 

e

-SILVA e GOMES, 2017). O ologia de 

 c  

proxima se . 
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3.5 FONOLOGIA DE L  

O termo Fonologia de L  surgiu 

interdisciplinares realizadas nos anos 90. com que 

a  se tornasse diferentes teorias 

io podem discordar quanto  

 

resultados que fundamentam empiricamente  (PIERREHUMBERT, 

BECKMANN e LADD, 2000).  

A Fonologia de  linguagem l e 

, fazem 

parte do mundo natural. Assim, , 

tan  

(PIERREHUMBERT, BECKMANN e LADD, 2000). 

sistema sonoro. Para a Fonologia de La  

HUFFMAN, 2000, p.5).  

Estudos que utilizam os pressupostos da 

 

 na 

o 

 (PIERREHUMBERT, 

BECKMANN e LADD, 2000). 

 no percurso da mu a sonora seja 

formalizada -SILVA, 2006).  

 envolve o  

 do objeto de estudo. 

objeto de estudo devem ser controladas  

para que os dados seja
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de a, por 

exemplo .  

, dentre outras, para Teoria de 

Exemplares osos que se apoiam na Teoria 

.  

 sobre a natureza gradiente do percurso de ] 

precedida de vogal alta anterior. Pretende-  

representa  . 

RESUMO DO C  

 as 

Fonologia o-linear compartilham a 

linguagem Fonologia Estruturalista descreve os fonemas 

 . A Teoria Gerativista 

 

s. A Fonologia -

linear 

 causam alter s 

unidades temporais da 

Exemplares. Partindo do pressuposto de que a o uso o, a Teoria 

central da abs Os pressupostos 

Fonologia de Labor

Fonologia, . 
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4 

METODOLOGIA  

experimento, na coleta de s desta 

pesquisa. sete apresenta as palavras 

escolhidas para serem utilizadas no experimento. A segunda  descreve o experimento. A 

terceira  com a pesquisa. A quarta 

explica como foi feita a coleta de dados. A quinta apresenta 

A sexta discute os procedimentos me

 considera adotados na 

 

4.1 S PALAVRAS 

consistiu na 

utilizadas no experimento. As palavras foram selecionadas a partir de consulta ao corpus do 

projeto Aspa (projetoaspa.org/acesso em abril 2018) e ao Novo L

Portuguesa (FERREIRA, 2009).

foram verbo e nome (substantivos e adjetivos). Escolhemos verbos e nomes, pois pretendemos 

[ ]  gramaticalmente condicionada. Quanto ao contexto 

) e palavras 

terminadas em ( final pleno). Consideremos o Quadro 2: 
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Quadro 2: Palavras escolhidas para o Estudo de Caso 1 

Fonte: a autora 

O Quadro 2 apresenta nomes e verbos terminados em [i ] e nomes e verbos terminados 

As palavras terminadas em [i ]  pleno foram escolhidas por 

: comparamos o lavras quando o 

[ - elog[i ] com o  pleno - eleg[i]. O objetivo de tal 

] afeta a natureza da vogal alta 

 Ess por meio do e  e 

formantes ], elog[i ], eleg[i].  

Escolhemos as palavras do Estudo de Caso 1, [i ]/[i], 

[ ]: [mi]  sendo comparada com 

[ri ] ica [i] foi controlada, de maneira que fosse a 

mesma para cada par de palavras selecionadas, como, por exemplo, ma[s]i  e sa[s]i 

. (fricativa glotal [h] + [i] pleno) para ser 

rio . Por isso,  foi comparada mi Encontramos apenas oito nomes 

terminados em ( ) 

comparados a nomes e verbos foram comparados a verbos. O motivo de escolha de pares de 

palavras  

que  

Estudo de Caso 1 

Nomes terminados 
em [i ] 

Nomes terminados 
 

Verbos terminados 
em [i ] 

Verbos terminados 
pleno 

rio mi  rio ri 
tio  piti  adio pedi 
trio  tri  guio  segui 
cio saci  chio  mexi 

desvio davi  desvio  revi 
envio tupi  envio  fervi 
 macio Maragogi  vario  feri 
navio parati  inicio cresci 

 arrepio  arrepio  rompi 
elogio   elogio  elegi 

doentio   copio  cuspi 
plantio   aprecio  mereci 
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na qualidade de vogais (SILVA e PACHECO, 2012). Sendo assim, buscamos balancear os dois 

grupos de palavras comparados para evitar que tais fatores interferissem nos resultados.     

No Estudo de Caso 2, ram 

 

[ ] 

alavras terminadas em (vogal + [ ] 

glide + [ ) e palavras terminadas em (vogal + [ ] glide final pleno). Consideremos 

o Quadro 3: 

Quadro 3: Palavras escolhidas para o Estudo de Caso 2 

Fonte: a autora 

O Quadro 3 apresenta nomes e verbos terminados em [V ] e nomes e verbos terminados 

em [V ] glide pleno. As palavras terminadas em [V ] e [V

comparativo: pretendemos comparar o [ ] glide final pleno - sa[ ] sai  ao [ ] glide que passa a 

ocupar o final de palavras quando o [ ] - sa[ ] saio . O objetivo de tal 

] afeta a natureza do glide anterior [ ]. 

Escolhemos as palavras a serem comparadas a partir 

foram comparados a nomes. Verbos foram comparados a verbos. Para os nomes, escolhemos 

] pai  e m[a ] maio . 

Encontramos apenas seis nomes terminados em [ ] g

Estudo de Caso 2 

Nomes terminados 
em [V ] 

Nomes terminados em 
[V ] glide final pleno 

Verbos terminados 
em [V ]  

Verbos terminados 
em [V ] glide final 

pleno 
 

meio 
  

lei 
 

 leio 
 

 falei 
 maio  pai  caio  cai 
 freio  frei  freio decifrei 

 shoyo  boi  boio   
 raio  rei  saio  sai 

 cheio samurai  odeio nadei 
 sorteio   sorteio  votei 
apoio   apoio  

passeio   passeio  passei 
 ensaio   ensaio vai 

 desmaio   desmaio  lacrei 
 recreio   creio  
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 semelhante: o[de ] 

odeio  e na[de ] nadei . ] para ser comparada 

a [desma ] desmaio . Por isso, o verbo desmaio  foi comparado ao verbo vai.  

apenas nomes terminados em (oclusiva + [ ] [ ). Apenas nomes foram 

considerados no Estudos de Caso 3, pois verbos terminados em ([ ] [ )

Consideremos o Quadro 4: 

Quadro 4: Palavras escolhidas para o Estudo de Caso 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

O Quadro 4 apresenta nomes terminados em [ ]. Os nomes terminados em [ ] foram 

[ ] Todos os nomes do Quadro 4 

]. O contexto precedente foi 

controlado apenas no Estudo de Caso 3, pelo fato de ambas as vogais da se

SOUZA,2012; ASSIS, 2017). Dessa forma, palavras como ]  ] 

 

[ ] 

no Estudo de Caso 3.    

Estudo de Caso 3 

Nomes terminados em [ ] 
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Optamos por  comparar palavras terminadas em [ ] com palavras terminadas em [ ] 

reduzir/apagar no PB (MENESES,2012; ASSIS, 2017). 

