
DIFERENcAS E SEMELHANcAS ENTRE 0

ANGLO SAXAO E 0 ANTIGO-ALEMAO
CONFORME REGISTRADAS NO SECULO VII.

Marco Antonio Castilho`

RESUMO

Neste artigo sdo expostas algumas caracteristicas bcisicas do Anglo-

Saxao falado na Inglaterra dos seeulos VII a XII, que sao comparadas as suas
equivalentes do Antigo Alto Alemao, numa tentativa de se demonstrar um pa-
drdo primordial da evolucao linguistica , na familia germdnica de idiomas, sen-
do proposta a ideia de que, numa tecnologia semelhante , seja usada, no sentido
de se buscar uma andlise maiorpara trabalho semelhante , junto a pares lingi s-
ticas tais como holandeses e africanos . A abordagem que se do em nivel introdu-
torio, busca levar a uma compreensao bdsica das principals caracteristicas do
Anglo-Saxao e de algumas das incongruencias do ingles contempordneo.

Este artigo poe em evidencia alguns dos aspectos mais caracteristicos do Anglo-
Saxao e do Antigo Alemao, buscando destacar as semelhancas estruturais caracteristicas da
familia germanica, das linguas e tambem mostrar como ja no seculo VII importantes diferen-
cas estavam presentes nessas duas linguas, diferencas estas que, em grande medida, contribu
Tram para o posterior surgimento das linguas Inglesa e Alema como hoje conhecidas.

Tambem se mostra neste artigo como a lei de Grimmi' e a lei de Verner' atuaraln
sobre estas linguas e verifica-se, a partir deste dado, o inicio do processo evolutivo que
prossegue sendo responsavel pelas grandes transformacoes vocalicas que ocorrein coin ambos
os idiomas por volta do seculo XII.

A compreensao do processo a que estas linguas foram submetidas e essencial
para que se tenha uma visao global, tanto das linguas faladas hoje como do processo evolu-
tivo a que os idiomas estao sujeitos no curso natural da evolu^ao linguistica.

Neste trabalho, as principais caracteristicas sao aprontadas num nivel nao apro-

fundado que tem por objetivo introduzir o estudante da lingua inglesa no assunto, numa

tentativa de abrir Para este novos horizontes para sua posterior pesquisa independente.

Objetivando tal resultado, quadros morfologicos sao apresentados e a partir deste con-

clusoes generalizadoras sao tra4adas, de modo a deixar os processos considerados evidenciados.
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Neste trabalho, prinieiro se ve a questao das declinacoes dos substantivos, adje-
tivos c dos artigos; sao vistos a segiiencia, paradigmas dos verbos fortes e fracos; final-

mente uma rapida coniparacao entre o processo de desenvolvimento do Afrikaan Como

pidgin da lingua Holandesa e o processo evolutivo do Anglo-Saxao em relacao ao Ant' go

Alemao c tracado, numa tentativa de se esclarecer esse componente do processo evoluti-
vo da lingua Inglesa.

Das declinacoes

As declinacoes dos substantivos

Tipos de declinacoes

Nas linguas germanicas em geral e possivel se distinguirem declinacoes de dois
diferentes tipos que estao presentes na lingua aqui estudadas.

Uina delas e a chamada vocalica, ou dita forte, e uma outra chatnada consonanti-
ca, ou fraca. No caso do antigo alemao, a declinacao vocalica engloba palavras com raizes
em a.e.i e u; a consonaniica abrange as raizes em m, at e palavras isoladas.

No Anglo-Saxao, registra-se a presenca de tres tipos de declinacoes: as declina-
coes fortes onde uma terminacao e acrescida a raiz terminada em vogal, sendo estas a, o, i
e u. Neste tipo de declinacao, inclui-se a grande maioria dos substantivos de Anglo-Saxao;
as declinacoes menores onde uma terminacao era acrescentada a uma raiz terminando em
qualquer consoante, exceto n. Poucos substantivos se incluem nesta classe; e a declinacao

fraca, ou declinacao em n , que engloba substantivos masculinos, neutros e femininos que
apresentam diferentas muito pequenas entre si.

Em ambos se verifica a presenca de quatro casos - nominativo, acusativo, geni-
tivo e dativo, eventualmente se registrando a presenca de um caso instrumental no singu-
lar apenas.

A titulo de exemplo e devido a impossibilidade de realizar um exame mais exaus-
tivo de assunto, verificaremos apenas a declinacao masculina corn tema em a (forte).

