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1 Os inqueritos sistematicosl para o Atlas Lingiiistico de Sergipe2
revelaram uma possivel peculiaridade da area no campo onomasiolo-
gico que tern como centro o mar. As formas referidas no decorrer do
trabalho -mar, ocean , mare , mareta , maruada , mareada , maresia e
banzeiro - se apresentam com uma distribuigAo distinta daquela corn
que ocorrem nos dialetos urbanos e foram recolhidas na area mais pro-
xima do litoral ou naquela que apresenta, por razbes de ordem geogra-
fica, certa relagAo corn as zonas maritimas3.

2 Mar alem de, em Sergipe, significar "cada uma das porches em que
esta dividido o oceano"4, a sete dos informantes5, distribuidos em seis
localidades, ocorreu tambem para designar "porcAo de agua do mar,
lago ou rio, que se eleva", isto e, "onda", como se pode inferir das
palavras dos proprios informantes abaixo transcritas:

55 (inf B )6: ."a urn marzinho ( is to e, 'onda pequena')7
fraco, di aquelas maretazinha na costa";
"marzinho que bate urn no outro";

."e aquele mar ( isto e, 'onda ') quando engrossa mas
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nitro quebra , nAo faz aquela escuma branca por ci-
ma".

56 (inf A): ."vem aquela porcAo de... o mar por cima
do outro, por cima do outro , 1fi vem rebentando, re-
bentando, quando quebra 6 quase tudo de uma vez,
niio V";
"... quer dizer que niio esti ventando, niio esttt sain-

do mar, esti calado, nito 6, esti em calas".

61 (inf A): .(em resposta monovocabular i pergunta
ONDA DE MAR) "mares, os mar", e mail adiante:
"cameiro (designacao para"onda') 6 mar grande, 6 o
mesmo banzeim (outra designagao pare `onda')".

61 (inf B).(em resposta ii pergunta ONDA DE MAR)
"chama -se o mar , maresia , di aquelas boiadera".
62 (inf B): ."aqui (into 6, no rio) di;... di cida um
mar medonho (isto 6, grande ) tamb6m";
."o que se chama maretar 6 as ttgua quando estb
fraca , 6 aquelas maieta , e quando esti forte 6 o mar.
O mar 6 aqueles mais grosso , aqueles mais alto.
aquelas onda mais alta, a gente d6 o nome de mar',
"6 aqueles mar bem espagoso de um para o outro sem
maretar , s6 6 aquelas enseada forte...";

."[banzeirol 6 o mesmo carneiro , porque o carneiro 6
aquele mar alto...".

64 (inf A):."estt uma maruada , esti uns mar";
."s6 faz diner assim : que es tit um mar no rio, s6 as-
s im".

3 Oceano , que identifica na norma culta "vasta extensgo de Aguas
salgadas que cobre a maior parte da Terra", na Area investigada
comuta livremente com mar ("cada uma das porgaes em que esti
dividido o ocean") Para seis informantes em cinco das localidades:

55 (inf A): (Onde 6 que apanha peixe ?): "dentro do
mar, nao 6 , no oceano";
.(Uma folha sobre a fgua do rio segue em que due-
cAo?): "desce pare procurar o oceano".

55 (inf B): ."ela nasce no oceano";
."ali terminou o rio, terminou ali no oceano".

56 (inf A):."6 a onda que bate no ... oceano, quando
vem do oceano assim bate ali naquele lugarzinho...";
.(explicando groseira, instrumento de pesca) "pare
pescar peixe dentro do oceano".

57 (inf B): .(Onde termina o rio?): "no mar, no
oceano".
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61 (inf B): .(Onde 6 que apanha peixe ?): "no oceano,
no rio de Sito Francisco , nas lagoas , nos brejos de
plantar arroz".

62 (inf B): ."Co rio] despeja dentro do mar, do
oceano ".

