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TEXTE

Introdução
Nesta in ves ti ga ção, pretende- se es tu dar os sin tag mas pos ses si vos
pré- nominais (do ra vante PPN) numa va ri e dade re gi o nal do Por tu guês
Eu ro peu (PE). A va ri e dade se le ci o nada integra- se no grupo de di a le‐ 
tos in su la res do PE, em con creto, a va ri e dade do por tu guês fa lado no
Fun chal, ca pi tal da Ilha da Ma deira, per ten cente ao ar qui pé lago com
o mesmo nome (Fi gura 1).
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Fi gu ra 1. Localização do ar qui pé la go da Ma dei ra (Por tu gal).

Procura- se saber se, nesta va ri e dade ur bana e in su lar, o uso do PPN
com ar tigo de fi nido é ca te gó rico, como acon tece para a mai o ria dos
fa lan tes do PE re si den tes em Por tu gal con ti nen tal ou se, pelo con trá‐ 
rio, este uso é va riá vel, e se os fa lan tes ma dei ren ses man têm na sua
gra má tica a pos si bi li dade de usar os pos ses si vos sem ar tigo de fi nido a
an te ce der.

2

Para a con cre ti za ção deste es tudo, partiu- se, numa fase pre li mi nar,
do co nhe ci mento exis tente sobre este fe nó meno lin guís tico tanto no
qua dro das lín guas ro mâ ni cas, do qual faz parte o por tu guês, como
dos mui tos es tu dos já re a li za dos no âm bito do por tu guês e das suas
va ri e da des, em par ti cu lar, as eu ro peias e bra si lei ras. Pos te ri or mente,
o pro cesso de re co lha e de aná lise de dados pro du zi dos por fa lan tes
ma dei ren ses do Fun chal foi re a li zado tendo em conta os fun da men‐ 
tos e pro ce di men tos me to do ló gi cos pre co ni za dos pela Te o ria da Va‐ 
ri a ção em So ci o lin guís tica Va ri a ci o nista (Labov 2003). A aná lise quan‐ 
ti ta tiva foi exe cu tada com re curso ao soft ware Gold varbX (Ta gli a‐ 
monte, San koff e Smith 2005).

3

Este ar tigo está or ga ni zado em duas par tes: na pri meira, pretende- se
ela bo rar uma muito breve sín tese da li te ra tura de di cada à aná lise da
va ri a ção no uso do ar tigo de fi nido di ante de PPNs; a se gunda parte, a
an te ce der as con si de ra ções fi nais e as re fe rên cias bi bli o grá fi cas, está
de di cada à des cri ção da in ves ti ga ção re a li zada com dados pro ve ni en ‐
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tes de fa lan tes ma dei ren ses, nas suas dis tin tas fases, me to do ló gica e
de aná lise dos re sul ta dos.

Presença/ausência do ar ti go de ‐
fi ni do com o pos ses si vo pre no mi ‐
nal
Nesta sec ção, a re vi são da li te ra tura encontra- se es tru tu rada em dois
pon tos. Num pri meiro mo mento, serão apre sen ta dos al guns tra ba‐ 
lhos que es tu dam o fe nó meno va riá vel, ob jeto deste es tudo, nas lín‐
guas ro mâ ni cas; este ponto será se guido por uma tam bém muito
breve sín tese sobre as prin ci pais ques tões men ci o na das em tra ba lhos
que têm por foco o por tu guês e as suas va ri e da des (eu ro peia e bra si‐ 
leira).

5

Lín guas Românicas

O sis tema dos pos ses si vos nas lín guas ro mâ ni cas é ca rac te ri zado atu‐ 
al mente por uma grande com ple xi dade e di ver si dade. Para esta si tu a‐ 
ção con tri buem vá rios fa to res de ordem lin guís tica; entre ou tras, a
pos si bi li dade do pos ses sivo se en con trar à es querda ou à di reita do
nome no SN, a sua co o cor rên cia com um ar tigo de fi nido ou um ar tigo
in de fi nido.

6

O foco deste tra ba lho é a va ri a ção mar cada pela pos si bi li dade do pos‐ 
ses sivo se com bi nar com um ar tigo de fi nido [ar tigo de fi nido + pos‐ 
ses sivo + subs tan tivo]) ou não ([Ø + pos ses sivo + subs tan tivo]). Os
exem plos dados em (1) ilus tram este fe nó meno va riá vel e a dis tri bui‐ 
ção das suas va ri an tes nas lín guas ro mâ ni cas. No fran cês e no es pa‐ 
nhol, nas suas va ri e da des pa drão, a va ri ante sem ar tigo, ilus trada em
(1a.), é ca te gó rica, sendo o pos ses sivo pré- nominal in ter pre tado neste
con texto como um de ter mi nante (Van Pe teghem 2012). O ar gu mento
a favor desta hi pó tese foi pro posto Car di na letti (1999, 77), aten dendo
às es tru tu ras com du pli ca ção, como em son livre à lui, e que tam bém
põem em evi dên cia o es ta tuto clí tico do pos ses sivo de ter mi nante. Em
lín guas como o por tu guês e o ga lego (Du bert e Gal ves 445), o ita li ano
(Van Pe teghem 2012), o ca ta lão, o as tu ri ano e o ara go nês (Bo zouita e
Lars son 2020) e cujos exem plos são for ne ci dos em (1b), a va ri ante
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com ar tigo é do mi nante e o pos ses sivo exibe o com por ta mento de
um ad je tivo, co o cor rendo pre fe ren ci al mente / ca te go ri ca mente, com
um ar tigo de fi nido.

���
a. mon livre / mi libro [ francês, es panhol]

b. o meu livro / o meu libro / el mio lli bru / lo mío libro / il mio libro / el meu

lli bre

[Português Eu ro peu, Ga le go, As tu riano, Aragonês, Ita liano, Catalão]8

(Bo zoui ta e Lars son 3, 9)9

No plano di a cró nico, as lín guas ro mâ ni cas me di e vais apre sen ta vam
um mesmo pa drão de pos ses si vos pré- nominais (Si mo nenko e Car tier
1). Os pos ses si vos po diam co o cor rer com o ar tigo de fi nido, como
ilus trado em (2):

10

���
a. Francês me die val: la tue aname el ciel seit ab so luthe!

b. Es panhol me die val: Be ve mos so vino e co me mos el so pan

c. Português me die val: u o seu nome era es cri to

(Si mo nen ko e Car lier 2)11

Não se ob ser va vam, por tanto, as dis tin ções entre o es pa nhol e o fran‐ 
cês por um lado e o por tu guês eu ro peu por outro, re fe ri das ini ci al‐ 
mente neste tra ba lho. Estas três lín guas par ti lha vam ainda a pro pri e‐ 
dade de pos suí rem nas suas gra má ti cas me di e vais duas sé ries de pos‐ 
ses si vos, uma série dita curta ou fraca - ma, mes (fran cês me di e val.),
mi, mis (es pa nhol me di e val.), m(h)a, mhas (por tu guês me di e val.) - e
outra, a série longa ou forte, meie, meies (fran cês me di e val), mía, mías
(es pa nhol me di e val) e mi(nh)a, mi(nh)as (por tu guês me di e val), como
tam bém ob ser vado por Mat tos e Silva (1989, 1993).