Ant. Alemao Anglo-Saxao
Singular

Nominativo tag dreg
Genitivo tages da'ges
Dativo tape d2ge
Acusativo tag daig

Plural

Nominativo taga dagas
Genitivo tago da agDativo tagum dagum
Acusativo taga dagas
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Fica evidente o inicio de um processo da diferenciacao das duns linguas, tanto em
nivel de alteracao consonantal, corno em nivel das declinacoes do plural, somente a corres-
pondencia entre os dativos permanece.

Interessante analisar-se o fato de que se registry o mesmo tipo de declinacao
para os casos nominativo e acusativo, tanto no singular como plural, que mantem o mesmo
formato, mesmo quando sofrendo alteracoes como no plural do Anglo-Saxao.

As declinacoes dos adjetivos

Os adjetivos tambem sao flexionados, tondo os mesmos casos que o substantivos
e devendo concordar em caso coin estes. As linguas germanicas apresentavarn uma forma
forte e outra fraca de declinacao, sendo a primeira usada quando o adjetivo nao e antece-
dido por um modificador; a segunda entao, sendo usada para todos os demais casos.

A maioria dos adjetivos podia ser declinada em qualquer uma destas formas e o
adjetivo, diferentemente do ingles moderno, podia ser usado sem o substantivo.

Examinemos, exemplificando, quadros completos da declinacao forte e fraca do
adjetivo cego (bunt em Antigo Alemao e blind em Anglo-Saxao):

Antigo alemao

Forma Fraca Masculino Feminino Neutro
Singular

Nominative blinto blinta blintaGenitivo blinten blintun blintenDativo blinten blintun blintenAcusativo blinton blintun blinta
Plt,ral

Nominativo blinton blintun blintumGenitivo blinteno blinteno blinteroDativo blintoin blintom blintom
Acusativo blintun blintun blintun

Forma Forte Masculino Feminino Neutro
Singular

Nominativo blint bunt Mint
Genitivo blintes blintera blintes
Dativo blintemo blintero blintemo
Acusativo blintan blintan bunt

Plural
Nominativo blinte blinto blintu
Genitivo blintero blintero blintero
Dativo blintero blintern blintero
Acusativo blinte blinto blinto
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Anglo-Saxao

Forma Fraca Masculino Fem inino Neutro
Singular

Nominativo blinda blinde blindeGenitivo blindan blindan blindanDativo blindan blindan blindanAcusativo blindan blinde blindan
Plural

Nominativo blindan blindan blindGenitivo blindra blindra
an

blindDativo blindum blindum
ra

blinduAcusativo blindan blindan
m

blindan

Forma Forte Masculine Feminine Neutro
Sinimlar

Nominativo

Genitivo

Dativo

Acusativo

Nominativo

Genitivo

Dativo

Acusativo

blind blind blind

blindes blindre blindes

blindum blindre blindum

blindne blinde blind
Plural

blinde blinde blinde

blindre blindre blindre

blindum blindum blindum

blinde blinde blinde

Aqui ja se evidencia coin mais forca o carater simplificador da Anglo-Saxao em

rela4ao ao Antigo Alernao que sera um dos maiores processos que a Lingua registrars no

seu carninho a se tornar uma lingua isolante finica dentro da familia gerrnanica em oposi-

cao ao modelo flexional que sera mantido pelos demais representantes da familia.

Tambern os artigos apresentavam grupos distintos de declinacoes. 0 artigo defi-
nido, por exernplo, apresentanclo declinacoes distintas para os quatro casos e tendo varia-

cbes antecedendo-se substantivos masculinos, femininos ou neutros. Por razoes de espaco,
nao serao examinados aqui estes quadros.

Vale o registro que o mesmo era valido para os pronomes, o clue veio a dar a
forma que hoje se registra nos pr-onornes dos diversos casos nos idiomas modern

os (ingles
e alenrao), was que mio passam de evolucoes das declina4oes entao registradas.

Unia peculiaridade do Anglo-Saxao e a presen4a do dual, que foi extinto em
todos os idiomas rnodernos, a excecao do islandes moderno.