 

4.2 O EXPERIMENTO  

O experimento consistiu 

controlado de coleta de dados de fala. A escolha de se trabalhar com experimento controlado 

se deu pelo fato de possui

buscamos coletar, especificamente, dados de palavras terminadas em [i ], para, posteriormente, 

objetivo de 

(vogal alta anterior + vogal alta posterior). 

 s palavras escolhidas para os Estudos de Caso 1, 

2 e 3. Todas as palavras a serem analisadas foram seguidas de uma das oclusivas desvozeadas: 

[p, t, k]. Optamos por restringir o contexto seguinte a uma consoante oclusiva, pois a literatura 

reporta 

desvozeados (MENESES, 2012; ASSIS, 2017). Escolhemos apenas consoantes oclusivas, pois 

s para a consoante 

seguinte.  Consideremos os exemplos ilustrados no Quadro 5: 

 

Quadro 5  

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

Estudo de Caso 1 
(1) a.[i ] Eu sempre copio [t]  

 b. [i] Ontem eu cuspi [t]emperos fortes. 
 

Estudo de Caso 2  
(2) a.[e ] Eu sempre passeio [k]om meu filho 

 b.[e ] Eu sempre passei [k]om nota boa. 
 

Estudo de Caso 3  
(3) [ ] Ana tem o erfeito. 
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Os exemplos 

 

cuspi 

cuspi foram comparados a dados da palavra 

copio  

passeio, 

passei. Os dados referentes 

passei ] foram comparados a dados , como 

], passeio  3  

: lab ]. 

 

4.3 S DOS PARTICIPANTES  

Esta pesquisa teve participantes. Cada participante foi escolhido a 

partir do sexo, da naturalidade, e da idade. Foram escolhidos cinco participantes do sexo 

metropolitana de Belo Horizonte, com idade entre 18 e 29 anos. Cada um dos participantes 

foi de 970. 

4.4 COLETA DE DADOS  

A coleta de dados foi realizada 

CEFALA da Escola da Engenharia da UFMG  

Faculdade de Letras (FALE) da UFMG. , expostas no Anexo 1, foram apresentadas 

aos participantes da pesquisa no 

controlar a 

velocidade da leitura, deixando-

foram aleatorizados para 

interferisse na 
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realizada em um gravador M- -track II, configurado em uma taxa de amostragem de 

44,1 KHz, a 16 bits.  

Seis corpus, corpus, 

seis 964 dados, sendo 435 dados do Estudo de Caso 1, 410 

do Estudo de Caso 2 e 119 do Estudo de Caso 3. 

A seguir aprese

de dados. 

4.5 H   

([i ] [V ] e [ ]), para 

 elas.  

4.5  Estudo de Caso 1  

dos do Estudo de  

 de que diferentes classes gramaticais interferem em 

erbos 

e nomes terminados em ico + [ apresentem 

de [  

palavras de diferentes categorias gramaticais 

 (BYBEE, 2001).  

 

2: 

o aumento duracional de segmentos adjacentes ao som reduzido (SOUZA, 2012; MESENES, 

2012). Esperamos, portanto, que a o da vogal [ ] resulte 

] reduzido. 

Teoria de Exemplares (BYBEE, 2001). Especificamente, esperamos que a vogal [i ] 
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Haupt (2015) ue 

visto que  a vogal 

 remanescente. Esperamos, portanto, que a 

] resulte 

adjacente. 

 2001). 

Especificamente, esperamos 

 [ma si ] macio   seja menos anterior do que a vogal [i] 

 [sa'si] saci .  

 

Haupt (2011), Souza (2012), Oliveira (2017), Mendes. Jr (2018)  mostraram que a 

ada item lexical 

terminado em  apresente 

 

(BYBEE, 2002).  

de a (FONTES-MARTINS,2001; OLIVEIRA, 1992; 

1997; SANIAGO,2005; MENDES,JR, 2018). Esperamos, portanto, que c

analisado nesta pesquisa  [ precedido 

de [i] 

a 

2015; 2016).  

4.5.  Estudo de Caso 2  

se dos dados do Estudo de  

 

erbos 

e nomes terminados em (vogal + [ ] glide + [   apresentem 

 sugere 

fo  
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o aumento duracional de segmentos adjacentes ao som reduzido (SOUZA, 2012; MENESES, 

2012). Esperamos, portanto que a ] resulte 

] precedente ao [

Teoria de Exemplares (BYBEE,2001).  

ortanto, que a 

da vogal [ ] resulte ] reduzido. 

adientes (BYBEE,2001). Especificamente, 

e

vogal [  [ sa ] saio   sejam menos anteriores do que glides anteriores plenos 

- [ sa ] sai   

4: Haupt (2011), Souza (2012), Oliveira (2017), Mendes. Jr (2018)  mostraram que a 

. Esperamos, portanto, que cada item lexical 

terminado em (vogal + [ ] glide + [  apresente 

(BYBEE,2002).  

5:  

FONTES-MARTINS,2001; OLIVEIRA, 1992; 

1997; SANIAGO,2005; MENDES,JR, 2018). Esperamos, portanto, que c

analisado nesta pesquisa  [ precedido 

de [V ].  

2016). Esperamos que os dados de cada indi
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4.5 Estudo de Caso 3  

Estudo de  

 1: 

da vogal e envolve perda da atividade muscular. Esperamos, portanto, que a 

[ te  [ , 

cia. 

de Exemplares (BYBEE, 2001).   

  

Haupt (2011), Souza (2012), Oliveira (2017), Mendes. Jr (2018)  mostraram que 

. Esperamos, portanto, que cada item 

lexical terminado em ([  apresente 

om a premissa da Teoria de Exemplares de que 

(BYBEE,2002).  

: 

 (FONTES-MARTINS,2001; OLIVEIRA, 1992; 

1997; SANIAGO,2005; MENDES,JR, 2018). Esperamos, portanto, que c

analisado nesta pesquisa apresente  [

de [ ] de acordo com o pressuposto da Teoria de Exemplares de que a 

2016). 

 

 foi investigada no 5, em que 

 

4.6 A  

 964 dados obtidos em um experimento 

realizado com 10 informantes de Belo Horizonte- MG. Os 964 dados desta pesquisa fazem parte 
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 dados Estudo de 

Caso. 

Tabela 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

, 

Estudos de C

Estudos de Caso separadamente. 

Primeiramente, 

 

4.6.1  

 

utilizando-se o programa Praat (BOERSMA; WEENINK, 2018).Vogais e glides foram 

(formantes). Consideremos a Figura 12: 

  

CASO 1 

    total 

239 196 435 

CASO 2 

 glide +    glide final pleno total 

240 170 410 

CASO 3 

    total 

119 119 

N Total de dados 964 
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Figura 12: Etiquetagem dos dados  

 

Fonte: a autora 

 A Figura 12 ilustra como foi feita a etiquetagem dos dados na  A Figura 

12 camadas. 

A primeira camada (1) apresenta a forma de onda que exibe tempo, no eixo horizontal, e 

de um som (KENT e READ, 2015, p.128) A segunda camada (2) apresenta o espectrograma 

mplitude, na escala 

de cinza (KENT e READ,2015, p.107). As camadas 3, 4 e 5, na Figura 12, exibem a 

pela ferramenta TexGrid do Praat. A ferramenta TextGrid permite criar 

 

 Na primeira camada do TextGrid (camada 3, na Figura 12), segmentamos e anotamos 

arrepio. 

Na segunda camada do TexGrid (camada 4, na Figura 12), segmentamos e anotamos a classe 

arrepio. Na terceira camada do TextGrid (camada 5, na 

i0 vogal [ ] 



57

 na palavra arrepio.  de 

vogais e das vogais plenas 

   

4.6.1.1 Estudo de Caso 1: etiquetagem de [i ], [i   

(

final) e de palavras terminadas em ( ), como, por exemplo, nas palavras 

[ma si ] macio  e [sa'si] saci . Palavras terminadas em o final) 

]. Consideremos a Figura 13:  

Figura 13: Vogais etiquetadas no Estudo de Caso 1 

 

Fonte: a autora 

 Caso 

] foram produzidas: adio. 

