
NOTAS SOBRE DUAS POSSIVEIS CORRENTES DE
EXPANSAO DA LINGUA PORTUGUESA NA BAHIA

Nilton Vasco da Gama

1 INTRODUC,AO

A nossa preocupacao com as variantes da lingua portuguesa
usadas na Bahia levou-nos a examinar, faz alguns anos, as cartas do
Atlas previo dos falares balanos (Rossi, 1963), num trabalho preparatb-
rio para a elaboracao do Questionarlo(1) que aplicamos na regilo de
Maragogipe. 0 referido exame nos possibilitou observar a coincidencia
de areas lingiiisticas no territbrio baiano. Atravbs de algumas cartas,
pudemos delimitar as citadas areas e relacionk-las com os fatores
extra-linguisticos, sobretudo o fator histbrico.

As cartas mostram uma incidencia de linhas heteroglbssicas
que partem do Reconcavo ate ao vale do Rio Sao Francisco , ora mais ao
norte, ora mais ao sul, deixando algunias vezes isolada a regiao do
planalto prbxima a fronteira de Minas, sem alcancar tambbm a fron-
teira de Goias e Piaui(2). Admitimos como hipbtese a provavel existen-
cia de duas correntes de expanslio da lingua portuguesa na Bahia,
consegiiencia das incursbes dos desbravadores e da coloniza;Ao do terri-
tbrio ( fator histbrico). Os fatores 6tnico e social , vale notar , contribuem
para fortalecer essa hipbtese.
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2 FATORES EXTRA-LINGUISTICOS QUE CONTRIBUIRAM PA-
RA A EXPANSAO DA LINGUA PORTUGUESA NA BAHIA

2.1 FATOR HISTORICO

0 povoamento da Bahia, partindo do Reconcavo Baiano(3)
verificou-se em duas direg6es. Entretanto, a necessario lembrar-que o
povoamento do Reconcavo so foi intensificado no fim do seculo XVI,
com a expansAo da cultura da cana, tendo como atividades subsidiarias
as culturas do fumo e da mandioca , todas elan localizadas intensamente
no Reconcavo ate a primeira metade do seculo XX.

A primeira dessas correntes de povoamento partia do Reconca-
vo pelo litoral norte, alcancando o norte e o vale do Rio Sao Francisco
pelo Rio Itapicuru, ate ao Piaui. Eram as terras de pastagem da Casa
da Torre de Tatuapara. A segunda procedia do Reconcavo,seguia os
rios Paraguacu e Jaguaribe ate a regiao de Lencbis e Utinga, atingia o Rio
S.o Francisco e chegava a Minas Gerais, dirigindo-se, portanto, para
o centro e centro-sul do territbrio. A Casa da Ponte pertencia, no seculo
XVII, o territbrio que is de Morro do Chapeu a nascente do Rio das
Velhas (Calmon, 1939, p.73). No Mapa 1, tentamos mostrar um esboco
desses movimentos(4).

f povoamento posterior

penetrasao da Casa da Torre

penetracAo da Casa da Ponte

Mapa 1 - Correntes de povoamento do temt6no baiano.
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As duas povoacbes apresentam caracteristicas diferentes. A
primeira tinha coma principal objetivo a expansAo da fazenda de gado
da Casa da Torre; a segunda, a principio, seguia o caminho das minas,
ao tempo em que levava para estas o gado (o caminho do gado) e
conquistava terras para a Casa da Ponte. A penetras o do norte e
nordeste possui como principal caracteristica um habitat espacejado,
enquanto o do centro e centro-oeste caracteriza-se pelos agrupamentos
em volta da casa-grande e do engenho e, na regiao das minas, pelo
desenvolvimento de nucleos urbanos , em virtude do interesse comercial
imediato que essas minas despertavam.

A regiAo de maior densidade de populacao e o Reconcavo,
ponto focal da expansAo, onde se situa a Cidade do Salvadox, centro
metropolitano desde o seculo XVI. Muito cedo, desenvolveu-se nessa
zona uma populacAo de habitat urbano . Vale acrescentar que as
camadas sociais que povoaram estas regibes foram as mais diversas e de
habitat diferente, onde predominava o elemento portugues, o ue viria
a repercurtir, sem duvida alguma, na diferenciacao lingiiistica().