12

Esta si tu a ção não cor res ponde à que existe no es tado atual das lín‐ 
guas ro mâ ni cas. Assim, ape sar das pro pri e da des par ti lha das numa
fase ar caica da lín gua e de per cur sos evo lu ti vos se me lhan tes, como
de mons trado em (Si mo nenko e Car tier 2022), com re curso a dados
quan ti ta ti vos de gran des bases de dados e à mo de la ção es ta tís tica, a
mu dança ocor reu tanto no ita li ano como no por tu guês eu ro peu. Para
estas au to ras, terão ocor rido o que de sig nam como sendo mu dan ças
fa lha das, cor res pon dente a uma al te ra ção da di re ção da mu dança em
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Ta bela 1 Pos ses si vos nas lín guas ro mâ ni cas

Latim Fran cês
Pa drão

Es pa nhol
Pa drão

Ita li ano
Pa drão

Por tu guês
Eu ro peu

fraca forte fraca forte forte forte

SG

1 meus mon mien mi mio mio meu

2 tuus ton tien tu tuyo tuo teu

3 eius  / suus son sien su suyo suo seu

PL

1 Nos ter notre nôtre nu es tro nos tro nosso

2 vos ter votre vôtre vu es tro vos tro vosso

3 eorum / sui leur su suyo loro seu

al gu mas lín guas. Este pro cesso es ta ria na ori gem da di fe ren ci a ção
ob ser vada na atu a li dade. As for mas lon gas sub sis tem como pro no mes
ape nas em fran cês e em es pa nhol; as for mas cur tas não so bre vi vem
no por tu guês e no ita li ano (cf. Ta bela 1). Nes tas lín guas, a forma única
(forte/longa) do pos ses sivo ocorre tanto em po si ção pré- nominal
como em po si ção pós- nominal (il mio libro / il libro mio; o meu livro
/ o livro meu (Cas tro 226). Em lín guas como o fran cês e o es pa nhol, o
pos ses sivo pre no mi nal nunca co o corre com o ar tigo de fi nido; já no
por tu guês e tam bém no ita li ano, o pos ses sivo, nesta po si ção, é quase
ca te go ri ca mente an te ce dido pelo ar tigo de fi nido.

2

Lyons (1985) ob serva que as for mas átonas (fra cas) não se podem
com bi nar com o ar tigo de fi nido e cor res pon dem às va ri an tes con ser‐ 
va do ras, mais pró xi mas do latim, uma vez que nesta lín gua não havia
ar tigo; já as for mas for tes per mi tem o uso do ar tigo e cor res pon dem
por isso va ri an tes ino va do ras. Estas pro pri e da des con du zem o autor a
di vi dir as lín guas nes tes dois tipos, o pri meiro com pos ses si vos de
tipo de ter mi nante, o se gundo, onde o pos ses sivo é de tipo ad je ti val.
Para Van Pe teghem (2012), este duplo es ta tuto de pos ses si vos é tam‐ 
bém ob ser vado no facto de serem sin ta ti ca mente mo di fi ca do res ou
es pe ci fi ca do res e re fe ren ci al mente pro no mes, o que ex plica a pos si‐ 
bi li dade de serem ca te go ri za dos quer como ad je ti vos/de ter mi nan tes,
quer como pro no mes. No en tanto, é de men ci o nar o con tri buto de
Car di na letti (1998) que, com base num nú mero mais ex tenso de pro‐ 
pri e da des, pro põe uma di vi são em três tipos: for mas fra cas e clí ti cas
(para os PPNs) e for mes for tes, para pos ses si vos pós- nominais.
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Ta bela 2 Pos ses si vos pré- nominais nas lín guas ro mâ ni cas

lín guas ro mâ ni cas ar tigo de fi‐ 
nido o

de mons tra tivo
este

ar tigo
in de fi nido
um

quan ti fi‐ 
ca dor
cada

pos ses sivo ad je ti val

Por tu guês eu‐ 
ro peu X X (X)vc X

Ga lego X (X) (X) X

As tu ri ano X (X) -

Ara go nese X - -

Ca ta lão stan‐ 
dard X (X) (X)

Ita li ano stan‐ 
dard X X X

pos ses sivo de ter‐ 
mi nante

Es pa nhol stan‐ 
dard - (X) - -

Fran cês stan‐ 
dard - - -

No que se re fere ao com por ta mento do PPN como de ter mi nante, a
prin ci pal evi dên cia apon tada em Bo zouita e Lars son (2020, 3-9) con‐ 
siste na im pos si bi li dade de, em lín guas como o fran cês e o es pa nhol,
o pos ses sivo co o cor rer com ou tros de ter mi nan tes, tais como o ar tigo
in de fi nido (*un mon livre / *um mi libro), o de mons tra tivo (*ce mon
livre / *este mi libro, esta mia casa, em con tex tos for mais) e os quan ti‐ 
fi ca do res, tais como cha que / cada (*cha que mon livre / *cada mi
libro). No en tanto, nem todas as lín guas ro mâ ni cas, ca rac te ri za das
pela pre sença do ar tigo de fi nido a an te ce der o PPN exi bem este con‐ 
junto de pro pri e da des, como dá conta a Ta bela 2, a se guir:

15

X: a maio ria dos fa lan tes acei ta esta configuração

(X): al guns fa lan tes acei tam esta configuração

(X)Vc: fa lan tes de va rie da des mais con ser va do ras acei tam esta pos si ‐
bi li da de

-: não acei te pela maio ria dos fa lan tes
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Fica pa tente na Ta bela 2, acima, a di ver si dade das pro pri e da des dis‐ 
tri bu ti vas exi bi das pelos sis te mas do PPN nas lín guas ro mâ ni cas, que
não se riam ape nas ca rac te ri za das ape nas por uma dis tri bui ção de va‐ 
ri an tes de PPN com e sem ar tigo de fi nido. De acordo com Van Pe‐ 
teghem (2012), esta si tu a ção dá conta de di fe ren tes graus de gra ma ti‐ 
ca li za ção em que se en con tram atu al mente os pos ses si vos ro mâ ni‐ 
cos; o sis tema do pos ses sivo fran cês apresenta- se como aquele cujo
pro cesso se en con tra mais adi an tado, não apre sen tando ne nhuma
pro pri e dade ad je ti val; o que se en con tra menos gra ma ti ca li zado é o
do ita li ano. Entre estes dois polos do con ti nuum da gra ma ti ca li za ção,
situa- se o es pa nhol. A sua po si ção in ter mé dia com bina pro pri e da des
de for mas clí ti cas do sis tema fran cês com o de for mas tó ni cas (for‐ 
tes), ca rac te rís ti cas do ita li ano.

16

Como apon tado por Bo zouita e Lars son (2020), tanto as lín guas dos
exem plos (1a) como as dos exem plos (1b), em bora exi bam pa drões do‐ 
mi nan tes dis tin tos, os seus sis te mas de pos ses si vos pré- nominais
apre sen tam pa drões sin tá ti cos mis tos, o que acres centa com ple xi‐ 
dade a este fe nó meno lin guís tico. É o caso do PE e do ca ta lão, por
exem plo. Em ambas as lín guas, os pos ses si vos são mai o ri ta ri a mente
cons truí dos com um ar tigo de fi nido, ha vendo pou cos con tex tos em
que o pos ses sivo é re a li zado sem o ar tigo a an te ce der. Em PE, é obri‐ 
ga tó ria a omis são do ar tigo de fi nido , como men ci o nado por vá rios
au to res (entre ou tros, Cunha e Cin tra 1985; Rinke 2010; Fer reira e
Rio- Torto 2022), sem pre que o pos ses sivo in te gra uma fórmula de
tra ta mento (Nosso Se nhor, Nossa Se nhora) ou um vo ca tivo (Meu
Amor) surge em ex pres sões for mu lai cas (tais como, em minha opi‐ 
nião, em meu poder ou por minha von tade), quando é pre ce dido de
um de mons tra tivo (este meu quin tal) assim como em con tex tos pre‐ 
di ca ti vos (Aquela se nhora é minha pro fes sora).