Dados em que ambas as vogais foram produzidas foram anotados como iu. 

centro ilustra um dado em que a vogal [ ] foi reduzida: guio. Os dados que apresentaram 

] foram anotados com i0  direita ilustra um dado produzido com a 

segui

anotados com i. [ ] inal foram identificados a partir dos 

  de F2 em 
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2.284 Hz. O [ ] F2 em 1.149 Hz (CALLOU et.al, 2002; 

DIAS e SEARA, 2013; BARBORA e MADUREIRA, 2015). 

 1 foi feita 

de F2. 

[ ] ], como ilustrada no  

na Figura 13, i], e decai para 

[ ] ] 

  

 

], como ilustrado no (i0). Valores altos de 

, apenas a vogal [i] foi 

produzida.  

 da Figura 13 ilustra um caso de : 

[i]. 

. 

 

do [ ] o lo de 

vogais altas anteriores [i   

4.6.1.2 Estudo de Caso 2: etiquetagem de [V ], [V ] e [V ] plena 

(vogal + [ ] glide + [ ] 

 e de palavras terminadas em (vogal + [ ] glide final pleno), como, por exemplo, 

nas palavras [sa ] saio  e [sa ] sai  Palavras terminadas em (vogal + [ ] glide + [

final) [  

], [e ], [o ]). Cada um dos 

interfere na qualidade do glide [

[  quando esta foi produzida. Os valores de F2 

do glide [ ] e da vogal [ ] a 

selecionados na literatura: glide [ ] possui valores variando entre 1.571 a 2.000 Hz, a depender 
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a vogal adjacente; a vogal [ ]  (DIAS e 

MACHADO, 2001, CALLOU et.al, 2002; DIAS e SEARA, 2013). Consideremos a Figura 14: 

Figura 14: Vogais etiquetadas no Estudo de Caso 2 

 

Fonte: a autora 

 studo de Caso 

] foi 

produzida: saio [ sa ]. Dados em que a vogal [ ] foi produzida foram anotados como aiu, 

eiu ou oiu. [

  

[ ] presente.  

 tro da Figura 14 ilustra um dado em que a vogal [ ] foi reduzida: 

saio [ sa ] ] foram anotados com ai0, ei0 ou oi0. 

 

parte fi  distantes de F1  identificamos o 

 

  direita da Figura 14 ilustra um dado produzido com o glide [ ] pleno, em 

final de palavra, precedido da vogal [a]: sai [ sa ]. Os dados produzidos com o glide [ ] pleno 

foram anotados como ai, ei ou oi. Assim como no Estudo de Caso 1, comparamos, no C

5, o glide [ ] e do glide [ ] 

pleno, em es.  
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4.6.1.3 Estudo de Caso 3: etiquetagem de [ ], [ ] e [ ]  

([

final), como, por exemplo, na palavra [ p sip ]  

[ ] 

feita 

da Os valores de F2 das vogais [ [ ] 

[ o possui 

2.249 Hz para F2; [ ] o final possui o F2 com  1.149 Hz (CALLOU et.al, 

2002; DIAS e SEARA, 2013).Consideremos a Figura 15: 

Figura 15: Vogais etiquetadas no Estudo de Caso 3 

 

Fonte: a autora 

 

  vogais [ ] 

foi produzida:[ p sip ] prin . 

ltos de F2  distantes de F1  para valores baixos de F2   

e foram anotados como iu.  

 ] foi reduzida: 

[ko'l k [ ] foram anotados com i0. Dados 

 [ ] 

altos  distantes de F1   
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de [

que a vogal [ ] 15 

[ ]. 

 ulo  direita da Figura 15 ilustra um dado em que a vogal [ ] foi reduzida: 

[b . ] foram anotados como 0u. Dados 

] foram identificados pela estabilidade da 

baixos   1.149 

Hz [ ]

] foi reduzida.  

 [

[ ] s em trabalhos futuros, investigar a 

 

 

as palavras 

 , foram produzidas em alguns dados como [a 'v hb], ['b

[kah'dap], [ko'l k], ['lab], [' p], ['sab] e [teles'k p]. A  

] Por isso, desconsideramos nesta pesquisa 

] em trabalhos futuros, visando a caracterizar 

, analisaremos apenas a 

de [ ]

[ ] [ ] [ ]. 

4.6.2 A   

 

 

som (BARBOSA e MADUREIRA

A  

script de Lennes (2002), adaptado por Freitas (2018). Tal script extrai a 
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TextGrid e salva os 

 txt. O script 

pelo  

 

 

  

 

mostrou  ocupado pelas 

[i ], [V ] e [ ] dentro de cada  

normalizar efeitos que afetam 

e PACHECO, 2012). 

A 

As medidas script de Lennes (2003), 

adaptado por Freitas (2018). Tal script automatiza os seguintes procedimentos:  

 

(i) seleciona um som e um arquivo TextGrid  

rotulado:  

Ponto 1: de 10 a 20% do intervalo rotulado.  

Ponto 2: de 45 a 55% do intervalo rotulado.  

Ponto 3  de 80 a 90% do intervalo rotulado.  

  

O script 

Trabalhamos apenas com os valores de F1  

], [V ] e [

glide [ ] pleno. A escolha de selecionar o i  se justifica pela 

  

 Trabalhamos com a difer -F1 

finalidade de 
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formato 

 

tamanhos distintos produzam a vogal [i] com os seguintes valores de F1 e F2: Falante 1 (F1= 

-F1= 1650 

Hz. Trabalhando com os valores F2-

dos Falantes 1 e 2.  

 scripts foram 

exportados para um arquivo Excel. O arquivo cons  

. 

Quadro 6:   

Fonte: a autora 

sv, para ser 

reconhecido pela linguagem R (R CORE, 2017). O 

Em segundo lugar, explicamo

resultados. 

 
 

 

Falante P01;P02;P04;P05;P07;P09;P11;P12;P14;P16 
Sexo (H) masculino; (F) feminino 

Palavra  
contexto seguinte [p], [t] [k] 
classe gramatical (V) verbo; (N) nome 

Caso (T) caso 1; (G) caso 2; (A) caso 3  
Grupo (E) ; (C) vogais altas anteriores plenas  

  i, i ,i  (Caso 1); V , V , V  (Caso 2); ,   (Caso 3) 
  
  

  
F2- F1 final -
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4.6.2.1 Testes   

 

 

nto de dados pode 

Para verificarmos a normalidade 

dos dados desta pesquisa, utilizamos o teste Shapiro-Wilk. O teste Shapiro-Wilk verifica a 

o-Wilk apresentar resultados com 

valores de p > 0,

seja, se p > 0, -Wilk apresentar 

resultados com valores de p < 0,05 signific

normal. Ou seja, se p < 0,

do teste Shapiro-  

 

Caso 1:  

F2-F1 fina ]/ [ ]): p = 6,397 10-05 (W =0,97013) 

 F2- p= 1,192 10-05 (W = 0,96401) 

]/ [ ]): p =1,27 10-09= (W=0,92528) 

p = 8,526  10-15 (W=0,84171) 

 

Caso 2: 

 F2- ]/ [V ]): p= 0,3995 (W= 0,99362)  

 F2- ] glide pleno): p=4,885  10-05 (W= 0,9689) 

]/ [V ]): p= 0,0001057 (W= 0,97182) 

] glide pleno): p=3,076 10-07 (W = 0,95106) 

 

Caso 3:  

 F2-F1 final: p = 0,04438 (W= 0,97414)  

p= 6,012 10-09 (W=0,84491) 

 

- ]/ [V ], os resultados do 

teste Shapiro-Wilk sugerem que as amostras de dados desta pesquisa p
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s dados que . 

 

 (CRAWLEY,2013) o teste 

 t  e 

.   