4 Mare albm de designar "movimento peribdico das iguas do mar,
pelo qual elas se elevam ou se abaixam em rela;Ao a uma refere"ncia fixa
no solo" aplica-se tamb6m a "bravo estreito de mar que se estende pela
terra" e para "embocadura de um rio onde ji se misturarn as f guar
doces com as salgadas", as duas filtimas significaVbes com distribuig to
condicionada A, realidade topogrifica, como documentam:

52 (inf B): ."o apicum (isto 6, brejo de &gua salgada
ou terms elevadas pr5ximas ao mar) fica encangado
com a mare mesmo";
.e explicando certa designacAo pare onda : "da mare,
pare um lado , pare outro".

53 (inf A): .(O mar fica longe daqui?) "e eu seil
nunca fui na mare ; eu tenho vontade de it na mare
mas nunca fui";
.(Onde termina o rio?) "na boca da mare".

55 (inf A): "aqui mesmo jA tem morrido pessoas afo-
gada dentro da mare";
."a mare hoje est6 muito calma , est6 quieta; o mar
esti muito quieto , muito calmo".

55 (inf B)- .(0 que 6 viveiro - isto 6, uma esp6cie de
lugar onde se criam peixes ?) "6 de criar peixe; a
gente cerca assim numa beirada de mare , assim...".

56 (inf A): (quando perguntado por onde se encon-
tram certos tipos de crust &ceos) "dentro da mare, do
mangue".

56 (inf B): ."eu mesmo mom perto da mare ; agora 6
mar, n$o 6 mar reforgado , 6 meio mar , meio 1&, meio
ca... ";

.(quando pergutado por apicum) "apicum a fora da
da mare , quando a mare bate , quando ela enche,
quer dizer que anda aquele apicum todo...".

57 (inf A):. (quando perguntado por apicum) "api-
cum 6 ass im , nas beira do mangue ; tem a mare, n$o
6, e tem assim ... adiante aqueles apicunza o";
.(Onde se encontra guaiamum - certo tipo de crus-
t6ceo?) "6 em beirada de mare".

61(inf A): ."is vezes a mare desce uma descida, num
ban mais abaixo , of correndo".

62 (inf B):. "tem o siri , tem o aratu , tudo isso 6 ca-
ranguejo (isto 6 , crustEceo ) que ands na mare".
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5 Mareta por sua vez nao tem o seu use restrito a "onda de rio",
ocorrendo tamb6m para "onda", em geral, nos pontos 51 (inf B), 53
(inf B), 55 (inf B), 56 (inf A), 57 (inf A), 61 (inf B), 62 (inf B) e 64 (infs
A e B) em respostas monovocabulares ou em contextos tais como:

."a mareta 6 das agua, quando o vento bate nas
Aguas" (ponto 64, inf B);
."maretar a quando o vento esta brando, fica aquelas
maretazinha, ou senao quando o sujeito esta batendo
n'agua , nao 6 , fica aquelas mareta " (ponto 61);
."mareta 6 dentro d'agua, quando esta aqueles ban-
zeiro (isto 6, ondas) poucos, nao 6?" (ponto 57)-
. "banze iro 6 assim, as mare tazinha quando [ di j um
ventinho pouco" (ponto 64, inf A);
."6 um marzinho (into 6, onda pequena") fraco, di
aquelas maretazinha na costa" (ponto 55);
."('mareta] 6 da mare, para um lado, para outro"
(ponto 51).

6 Maruada , mareada , al6m de ocorrer para "conjunto de ondas de rio"
aos informantes A dos pontos 61, 62 e 64, documenta-se tamb6m

6.1 para "conjunto de ondas do mar" no ponto 64 ( inf B):

.(O que 6 que faz o banzeiro - isto 6, a onda do
mar?) "o banzeiro levanta e bate a maruada, na
costa";
"ali 6 a maruada na costa".

6.2 e para "onda" gen6rico, no ponto 62 ( inf B):

.(E quando 6 pequena que nao vem logo uma atras
da outra, 6 uma s6?) "agora ai, uma pequena...
porque tem vezes que a maruada grande vem alts, a
que vem na frente vem baixa, mas eu nao sei dar no-
me".