0 litoral sul permanecia no seculo XVIII desabitado e os
poucos nucleos existentes viviam apenas da lavoura de subsistencia;
somente em meados do seculo XIX, comecou a ser povoado , desen-
volvendo-se sobretudo no seculo XX.

Ha de se considerar, portanto , no desbravamento e povoagao
do territbrio baiano a povoaSAo da zona do Reconcavo , a penetracdo e
colonizaSAo do sertao , provenientes de duas grandes correntes de irra-
diacao . a saber , a Casa da Torre (O.-N.O.-N. E.) e a Casa da Ponte
(N.O.-O.-S. O.), quer fossem fazendas , centros de mineracAo ou comer-
cio(6). Alem disso , temos as primeiras feitorias para defesa da costa e,
posteriormente , o escoamento da produgAo interna.

2.2 0 FATOR GEOGRAFICO

Quanto aos fatores geograficos, dois aspectos devem ser ressal-
tados: a orografia e a hidrografia, ambos de importancia relevante na
expansao da lingua.

A faixa litoranea seguem-se, ao nordeste , os vastos tabuleiros
que se estendem ate aos primeiros contrafortes do planalto. As monta-
nhas percorrem o territbrio de sul a norte, separando a bacia do Sao
Francisco dos tabuleiros e das bacias litoraneas.

Os rios mais importantes para a penetracAo e conquista do
sertdo foram o Itapicuru e o Paraguacu, enquanto os rios de Contas,
Pardo e Jequitinhonha serviram de rumo para as expedicbes (entradas

91



e/ou bandeiras) que buscavam no serta o as serras guardiftes das minas.
0 Rio Sao Francisco, por sua vez, foi o veiculo de expansAo para o
norte e para o sul, trazendo para o territorio baiano o elemento coloni-
zador de Sao Paulo e do Rio de Janeiro.

Se as correntes de penetragao seguiram de preferencia os cursos
dos rios, como vimos acima, o grande objetivo do conquistador na
regiao montanhosa era a descoberta das minas. Nos tabuleiros, na zona
litoranea do nordeste, do sertio do Rio Sao Francisco ao Piaui,
instalaram-se os currals da Casa da Torre. Os objetivos de penetragao
criaram habitats diferentes, o que iria refletir-se na expansao da lingua.
Nos currais desenvolveram- se as habitagbes esparsas, com pouca aglo-
meragAo, enquanto no Reconcavo e na zona das minas, os nticleos ur-
banos . Nos primeiros o colonizador utilizava de preferencia uma lingua
franca, com base no portiigue"s, mas resultante do contato com a lingua
tupi. Nos centros urbanos a lingua de comunicacAo era o portugues,
elemento lingiiistico nivelador, salientando-se a Bahia (Cidade do Sal-
vador) como centro cultural dos mais importantes (Silva Neto, p. 66 et
seq.).

2.3 0 FATOR PTNICO

Dos tres elementos povoadores do territorio, nao Testa diivida
quanto a maior importancia do branco (portugues , espanhol, frances,
holandes etc.) que predominava pela sua cultura europeia , consegilen-
temente pela lingua. Indubitavelmente , eram os portugueses os mais
importantes.

0 elemento americano, autbctone, apresentava-se disseminado
em tribos diversas, nio possuindo unidade lingilistica, apesar de grande
parte delas pertencerem a dois grupos linguisticos, o tupi e o je . A
superposigao de estratos etnicos, decorrente do fato de a maioria das
referidas tribos nao representarem o estrato mais antigo de povoagao,
implica num inter-relacionamento entre a cultura e a lingua desses
povos. Embora as lutas inter-grupais nao fossem raras, tornou-se o
homem europeu o maior inimigo do Indio, o que nio impediu, entre-
tanto, ter sido o Indio, no desbravamento do sertio, o elemento mais
importante no trabalho de penetragdo e conquista do territorio.

