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APRESENTAÇÃO

LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES E SUA ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR 2, coletânea 
de vinte e três capítulos que une pesquisadores de diversas instituições nacionais e 
internacionais, discute temáticas que circundam a grande área das Letras e dos diálogos 
possíveis de serem realizados com as demais áreas do saber, como marcado pela proposta 
multidisciplinar fixada no seu escopo maior.

Destarte, esse volume está ancorado em três eixos maiores: a Linguística, a Letras e 
as Artes. É assim que o diálogo se dá, sempre observando o entrelaçar com outras áreas, 
assim como o debatido e refletido a partir de construções sociais para o tema.

No momento dedicado a Linguística, temos doze capítulos que atravessam as variadas 
correntes analíticas dos estudos linguísticos, dos estudos advindos das contribuições de 
Saussure até mesmo a aplicação do ensino de língua, seja portuguesa ou inglesa, e a sua 
interação com o suporte, com o livro didático.

A etapa voltada para a Literatura, apresentamos seis capítulos que mantém essa 
proposta de diálogo com a atualidade e com os dilemas sociais do momento, assim 
observamos discussão que paira os livros infantis e as representações de sentimentos e 
perturbações humanas na composição literária.

As Artes aqui congregam cinco capítulos que abordam a dramaturgia, a pintura e a 
música, esta também dialogada com a experiência e o exercício do profissional da área.

Assim sendo, convidamos todos os leitores para exercitar diálogos com os estudos 
aqui contemplados.

Tenham proveitosas leituras!

Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos
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RESUMO: Neste artigo discutimos a 
concordância verbal em terceira pessoa 
do plural na perspectiva dos pressupostos 
teóricos e procedimentos metodológicos 
fornecidos pela Teoria da Variação. Este estudo 
tem como corpus três produções textuais e 
questionário desenvolvido por 20 informantes. 
Para analisarmos as variáveis extralinguísticas 
consideramos os fatores: sexo/gênero, nível 
de escolaridade dos pais e condição financeira 
das famílias, os quais entendemos que possam 
favorecer ou não o uso da variante de prestígio. 
O público escolhido cursava o 9º Ano do Ensino 

Fundamental, em uma Instituição Militar, na 
cidade de Vitória da Conquista – BA. 
PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística; sexo/
gênero; escolaridade. 

THE INTERFERENCE OF EXTRALINGUISTIC 
FACTORS IN THE VERBAL CONCORDANCE

ABSTRACT: In this article we discuss third-
person plural verbal concordance from the 
perspective of theoretical assumptions and 
methodological procedures provided by the 
Theory of Variation. This study has as corpus 
three textual productions and a questionnaire 
developed by 20 informants. In order to analyze 
extralinguistic variables, we considered the 
factors: sex / gender, parents educational level 
and the families financial condition, which we 
believe that may or may not favor the use of 
the prestige variant. The chosen public was in 
the 9th year of elementary school, at a military 
institution, in the city of Vitória da Conquista - 
BA.
KEYWORDS: Sociolinguistics; sex / gender; 
schooling.

1 |  INTRODUÇÃO

A concordância (ou sua ausência) é sem 
dúvida um fenômeno linguístico variável no 
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Português do Brasil. Tal fenômeno, por sua vez, pode servir de elemento balizador para a 
construção de estereótipos, ou seja, a concordância verbal pode ser vista como um mecanismo 
velado de discriminação social. Tal situação, manifesta-se na escola e nas outras instâncias 
da vida social, quando o falante, em situação formal, não aplica a regra de concordância, 
passa a ser vítima do preconceito.

Para Scherre (2005), a concordância verbal não é regida pelo núcleo do sujeito, mas 
por traços que podem estar presentes em outras funções sintáticas. O principal traço de 
concordância é o de número singular ou plural, por ser comum aparecer no núcleo do sujeito, 
tem-se a ilusão de que é ele que controla a concordância.