17

Por outro lado, há que re fe rir os con tex tos onde o uso do ar tigo é va‐ 
riá vel, po dendo ser omi tido pelos fa lan tes, como acon tece quando o
pos ses sivo surge a an te ce der um nome re la ci o nal, de pa ren tesco, e
onde se es ta be lece re la ções de posse entre os mem bros da mesma
fa mí lia, ou mar ca dos com o traço se mân tico [+fa mí lia]. Neste con‐ 
texto lin guís tico, tanto no PE como tam bém no ga lego (Silva Do min‐ 
guez 2021), o ar tigo de fi nido com o PPN mantém- se para a mai o ria
dos fa lan tes, em bora se ob serve tam bém a pos si bi li dade da sua omis‐ 
são (o meu amigo, *meu amigo; o meu pai - meu pai, ); no caso do ca‐
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ta lão (La brousse 2020), observa- se uma al ter nân cia de for mas de
pos ses sivo, sendo a sua forma de ter mi nante, clí tica, sem ar tigo, de
uso mais res trito, li mi tada a nomes de pa ren tesco que de no tam re la‐ 
ções pró xi mas (meu amic [meu amigo] el meu pare – mon pare)
[(o)meu pai]. A forma com ar tigo é re que rida em ita li ano, quando o
nome de pa ren tesco se en con tra no plu ral, como em, mio fra tello vs i
miei fra telli (cf. Car di na letti 1998; Pe nello 2002; Van Pe teghem 2012).
Em di a le tos do es pa nhol, os ter mos de pa ren tesco per mi tem o uso
va riá vel do ar tigo de fi nido, observando- se a ocor rên cia da va ri ante
com ar tigo, em con traste com o es pa nhol stan dard, onde a va ri ante
de pos ses sivo sem ar tigo é do mi nante (La brousse 2020).

Por fim, cabe ainda fazer uma re fe rên cia ao sis tema do pos ses sivo do
ro meno que se dis tin gue dos dois tipos, ad je ti val e de ter mi nante, até
agora con tem pla dos. Para Van Pe teghem (2012) observa- se nesta lín‐ 
gua ro mâ nica um ter ceiro tipo, pro no mi nal, uma vez que as suas for‐ 
mas de pos ses sivo (ge ni tivo) são idên ti cas às for mas for tes do da tivo
dos pro no mes pes so ais (car tea lui [o livro dele], car tea ei [o livro dela],
ca reta lor [o livro deles]) .

19

Em bora não cor res ponda uma des cri ção exaus tiva da grande di ver si‐ 
dade inter-  e in tra lin guís tica no do mí nio das lín guas ro mâ ni cas, que
ul tra pas sa ria os li mi tes deste ar tigo, esta apre sen ta ção per mite vis‐ 
lum brar, em nosso en ten der, um qua dro geral dos sis te mas de PPNs
nas lín guas ro mâ ni cas, a par tir de um cri té rio di fe ren ci a dor (cf. Ta‐ 
bela 1), sendo tam bém re fe ri das ou tras pro pri e da des que vêm ate nuar
as fron tei ras ti po ló gi cas nes tas lín guas, conferindo- lhes um ca rac ter
mais hí brido (cf. Ta bela 2). Por fim, a con si de ra ção de dados di a le tais
des tas lín guas faz au men tar, como es pe rado, a sua com ple xi dade
des cri tiva.

20

Va rie da des do português

Na es fera do por tu guês, observa- se tam bém va ri a ção entre va ri e da‐ 
des ge o grá fi cas e so ci ais. O fe nó meno va riá vel per mite di fe ren ciar,
por exem plo o PE do Por tu guês do Bra sil (PB) e va ri e da des do por tu‐ 
guês fa la das no con ti nente afri cano, por outro (Du bert e Gal ves 445,
Fer reira e Rio- Torto 2022). A va ri e dade eu ro peia do por tu guês é vista
como aquela em que o pos ses sivo pré- nominal exige a pre sença de
ar tigo de fi nido, ao con trá rio do PB, em que a pre sença do ar tigo di‐
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ante de pos ses si vos pré- nominais é va riá vel e em que os usos das for‐ 
mas sem ar tigo ocor rem em con tex tos mais alar ga dos, sendo esta va‐ 
ri ante con si de rada do mi nante.

Para Cas tro (2006), no en tanto, não há nada no sis tema dos pos ses si‐ 
vos do por tu guês que se pare as va ri e da des PE e PB. Para esta au tora,
o ar tigo di ante do pos ses sivo pré- nominal é um ele mento ex ple tivo,
ou seja, não tem con teúdo se mân tico, sendo a pro pri e dade de “de fi‐ 
ni tude”, ou a pos si bi li dade de iden ti fi car ele men tos do dis curso como
algo único para os par ti ci pan tes da in te ra ção ver bal (emis sor e re ce‐ 
tor), in cor po rada no pos ses sivo, tal como acon tece nou tras cons tru‐ 
ções no mi nais, no me a da mente as que en vol vem nomes pró prios (o
Pedro vs ∅ Pedro) ou ainda em SNs de in ter pre ta ção ge né rica (os ita‐ 
li a nos bebem vinho, vs ∅ ita li a nos bebem vinho), fo ne ti ca mente nulo
em PB, mas de re a li za ção obri ga tó ria em PE pa drão.

22

Quando se con si dera o por tu guês no plano di a cró nico, observa- se
em cor pora or ga ni za dos de tex tos pro du zi dos em di fe ren tes pe río dos
his tó ri cos do por tu guês, que o ar tigo de fi nido é omi tido em sin tag‐ 
mas no mi nais com pos ses sivo no por tu guês an tigo do sé culo XIII
(Rinke 121), pas sando a sua re a li za ção a ser mais fre quente a par tir do
sé culo XV (Said Ali 96), che gando a su pe rar a va ri ante sem ar tigo a
par tir do sé culo XVII (Ma ga lhães 2011) ou do sé culo XIX (Flo ripi 2008,
Rinke 2010, Costa 2016). Entre os dois polos tem po rais, re pre sen ta dos
pelos sé cu los XIII e XIX, a pre sença do ar tigo é, por tanto, va riá vel. No
sé culo XIX, o uso do ar tigo surge como a opção do mi nante, com 86%
dos dados ana li sa dos por Rinke (2010), generalizando- se o seu uso no
PE, à ex ce ção dos con tex tos em que o pos ses sivo an te cede nomes de
pa ren tesco (Rinke 136). A maior re pre sen ta ti vi dade do uso de ar tigo
di ante de pos ses sivo pré- nominal no sé culo XIX será ob jeto de mu‐ 
dança no sé culo XX: em tex tos de au to res por tu gue ses pre do mina a
pre sença do ar tigo e, in ver sa mente, nos de au to res bra si lei ros a
omis são de ar tigo surge como a opção mais fre quente. Face a esta
con fi gu ra ção his tó rica, su ma ri a mente apre sen tada, a va ri e dade do PE
pa rece não ter dado con ti nui dade ao por tu guês mais an tigo, di ver‐ 
gindo deste, con tra ri a mente ao PB que man tém ou inova a uma es‐ 
tru tura desde sem pre exis tente no por tu guês. Flo ripi (2008), com
base em Cas tro (2006), re co nhece no PE mo derno, uma si tu a ção de
va ri a ção di a le tal, ca rac te ri zada pela co e xis tên cia de uma va ri ante
mais con ser va dora e de uma va ri ante ino va dora. Rinke (2010), em
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Ta be la 3 Distribuição do ar ti go de fi ni do com sin tag mas PPNs em função su jei to