Examinernos, a titulo de comparacao, os pronomes pessoais:
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Antigo alemao

Singular Plural
M F N M F N

N ih du er siu iz wir it sie sio siu
G min din - iro es unser iuwer iro iro iro
D mir dir imo iro ino uns iu im im im
A mih dih roan sia iz unsih iusih sie sio siu

Os pronomes possessivos eram formados a partir do genitivo singular e plural
para as duas primeiras pessoas, enquanto para a terceira pessoa era usado siu Para o mas-
culino e o neutro singular, e o feminino e o plural eram providas pelo genitivo ira e iro Para
o plural , sendo os primeiros conjugados como adjetivos fortes.

Anglo-Saxao

Primeira Pessoa Singular Dual Plural
Nominativo ie wit weGenitivo min uncer ure
Dativo me une us
Acusativo me une us

Segunda Pessoa
Nominativo Dus git e
Genitivo mi

g
n incer Bower

Dativo De inc eow
Acusativo De ine Bow

Terceira Pessoa

Singular Plural

N
Masculino Neutro Feminino Todos os generosominativo he hit heo hie

Genitivo

D
his his hire, hiere hira,heoraativo him him hire,hiere him

Acusativo hive hit hie hie

Tambem aqui os pronomes possessivos sao formados a partir de formas do caso
genitivo, sendo as formas da primeira e da segunda pessoas declinadas como adjetivos e as

da terceira pessoa nao sendo declinadas, nuwna simplificacao ern relacao ao registrado no
Antigo Alemao.

Este Simholo (t)) representa a letra thorn, inexistente no ingles moderno, substituida pelo th.
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Verbos

Tipos de classes de verbos

Os tipos devem ser classificados de acordo coin a forrnacao do preterito, chaman-
do-se verbos fortes, os verbos fortes que formam o preterito lie . A rnodificacao da vogal do
radical e de verbos fracos os quc o forniem pelo acrescimo dc um sufixo no radical Para a
formacao do preterito.

No Antigo Alemao, esse sufixo era o t, uma forma do verbo tun (fazer), e no
Anglo-Saxao o sufixo era urna particula contendo t, coino acima, on d, numa forma do

verbo don, forma anterior- do verbo to do (fazer), no seu preterito simples (dyde, dydest,
dyde, dydon).

O verbo dispunha apenas de voz ativa, sendo a passiva constituida em composi-

coes com verbos auxiliares, provavelmente por influencia do latim vulgar e das linguas
remanicas em formacao.

Existiam tres modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo.

Os numeros eram o singular e o plural, havendo o tempo presente e o preteri-
to, e o perfeito e o mais-que-perfeito sendo formados atraves da composicao com verbos

auxiliares, o mesmo ocorrendo coin o futuro que tambern era as vezes, substituido pelo
presente.

Ainda existiam o presente do infinitivo, do participio e o participio passado.

Os verbos fortes, dependendo da forma da alteracao vocalica registrada, eram
classificados em classes, sendo que havia 6 destas no Antigo Alemao e 7 no Anglo-
Saxao.

Os verbos fracos, por sua vez, eram agrupados em relacao ao tipo de sufixo que
recebiam, existindo duas classes de verbos fracos no Anglo-Saxao e tres no Antigo Alemao.

Alem destes, ambas as linguas apresentavarn verbos modais e verbos irregulares,
correspondentes ao hoje registrados no Alemao Moderno e no Ingles Moderno.

Nao examinaremos aqui essas forinas, pois urna exposicao, ainda que breve, seria
por demais extensa para o escopo deste artigo.

Exarninaremos apenas as conjugacoes do verbo ser In em Antigo Alemao e we-
san ou beon em Anglo-Saxao:

Infinitivo sin wesan beon

Presente do Indicativo
1 Singular

"
blur con beo

2 Singular
`'

bist Bart List
3 Singular

"
ist l .S biD1 Plural

"
birum lint on sindon beoD2 Plural

"
birut Sint on sindon beoD3 Plural Sint sort on sindon beoD
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Presente do Subjuntivo
I' Singular si

sie
a beo2 Singular
a

sist sie beo3 Singular

a
si sie beo1 Plural

a
sin Bien beon2 Plural

a
Sit Bien beon3 Plural sin Bien beon

Imperativo
Singular
Pl

wis wes beoural weset wesaD
Participio Presente i

beoD
wesant wesende beonde

Preterito do Indicativo
1 a Singular

a
was was was2 Singular wari warre

3a Singular were

a
was w es woes

riui`ai warum wxron
2a Plural warut

wacron

3a Plural
wa2ron w^ron

warun wacren weron

Preterito do Subjuntivo
Singular

were warePlural -
Participio Passado -

wacren w.Tren

Como se ve, as formas verbais de Anglo-Saxao ja se apresentam mais simplifica-
das do que as do Antigo Alemao, no processo continuo de simplificacao a que se submeteu
o idioma ate chegar a sua forma presente.