O teste t um teste  para

dois conjuntos de dados normais. Por meio do teste t, 

. 0

comparadas . Poro outro lado, a 1) 

 . 

 t ,05. Se os resultados do teste t 

mos

do teste t 

 O teste t foi utilizado na amostra normal 

t.test (),  

O teste Wilcoxon ico correspondente ao teste t. Utilizando o teste 

0), o teste 

Wilcoxon apresentar

(H1 O teste Wilcoxon foi aplicado nas amostras 

wilcox.test (),  do 

R (R CORE, 2017).  

que discute os resultados da pesquisa. 

4.6.2.2   

 

respectivamente em segundos (ou milissegundos) e em hertz. Uma forma de se representar um 
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chamado boxplot. Boxplots expressam s em um 

continuum (CRAWLEY, 2007). Consideremos a Figura 16 a seguir. 

 

Figura 16: Exemplo de Boxplot 

 

Fonte: a autora 

boxplot 

boxplot 

n

ilustra a mediana dos dados. A mediana se refere ao valor central de um conjunto de dados. O 

prime

O terceiro quartil 

 

s tracejadas 

do tamanho da caixa. Se houver algum valor maior do que 

outlier. A Figura 16 ilustra como os outliers 

boxplot (CRAWLEY, 2007).  
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Pelo boxplot 

de dados. A distr

 

Os boxplots 

boxplots, notches. 

Notches nos ajudam boxplots  De acordo com 

Crawley (2007, p.156), os notches 

lados da mediana no boxplot

notches , 

 16 ilustra como notches 

boxplots. 

  deste trabalho se resume  boxplots e  

apresentados nos boxplots. Comparamos boxplots na busca de verificar 

levantada na metodologia 

dados dos boxplots comparados. 5 

dos dados.  

R  

de cada Estudos de Caso analisado nesta  apresentou as palavras 

escolhidas para formar o experimento. Ao todo, foram escolhidas 97 

descreveu o experimento. O experimento constituiu na leitura de 970 . A terceira 

se omo foi feita a escolha dos participantes: cinco homens e cinco mulheres 

quarta 

demonstrou como foi feita a coleta de dados. A quinta  

. A sexta 

dos Estudo de Caso.  e anotados. A s  

meio dos  Shapiro, T e Wilcoxon. 

dados foi o boxplot. A seguir discutimos os resultados . 
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CAPITULO 5 

DISCUS   

Cada Estudo de Caso Na primeira 

, apresentamos ] em cada um 

dos Estudos de Caso. , discutimos os resultados do Estudo de Caso 1: ([i] 

). Na terceira  Estudo de Caso 2: 

(vogal+ [ ] glide + [ ). Na quarta  Estudo de 

Caso 3: ([ ). 

4.5  4.  

5.1 A  CA   

 apresenta 

 com cancelamento da vogal [ ]. 

 tonicidade da vogal alta anterior que precede 

a vogal [ ] :  

1  

 

Fonte: a autora 
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A primeira coluna do cancelamento da vogal [ ] no 

Estudo de Caso 1. A segunda ilustra resultados do Estudo de Caso 2 e a terceira mostra os o 

percentual de cancelamento do Estudo de Caso 3. ] apresentou os maiores 

da vogal [ ] (41%). A ] teve a vogal [ ] cancelada em 

Sugerimos que os variados da vogal [ ] 

 com a seguinte 

. Podemos sugerir 

que da vogal [ ] quando a vogal 

 glide [ ] ou vogal [ ] do que quando ocorre o  precedendo 

a vogal [ ]. 

tonos, sobretudo em final de palavras, es da 

(MENESES, 2012; DIAS e SEARA, 2013; VIEIRA e -SILVA,2015 

ASSIS, 2017).  

Entendemos que o

ante  de [ ]. os dados mostram 

d forma (vogal alta anterior + vogal alta 

posterior). Sustentando-se nos pressupostos da Teoria de Exemplares, sugerimos o detalhe 

que caracteriza a qualidade da vogal  [i] , [ ] glide ou [   parte da 

 tensa, frouxa ou glide  mas atuam fonologicamente  

] apresentados no Gr fico 1.  

A premissa da Teoria de Exemplares de 

categorias detalhadas permite explicar as especificidades de implementa do fen meno para 

cada Estudo de Caso. Se houvesse apenas uma categoria abstrata e discreta, como fonemas ou 

 da vogal [ ] 

ocorre (vogal alta anterior + vogal alta 

posterior).  

Vale ressaltar, entretanto, que  de (vogal alta 

anterior + vogal alta posterior). Sugerimos que as categorias [i ], [V ] e [ ] interagem entre 

si, por meio de redes que conectam 

redes que operam relacionando as  de vogais permitem que o cancelamento da 

vogal [ ] se propage  

separadamente.  
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5.2 RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO 1: [I] + [ ]   

O Estudo de Caso 1  ] 

 Cinco do Estudo de 

a ser verificada  a seguinte:  

 

 

[  

 

Ess

 

Bybee (2017) 

argumentou que a m  Esta 

no intuito de buscar 

-se no 

pressuposto 

 

 

[i

F2- -F1 maior o 

]. C  2:  

  



71

2: F2- ] por classe gramatical 

 

Fonte: a autora 

O boxplot 2 mostra os valores de F2-F1 final em nomes 

terminados em [i ]. O boxplot 2 mostra os valores de F2-F1 final em verbos 

terminados em [i 2 indica que verbos e nomes terminados em [i ] apresentam 

variando em torno de 500 e 1600 Hz. Os valores mais baixos de F2-

da vogal [ ] no sinal da fala. Na medida em que os valores de F2-

[ ] vai se reduzindo, uma vez que valores altos de F2-F1 caracterizam vogais anteriores. Os 

dados de ,05: 

(W=7.217/ p= 0,8862).  

2 evidenciam que a 

[i entemente da classe gramatical. 

  

 

]  

ao [ ] reduzido. 
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Essa  da Teoria de Exemplares de 

e. 

-

[

a 

[i ] ([ ] presente no 

sinal da fala); [i ] ([ ] ausente do sinal da fala)  3 ilustra os 

valores d  

 

3 ], de [i  

 

Fonte: a autora 

 3 apresenta boxplots: o boxplot da esquerda mostra a 

] em que as duas vogais foram produzidas. O bloxplot da 

vogal [i ] [ ]. O bloxplot 

[i ] com a vogal [i ] 

[i ] 

] apresentou valores 

[i ]  Para 

te Wilcoxon mostrou 

significativa, pois p > 0,05 (W=3.103, p=0,
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[i

da vogal [i ].  

(W=807,5 / p=7.366e-05). Ou seja, o [i

do [ ] 

q Sugerimos que 

] 

reduzido. 

Considerando-  que o aumento da 

da vogal [i ] 

[i ], comparada  

 

alongamento n -linear de Clements e Keyser (1983). 

[i ] pode ser interpretado 

que expressa  Suger

Tal argumento condiz com a premissa da Teoria de Exemplares 

  

 

 

] vogal alta anterior 

  

Essa  da Teoria de Exemplares de 

e. 