7 Maresca que nos dialetos urbanos designa "cheiro caracteristico
vindo do mar, por ocasiao da vazante" nessa area substitui

7.1 onda "porgao de agua do mar, lago on rio, que se eleva" como se
documenta no informante B do ponto 61 na resposta i pergunta ONDA
DE MAR:

."chama-se o mar (isto 6, `onda'), maresia , di aque-
las boiadeira".

e no informante A do ponto 62 em sua resposta monovocabular A
mesma pergunta , assim como no informante B desse mesmo ponto
quando diz:
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."tem as mareta mais alta , outras mais baixas, cha-
ma-se maresia tambem,_ chama-se o mar (into 0, 'on-
da'); ali 6 o mar com a maresia";

7.2 e prala "orla de terra, ordinariamente coberta de areia, confinando
com o mar" no ponto 62 (inf B):

."maresia [ejuma beira de agua, beira de agua salga-
da".

8 Banzeiro , al6m de aplicar-se, como adjetivo, ao mar quando pouco
agitado e com ondas pequenas, como o emprega o informante masculi-
no do ponto 53:

."banzeiro 6 o mar, fica ali , olhe (mimica pars o mo-
vimento do mar)... o mares tA banzeiro hoje",

documenta-se

8.1 para "onda" gen6rico nos pontos 55 (infs A e B), 56 (inf B), 57
(infs A e B), 61 (infs A e B), 63 ( inf B) e 64 (infs A e B), como ilustra a
documentacAo do informante A do ja citado ponto 57, quando se refere
a "onda grande":

."6 aqueles banzeirno , n&o 6, aqueles banzeirno que
6 alto"

8.2 e para "onda alta" nos pontos 56 (inf A) e 62 (inf B), nesse ultimo
com a explicagAo:

."6 aquele mar (into 6, 'onda') bern espacoso de urn
pars o outro sem maretar... 6 o mesmo carneiro
(designacAo para'onda '); mas banzeiro 6 que nAo es-
fiapa , 6-vem altura! ".

9 Do que se apresenta se inferem diferentes quadros semasiol6gicos
para cada uma das formal alistadas. As novas significag6es - novas
em relagAo ao que se consagrou como tal nas falas urbanas cultas e a
partir de ai nos dicionarios - que passa a recobrir cada uma delas,
resultam da presenca de semas comuns, extensivos ou abrangentes. Em
alguns casos a ambigilidade que poderia advir dessa polissemia a salva-
guardada pela manutenq o das oposig6es formais provindas de um novo
quadro onomasiol5gico que se estabelece.

9.1 Dessa forma, quase todos os informantes que designam "porgao de
agua do mar, lago ou rio, que se eleva", isto 6, `bnda;' por mar tern para
o conceito de "calla uma das porg6es em que se esta dividido o oceano"
- comum a todos eles - a forma oceano , como se documenta no
informante feminino do ponto 56 e nos informantes masculinos dos
pontos 55, 61 e 62.
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9.2 Mare, que para todos os informantes tem sistematicamente o valor
de "movimento peri6dico das Aguas do mar", designa por sua vez, a
excecAo do que se passa nos pontos 61, 62 e 64, "bravo. de mar" e
"embocadura de um rio onde se misturam as Aguas doces com as
salgadas". A ampliacAo do campo semasiol6gico de mare resulta das
relacaes naturais entre as tres realidades geogrkficas recobertas pela
forma mare nessa Area. Assim de mare "movimento peri6dico das
Aguas do mar" se chega a mare "bravo de mar" que se relaciona com o
movimento oscilat6rio do mar, o qual possibilita uma maior ou menor
penetracAo de suss Aguas nas terras com as quais se limita. Tamb6rn
nas embocaduras dos rios 6 comum o reflexo do fenomeno das mares,
como se documenta, por exemplo, no ponto 55, com a explicacao do
informante B:

."aqui mesmo dentro do rio ela ( is to e, a mare) tem
seis horns de enchente e seis horns para vazar,
nunca a mais nem menos",

o que pode justificar a extensfo do use da forma mare a "embocadura
de um rio onde se misturam as Aguas doces com as salgadas". Bastante
significativo e esclarecedor 6 o fato de, nas localidades em que a parci-
monia da natureza excluiu a presenca direta ou indireta do mar -
pontos 61, 62 e 64, A margem do rio Sao Francisco - nAo ter sido
incorporada mare para "bravo de mar" e para "embocadura de um rio
onde se misturam as Aguas doces com as salgadas" ao repert6rio dos
informantes, ainda que conhecedores, todos eles, da forma para "movi-
mento peri6dico das Aguas do mar".