Franchi (2006, p. 25), preconiza que todo falante nativo da língua possui uma gramática 
internalizada, independente da escolaridade, que o faz proferir enunciados permeados de 
gramática e que obedecem uma sequência lógica com princípios e regras. 

Embora tenhamos consciência de que “Falar e escrever” são habilidades que precisam 
ser desenvolvidas pela escola, principalmente a escrita, que necessita da obediência 
às normas da linguagem culta, temos um constante desafio que é justamente fazer a 
intermediação do ensino do padrão, sem estigmatizar as variedades do aluno.

Acreditamos que os resultados obtidos, poderão contribuir para um trabalho mais 
significativo nas aulas de língua portuguesa. 

2 |  MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta pesquisa, foi utilizado o método de análise quantitativa da Sociolinguística 
Variacionista. Os dados observados nas três produções textuais e na análise do questionário 
foram codificados e submetidos ao programa estatístico GoldVarb.

Para a análise das produções de textos dos alunos, seguimos as etapas: 1) Seleção 
dos 20 informantes; 2) Entrega dos termos de consentimento e assentimentos explicando os 
motivos da pesquisa; 3) Entrega do questionário; 4) Aplicação das atividades de produção 
textual. Os dados foram discutidos e analisados a partir dos fatores extralinguísticos 
quantitativos selecionados pelo programa como relevantes. 

A comunidade selecionada para a pesquisa foi uma turma do 9º Ano do Ensino 
Fundamental do Colégio da Polícia Militar – CPM Eraldo Tinoco, que está localizado na 
cidade de Vitória da Conquista - BA, situado à Av. Brasília, 273, Kadija. A escolha da sala 
foi feita de forma aleatória, participaram da pesquisa 20 alunos (10 de sexo masculino e 10 
do sexo feminino) na faixa etária entre 13 e 17 anos. A maioria dos discentes ingressou no 
colégio no 6º Ano. A Instituição possui alguns diferenciais básicos para as demais escolas 
públicas: uma Matriz Curricular diferenciada e a forma de ingresso que é mediante sorteio 
eletrônico.

Na atividade 1 – produção de um texto narrativo em 3ª pessoa do plural a partir do 
filme “Os dois Filhos de Francisco” uma releitura da obra.

Na atividade 2 – narração de um texto em que retratasse as situações vivenciadas 
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pelas personagens da charge fazendo uso da concordância verbal em 3ª pessoa do plural.
Na atividade 3 – Os alunos participaram de uma dinâmica e realizaram uma produção 

de texto individualmente levando em consideração à organização lógica das imagens 
atribuindo desfechos diferentes.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste artigo, temos o objetivo de mostrar os resultados percentuais e probabilísticos 
da infl uência das variáveis extralinguísticas no emprego da concordância verbal em P6, 
pois acreditamos que os fatores sociais são de suma relevância na aplicação das regras de 
concordância verbal, assim como, bem demonstrado por Bortoni Ricardo (2014). As variáveis 
dependentes observadas foram: sexo/gênero, nível de escolaridade dos pais, e condição 
fi nanceira das famílias.

Segundo Santos e Silva (2014), o primeiro pesquisador a fazer referência a variável 
sexo foi Fischer (1958) e desde então as pesquisas na área da sociolinguística tem levado 
em consideração essa variável. Fischer verifi cou que as mulheres são mais propensas a 
realizarem mais concordância verbal que os homens. 

Para Labov (1972), em suas pesquisas sobre a relação entre a variável sexo, os homens 
estão mais sujeitos à infl uência das variedades linguísticas prestigiadas. 

Os resultados obtidos com a nossa pesquisa corroboram com os resultados obtidos por 
Labov (1972), pois os informantes do sexo masculino aplicaram mais a regra de concordância 
verbal. Uma das possíveis explicações para o fenômeno se deve ao fato de que a sociedade 
se constitui de valores e o Colégio Militar estimula à ascensão de valores, quando institui 
as patentes militares que podem ser alcançadas pelos melhores alunos. As informações do 
gráfi co abaixo mostram, por meio do peso relativo, a aplicação da concordância na variável 
gênero. 