[i ] 

por resguardar  

i ] 

] 
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-  

F2- 4:  

 

4: F2- plena e F2-F1 final da vogal [iu] resultant  

 

Fonte: a autora 

 4 apresenta dois boxplots: o da esquerda mostra o F2-

final do [i -

parte o  vogal [i ] decorrente da 

a apresentam valores de F2-F1 significativamente 

diferentes, pois p< 0,05 (W=2.610, p=0, stra que vogais 

 

-F1 mais alto do que a vogal [i

a parte final da vogal [i

que embora o [ ] 

identificado nos gestos art l [i] adjacente. Os dados mostram, portanto, que a 

vogal [ ] 

nte. 
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 [ ] vogal alta anterior. Considerando-se os pressupostos da 

Teoria de Exemplares, sugerimos que  de [i a 

maci  e palavras como 

saci . Sugerimos 

 medida que a vogal [ ] se reduz, os sistemas 

 modificando. Palavras como maci  

e v  [ ] 

 

Estudo de Caso 1 trouxeram 

a ] 

[

env  alta anterior. Apoiando-se nos pressupostos da Teoria de 

Exemplares , sugerimos que o e a 

vogal [i

rep   

 

 

 

Para Teoria de Exemplares,  

As palavras ocorrem no uso 

mais robustos e exemplares menos 

- e Exemplares de que cada palavra 

peramos que cada item lexical 

 

Para verificarmos a quarta Estudo de Caso 1, co [i ] 
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F2- [i ] -F1 maior o 

]. Consideremo  5: 

 

5:  

 

Fonte: a autora 

Cada boxplot 5 ilustra os valores de F2-F1 final de uma palavra 

5 
5. Os boxplots foram organizados da menor 

. Quanto 

5 se refere ao verbo chio. A maior mediana identificada 

5 se refere ao nome arrepio arrepio 

bo chio 

mediana, encontram-se valores variados de F2-

, e 

5 

duas premissas da Teoria de Exemplares: (1) palavras distintas possuem 

 

                                                 
5 Palavras co  
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 5 

Dezesseis palavras, das vinte e quatro analisadas, apresentam medianas abaixo de 1000 Hz. 

Considerando- ], indicados no 

(F1 -366, F2 -1.149),  sugerimos que valores de F2-F1 abaixo de 1000 Hz indicam 

que a vogal [ ] foi produzida.  ioria das palavras do Estudo de Caso 1 teve baixos 

[ ] [ ] 

ser produzida no final das palavras terminadas em [i

 

 

 ] 

 

 

da Teo

dos exemplares ao longo da vida dos falantes. Para a Teoria de Exemplares a bagagem 

Para verificarmos a quinta h

do Estudo de Caso 1, [i ] produzidas por cada participante desta 

pesquisa. A compar -

[i ] - ]. 

6: 

6: F2- ] p  

 

Fonte: a autora 
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Cada boxplot 6 mostra os valores de F2-F1 final de um 

participante desta pesquisa. Os boxplots foram ordenados da menor median na. 

6 

-se 

valores variados de F2- 6 fortalece o 

 

6 apresentam 

variabilidade intra-individual. Is

] com valores de F2-F1 final variando entre 450 e 1610 Hz (observe os 

whiskers - linhas tracejadas na vertical). O aumento gradual dos valores de F2-F1 indica que o 

]: desde a 

vogal alta posterior [

 6 corroboram 

  

Vale ressaltar ainda, q 6 

[ ] 

a vogal [ ] 

[ ] na maioria dos dados. Esse resultado 

apresentarmos os resultados do Estudo de Caso 2 apresentamos um resumo dos resultados do 

Estudo de Caso 1.  
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5.2.1 Resumo dos resultados do Estudo de Caso 1  

5.2  Estudo de Caso 1. 

Verbos e nomes terminados em [i ] 

seja, a classe se mostrou um fator condicionador da ] 

 

[

l [i] adjacente ao 

[ ] reduzido. Os resultados xperimental 

. Sugerimos que a 

o PB.  medida que a vogal [ ] 

Por fim, vimos 

palavra   

5.3 RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO 2: VOGAL +[ ] GLIDE + [ ]  

nomes terminados em (vogal + [ ] glide 

+ [

 

 

Verbos e nomes terminados em (vogal + [ ] glide + [ ) 

 

 

Assim como no Estudo de Caso 1, in

 Partindo do pressuposto da Teoria de Exemplares de que a 

r , esperamos que verbos e nomes tenham 

dife   

[V
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- ias [V -F1 

7:  

7: F2- [V ] em verbos e nomes 

 

Fonte: a autora 

O 7 apresenta dois boxplots: o da esquerda mostra os valores de F2-F1 final em 

nomes terminados em [V ]. O da direita mostra os valores de F2-F1 final em verbos 

terminados em [V ]. Nomes apresentaram valores de F2-F1 variando entre 430 a 1699 Hz. 

Verbos apresentaram valores de F2-F1 variando entre 553 a 2093 Hz. 

em [V ] apresentaram valores de F2-F1 mais altos do que nomes. Para confirmamos  

significativa t mostrou que 

nomes e verbos terminados em [V ,05(p 

=0,2016 t= -1.2806, df=237.97). Ou seja, 

  

Como , assim 

como no Estudo de Caso 1, 

: 

 

] 

precedente ao [ ] reduzido. 
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reo

 ] ([ ] presente 

no sinal da fala); [V ] ([ ] ausente do sinal da fala); [V ] glide final pleno. Consideremos o 

 8: 

8  [V ], [V ] e : [V ] glide final pleno 

 

Fonte: a autora 

8 boxplots: o boxplot 

] em que a vogal [ boxplot 

[V boxplot 

[V ] glide pleno.  

Comparamos a se

 [V ] decorrente 

  ] apresentou 

valores um pouco maiores do que a vogal [V

conjuntos de dados, 

s s [V ] e [V estatisticamente significativa, pois p > 0,05 (W= 

1809.5, p=0,4829).  aumento 

duracional significativo d [ ].  
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 a 

] ] plena 

(W=1950, p=0,0042 ] 

[V ] plena. 

fazendo com que a [V ] se alongue. Os resultados sugerem, portanto, que a 

] 

adjacente ao [ ] reduzido. 

Assim como no Estudo de Caso 1, ] 

[V ] 

 processo de 

de Clements e Keyser (1983). [V ] [V ], traz 

   

. Sugerimos que o aumento da [V ] contribui com a 

Tal argumento condiz com a premissa da Teoria de 

Exemplares de que 

O , tanto no Estudo de Caso 1 quanto no 

Estudo de Caso 2, enfraquecem a premissa da Teoria G

das vogais altas anteriores corrobora a 

s detalhadas capazes de categorizar segmentos, aparentemente 

  

[ ] fonema do PB, possui diferentes qualidades que 

dependem do contexto em que ela ocorre: o glide [ ue 

ocorrem em outros contextos. 

[V ] foi verificada nos dados. Verificam

 

 

 do glide anterior 

precedente ao [ ] reduzido. 

 

E acordo com Bybee (2001, 

nenhum efeito 

 a 
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6 

[V  as da vogal posterior 

reduzida e, ] plena.

[V ] 

dec ] [V

- -

[  9: 

9: F2- ] decorrente - ] plena 

 

Fonte: a autora 

9 apresenta dois boxplots: o boxplot da esquerda mostra o F2-

parte final do glide [ boxplot da direita apresenta o F2-F1 

-F1 

de [ ] e os valores de F2-F1de [ ] glide pleno, pois p< 0,05 (W=1858.5, p=0,0004957). Ou seja, 

os dados indicam que os glides anteriores [ ] e [ ] pleno apresentam qualidades diferentes.  

O glide [ ] pleno tem F2-F1 mais alto do que o glide [

Isso significa que a parte final do [ ] glide pl ] glide 

[ ] 

                                                 
6 No original: The other interesting point about this example is that articulatory activity can remain even 

where it produces no acoustic effect. This underscores the gradualness of articulatory change and the continuity 
between one pronunciation and another (BYBEE, 2001, p.76).  
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] adjacente, mesmo que este 

 sinal da fala. Os dados mostram, portanto, que a vogal [ ] 

]. 

 do glide [

 [ ] 

Considerando-se os pressupostos da Teoria de 

Exemplares, sugerimos que ] a 

[ sa ] e [ sa ].  