9.3 Mareta cuja estrutura mbrfica poderia evocar uma associacAo com
palavras em que se faz presente o sufixo -eta , designativo de uma
gradacAo para menos como em saleta , maleta , etc., nAo se configura
com tal sema na consciencia lingl istica desses falantes . Ainda que a
tres informantes se tenha registrado a forma como resposta A pergunta
ONDA DE RIO - ao informante A do ponto 61 e ao informante B dos
pontos 53 e 62 - a dois deles anotou -se tamb6m mareta para a
pergunta ONDA DE MAR. A depender da diferente experiencia que
tenham as falantes da realidade geografica uma onda considerada
"pequena" por alguns sera apenas "onda", sem especificacAo , isto 6,
"onda" gen6rico , para os que, e 6 o caso da maioria, conhecam apenas
urn bravo de mar, um rio ou urn riacho , em que a natureza do
movimento das Aguas nAo permite uma grande variabilidade de tipos de
onda . Pela inexistencia no universo mental da maioria dos informantes
da realidade "onda grande" A qual se oporia teoricamente "onda
pequena" , designada por mareta , essa forma ter-se -ia incorporado a
seu repert6rio despojada da conotacAo de grau . Assim , quando tem
necessidade de exprimir o conceito "onda pequena", o fazem por
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derivagao de mareta - uma das possibilidades existentes em seu
repert6rio para expressAo do conceito "onda" - como 6 o caso do
informante A do ponto 60:

.'banzeiro (isto 6, 'onda') 6 assim , as maretazinha
quando [dA]um ventinho pouco";

do informante B do ponto 61:

."man:tar6 quando o vento estA brando , fica aquelas
maretazinha ou senao quando o sujeito esti batendo
n'&gua , fica aquelas mareta"

e do informante B do ponto 55:

."6 um marzinho fraco , di aquelas maretazinha na
costa".

Al6m do processo sufixal servem-se da adjetivagAo quando tem que
estabelecer essa e outras gradag6es, como o fazem o informante A do
ponto 61:

."eu nAo tenho visto lugar de mareta grande nAo, que
eu nao saio daqui ... nAo sei de rio, nao sei de mareta
e aqui s6 tern pequena"

e o informante B do ponto 62:

."tem as mareta mail alta , outras mais baixa".

9.4 Processo semelhante ao que se verifica na designagao do conceito
"onda" pela forma mar 6 o que se pode atestar em maruada , mareada,
variantes de maruihada, registrada nos dicionArios para "barulho das
ondas"8, "grande agitagAo das ondas do mar"9 ou "movimento das
Aguas do mar de carAter permanente e, algumas vezes, quase imper-
ceptivel".

Alguns dos informantes utilizam as citadas formas de refer6n-
cia a "ondas seguidas no mar ou no rio", enquanto que outros as toe"m
para designar "onda" em geral. Note-se que as variantes maruada,
mareada nAo se documentam em informantes das localidades que por
sua especial situagao geogrAfica se podem considerar de caracteristicas
litoraneas, a saber, Santa Luzia (51), Estancia (53), Sao Cristovao (55),
Itaporanga (56) e Laranjeiras (57), mas em cinco informantes dos tres
pontos localizados A margem do rio Sao Francisco, ou sejam, Brejo
Grande (61), PropriA (62) e Gararu (64), onde se aplicam tanto de
referencia ao mar quanto ao rio.