0 negro, trazido ao Brasil, ja se encontrava parcialmente em
contato com a civilizacAo europeia, dai distinguir-se entre ladinos e bo-
gais. Os ladinos eram exatamente aqueles que se mostravam familia-
rizados com a cultura e a lingua do branco portugues. Apesar de
conservarem a sua lingua como variante social religiosa, ainda hoje uti-
lizada como tal, logo vieram os negros a expressar-se em lingua portu-
guesa.
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2.4 0 FATOR SOCIAL

Os fatores histbrico , geografico e etnico , acima examinados,
mostram ter sido o homem branco o elemento de maior valorizacAo
social . Todavia, conquanto a mobilidade vertical da sociedade seja
muito grande, possibilitando o acesso rapido dos mesticos (mamelucos
ou mulatos), ha de se distinguir entre uma classe social abastada, os
nobres e/ou comerciantes , e os homens do povo , representados pelos
artesaos , oficiais mecanicos , soldados etc . (Ott, p. 34 -53). 0 homem
branco , logo seguido dos mesticos que conseguiram ascensao social,
representava a elite colonial ( Silva Neto , p. 70-71).

Os pretos constituiam ate ao fim do seculo XIX uma classe
inferior, a dos escravos , sem direitos na estrutura social vigente e aos
quais era vetada a ascencAo social.

Os indios, de inicio tambem escravos, mas logo homens livres,
dizimados na sua maior parte, ocupavam porcao da zona rural, alguns
ajudando os senhores de engenho, outros atacando as suas terras, sem
se integrarem na sociedade branca. Sem a sua contribuiglo, no entanto,
o homem europeu nAo teria podido sobreviver e conquistar o territbrio.
Distinguem-se, entre os indios. os elementos de ligac.o entre as duas
culturas, os chamados linguas(7).

Podemos dizer, finalmente, que o fator social mais pertinente
foi a valorizacAo do elemento portugues ou do mestico (com sangue
portugues), - o que levou a europeizacao do territbrio e a expansAo da
lingua do conquistador, - sem deixar de ser fortemente influenciado
pelos valores sociais americanos (adaptacAo do modus vivendl) e africa-
nos.

3 FATORES LINGUISTICOS

Como se sabe, contato de povos implica contato de linguas. Da
analise dos fatores extra-linguisticos, verificamos a existencia de tres
tipos de contato, a saber: 1) portugues x indlo , 2) portugue"s x africano,
3) indlo x africano . Mas, se levarmos em conta que o Indio e o africano
ao entrarem em contato ja conheciam a lingua portuguesa, torna-se
possivel, a modelo do que fez Amado Alonso para explicar a base
linguistica do espanhol da America, estabelecer as relaSOes linguisticas
decorrentes dos contatos desses tres povos, como demonstrado na
Tabela I.

E licito, pois, concluir ser a lingua portuguesa o elemento
nivelador entre as trees culturas e, portanto, a base da lingua franca
usada no Brasil para comunicaglo geral, tornando-se, em consegiien-
cia, importante como elemento de valorizacdo social; para todos era a
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Tab. 1 - Inter-relacoes de cultura e lingua
no Brasil Colonial

POVOS LINGUAS

portugues x Indio portugues x tupi

portugues x africano portugues x 1. africanas

Indio x africano tupi x 1. africanas x portugues

lingua geral de comunicacAo , para a minoria erudita dos centros
culturais era a lingua de comunicacao com a Metr6pole ( Silva Neto, p.
67), sendo ainda a lingua da escola e da administracao.

Ja nos inicios do seculo XVII desenvolvia-se na Bahia uma pro-
ducao literaria, vazada na variante standard portuguesa , isto e , segun-
do os modelos da Metrbpole(8). Foram os jesuitas os maiores respon-
saveis na divulgacao do portugues, tanto da variante standard quanto
da variante de base da lingua franca . Educavam nao somente os filhos
da elite branca (e mestica), mas tambem catequisavarn os indios,
ensinando -lhes a expressar -se numa variante portuguesa que neutraliza-
va algumas oposicoes pertinentes na variante standard . Devem-se,
tambem , aos jesuitas as mais antigas sistematizacues da lingua indi-
gena . No entanto, o tupi era a lingua "associada a clas!;e mais humilde
e rude da sociedade colonial" ( Silva Neto , p. 67), o quo jamais the deu
prestigio social.