Estudo de Caso 2 foram semelhantes aos resultados do 

Estudo de Caso 1. Os dados do Estudo de Caso 2  a natureza gradiente 

da vogal [ ]

do glide [ ] adjacente. A  do glide anterior. 

]. Apoiando-se nos pressupostos 

da Teoria de Exemplares , sugerimos que o alongamento e a 

cen do glide [ ]  gradiente das 

 [ ] permite o argumento 

 caio ['ka ], 

que a vogal [ ] reduz  ['ka ] >['ka :] > ['ka ]. A quar

 

 

Cada item lexical terminado em (vogal + [ ] glide + [

 

 

Exemplares de que ara Teoria de Exemplares, a 

iferentes 

contextos de uso e  Como 

as palavras 

ente, 
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Caso 1, que as palavras terminadas em [i ] 

] 

 

Para verificarmos a quarta Estudo de Caso 2, comparam ] 

-

-

[ 10:  

 10 item lexical terminado em [V ] 

 

Fonte: a autora 

Cada boxplot 10 ilustra os valores de F2-F1 final de uma 

palavra terminada em [V 10 receberam not

boxplots foram ordenados da menor 

median

menor mediana  10 se refere ao nome sorteio. A maior mediana se refere 

ao nome cheio. Os dados indicam, portanto, que o nome sorteio 

cheio  

Entre a menor e maior mediana, encontram-se valores variados de F2-F1. Alguns itens 

10 fortalece o argumento de que o 
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 a 

 

Vale ressaltar, todavia, q 10 expressam ge . 

A maioria das palavras apresentou medianas acima de 1.000 Hz. Considerando-se os valores 

(1.149), sugerimos que valores de F2-  

er as palavras 

terminadas em [V ] possuem medianas mais altas do que palavras terminadas em [i ]. Apenas 

quatro palavras terminadas em [V ] tiveram medianas menores que 1.000 Hz. A quinta e 

nte:  

 

 

de [ ]. 

 

motivada pela premissa 

dos exemplares ao longo da vida dos falantes. Para a Teoria de Exemplares

. Investigamos o comportamento do 

 

Para verificarmos a quinta h Estudo de Caso 2, 

[V

- -F1 

]. 1: 
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11: F2-F1 final  

 

Fonte: a autora 

Cada boxplot 1 mostra os valores de F2-F1 final de um 

participante desta pesquisa. Os boxplots foram ordenados da menor median na. 

1 

1 se refere a

-se valores variados de F2-

F1. A variabilidade enc 1 fortalece o argumento de que cada 

de Exemplares.  

1 -individual. 

] com 

valores de F2-F1 final variando entre 430 e 1876 Hz. O aumento gradual dos valores de F2-F1 

[V ]: desde a vogal alta posterior [ o glide 

1 
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 1 6  referente ao Estudo de Caso 1  

veremos que  O 

] ]. Os 

qualidades diferentes ] e [V ]. 6 

e 11 

 l 

[  tende a reduzi-la em ]. Tal resultado sugere 

que, as ] e [V ] se 

de acordo com a proposta da Teoria de Exemplares de que os element

 

Sugerimos que, mesmo possuindo vogais altas anteriores com qualidades diferentes, as 

] e [V e abrange 

(vogal alta anterior + [ ]). 

de 

apresentarmos os resultados do Estudo de Caso 3, resumimos os resultados encontrados no 

Estudo de Caso 2. 

5.3.1 Resumo dos resultados do Estudo de Caso 2  

5.3  Estudo de Caso 2. 

Os resultados do Estudo de Caso 2 foram semelhantes aos resultados do Estudo de Caso 1. 

Verbos e nomes terminados em [V ] 

gramatical um fator 

condicionador da  Os dados do Estudo de Caso 2 

evidenciaram a natureza gra [ ] expressa 

[V ] adjacente ao [ ] reduzido. Houve 

[V ]. Os resultados 

xperimental 

. 

se alteram 
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gradualmente,  medida que a vogal [ ] reduz. 

.  

5.4 RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO 3: [ ] + [ ]  

O Estudo de ]  

, 

terminadas em vogal 

[ ] a palavras terminadas em [

 2012; ASSIS, 

2017).  

 mostrou que 

[ ] [ ] foi reduzida; dados em 

que a vogal [ ] foi reduzida e dados em que ambas as vogais foram reduzidas. Por exemplo: a 

palavra  foi produzida como [lab ], como [lab ] e como ['lab]. 12 reporta 

[ ]. 

12: Dados gerais do Estudo de Caso 3 

 

Fonte: a autora 
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 2 ilustra a  (percentual) dos  Estudo de 

[ ]. 24% dos dados 

(N=25) tiveram a vogal [ ] reduzida. 21% (N=28) tiveram a vogal [ ] reduzida. 14% (N=17) 

ogais.  

, desconsideramos dado [  

de ambas as vogais. Pretendemos investigar tais dados em trabalhos futuros, em busca de 

apenas os dados em que ambas as vogais foram produzidas [ ] e os dados que tiveram a vogal 

[ derados. verificadas no Estudo de Caso 3. A 

 

  

 da vogal [  vogal [ ]  

 

 

sons. N  al [ ] 

]. 

 [ ] ([ ] presente no sinal da 

fala) e [ ] ([ ] ausente do sinal da fala). 13 ilust

encontrados. 

13 ] e da vogal [  

 

Fonte: a autora 
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3 apresenta dois boxplots: o da esquerda mostra a ] 

] em 

do que as vogais [

], pois p > 0,05 (W = 76.5, p= 

0,04843).  

Diferentemente dos Estudos de Caso 1 e 2, os dados do Estudo de Caso 3 evidenciam 

Os resultados corroboram a 

proposta de Bybee 

-linear,  A segunda 

 do Estudo de  

 

Cada item lexical terminado em ([ ]  + [

 

 

armazenada 

 

contextos de uso. ca. 

, 

lexicalmente gradual. Assim como nos outros Estudos de Caso, pretendemos investigar o 

obre o 

s. 

Para verificarmos a terceira Estudo de Caso 3, ] 

de cada item lexical - al 

- ]. 

4: 
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14 ] 

Fonte: a autora 

Cada boxplot 4 ilustra os valores de F2-F1 final de uma 

palavra terminada em [ ]. Os boxplots foram ordenados da menor median na. 

A menor 4 se refere ao nome . A maior mediana 

4 se refere ao nome c Os dados indicam, portanto, que o nome 

 ] e o nome c  

 da vogal [ ]. O nome  apresentou a mediana baixa, mas houve grande 

 

Entre a menor e maior mediana, encontram-se valores variados de F2-F1. Alguns itens 

apresenta

4 fortalece o argumento de que o 

stica. Os 

a 

que o mental.  

 14 expressam Seis 

palavras das doze analisadas possuem medianas com valores abaixo de 1000 Hz. Tal resultado 

evidencia que metade das palavras terminadas em [ ] teve a vogal [ ] frequentemente 

 . A 
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de [ ] precedido de [ ]  

 

  motivada pela premissa 

dos exemplares ao longo da vida dos falantes. Para Teoria de Exemplares a

nvestigamos o comportamento do 

 

Para verificarmos terceira h Estudo de Caso 3, ] 

F2- 5:  

o 15: F2-  

 

Fonte: a autora 

Cada boxplot 5 mostra os valores de F2-F1 final de um 

participante desta pesquisa. Os boxplots foram ordenados da menor median na. 

identi 5 

15  apresentou 

altos a vogal [  baixos ices de 

 Entre a menor e maior mediana, encontram-se valores variados de F2-F1. A 

5 

ram a premissa de que a 
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Exemplares.  

Assim como nos outros dois Estudos de Caso, o 5 

evidenciam a variabilidade intra-individual. 