(nomes co muns vs. nomes re la cio nais/ de pa ren tes co – Cor pus Tycho Brahe

(Costa 179).

sé‐ 
culo

nomes co muns nomes re la cio nais / pa ren tes co ou com traço semântico
[+fa mí lia]

com ar tigo sem ar tigo com ar tigo sem ar tigo

XVI 34 oc. /
34%

65 oc. /
66% 0 oc. / 0% 16 oc. / 100%

XVII 95 oc. /
75%

31 oc. /
25% 1 oc. / 6% 17 oc. / 94%

XVII 226 oc. /
96% 9 oc. / 4% 15 oc. / 31% 34 oc. / 69%

XIX 123 oc. 97% 4 oc. / 3% 66 oc. / 29% 159 oc. / 71%

con so nân cia com Flo ripi (2008), as sume que a mu dança que se ve ri fi‐ 
cou no PE, de corre de re a ná lise na na tu reza do ar tigo de fi nido e não
do sis tema pos ses sivo. Para esta au tora, trata- se de um pro cesso de
gra ma ti ca li za ção do ar tigo de fi nido ao longo da his tó ria do PE e que
con duz à ge ne ra li za ção/ex ten são do seu uso em con tex tos em que
um sin tagma no mi nal pos ses sivo é in ter pre tado como de fi nido. Para
esta au tora, con tra ri a mente às hi pó te ses for mu la das ini ci al mente
neste tra ba lho, a mu dança lin guís tica ob ser vada no por tu guês no que
se re fere ao ar tigo em con tex tos pos ses si vos não re fle ti ria uma mu‐ 
dança ca te go rial do pos ses sivo (de de ter mi nante para ad je tivo) nem
es ta ria re la ci o nada com a perda de um pa ra digma ca rac te ri zado pela
pre sença de for mas pos ses si vas fra cas e for tes.

O es tudo di a cró nico de Costa (2016), a par tir dos dados de tex tos
pro du zi dos entre os sé cu los XVI e XIX, que in te gram o cor pus ano‐ 
tado do Por tu guês His tó rico Tycho Brahe (Gal ves, An drade e Faria
2017) cons ti tui um outro con tri buto de re levo sobre evo lu ção do uso
va riá vel do ar tigo de fi nido em sin tag mas pos ses si vos no por tu guês. A
au tora ana li sou, em tex tos que vão do sé culo XVI ao sé culo XIX, as
ocor rên cias de sin tag mas PPNs na fun ção su jeito, pre ce di dos ou não
de ar tigo de fi nido, em cor re la ção com a se mân tica de N: por um lado,
nomes co muns e, por outro, nomes re la ci o nais e de pa ren tesco.

24

A au tora ob serva que a va ri a ção vai no sen tido do in cre mento da
frequên cia da va ri ante com ar tigo não só quando o pos ses sivo é se ‐

25



Variação em construções possessivas pré-nominais do português: um estudo sobre os usos de falantes
do Funchal (Ilha da Madeira, Portugal)

Ta be la 4 Gra má ti cas em Competição de PPNs no PE.

Pré- 
nominal

Gra má tica do mi nante
do PE

Gra má ti ca não- dominante I “con‐ 
ser va do ra” (for mal)

Gra má ti ca não- 
dominante II (sul e
oral)

o meu livro
a ainda minha mulher
a já sua noiva (Brito
2003, 509)
*uma minha amiga
chega amanhã (Mi guel
223)

a/uma minha amiga saiu.
o/um meu amigo trouxe- me uma
pren da de Paris. (Brito 2007, 30)
O muito meu e muito teu amigo.
(Brito 2007, 39)
A minha linda car tei ra
Al gu mas minhas ami gas foram ver
a ga le ria de arte. (Mi guel 221)

A minha mãe saiu.
∅ Minha mãe saiu
(Brito 2007, 41)

guido de nomes co muns, mas tam bém com nomes de pa ren tesco; in‐ 
ver sa mente, su bli nha uma pro gres siva di mi nui ção da va ri ante sem ar‐ 
tigo em ambos os con tex tos no mi nais, ape sar de a frequên cia da
omis são de ar tigo com o pos ses sivo se guido de nomes con ti nuar a
ser muito ele vada e do mi nante re la ti va mente à va ri ante com ar tigo,
com 71% e 29% res pe ti va mente.

Na área do PE, tanto Mi guel (2002) e Cas tro (2006) como Brito (2007)
mos tram que o sis tema dos PPNs não é ho mo gé neo. De acordo com
Brito (2007), co e xis ti riam três gra má ti cas em com pe ti ção, com es ta‐ 
tuto dis tinto (cf. Ta bela 4): uma gra má tica do mi nante, na qual os pos‐ 
ses si vos são quase clí ti cos, são acom pa nha dos de ar ti gos de fi ni dos e
não com bi nam com o ar tigo / quan ti fi ca dor in de fi nido; uma se gunda
gra má tica não- dominante I, ca rac te ri zada por ser mais con ser va dora
e for mal, mais pre sente na mo da li dade es crita que, ao con trá rio da
do mi nante, per mite que cer tos ad vér bios (a ainda minha mu lher) e
ou tros ele men tos in ter rom pam a ad ja cên cia obri ga tó ria do ar tigo e
do pos ses sivo, ca rac te rís tica da va ri e dade do mi nante. Estas duas gra‐ 
má ti cas tam bém se dis tan ci a riam entre si na me dida em que a mais
con ser va dora aceita in de fi ni dos antes dos pos ses si vos (uns meus li‐ 
vros), em bora li mi ta dos a uma lei tura es pe cí fica. Por fim, a ter ceira
gra má tica não- dominante II, con tem pla os usos de omis são do ar tigo
por fa lan tes do PE em con tex tos mais res tri tos, como o do pos ses sivo
se guido de nomes de pa ren tesco, ou [+fa mí lia], na mo da li dade oral e
nos di a le tos do sul de Por tu gal.

26

Fonte: Brito (2007, 47-8).27
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Esta pro posta para o PE dá conta do facto da va ri a ção e da com ple xi‐ 
dade do qua dro de PPNs nesta va ri e dade. A po la ri za ção das va ri e da‐ 
des do PE e do PB é mais ténue quando se con si dera uma das gra má‐ 
ti cas não- dominantes do PE, que per mite, em con tex tos mais res tri‐ 
tos, como os de pos ses si vos se gui dos de nomes de fa mí lia, a omis são
do ar tigo. Em va ri e da des do PB, no en tanto, esta omis são é mais fre‐ 
quente e ocorre em con tex tos mais alar ga dos, como em Minha car‐ 
teira sumiu; Teu amigo é in te li gente (Brito 2003, 514), tal como acon‐ 
tece em con tex tos com uma lei tura ge né rica, em que o nome é re a li‐ 
zado sem de ter mi nante, ou “nome nu”, como em Me nino ba gun ceiro
será pu nido (Silva 21).