As variantes lingiiisticas utilizadas pelos escravos de origem
africana correspondiam a grupos linguisticos diversos e os seus utentes ja
conheciam, de algum modo, o crioulo portugues que lhes servira de
lingua franca.

Os fatores sociolingiiisticos levam a supremacia as variantes
portuguesas e h consegiiente neutralizacao o tupi e as linguas africanas.
O portugues torna-se a lingua geral e oficial do Brasil , isolando o tupi
nas reservas indigenas e permitindo a lingua africana conservar-se,
exclusivamente , como variante lingi istico -social religiosa nos candom-
bles(9).
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4 LIMITES LINGUISTICOS, SEGUNDO 0 APFB

Para determinacAo das provaveis correntes de expansao, sele-
cionamos cartas do APFB que registram fenomenos foneticos e lexicais
aproximadamente na mesma area: Foram tomadas, desse modo, as se-
guintes cartas: 4 Arco- iris, 12 Nevoeiro , 19 Tipo de terreno , 22 Umedecida
(terra -) pela chuva , 26 Cova para semear , 28 Sabugo de milho , 35 Peca
do aparelho de ralar mandioca , 41 Especie de fruta anonacea , semelhante
a jaca -de-pobre, 44 Podre , estragada ( fruta -), 45 Papa grossa de farinha
de mandioca , 46 Terrina , 49 Recipiente para agua , alcool , cachaga, etc.,
50 Cinza quente, 61 Otero, 64 Calcanhar, 81 Mestigo (preto com cabelo
liso). 89 Aborto , 90 Cisco que cai nos olhos , 91 Tercol . 92 Conjuntivite.
114 Galinha - d'angola , 131 Cria da ovelha , 144 Sela para mulher.
145 Pega do arreio , que passa pela barriga do animal para segurar a sela
ou a carga.

4.1 LINHAS HETEROFONICAS

Quatro processos foneticos chamaram a nossa atenSao , a saber:
1) realizadao fonetica do I rJ implosivo, 2) realizadao fonetica do 111
implosivo, 3) realizadao fonetica de I A , 4) realizadao fonetica do
ditongo I aul.

4.1.1 Realizacao do I rl implosivo

De acordo com a posicao do segmento na cadeia fonica, en-
contramos o I rl implosivo quer na silaba acentuada quer na silaba
pretonica.

As formas que atestam a sua realizadao em silaba acentuada
foram registradas nas cartas 49 (dorna ), 61 (-corpo), 81 (-verde), 89
(aborto , perca), enquanto aquelas das cartas 44 (mermada), 46 (por-
celana), 90 (argueiro) e 92 (dordolho) documentam o segmento numa
silaba pretonica.

Entre as diferentes variantes realizadas distinguem-se a vibran-
te velar [ p] e as vibrantes alveolares [ i•] e [ r] , podencio ainda ser
encontrada a retroflexa [r] , a realiz_a4ao 0 ou a transformacao em
[ 1] «

Em qualquer dos contextos foneticos especificados a distri-
buicao do alofone [d a geral, excetuando-se o P38, onde nao foi regis-
trado em posicao alguma. Os indices de registro mostram 98% para
[ em silaba acentuada e 86% em silaba pretonica.