Gráfi co 1 – Peso relativo da variável sexo na aplicação da Concordância Verbal

Ao controlarmos a variável “nível de escolaridade dos pais” observamos a importância 
da convivência familiar e os refl exos desta no comportamento linguístico dos fi lhos. No 
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entanto, analisamos separadamente o nível de escolaridade do pai e da mãe e percebemos 
influências interessantes nos papéis dos genitores. Os meninos filhos de pais que possuem 
Ensino Médio/Superior processaram 93.2% de concordância, enquanto os meninos filhos de 
mães que possuem apenas o Ensino Fundamental realizaram 94.7% de concordância verbal 
em P6. 

Podemos perceber uma influência familiar positiva na aplicação da concordância verbal 
em P6, seja por meio dos diálogos envolvendo a norma culta, seja por meio das orientações, 
conselhos que despertam no aprendiz o desejo de ascender-se socialmente.

Grupos Escolaridade Masculino Feminino
Nível de escolaridade do pai Ensino Fundamental 93% 92%

Ensino Médio e Superior 93.2% 92%
Nível de escolaridade da mãe Ensino Fundamental 94.7% 93%

Ensino Médio e Superior 92.6% 91%

Tabela 2 – Nível de escolaridade dos pais e a frequência por sexo na aplicação da concordância verbal 
em P6.

A variável extralinguística condição financeira das famílias sempre foi debatida como 
uma das possíveis causas para o fracasso escolar. O modelo de educação vigente estava 
a serviço dos filhos da elite e os alunos da classe baixa (B) não conseguiam permanecer e 
evadiam-se. 

No intuito de averiguar se as informações eram plausíveis, fizemos o cruzamento 
da variável sexo X condição financeira das famílias no GoldVarb e os resultados foram 
surpreendentes. A princípio a nossa hipótese de que ambos os sexos do grupo da classe alta 
(A) fizessem mais concordância. Resultado este que só se confirma com o sexo masculino 
que atinge o percentual de 98% de concordância, mas quando analisamos o sexo feminino 
fomos surpreendidos com um percentual de 98% de concordância para as meninas da classe 
baixa (B), ou seja, famílias que possuem renda familiar em torno de 1 a 2 salários mínimos. 

O que podemos constatar que a condição financeira não constitui um divisor de águas, 
para a aplicação das regras de concordância verbal. A motivação e o desejo de ascender-se 
socialmente são elementos muito mais significativos do que a própria condição financeira. 

Condição Financeira Masculino Feminino
Classe Alta (A) 98% 95%
Classe Média ( M) 94% 86%
Classe Baixa (B) --- 98%

Tabela 3 – Cruzamento entre sexo e condição financeira das famílias

Mediante os dados apresentados, podemos dizer que o fracasso na aplicação das 
regras de concordância verbal, não está na condição financeira das famílias, mas em não 
despertar no aprendiz a motivação e o desejo de ascender-se socialmente pela educação 
formal. 



Linguística, Letras e Artes e sua Atuação Multidisciplinar 2 Capítulo 2 19

4 |  CONCLUSÕES

Neste artigo, buscamos os subsídios teóricos que possam dar suporte aos alunos terem 
acesso às normas que eles ainda não dominam para que possam utilizar-se de diversas 
normas para dizer uma mesma coisa. Para tal, analisamos os fenômenos extralinguísticos 
presentes nos dados encontrados pela aplicação do questionário, bem como, nas produções 
textuais dos discentes.

Enfim, os fatores extralinguísticos só terão de fato uma importância substancial se 
estiverem associados à motivação interna e externa do aprendiz  para a aplicação das regras 
de concordância verbal em terceira pessoa do plural.
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