28

Silva e Cal lou (1996) es pe ci fi cam um con junto de fa to res que con di ci‐ 
o nam a va ri a ção do uso do ar tigo de fi nido, entre eles, (i) a na tu reza
da pre po si ção, com a pre po si ção de a fa vo re cer mais a pre sença do
ar tigo, (ii) a fun ção sin tá tica do PPNs, e a sua re a li za ção como su jeito
a ser acom pa nhada mai o ri ta ri a mente com o ar tigo, (iii) a na tu reza se‐ 
mân tica de N, com N mar cado o traço [+par tes do corpo] a sur gir
com maior frequên cia com o ar tigo, e, in ver sa mente, a omis são do ar‐ 
tigo a co o cor rer mais com N mar cado [+fa mí lia] bem como o fator
lin guís tico (iv) a fle xão do pos ses sivo e ex tra lin guís tico (v) a lo ca li za‐ 
ção / a re gião dos fa lan tes. Estes fa to res mostraram- se tam bém re le‐ 
van tes em es tu dos pos te ri o res como, entre ou tros, os de Cal lou e
Silva (1997), Galo (2016), Oyama (2018) e Silva (2020).

29

Re la ti va mente às va ri e da des afri ca nas do por tu guês, uma pe quena
nota, para os tra ba lhos re cen tes de Gomes e Cor deiro (2021) e Cor‐ 
deiro e Gomes (2022), tendo por foco a va ri e dade do Por tu guês de
São Tomé. Em Gomes e Cor deiro (105), os re sul ta dos mos tram que a
pre sença do ar tigo com PPNs é ainda um fe nó meno pro du tivo (54%
dos dados, 287/517 ocor rên cias). Este facto re vela, por um lado, uma
maior dis tân cia re la ti va mente à norma de re fe rên cia, o PE, e, por
outro, usos mais pró xi mos das ten dên cias ob ser va das no PB.

30

Na es fera do PE, o es tudo de Car ri lho e Pe reira (2011), re a li zado a par‐ 
tir de dados di a le tais desta va ri e dade, que in te gram o CORDIAL- SIN,
per mite es pe ci fi car que co mu ni da des de fa lan tes do PE pos suem na
sua gra má tica uma regra va riá vel para o uso de ar tigo di ante de pos‐ 
ses sivo pré- nominal.
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Fi gu ra 2 Distribuição de pos ses si vos pré- nominais sem ar ti go, com nomes de pa- 

ren tes co no CORDIAL- SIN (Ca rrilho e Pe rei ra 132
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Ta be la 5 Ocorrências de pos ses si vos pré- nominais sem ar ti go, com nomes de

pa ren tes co, nas lo ca li da des dos Açores e da Ma dei ra (Ca rrilho e Pe rei ra 133)

Graças a este es tu do é pos sí vel con fi gu rar geo gra fi ca men te a Gra má‐
ti ca não Do mi nan te II no PE con ce bi da por Brito (2007). Esta gra má ti‐ 
ca está in de xa da a fa lan tes dos espaços in su la res de Por tu gal (Açores
e Ma dei ra) do PE.

32

Face a estes con tri bu tos, procurou- se, no es tudo re a li zado no Fun‐ 
chal e ob jeto deste ar tigo, alar gar um pouco mais a base em pí rica e
per ce ber me lhor a na tu reza so ci o lin guís tica deste fe nó meno va riá vel.
Aten dendo ao fator lo ca li za ção / re gião, apon tado por Silva e Cal lou
(1996, 122) como um fator ex tra lin guís tico que con di ci ona a pre sença
/ au sên cia do ar tigo de fi nido antes de um pos ses sivo, pretende- se,
neste tra ba lho de in ves ti ga ção, apro fun dar a sua aná lise, de modo a
con fi gu rar pos sí veis pa drões de usos so ci o lin guís ti cos numa va ri e‐ 
dade ur bana do PE in su lar. Com efeito, as au to ras ob ser vam que, no
con texto do PB, é no tó ria a pre fe rên cia pela omis são de ar tigo di ante
de pos ses sivo nas re giões mais con ser va do ras e mais pró xi mas do
por tu guês dos sé cu los XV e XVII. Os re sul ta dos pu bli ca dos por Cal lou
e Silva (1997, 21), a par tir de dados de fa lan tes bra si lei ros de seis ca pi‐ 
tais do Bra sil, re ti ra dos das co le ções cons ti tuí das no âm bito do pro‐
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jeto NURC/BR, con fir mam a re le vân cia deste fator, per mi tindo
mesmo tra çar um con ti nuum da frequên cia do uso do ar tigo de fi nido
com pos ses sivo pré- nominal: dos va lo res mais ele va dos de omis são
do ar tigo encontram- se nas ci da des do nor deste bra si leiro - Re cife
(40%, 39/98 oc.) e Sal va dor (34%, 30/87 oc.); as ci da des do sul e do
su do este apre sen tam va lo res me no res de au sên cia de ar tigo - Porto
Ale gre (21%, 7/33 oc.), São Paulo (30%, 62/209 oc.) e o Rio de Ja neiro
(30%, 119/399 oc.). O es tudo mais re cente de Gue des (2019) cor ro‐
bora estes re sul ta dos; exis ti ria, assim, se gunda a au tora, uma po la ri‐ 
zação Nor deste vs. Su deste quanto ao uso de ar ti gos de fi ni dos em
sin tag mas PPNs no PB, in di cando que va riá vel re gião ge o grá fica do
fa lante ser per ti nente para a aná lise deste fe nó meno. Neste sen tido,
pretende- se afe rir se é pos sí vel con cluir do mesmo modo em re la ção
ao PE, e se va ri e dade in su lar con si de rada pode ser vista como mais
con ser va dora neste do mí nio lin guís tico, pre ser vando uma gra má tica
que dei xou de ser do mi nante em va ri e da des con ti nen tais do PE.

Es tu do so cio lin guís ti co do uso
va riá vel do ar ti go em sin tag mas
PPNs no PE fa la do no Fun chal
Nesta ter ceira parte, são apre sen ta dos os as pe tos me to do ló gi cos e os
re sul ta dos mais re le van tes do es tudo re a li zado com uma amos tra de
dados pro du zi dos por fa lan tes ma dei ren ses do Fun chal (ilha da Ma‐ 
deira, Por tu gal), res pe ti va mente nas sec ções 1 e 2.

34

Me to do lo gia

Este tra ba lho re corre ao pro to colo de tipo quan ti ta tivo pre co ni zado
pela so ci o lin guís tica va ri a ci o nista, na ver são con fi gu rada para o pro‐ 
jeto Con cor dân cia/Com pa ra port . Os dados de fala são ana li sa dos
aten dendo à va riá vel de pen dente (pre sença vs au sên cia de ar tigo com
um pos ses sivo pré- nominal) e a um con junto de va riá veis in de pen‐ 
den tes, de na tu reza lin guís tica e ex tra lin guís tica. O tra ta mento es ta‐ 
tís tico é re a li zado atra vés do soft ware Gold varb X .
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Ta be la 6 Amos tra de in for man tes do Fun chal (ilha da Ma dei ra, Por tu gal)

faixa etá ria
nível 1 de es co la ri da de
(até 9º ano) nível 3 de es co la ri dade (li cen ci a dos)

Homem Mu lher Homem Mu lher

A (18-35 anos) FNC10-HA1 FNC11_MA1 FNC10_HA3 FNC11 MA3

B (36-55 anos) FNC13_HB1.2 FNC15_MB1 FNC10_HB3 FNC11_MB3.1

C (56- 75 anos) FNC17_HC1 FNC11_MC1.1 FNC15_HC3 FNC11 MC3

Amos tra

A amos tra con tém dados de 12 in for man tes (cf. Ta bela 6) com os ní‐ 
veis 1 (até ao 9º ano do en sino bá sico) e 3 (di plo ma dos do en sino su‐ 
pe rior) de es co la ri dade.