0 alofone [ r] foi registrado nos dois contextos, em apenas
alguns pontos e no em todas as cartas examinadas, a saber: P8 (81,
46)(10), P27 (81 , 89; 90 , 92), P34 (61), P37 ( 61, 81; 90, 92), P38 (46,
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90, 92), P41 (61; 46, 90), P43 (49; 46), P44 (61, 89 ; 44), P46 (61; 90).
Os pontos P5 (81), P14 (61), P35 (81) registram a referida variante
apenas em silaba acentuada e os P26 (90), P31 (44), P33 (44, 46), P34
(44, 46), P40 (90), P42 (90), P47 (90), P48 (90), P49 (44), em silaba
pretonica. Desse modo, encontra-se registrada numa area compacta
que compreende o vale do Sao Francisco (P38, P40, P41, P42, P46,
P47, P49, P48, P44 e P43), podendo incluir-se os P39 e P45, e a zona
do Planalto (P35. P33, P34, P31, P27 e P26), com um ponto na zona do
Nordeste (P14) e dois registros isolados (P5 e P8). 0 alofone [ r] mostra,
por sua vez, uma area pequena que complementa aquela do alofone [ i] ,
incluindo os P6 (81, 89 ; 46), P19 (89; 46) que registram a ocorrencia
nos dois contextos, albm dos P14 (61, 81), P15 ( 81), P16 (81), P17 (81).
P26 (92). P31 (81), P34 (81, 89), P36 (61), P50 ( 61, 81, 89) que o do-
cumentam no contexto em silaba acentuada e dos P32 (46) e P38 (90),
em silaba pretonica. 0 alofone retrotlexo [r] esta registrado em apenas 9
pontos e nao sera levado em conta, assim como as realizacoes 0, [ i] ,
[ 1" ] ou [1].

Podemos combinar as areas dos alofones [r] e [r] o que nos
dara o resultado assinalado no Mapa 2, englobando o Nordeste, a zona
do Planalto e a zona do Sao Francisco, com maior incide"ncia nessas
duas ultimas.

Mapa 2 - Area de realizacao do Irl implosive
come vibrante alveolar nao -retroflexa.
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4.1.2 Realizacao do 11 implosivo

Observamos realizacies consonanticas e vocalicas, tais como:
lateral [ 1] ou [Y ], vibrante [ dI , [ r] , [ r] , [ r] , { r] , [ r] , vocalica [ ud] ,

a
[ul'] ou ainda a realizacao u3(11).

Sao de nosso interesse, pela incidencia do registro, as realiza-

coes Como vibrante alveolar nao-retroflexa: [ r] e [ r] .

O alofone [ r] esta registrado nos P13 (45), P16 (50), P19 (45,
50), P37 (64), P38 (64), P42 (64) e P50 (64 , enquanto [f] apresenta
uma area mais compacta. P4 (4), P8 (64). P22 (50), P24 (64). P27
(64). P32 (64), P33 (64), P34T64), P35 (64), P38 (64), P43 (64),
P45 (45, 50, 64), P48 (64), P49 (64). A menor area de incidencia
localiza-se na zona do Planalto e em parte da zona do Sao Francisco,
como se ve no Mapa 3.

Mapa 3 - Area de realizagao do I 1 I implosivo
como vibrante alveolar i:ao-retroflexa.
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4.1.3 Realizaglo de I A

A iotizagao da lateral I A I em [,i] ou [ i] 6 o processo
generalizado , mostrando um indice de 92%. Albm dessa variante,
temos a realizagRo como lateral palatal [ A] ou a sua redugAo a 0 e
apenas uma ocorrencia de [ 1] (12).

Examinaremos , somente, a area de [ A] : P3 (50), P4 (22, 92), P6
(92), P7 (50), P8 (92), P10 (92), P11(22), P12 (22, 50), P13 (92), P14
(50), P15 (22), P16 (22), P17 (22, 92), P19 (92), P21 (22, 50, 92), P27
(22, 50 , 92), P28 (22, 92), P30 (22), P31 (22 , 92), P37 (50), P38 (50),
P39 (22 , 50, 92), P42 (28 , 92), P43 (22, 28 , 50), P47 (92), P50 (92). Se
excluirmos os pontos do Extremo Sul (P10 , P11, P12 e P50), obteremos
uma area contigua que inclui parte da zona Sul, a zona do Nordeste e
parte do Planalto a do vale do S1lo Francisco , como demonstra o Mapa 4.