De maruada , mareada "conjunto de ondas" se chega, por
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suspensito dos semas (1) grande quantidade de ondas; (2) umas em
seguida as outras e (3) em movimento sucessivo, a mareada, mareada
"onda" gen6rico, que 6, por sua vez, mais um caso de metonimial0
nessa sub-area semantica.

9.5 Apenas nos pontos 61 e 62 registrou-se a forma maresia - ao
informante B e aos informantes A e B, respectivamente - e sempre
como uma possibilidade de designacao para "onda" gen6rico ou para
"praia". A documentacao disponivel de cada um desses informantes
nAo cont6m qualquer ocorrencia de maresla para "cheiro caracterfstico
vindo do mar, por ocasiao da vazante" ou para o "processo corrosivo
decorrente dos ares salitrosos nas zonas de praia", e apenas esses tres
informantes - exatamente os da margem do rio Sao Francisco -a
utilizam, entre outras possibilidades, para "onda" e para "praia". 0
escasso ou nulo conhecimento do mar, do que decorre o desconheci-
mento do seu cheiro caracteristico ou do efeito corrosive tamb6m
chamado maresia nas zonas de praia, pode explicar a utilizacao que
fazem da forma, que passa a cobrir um campo semasiol6gico diferente,
ainda que a ele aparentado, daquele que se pode inferir da consulta aos
dicionarios. ); possivel que ao repert6rio lingilistico dos falantes de
Brejo Grande e Propria tenha chegado maresia , que se associou a mar
(presente em seu universo mental embora ndo como objeto de experien-
cia material direta) e - pelo mencionado desconhecimento do cheiro
caracteristico - se tenha fixado com o valor de "onda" e "praia",
aspectos relacionados com o mar, os quais, apesar da falta de experien-
cia material direta, nao ignoram.

9.6 Dois tipos de relag6es se podem admitir para chegar- se a banzelro
"onda" gen6rico e "onda alta". Se por um lado se pode dizer que a
designacao de "onda" pela forma banzeiro 6 um caso em que se nomeia
o efeito pelo vocabulo identificador da causa, uma vez que banzeiro
tamb6m 6 usado para um certo tipo de vento - significacao com que
ocorre ainda a forma no informante feminino de Sao Cristovi o -, por
outro lado se chegara a banzeiro "onda" e "onda alta" a partir da
utilizacao adjetiva da forma para "pouco agitado e com ondas peque-
nas" que se aplica ao mar. Nesse caso o que se pode inferir 6 o fato de
que se passa a designar a parte, isto 6, cada um dos elementos que
caracterizam o mar quando banzeiro, ou sejam, as ondas, pela palavra
indicadora de mar vagarosamente agitado.

10 Com as consideracoes feitas procurou-se estabelecer para a area
investigada o campo semasiol6gico das formas em questao (embora se
tenham desprezado as ocorrencias dessas formas para conceitos fora da
area semantica do mar) e inevitavelmente o campo onomasiol6gico de
cada uma delas, que se apresenta em resumo neste quadro:
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mar

"cada uma das porgoes

em que esta dividido

0 oceano"

"porgao de agua do mar,

lago ou rio

que se eleva"

m a r

ocean

marl

o n d a

m a r

m a r e t a

maruada

m a r e a d a

maresia

b a n z e i r o

"movimento peri6dico das Aguas
do mar, pelo qual elan se elevam
ou se abaixam em relagAo a uma

mefeie"ncia fixa no solo"

`brago estreito de mar
que se estende pela terra"

"onda de rio"

"onda" I

"conjunto de ondas"

"onda"

J
1



LOCALIDADES INVESTIGADAS PARA 0 ATLAS LINGUISTICO DE SERGIPE

65
CURRALINHO

4G
O

sd 9S
64

N.S. DA GLORIA
63 PROPRIA

61.
BREJO GRANDE

SIMAO DIAS

RIBEIROPOLIS

60

DIVINA PAASTORA

59

58 LARANJEIRAS

57

ITAPORANGA

PEDRINHAS

A ESTANCIA

TOMAR DO GERU

,/l _ 52

ESCals

1: 750.000

56 CRIS
SAO
T V O
55

NTA LUZIA
----t05V,J

0
C)

A,
P

0

T Dist2ncias em linha rate do mai

CJ -km-

0
51 Santa Luzia 15,0
53 Estancia 18,75
55 S5o Crist6v5o 15,0
56 Itaporanga 26,25
57 Laranjeiras 26,25
61 Brejo Grande 3,75
62 Propri3 52,5
64 Gararu 90,0