36

As ocor rên cias, in di ca das em (3) e em (4), foram ex traí das das trans‐ 
cri ções do CSF .

37

(3) a. não a edu ca ção _por exem plo_ ∅minha mãe se fosse à es cola ê
[eu] eu ia levar uma ace le rada (FNC17_HC1)
b. só que ∅ minha prima foi pó
meio da fa zenda (FNC13_HB1.2)
c. eh eh ca ta rina sa lete (risos) más [mais] ∅
minha prima a lara (FNC11_MA1)
d. por tanto ∅ meu tio (FNC15_HC3)

38

(4) 
a. hoje o mê [meu] prate [prato] (FNC17_HC1
b. o meu pai fa lava co mui gue [co migo] e eu ou vuia [ouvia] (FNC11_MA1)

39

Va riá veis (so ciais e lin guís ti cas)

Do le van ta mento de todas as ocor rên cias de pos ses sivo com e sem o
ar tigo de fi nido foram ex cluí dos os vo ca ti vos, in ter jei ções, ar ti gos in‐ 
de fi ni dos, bem como a forma de tra ta mento “seu” (equi va lente a se‐ 
nhor), re fe ri dos nos exem plos dados em (1).

40

Para além das va riá veis so ci ais e ex tra lin guís ti cas (faixa etá ria, sexo e
nível de es co la ri dade) as so ci a das a cada in for mante, foram tidas em
conta as va riá veis lin guís ti cas, men ci o na das na li te ra tura, tais como
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Grá fi co 1 Presença vs. ausência de ar ti go de fi ni do em sin tag mas pos ses si vos na

amos tra do CSF

(i) tipo de pos ses sivo, tendo sido con si de ra das as pro pri e da des de
pes soa (pri meira e ter ceira), gé nero (fe mi nino ou mas cu lino) e flexão
do pos se sivo em nú mero (sin gu lar ou plu ral), (ii) a pre sença ou não de
uma pre po si ção e (iii) o traço se mân tico do N (re la ção de pa ren tesco
ou não, res pe ti va mente [+fa mí lia] e [- família]).

Re sul ta dos
Nesta sec ção, os re sul ta dos ob ti dos estão es tru tu ra dos em três pon‐ 
tos. No pri meiro, são apre sen ta dos os va lo res to tais ob ti dos. Nos
pon tos se guin tes, são ana li sa dos os re sul ta dos con si de ra dos mais re‐ 
le van tes, quando se con si de ram os fa to res so ci ais e lin guís ti cos, res‐ 
pe ti va mente.

42

Re sul ta dos glo bais

Como se ob serva no Grá fico 1, o uso do ar tigo antes do pos ses sivo é a
va ri ante do mi nante, com 515/597 ocor rên cias ou 86%; a va ri ante sem
ar tigo re gista 82/597 ocor rên cias e a per cen ta gem de 14%.

43

De acordo com a ca te go ri za ção de tipo de re gras que atuam na gra‐ 
má tica dos fa lan tes (Labov 2003, Vi eira e Bran dão 2014) – regra ca te‐ 
gó rica (100%) de usos; regra se mi ca te gó rica (usos entre 95 e 99%) e
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Ta be la 6 Va lo res de significância es ta tís ti ca (pesos re la ti vos) dos fa to res que

con di cio nam o uso da va rian te padrão.

fa to res ex tra lin guís ti cos Pesos re la ti vos

sexo
Mas cu lino
Fe mi nino

Faixa etá ria

A (18-35 anos)
B (36-55 anos)
C (56-75 anos)

0.33
0.63
0.85
0.30
0.06

fa to res lin guís ti cos peso re la tivo

Mor fo lo gia do pos ses sivo
Fe mi nino (minha, mi nhas, etc.)

Mas cu lino (meu, meus, etc.

0.61
0.41

se mân tica de N [- família]
com traço [- família]
com traço [+fa mí lia]

0.34
0.67

regra va riá vel (usos que se si tuam entre 5% e 95%) – este re sul tado
glo bal aponta para o facto do uso do pos ses sivo com ou sem ar tigo
estar su jeito a uma regra va riá vel na gra má tica de al guns fa lan tes ma‐ 
dei ren ses do PE.

A Ta bela 6, a se guir, mos tra os va lo res de sig ni fi cân cia es ta tís tica dos
fa to res que con di ci o nam o uso da va ri ante pa drão, com o ar tigo de fi‐ 
nido a an te ce der o pos ses sivo.

45

Sig ni fi cân cia: 0,022

A pro du ção da va ri ante pa drão é con di ci o nada tanto por fa to res so ci‐ 
ais como por fa to res lin guís ti cos. Assim, na co mu ni dade in su lar in‐ 
ves ti gada, a pro ba bi li dade de se ob ser va rem usos desta va ri ante é
maior se ela re sul tar da pro du ção de fa lan tes do sexo fe mi nino, jo‐ 
vens, com es tu dos su pe ri o res, se o pos ses sivo for da forma minha tua
sua (fe mi nino) e an te cede nomes que não sejam le xi cal mente con si‐ 
de ra dos de re la ções fa mi li a res pró xi mas. Já di ante de nomes de pa‐ 
ren tesco e com pos ses si vos meu, teu, seu, exis tem mai o res pos si bi li‐ 
da des de usos não pa drão, sem ar tigo de fi nido, se os res pon sá veis
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Ta be la 7 Va riá veis so ciais e usos (ocorrências e per cen ta gens) das va rian tes com

e sem ar ti go de fi ni do em sin tag mas pos ses si vos (total de 597 ocorrências).

sexo faixa etá ria nível de es co la ri dade

Homem Mu lher 18-35 36-55 56-75 1- bá sico 3- su pe rior

com ar‐ 
tigo 201 (79,4%) 314 (91,3%) 273 (98,6%) 168

(84,8%)
74
(60,7%) 289 (81,9%) 226 (92,6%)

sem ar tigo 52 (20,6%) 30
(8,7%)

4
(1,4%)

30
(15,2%)

48
(39,3%)

64
(18,1%)

18
(7,4%)

Grá fi co 2 Re sul ta dos da variação presença / omissão de ar ti go de fi ni do com pos- 

ses si vos pré- nominais em função das va riá veis so ciais sexo e es co la ri da de dos

por este tipo de pro du ção forem in for man tes mais ve lhos, pouco es‐ 
co la ri za dos e do sexo mas cu lino.

Fa to res So ciais

A Ta bela 7 dá conta dos re sul ta dos glo bais, quando se têm em conta
as va riá veis so ci ais.