Mapa 4 - Area de realizacAo de[XJ.
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4.1.4 Realizaci o de I aul

0 APFB registra a conservagi#o do ditongo [ au] ou a sua
monotongaglo , alem de uma realizagao [ ou] (13).

Duas areas bem distintas marcam a realizagi#o de [ au] e a
heterofonica a ser tragada passaria pelo P39 , excluiria P26, incluiria
P27, excluiria P30 e P31, cortaria P43, excluiria P44, contornaria P48,
excluiria P45, cortaria P36, excluiria P23, alcangando P10, o qual seria
tambem excluido . A parte leste e sudoeste corresponde a [ au] , enquan-
to ao noroeste temos [ o] (14), como se ve no Mapa 5.

Mapa 5 - ConservacAo [au] e monotongaGao [o] de I au I .
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4.2 LINHAS HETEROLXICAS

Passaremos , em seguida, a mostrar a superposigao de algumas
areas lexicais . De antemAo , faz-se necessario advertir que o tracejamen-
to das heterolexicas a problematico, talvez em virtude da facilidade corn
que "as palavras viajam".

Tomamos as seguintes cartas de interesse lexical: 4 Arco-iris,
12 Nevoeiro, 22 Umedecida ( terra-) pela chuva, 26 Cova para semear,
35 Pega do aparelho de ralar mandloca , 41 Especie de fivta anonacea,
semelhante A jaca -de-pobre , 91 Tergol, 114 Galinha-d'angola , 131 Cria
da ovelha, 144 Sela para mulher , 145 Pega do arrelo, que passa pela
barriga do animal pare segurar a sela on a carga . Abandonamos as
lexias registradas na maioria dos pontos ou aquelas cuja incidencia no
era significativa, considerando, em alguns casos, apenas a coincidencia
de determinadas lexias numa area contigua, o que nos permitiu tragar
duas areas. A primeira inclui o Reconcavo e abrange todo o Nordeste; a
segunda parte do Reconcavo pelo vale do Paraguagu e alcanga o
Planalto e o vale do Sao Francisco, como se pode observar nos Mapas 6
e 7(15).

Mapa 6 - Area de incidencia (82,6%) de
pelo menos quatro das lexias
rodete, araticum , tercol, sagiie,
borrego , selim.
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Mapa 7 - Area de incideencia (92%) de pelo
menos cinco das lexias arno -da-velha,
librina (neblina ), samlha , bolinete,
articum , espinha , coquem , cabrito,
silhdo , barrigueira.

A Area do Nordeste inclui registros que incidiram numa fre-
giiencia de pelo menos 4 lexias num percentual de 46 % dos pontos do
APFB . A Area contigua que delimitamos corresponde a um indice
percentual de 82 ,6%. A Area do Planalto e do vale do SAo Francisco foi
delimitada a partir da incidencia de polo menos 5 lexias , num per-
centual de 50% dos pontos do APFB , correspondendo , no seu total, a
92% dos registros.
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0 exame das demais cartas nos possibilitou isolar areas lexicais
caracterizadas pelo registro de determinada lexia: muguca (26), selim
( 144), silhio (144), chincha ( 145) e barrlguelra (145).

Muguca esta registrada em 40% dos pontos, sendo 90% de
area continua. a qual parte do Reconcavo, abrange o Nordeste e alcanga
o vale do Slo Francisco, como se ve no Mapa 8.

Mapa 8 - Area de mucuca (C26).
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As areas de selim (144) e sllhlro (144) nfto sao coincidentes, com
excecao dos P2, P3, P48 e P49. Selina esta registrada do Reconcavo
para o Nordeste, descendo o Sao Francisco , enquanto a area de sllhao
parte do Reconcavo pelo vale do Paraguaqu e alcanca o Planalto e o Sao
Francisco , o que se pode observar no Mapa 9.

Mapa 9 - Areas de selim e silha"o (C144),
excluindo o Extremo Sul.
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Finalmente, as areas de chincha (145) e bardgueira (145)
mostram-se tambem nao superpostas, com excecao dos P3, P7, P10 e
P11. A area de chincha abrange o Reconcavo, porcdo do Nordeste e a
zona do tabuleiro. As lexias registradas nas zonas Sul e Extremo Sul
podem ser consegilencia de uma infiitracdo a partir de P35 e P25, nao
sendo, por else motivo, levadas em conta no presente trabalho. A area
de barrigueira , a excegao de P7, P10 e Pll, sai do Reconcavo (P3),
alcanca o Planalto e chega ate ao vale do Sao Francisco, como demmn,-
trado no Mapa 10.