[ ] com valores de F2-F1 final variando entre 680 e 1763 

Hz. O aumento gradual dos valores de F2-

 [ ]. apresentou dados variando 

entre 546 e 1524 H  Os resultados 

 15 

individual o 

 

Se compararmos o  

  

 

16 s de  

Fonte: a autora 
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] ] glide e a [ . O 

P05 tende a preservar a vogal [

- , 

qualidades diferentes no fi ], [V ] e [ ]. 

(vogal alta anterior + vogal alta posterior) 

  

5.4.1 Resumo dos resultados do Estudo de Caso 3 

5.4  Estudo de Caso 3. 

Os resultados 

. Os resultados do Estudo de Caso 3 mostram ainda que itens lexicais e 

resultado sugere que 

rel

], reduziram-na nos 

 

R  

da  desta 

Quanto ao cancelamento de [ ], vimos que o Estudo de Caso 1 ([i ]) apresentou o 

 e o Estudo 

de Caso 3 ([ ]) ). Esse resultado sugere que a qualidade 

da vogal alta anterior adjacente ao [ Especificamente, os 

resultados sugerem que  da vogal alta anterior interfere nos s de 

cancelamento.  [ ] e [ ] , ambas p , 

favoreceram o cancelamento. ], [ ] e [i ] constituem 

categorias distintas, que incorporam s vogais altas anteriores e, por esta 
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, [ ]. Sugerimos ainda as 

entre si, por a macro categoria (vogal 

alta anterior+ vogal alta posterior). As rela   por meio de redes de 

similariedade que se interconectam e que agregam 

, as sequ ncias de vogais altas distintas em posi  

final de palavras. As redes de similariedade possibilitam que o cancelamento da vogal [ ] afete 

gradualmente (vogal alta anterior+ vogal 

alta posterior).  

Um dos objetivos desta 

dos 

resente e cancelamento), 

bem como su    

expressa pelo pela [ ] glide 

precedentes ao [ ] reduzido. 

represe

m 

acentuais do PB
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CON   

(vogal alta anterior + vogal alta posterior) 

Analisamos distintas em nomes e verbos no 

intuito de investigar a natureza d  Buscamos verificar se a 

 e discutimos os impactos 

. Esta a Teoria de 

Exemplares (BYBEE 2001, 2002; PIERREHUMBERT, 2001; JOHNSON, 2007) e 

2000). os 964 dados coletados nesta pesquisa nos permiti  seguintes 

objetivos:  

 ], [V ] e [ ] e a categoria (vogal alta 

anterior+ vogal alta posterior ]. 

 vogal [ ] em cada Estudo de Caso: [i ], 

[V ] e [ ] se encontra 

Caso 2: [V ]) > 36% (Estudo de Caso 3: [ ]) > 21% (Estudo de Caso 1: [i ]). 

Considerando que o cancelamento da vogal [

] e [ ]. Este resultado co

-se na Teoria de Exemplares, 

sugerimos que as categorias [i ], [V ] e [

s categorias se relacionam, 

o cancelamento da vogal [ (vogal 

alta anterior + vogal alta posterior). 

 

  (vogal 

anterior + [ ). 

(vogal alta anterior + vogal alta posterior) 

ente da classe gramatical. Esse resultado indica que o 
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(vogal alta anterior + vogal alta posterior)  

 

 

vogais altas distintas. ] 

so de alongamento 

-

Exemplares.  

 

  

ou gradiente. Os resultados sugeriram que o percurso redutivo se implementa de forma 

gradiente, 

tiu encontrar 

a anterior 

adjacente ao [

as, 

gradualmente, medida que a vogal [ ] final se reduzir. Palavras terminadas em vogais 

vir a 

]> '[lab ]> ['lab]   

 

 V . 

muita variab

 

e, po . 
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 . 

Avaliamos os dados de cada participante da pesquisa, a fim de verificar o papel do 

 

 

intra-  Esses resultados corroboram a premissa da Teoria de Exemplares de que 

de (vogal alta anterior + vogal alta posterior). ue tendem a reduzir a vogal 

[ ], reduzem- ], [V ] e [ ]. 

 

Esperamos que esta dissert

final em comunidades diferentes 

do terceiro formante (F3) da vogal [i] adjacente ao [

 

, 

em se provado eficiente para a 

. 
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ANEXOS 

ANEXO   

  

 

 

 

  final pleno) 

 
rio [k]om vontade. 

 
De folga eu ri [k]om alegria. 

adio [k]ontratos. No jantar eu pedi [k]aipirinha. 
Para viver eu guio [t]uristas. Na praia eu segui [t]artarugas. 

Eu sempre chio [k]om sinusite. mexi [k]om produtos. 
desvio [p]or medo. Na festa eu revi [p]rofessores. 

Eu ainda envio [t]orpedos. fervi [t]oalhas. 
vario [k]  No passado feri [k]ompanheiros. 

Eu sempre inicio [t]rabalhos. Na vida eu cresci [t]rabalhando. 
Eu sempre arrepio [k]om febre. rompi [k]om meu amor. 

Eu sempre elogio [p]essoas. Eu sempre elegi [p]residentes. 
Eu sempre copio [t]  Ontem eu cuspi [t]emperos fortes. 
Eu sempre aprecio [p]rofessor. No natal eu mereci [p]resentes. 

 

 

 

  
 

Vou pescar no rio [k]om o Pedro. 
 

Toco a nota mi [k]  
Ana tem um tio [p]esquisador. piti [p]or dia. 

trio [p]erigoso. O Brasil foi tri [p]  
Mel teve um cio [t]rabalhoso. Meu amigo Davi [t]  

desvio [t]ranquilo. Ana gosta do Saci [p]  
Ontem o envio [k]ustou caro. Tupi [t]raduz o Brasil. 

macio [p]ara Ana. Fomos em Maragogi [p]assear. 
Vimos quando o navio [p]assou. Fomos para Parati [p]assear. 

Tive um arrepio [t]   
Fiz um elogio [p]ertinente.  
O amor doentio [t]ortura.  

Com a seca o plantio [p]arou.  
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([  ([ ] glide final pleno) 
 

 meio [p]astel quente. 
 

Ana tem um pai [t]emperamental. 
Esse maio [t]  Ontem conhecemos o Frei [p]aulo. 

Meu carro tem o freio [p]esado. Existe uma lei [k]ontra drogas. 
Pedro como shoyo [k]om costela. Zeca tem um boi [p]equenininho. 

 vimos o raio [k]om cuidado.  rei [p]olitizado. 
cheio [t]entou correr. Todo samurai [t]em disciplina. 

Ana fez um sorteio [k]ompleto.  

Ana tem o apoio [p]aterno.  

Eu passeio [p]or dia.  

Ana tem ensaio [t]   

Eu tive um desmaio [p]esado.  

Vou para o recreio [k]onversar.  

 

 

([  ([ ] glide final pleno)  
 

leio [k]  
 

Na festa eu falei [k]oreano. 
 eu caio [p]elas ruas. Meu amigo cai [p]ela cidade. 

No sinal eu freio [k]om cuidado. Domingo eu decifrei [k]onversas. 
Eu sempre boio [t]entando nadar. M  o . 

Aos domingos eu saio [k] . Mariana sempre sai [k]orrendo. 
Eu ainda odeio [k]omer . eu nadei [k]om o Pedro. 

sorteio [p]resentes. Eu votei [p]ara presidente. 
Na vida eu apoio [t]alento. Joana sempre  [t]elhados. 

Eu sempre passeio [k]om meu filho. Eu sempre passei [k]om nota boa. 
ensaio [p]or horas. Hoje Marcos vai [p]ara Lisboa. 