47

Os re sul ta dos per mi tem ob ser var al gu mas ten dên cias de usos. Re la ti‐ 
va mente ao uso da va ri ante não pa drão, sem ar tigo de fi nido, são os
in for man tes mas cu li nos que mais a uti li zam, to ta li zando 52 ocor rên‐ 
cias ou 20,6%, va lo res muito sig ni fi ca ti vos quando com pa ra dos com
os dados de fa lan tes do sexo fe mi nino, cuja per cen ta gem de usos
desta va ri ante é de 8,7%. Este pa drão regista- se tam bém quanto se
tem em con si de ra ção as va riá veis idade e es co la ri dade dos in for man‐ 
tes; os fa lan tes mais ve lhos, que se en con tram na faixa etá ria (56-75
anos), com 39,3 % são os que mais usam esta va ri ante, em con traste
com os mais novos, que re gis tam ape nas 1,4%; por fim, verifica- se
tam bém a re le vân cia da va riá vel es co la ri dade, uma vez que os fa lan‐ 
tes com for ma ção bá sica (nível 1) pro du zem 18,1 % de for mas não pa‐ 
drão, em con traste ní tido com os di plo ma dos do en sino su pe rior
(nível 3) res pon sá veis por ape nas 7,4% de ocor rên cias deste tipo.

48

O Grá fico 2, a se guir, põe em evi den cia estas ten dên cias, que se mos‐ 
tram mais acen tu a das quando se cru zam as va riá veis sexo e nível de
es co la ri dade.
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in for man tes do Fun chal.

Vale a pena as si na lar que é junto dos in for man tes ma dei ren ses mais
es co la ri za dos que se ob serva uma maior in ci dên cia do va riá vel sexo.
Neste grupo, ape nas os par ti ci pan tes do sexo mas cu lino pro du zem a
va ri ante não pa drão sem ar tigo, não se ob ser vando ocor rên cias em
fa lan tes do sexo fe mi nino.

50

Quando se cru zam os dados dos in for man tes mais ve lhos, que se si‐ 
tuam na faixa C (56-75 anos), com a va riá vel sexo, observa- se tam bém
um con traste sig ni fi ca tivo. Nesta faixa e em fa lan tes do sexo mas cu‐ 
lino, o uso da va ri ante sem ar tigo atinge va lo res acima dos 50% e su‐ 
pe ri o res aos da va ri ante pa drão, com ar tigo de fi nido. (Grá fico 3).
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Grá fi co 3 Re sul ta dos da variação presença / omissão de ar ti go de fi ni do com pos- 

ses si vos pré- nominais em função das va riá veis so ciais sexo e idade (faixa etá ria)

dos par ti ci pan tes do Fun chal.

Ta be la 8 Re sul ta dos glo bais ex pres sos em nú me ro de ocorrências e per cen ta- 

gens, das va riá veis lin guís ti cas con si de ra das.

va riá‐ 
veis

com ar tigo sem ar tigo

ocor rên‐ 
cias

per cen ta‐ 
gens

ocor rên‐ 
cias

per cen ta‐ 
gens

referência de pes soa do pos‐ 
ses si vo

1ª pes‐ 
soa 289/353 81,9% 64/353 18,1%

3ª pes‐ 
soa 226/244 92,6% 18/244 7,4%

Fa to res lin guís ti cos

Os re sul ta dos, quando se têm em con si de ra ção as va riá veis lin guís ti‐ 
cas se le ci o na das para este tra ba lham mos tram va lo res mais ex pres si‐ 
vos de usos pos ses si vos pré- nominais sem ar tigo quando estão reu ni‐ 
das três con di ções: o pos ses sivo é meu, com re fe rên cia de 1ª pes soa
(18,1%), no sin gu lar (15,9%) e no mas cu lino (15,3%) e se guido de um
nome de pa ren tesco (22,6%), con forme é pos sí vel cons ta tar na Ta bela
8, a se guir.
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gé ne ro e nú me ro do pos ses si vo

fe mi nino 287/339 84,7% 52/334 15,3%

mas cu lino 228/258 88,4% 30/258 11,6%

sin gu lar 369/439 84,1% 70/439 15,9%

plu ral 146/158 92,4% 12/158 7,6%

semântica de N
traço [fa mí lia]

[- fam] 275/287 95,8% 12/287 4,2%

[+fam] 240/310 77,4% 70/240 22,6%

pre po si ção
à es querda do pos ses sivo

com pre po si ção 299/351 85,2% 52/351 14,8%

sem pre po si ção 216/246 87,8% 30/246 12,2%

Grá fi co 4 Re sul ta dos da variação presença / omissão de ar ti go de fi ni do com pos- 

ses si vos pré- nominais se gui dos de nomes de pa ren tes co em fa lan tes do Fun chal

(ilha da Ma dei ra).

A pre sença da pre po si ção tam bém pa rece con di ci o nar o uso do pos‐ 
ses sivo sem ar tigo, mas não de forma tão sig ni fi ca tiva quando as ou‐ 
tras va riá veis acima men ci o na das.
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Como re fe rido na ponto ini cial da apre sen ta ção dos re sul ta dos, a
pro pri e dade se mân tica do Nome, em par ti cu lar a que se prende com
o facto de ser ca te go ri zado como sendo de pa ren tesco ou [+fa mí lia],
cons ti tui o fator lin guís tico de maior peso, ou seja, aquele que mais
con di ci ona a va ri a ção.
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De facto, os re sul ta dos mos tram uma maior in ci dên cia na au sên cia de
ar tigo de fi nido com pos ses sivo pré- nominal, pe rante N [+fa mí lia]; a
frequên cia desta va ri ante, neste con texto lin guís tico, é de 23%, como
se ob serva no Grá fico 4.
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Ta be la 9 Usos das va rian tes com e sem ar ti go de fi ni do em sin tag mas pos ses si- 

vos se gui dos de nomes de pa ren tes co e va riá veis so ciais.

sexo faixa etá ria nível de es co la ri dade

Homem Mu lher 18-35 anos 56-75 anos 1- bá sica 3- su pe rior

com ar tigo 72
(59%)

168
(89%)

112
(97%)

40
(49%)

140
(69%)

100
(94%)

sem ar tigo 59
(41%)

20
(11%)

4
(3%)

42
(51%)

64
(31%)

6
(6%)

Este fator au menta o nú mero de ocor rên cias da va ri ante; ela cor res‐ 
ponde a 79 / 82 ocor rên cias dos usos sem ar tigo de fi nido e dito de
outro modo, 96,3% dos usos desta va ri ante ocor rem com a pre sença
de N [+ fa mí lia] nos sin tag mas pos ses si vos pré- nominais.
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O cru za mento desta va riá vel lin guís tica com va riá veis so ci ais (Ta bela
9) faz emer gir de modo mais sa li ente um per fil de fa lan tes ma dei ren‐ 
ses que exi bem uma maior ten dên cia para o uso da va ri ante sem ar‐ 
tigo de fi nido, que é o se guinte: fa lante do sexo mas cu lino (41%), mais
velho, entre 56 e 75 anos (51%) e com es co la ri dade bá sica (31%).
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No que diz res peito às ou tras va riá veis lin guís ti cas – pre sença / au‐ 
sên cia de pre po si ção à es querda dos sin tag mas pos ses si vos (Grá fi cos
5 e 6), os re sul ta dos não apre sen tam con tras tes muito sig ni fi ca ti vos
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Grá fi co 5 Fa to res lin guís ti cos nos usos das va rian tes com e sem ar ti go de fi ni do

em sin tag mas 

pos ses si vos: presença de preposição[+prep] ausência de preposição [-prep].