Mapa 10 - Areas de chincha e barrigueira (C145).
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5 CONCLUSAO

Examinado o aspecto sbcio-cultural, analisados os fatores lin-
guisticos e delimitadas, segundo os registros do APFB, as duas areas
lingiiisticas que correspondem as infiltrag6es provenientes da coloniza-
cao, a partir, respectivamente, da Casa da Torre e da Casa da Ponte,
resta-nos, a guisa de conclusao, relacionar os fatores lingiiisticos e
extra-lingiiisticos que comprovam a nossa hipotese.

afirmar:
Desse modo, com os dados obtidos ate o momento, podemos

a) A area de realizacao do I-rj implosivo como variante alveolar (cf.
Mapa 2) poderia ser um resultado decorrente da penetrasao da Casa da
Torre.

b) 0 Mapa 3 assinala a area onde o IQI implosivo a realizado como
vibrante alveolar , numa ampla zona , quase coincidente com a anterior,
o que poderiamos tambem julgar ser consegiiencia da penetracao da
Casa da Torre.

c) 0 Mapa 4, que represents a realizasao da lateral palatal [ A ] , mostra
uma zona de incidencia semelhante as duas anteriores, a que se pode
atribuir a mesma causa , ou seja , um resultado da penetrasao da Casa
da Torre.

d) A conservacao [ au] ou a monotongacao [ o] do ditongo I CUL I (cf.
Mapa 5) parecem indicar a conservasao como um traco decorrente da
penetrasao da Casa da Ponte, em virtude de abranger todo o Planalto e
o vale do Sao Francisco.

e) 0 percentual de incidencia das lexias, demonstrado nos Mapas 6 e
7, indica duas areas que corresponderiam a expansao da lingua portu-
guesa, a partir das correntes de irradiacao da Casa da Torre (Mapa 6) e
da Casa da Ponte (Mapa 7).

f) A area da lexia muguca (cf. Mapa 8) parece resultar da corrente de
colonizacao da Casa da Torre.

g) As areas de selhn e de sIlhao representam, exatamente, a nosso ver,
as duas correntes de penetraSao, a saber, a de selim e o resultado da
expansao originaria da Casa da Torre, enquanto a de silhiro correspon-
deria aquela da Casa da Ponte. 0 Mapa 9 mostra que as duas areas nao
se superp6em.

h) As lexias chincha e barriguelra , cujas areas estao tragadas no Mapa
10, poderiam tambem corresponder a penetrag6es diferentes, ou seja, a
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de chincha seria resultante da expansdo a partir da Casa da Torre,
enquanto a de barrignelra seria decorrente daquela da Casa da Ponte.

Acreditamos, com as observaV6es acima , ter conseguido de-
monstrar a possibilidade de existencia de duas correntes de irradiagflo
da lingua portuguesa na Bahia. No ehtanto, somente com a realizagflo
de novas pesquisas, visando ao estudo das variantes lingdfstico-regio-
nais portuguesas, utilizadas na Bahia , e ampliando , por conseguinte, o
numero dos fatos que confirmam a referida hip6tese, poderemos com-
provar, definitivamente, a sua veracidade.

1 Cf. Gama , Nilton Vasco da. Estudo lingiiistico de uma comunidade do
Reconcavo baiano , Maragogipe; questionbrio . Salvador , UFBA , IL, DLR,
1973-1974. 8v. mimeogr.

2 A triangulagao dos mapas determina o que compreendemos como area
dos "falares baianos ". Cf., a prop6sito , o artigo : Algumas observagiles sobre as
variantes sociais dos dialetos baianos, com base no APFB : urn estudo sociolin-
gilfstico (Gama , 1976).

3 Tomamos o termo na sua acepgao hist6rica, em oposigao a Cidade do
Salvador.

4 Os mapas sao redu;6es da carts de base do APFB (Rossi, 1963).
5 Cf., por exemplo , De Sivers (p. 63): "Les causes sociales, au sens 6troit

du mot , sont probablement les facteurs les plus importants de differentiation
linguistique".