*Comunicacao apresentada ao III Congresio Interamericano de la Aso-
ciacion de Lingiiistica y Filologia de America Latina (ALFAL), Porto Rico,
07-12 junho, 1971, sob o titulo El mar: semasiologia en Sergipe, Brasil.

1 Consistiram na aplicacao, de 1966 (out) a 1967 (ag), do Questionario
para os Inqueritos Finais em quinze localidades e a dois informantes em cada
uma delas. 0 material reunido em fitas magnetofonicas pertence ao Arquivo
Sonoro do Setor de Lingua Portuguesa, Departamento de Letras Vernaculas, do
Instituto de Letras da UFBA.

2 Originais em fase de impressao.
3 As localidades inquiridas foram Santa Luzia (ponto 51), Estancia (ponto

53), Sao CristSvao (ponto 55), Itaporanga (ponto 56), Laranjeiras (ponto 57),
Brejo Grande (ponto 61), Propria (ponto 62) e Gararu (ponto 64). (Cf. carta
geografica em anexo onde se fornecem, em linha reta, as distancias aproxima-
das do mar).

4 Os significados, indicados entre aspas , atribuidos as formas em discus-
sao foram sistematicamente extraidos, a excegao de dois casos a que se faz
referencia em nota, de Ferreira, Aurelio Buarque de Holanda. Novo diciondrio
da lingua portuguesa. Rio de janeiro, Nova Fronteira, 1975.

5 Os informantes nos quais se baseia este trabalho foram escolhidos
segundo os criterios que orientam a selecao de informantes rurais.

6 Indicam-se por A os informantes do sexo feminino 'e por B os do sexo
masculine.

7 Entre parenteses, e onde se julgou necessario , fornecem-se a formulagao
da pergunta e/ou explicag6es importantes para o entendimento da citagao do
informante.

8 Silva, Antonio de Morais. Grande dieiondrio da lingua portuguesa. Lis-
boa, Confluencia, 1949-1952.

9 Caldas Aulete. Diciondrio contempordneo da lingua portuguesa. Rio de
Janeiro, Delta, 1958.

10 As designac6es para "onda" aqui apresentadas estAo cartografadas ao
lado de outras na Carta 17 ONDA do Atlas linguistico de Sergipe.

RESUMO

Os inqu6ritos realizados para o Atlas lingifistico de Sergipe
revelaram uma possivel peculiaridade no campo onomasiolbgico que
tem como centro o mar. Examinam-se as formas mar, oceano, mare,
mareta , mareada , mareada , maresia e banzeiro que foram recolhidas
na area de Sergipe mais prbxima do litoral ou na que apresenta, por
razoes de ordem geografica, certa relac o com as zonas maritimas e que
figuram com uma distribuigio distinta daquela com que ocorrem nos
dialetos urbanos. Procura-se estabelecer o campo semasiolbgico das
formas em questi;o e o campo onomasiol6gico de cada uma delas.
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RESUME

Les enquetes effectu6es en vue de la r6alisation de 1'Atlas
lingtiistico de Sergipe ont r6v6l6 une possible particularit6 dans le
domaine onomasiologique qui est centr6 sur la mer. Les formes mar,
oceano, mar6 , mareta , maruada , mareada , maresia et banzeiro ont 6t6
recolt6es dans la partie du Sergipe plus proche du litoral, ou dans celle
qui, pour des raisons d'ordre g6ographique, pr6sente une certaine r6la-
tion avec les r6gions maritimes. Ces formes apparaissent avec une
distribution distincte de celle qui est attest6e dans les dialectes urbains.
Une interpretation du champ s6masiologique et onomasiologique de
chacune des formes en question est propos6e.
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