Grá fi co 6 Fa to res lin guís ti cos nos usos das va rian tes com e sem ar ti go de fi ni do

em sin tag mas 

pos ses si vos: pos ses si vo[+sing] vs. Pos ses si vo [-sing].
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Ape nas o pos ses sivo no sin gu lar (cf. Grá fico 6) surge como uma va riá‐ 
vel po ten ci a dora de usos de pos ses sivo sem ar tigo (16%). Aliás, no
total de 82 ocor rên cias de va ri ante sem ar tigo re gis tado neste es tudo,
70 cor res pon dem a pos ses si vos no sin gu lar, o que re pre senta 85,3%.
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Considerações Fi nais
Este es tudo, tendo por foco uma co mu ni dade de fa lan tes in su la res do
PE, oriun dos da ci dade do Fun chal, ca pi tal da ilha da Ma deira (Por tu‐ 
gal), per mi tiu con fir mar que o fe nó meno va riá vel em ques tão, obe de‐ 
cendo a uma Gra má tica Não Do mi nante de tipo II do PE de fi nida por
Brito (cf. Ta bela 4), é sen sí vel ao fator re gi o nal / lo ca li za ção. A va ri‐ 
ante não- dominante com omis são de ar tigo de fi nido em sin tag mas
pos ses si vos pré- nominais ainda faz parte da gra má tica de al guns fa‐ 
lan tes da co mu ni dade ma dei rense do Fun chal. O seu uso tem maior
in ci dên cia em fa lan tes mais ve lhos, do sexo mas cu lino e pouco es co‐ 
la ri za dos, es tando quase cir cuns crito ao con texto lin guís tico em que
o pos ses sivo co o corre com um nome de pa ren tesco ou com traço
[+fa mí lia]. Por outro lado, esta in ves ti ga ção traz ou tros novos dados
so ci o lin guís ti cos. Os usos da va ri ante com omis são de ar tigo de fi nido
não estão cir cuns cri tos a fa lan tes ru rais ma dei ren ses (cf. Fi gura 2 e
Ta bela 6, com re sul ta dos de Car ri lho e Pe reira 2011), mas estende- se
a fa lan tes ur ba nos desta re gião in su lar. No en tanto, é de men ci o nar
que estes fa lan tes ur ba nos se apro xi mam, do ponto de vista etá rio,
por terem um nível de es co la ri dade baixo e serem mai o ri ta ri a mente
do sexo mas cu lino, do per fil dos par ti ci pan tes das amos tras di a le tais
in te gra das no CORDIAL- SIN.

60

Ape sar do avanço no co nhe ci mento das ca rac te rís ti cas so ci o lin guís ti‐ 
cas dos usos da va ri ante com omis são do ar tigo no âm bito do PE, uma
aná lise ainda mais apro fun dada é de se já vel. Não só a ne ces si dade de
uma maior amos tra surge como per ti nente, como tam bém o é, o es‐ 
tudo de fa to res lin guís ti cos já apro fun da dos em tra ba lhos sobre o PB,
como a fun ção sin tá tica, su jeito e ob jeto, do sin tagma pos ses sivo
(Costa, 2016), alar gada a ou tras fun ções, como ana li sado por Silva
(2020), mas tam bém em PE, no plano di a cró nico Rinke (2010), por um
lado, e con si de rar itens pre po si ci o nais (a, de, com, etc.), como, por
exem plo, em Costa (2016) e Silva (2020) e não uni ca mente a va riá vel
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RÉSUMÉS

Português
Neste tra balho, pretende- se ana li sar a variação no uso de ar ti gos de fi ni dos
(presença vs. ausência) dian te de pos ses si vos pré- nominais, um fe nó meno
am pla men te es tu da do no âmbito das lín guas românicas e das va rie da des do
português. In ci din do sobre a va rie da de do português fa la do no Fun chal (Ilha
da Ma dei ra), este es tu da ana li sa os dados pro du zi dos por 12 in for man tes,
es tra ti fi ca dos de acor do com o sexo, a idade e a es co la ri da de do in for man te,
e re ti ra dos do Cor pus So cio lin guís ti co do Fun chal (CSF). Atra vés de uma
abor da gem so cio lin guís ti ca quan ti ta ti va da variação, os re sul ta dos con fir‐ 
mam a li te ra tu ra exis ten te: o uso da va rian te não- padrão (sem ar ti go) por
fa lan tes ma dei ren ses ur ba nos quase ex clu si va men te quan do o pos ses si vo é
se gui do de um nome de pa ren tes co, so bre tu do na sua forma sin gu lar. Neste
con tex to, o uso do ar ti go de fi ni do com pos ses si vo pré- nominal está su jei to
a uma regra va riá vel na gra má ti ca de al guns fa lan tes ma dei ren ses, so bre tu‐ 
do os que têm mais de 56 anos, do sexo mas cu lino e pouco es co la ri za dos.

English
In this study, we in tend to ana lyze the vari ation in the use of defi n ite art‐ 
icles (pres ence vs. ab sence) with pre n om inal pos sess ives, a phe nomenon
widely stud ied in the con text of Ro mance lan guages and of the vari et ies of
Por tuguese. Fo cus ing on the vari ety of Por tuguese spoken in Fun chal
(Madeira Is land), this study ana lyzes the data provided by 12 in form ants,
strat i fied ac cord ing to sex, age and level of school ing. Data was taken from
the So ci o lin guistic Cor pus of Fun chal (CSF). Through a quant it at ive so ci o‐ 
lin guistic ap proach to vari ation, the res ults con firm the ex ist ing lit er at ure.
That is to say, the use of the non- standard vari ant (without the art icle) by
urban Madeiran speak ers oc curs al most ex clus ively when pos sess ive con‐ 
struc tion in cludes a kin ship name, es pe cially in its sin gu lar form. In this
con text, the use of the defi n ite art icle with pre n om inal pos sess ives can be
con sidered as being sub ject to a vari able rule in the gram mar of some
Madeiran speak ers (mostly poorly edu cated male speak ers over 56 years of
age).

Français
Dans ce tra vail, nous ana ly se rons la va ria tion dans l’uti li sa tion de l’ar ticle
dé fi ni (pré sence vs ab sence) avec des pos ses sifs pré- nominaux. Il s’agit d’un
phé no mène lar ge ment étu dié dans le contexte des langues ro manes et du

VAN PETEGHEM Mar leen. "Pos sess ives
and Gram mat ic al iz a tion in Ro mance".
Folia Lin guis ti ca, 46/2, 2012, p. 605-
634. [Aces so em 29.09.2022].
https://doi.org/10.1515/FLIN.2012.020.
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por tu gais. Ayant pour objet la va rié té du por tu gais parlé à Fun chal (île de
Ma dère), cette étude ana lyse les don nées pro duites par 12 ma dé riens stra ti‐ 
fiées selon les va riables sexe, âge et ni veau de sco la ri té, re ti rées du Cor pus
So cio lin guis tique de Fun chal (CSF). Grâce à une ap proche so cio lin guis tique
quan ti ta tive de la va ria tion, les ré sul tats confirment les ob ser va tions de la
lit té ra ture exis tante, c’est- à-dire, l’usage de la va riante non stan dard (sans
l’ar ticle) par des lo cu teurs ur bains de Ma dère et cela presque ex clu si ve ment
dans le contexte où le pos ses sif au sin gu lier est suivi d’un nom de pa ren té.
Dans ce contexte, la pré sence /ab sence de l’ar ticle dé fi ni avec le pos ses sif
pré- nominal est condi tion née par un type de règle va riable dans la gram‐ 
maire de cer tains lo cu teurs ma dé riens, no tam ment ceux du sexe mas cu lin,
peu sco la ri sés et âgés de plus de 55 ans.
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