Eu  desmaio [p]o  lacrei [k]aixotes. 
Eu sempre creio [k]e teremos paz.  
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 3  

([  

Ana tem o  [p]erfeito. 
Todos temos  [p]ulmonar. 

A guerra do  [k]ausou dor. 
Tenho um  [k]aro. 

Existe  [p]a . 
Fiz um  [k]om Pedro. 

O homem  [t]omou leite. 
Ana tem  [k]orreto. 

 o . 
Moro no  [k]ente. 
Um  [k]aiu na lua. 

Ontem o  [t]erminou. 

 

ANEXO 2

FREITAS, 2018) 

# This script will calculate the durations of all labeled segments in a TextGrid object. The results 
will be save in a text file, each line containing the label text and the duration of the 
corresponding segment.. 

# A TextGrid object needs to be selected in the Object list. 

# This script is distributed under the GNU General Public License. 

# Copyright 12.3.2002 Mietta Lennes 

#Modified in 8.8.2018 by Matheus Freitas 

# ask the user for the tier number 

form Calculate durations of labeled segments 

comment Which tier of the TextGrid object would you like to analyse? 

 integer Tier 3 

 comment Where do you want to save the results? 

endform 

# check how many intervals there are in the selected tier: 

numberOfIntervals = Get number of intervals... tier 

# loop through all the intervals 
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for interval from 1 to numberOfIntervals 

 label$ = Get label of interval... tier interval 

 # if the interval has some text as a label, then calculate the duration. 

 if label$ <> "" 

  start = Get starting point... tier interval 

  end = Get end point... tier interval 

  duration = end - start 

  duration = duration * 1000 

 # append the label and the duration to the end of the text file, separated with a tab: 
 resultline$ = "'label$' 'duration''newline$'" 

   fileappend "'textfile$'" 'resultline$' 

 endif 

 endfor 

 

ANEXO 3: Script para 

(LENNES, 2003, adaptado por FREITAS, 2018) 

# This script goes through sound and TextGrid files in a directory, # opens each pair of Sound 
and TextGrid, calculates the formant values # at the midpoint of each labeled interval, and saves 
results to a text file. # To make some other or additional analyses, you can modify the script # 
yourself... it should be reasonably well commented! ;) 

# This script is distributed under the GNU General Public License. 

# Copyright 4.7.2003 Mietta Lennes 

#Modified in 9.8. 2018 by Matheus Freitas  

form Analyze formant values from labeled segments in files 

 comment Sound file 

 text soundfile P16GUSTAVO.wav 

 comment TextGrid file 

 text gridfile P16GUSTAVO.tg 

 comment Resulting text file: 

 text resultfile F16GUSTAVO.txt 

 comment Which tier do you want to analyze? 
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 comment Formant analysis parameters 

 positive Time_step 0.01 

 integer Maximum_number_of_formants 3 

 positive Maximum_formant_(Hz) 3000 

 positive Window_length_(s) 0.025 

 real Preemphasis_from_(Hz) 50 

endform 

soundfile$= "PATH" + soundfile$ 

gridfile$ = "PATH" + gridfile$ 

resultfile$= "PATH" + resultfile$ 

# Check if the result file exists: 

if fileReadable (resultfile$) 

 pause The result file 'resultfile$' already exists! Do you want to overwrite it? 

 filedelete 'resultfile$' 

endif 

# Write a row with column titles to the result file: (remember to edit this if you add or change 
the analyses!) 

titleline$ = "Segment label F1 (Hz)F2 (Hz)F3 (Hz)'newline$'" 

#fileappend "'resultfile$'" 'titleline$' 

# Go through all the sound files, one by one: 

#for ifile to numberOfFiles 

 Read from file... 'soundfile$' 

 # Starting from here, you can add everything that shohuld be  

 # repeated for every sound file that was opened: 

 soundname$ = selected$ ("Sound", 1) 

 To Formant (burg)... time_step maximum_number_of_formants maximum_formant 
window_length preemphasis_from 

 # Open a TextGrid by the same name: 

 Read from file... 'gridfile$' 
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  # Find the tier number that has the label given in the form: 

  call GetTier 'tier$' tier 

  numberOfIntervals = Get number of intervals... tier 

  # Pass through all intervals in the selected tier: 

  for interval to numberOfIntervals 

   label$ = Get label of interval... tier interval 

   if label$ <> "" 

    # if the interval has an unempty label, get its start and end: 

    start = Get starting point... tier interval 

    end = Get end point... tier interval 

    intervalduration = end - start 

    intervaldez = intervalduration * 0.10 

    intervalvinte = intervalduration * 0.20 

    intervalquarentacinco = intervalduration * 0.45 

    nucleostart = start + intervaldez 

    meiostart = start + intervalquarentacinco 

    glidestart = end - intervaldez 

    nucleoend = start + intervalvinte 

    meioend = end - intervalquarentacinco  

    glideend = end - intervalvinte 

    nucleointerval = nucleoend - nucleostart 

    meiointerval = meioend - meiostart 

    glideinterval = glidestart - glideend 

    nucleoserie = nucleointerval / 100 

    meioserie = meiointerval / 100 

    glideserie = glideinterval / 100 

    f1n = 0 

    f2n = 0 

    f1m = 0 
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    f2m = 0 

    f1g = 0 

    f2g = 0 

    f1nx = 0 

    f2nx = 0 

    f1mx = 0 

    f2mx = 0 

    f1gx = 0 

    f2gx = 0 

    nucleopoint = nucleostart + (nucleoserie / 2) 

    meiopoint = meiostart + (meioserie / 2) 

    glidepoint = glidestart + (glideserie / 2) 

    for 1 to 100 

     # get the formant values at that interval 

     select Formant 'soundname$' 

     f1n = Get value at time... 1 nucleopoint Hertz Linear 

     f2n = Get value at time... 2 nucleopoint Hertz Linear 

     f1m = Get value at time... 1 meiopoint Hertz Linear 

     f2m = Get value at time... 2 meiopoint Hertz Linear 

     f1g = Get value at time... 1 glidepoint Hertz Linear 

     f2g = Get value at time... 2 glidepoint Hertz Linear 

     f1nx = f1nx + f1n 

     f2nx = f2nx + f2n 

     f1mx = f1mx + f1m 

     f2mx = f2mx + f2m 

     f1gx = f1gx + f1g 

     f2gx = f2gx + f2g 

      

     nucleopoint = nucleopoint + nucleoserie 
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     meiopoint = meiopoint + meioserie 

     glidepoint = glidepoint + glideserie 

    endfor 

    # Save result to text file: 

    f1n = f1nx / 100 

    f2n = f2nx / 100 

    f1m = f1mx / 100 

    f2m = f2mx / 100 

    f1g = f1gx / 100 

    f2g = f2gx / 100 

    resultline$ = "'label$' 'f1n' 'f2n' 'f1m' 'f2m' 'f1g' 'f2g'
 'newline$'" 

    fileappend "'resultfile$'" 'resultline$' 

    select TextGrid 'soundname$' 

   endif 

  endfor 

  # Remove the TextGrid object from the object list 

  select TextGrid 'soundname$' 

  Remove 

 endif 

 # Remove the temporary objects from the object list 

 select Sound 'soundname$' 

 plus Formant 'soundname$' 

 Remove 

#------------- 

# This procedure finds the number of a tier that has a given label. 

procedure GetTier name$ variable$ 

 numberOfTiers = Get number of tiers 

 itier = 1 

 repeat 
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 tier$ = Get tier name... itier 

 itier = itier + 1 

 until tier$ = name$ or itier > numberOfTiers 

 if tier$ <> name$ 

 'variable$' = 0 

 else 

 'variable$' = itier - 1 

 endif 

 if 'variable$' = 0 

  exit The tier called 'name$' is missing from the file 'soundname$'! 

 endif 

endproc 