6 Nao seria fora de prop6sito lembrar a afirmativa de Calmon (1939, p.
75), a respeito dos limites das terras pertencentes as duas Casas : " Soara a hora
das acomodagoes. Garcia e Guedes trataram como na;6es . Ajustaram dividir
amigavelmente as suas terras de Jacobina e nordeste . E acertaram que do Rio
Real se botasse urn rumo para a serra de Taipiaba , que cai sobre o Itapicurb, e
da ponta da serra outro rumo ao poente ate a nascente do mesmo Itapicurii,
donde uma linha partiria para o Sao Francisco , ficando com a Torre a parte do
Nordeste , com os Guedes a do Sul".

7 Alguns indigenas eram mencionados pelos cronistas como linguas, isto e,
interpretes.

8 Era em Lisboa e Coimbra que se educavam os filhos das familias
brasileiras nobres e abastadas.

9 Empregarnos a lexia com o sentido de 'comunidade religiosa , de base
africana'.

10 Os n6meros grifados indicam as cartas do A.M.

11 As variantes R ,[ q] ,[uj,[u J,[uVj representam a realizagao velar do
segmento e fogem ao interesse da nossa analise .. As variantes retroflexas podem
representar uma contaminagao . A realizagao 0 poderia estar ligada ao desenvol-
vimento do processo de velarizacao , por isso a abandonamos.

12 P40 (28 ).
13 Apenas 4 pontos no apresentam registros, P37, P38 , P39 e P41, todos

no vale do Sao Francisco.
14 Em Coqueiros (Maragogipe - Bahia), entretanto , obtivemos [o, a] taus

nos registros gravados dos informantes 2 e 16 , para designar "...urn barrozinho
vermelho..." ( inf. 16). Os dois informantes utilizam a variante lingilistico -social
dos fabricantes de objetos de barro (louca e alguidares ) que analisamos na
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comunicagao apresentada ao I Encontro Nacional de Lingilistas , Breves consi-
deracoes sobre o vocabuldrio de uma variante linguistico -social profissional em
Maragogipe, 1976. 28f. il. datilogr.

15 As lexias utilizadas para confeccao dos mapas 6 e 7 encontram-se
registradas nas cartas cujos numeros vao indicados entre pareenteses. Mapa 6:
rodete (35), araticum (41), tercol (91), sagiie (114), borrego ( 131), selim (144).
Mapa 7: arco -da-velha (4), librina (neblina ) (12), sarolha (22), bolinete (35),
articum (41), espinha (91), coqur m ( 114), cabrito ( 131), silha'o (144), barriguei-
ra (145).
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RESUMO

A partir de fatores extra-lingiiisticos procura-se verificar a vali-
dade da hip6tese de existirem duas correntes de penetragAo da lingua
portuguesa no territ6rio da Bahia, partindo, respectivamente, da Casa
da Torre e da Casa da Ponte. Analisam-se, tragando linhas heterofo-
nicas e heterol6xicas, os registros de 24 cartas do Atlas pr6vlo dos fa-
lares balanos (APFB), na tentativa de estabelecer as relag6es entre os
limiter linguisticos e o aspecto s6cio-cultural, e de mostrar as coin-
cidencias observadas entre as areas lingilfsticas e as zonas de penetragao
irradiadas da Casa da Torre ou da Casa da Ponte.
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RESUME

D'apres des facteurs extra-linguistiques , on essaie de verifier la
validite de l'hypothese de 1'existence de deux courants de penetration de
la langue portugaise dans le territoire de Bahia , A partir de la Casa da
Torre (Maison de la Tour) et de la Casa da Ponte (Maison du Pont). En
tracant des lignes heterophoniques et des lignes heterolexiques on
analyse les enregistrements de 24 cartes de L'Atlas previo dos falares
baianos (APFB), en vue de trouver les relations entre les limites linguis-
tiques et 1'aspect socio-culturel et de montrer les coincidences observees
entre les aires linguistiques et les zones de penetration liees A la Casa da
Torre et A la Casa da Ponte.
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