Anglo-Saxao: um pidgin

Como se pode depurar, o Anglo-Saxao enquanto lingua ja mostrava sinais evi-
dentes de simplificacao em relacao ao Antigo-Saxao, mas sem que pudesse ser estabelecida
Como uma lingua independente.

Houve um processo que envolveu diminuicao no numero de declinacoes e sim-
plificacoes no paradigma verbal, entre outras caracteristicas notaveis.

Sao interessantissimas, enquanto processo, essas caracteristicas, ja que ocorreram
em passado muito mais recente de modo semelhante com dois outros idioinas Germanicos,
o Holandes e o Afrikaan ou Africander.

La, tambem foram registraclas simplificacoes, Como o desaparecimento das opo-

sicoes de genero, como acabou por se dar no ingles moderno; tambem foram verificadas

simplificacoes nos paradigmas dos verbos (o verbo I Iolandes usar - dragen - tornou-se dra,
servir - dienen - tornou-se lien etc).
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E possivel que a partir de um estudo mais apurado de ambos os fenomenos se
possam verificar ainda mais semelhancas em termos de evolucao, tanto de simplificacoes
morfologicas como tambem de alteracoes sintaticas que podem ter ocorrido com certo
grau de paralelismo.

Conclusdo

Fica claro que ha um grande valor no estudo do processo evolutivo do Anglo-
Saxao, a partir do Antigo Alemao ate o seu estabelecimento como o Ingles moderno. Este
estudo pode servir ao estudante de nivel superior da mesma forma que o estudo de Latim
serve para a melhor compreensao da Lingua Portuguesa.

Infelizmente, muito pouco esta disponivel para este tipo de estudo na literatura
national , o que nos leva a propor a necessidade de mail trabalhos nesta area para que se
possa construir um campo de conhecimento minimo para assessorar o estudante de nossas
faculdades.

Uma outra utilizacao para este estudo e a tentativa , junto com a comparacao do
processo registrado no caso de surgimento de Afr , cundc:, do se estabelecer um caminho
evolutivo comum que as linguas germanicas tenham em comum, e que pode surgir para se
compreender a evolucao dos idiomas da familia hoje e para se prever possiveis mudancas
futuras, se tal hipotese puder de fato ser comprovada.

Seja pela necessidade de uma maior sustentacao para a formacao dos estudantes
universitarios de hoje e do futuro , seja por investigacoes cientificas, e estudo dos processos
evolutivos , e parte de obrigacao dos nossos pesquisadores para com o futuro de pesquisa
cientifica dentro do campo das ciencias humarnas.

ABSTRACT

This article exposes, some basic characteristcs of the Anglo-Saxon

spoken in England from 711 to 12 11 century that are compared to its equivalent in

the Old High German, attempting to demonstrate a prime pattern of the linguis-

tic evolution, in the Germanic family of languages, being proposed the idea that,

in a similar technology, and searching for a larger analysis for similar work,

they should be used with linguages that match each other, such as Dutch and

Afrikano. In introductory level, there's an attempt to show a basic understan-

ding of the Anglo-Saxon main characteristics and of some of the incongruities of

the English spoken nowadays.
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Apendice 1

A lei de Grimm

De modo muito simplificado, podemos dizer que a lei de Grimm descreve a pri-
meira mudanca de sons germanica, mostrando a relacao entre algumas consoantes das
linguas germanicas e seus originals indo-europeus. 0 processo foi priineiro descrito pelo

filologo dinamarques Rasmus Rask (1787-1832) e estabelecido em detalhe pelo filologo
alemao Jacob Grimm (1785-1863).

Em linhas gerais, a lei de Grimm mostra as inudancas regulares das labiais /p,b,f/,
velares /k,g,h/ e dentais /t,d,e/, como desenvolveram no germanico.

Em essencia, a lei diz que paradas mudas germanicas, que paradas indo-europei-

as sonoras se tornaram paradas mudas germanicas e que continuantes mudas do indo-
europeu se tornaram paradas sonoras no germanico. Em linhas gerais, tem-se:

p - f - b (de P para F; de F para B)
g - k - h (de G para K; de K para H)

d-t-th(deDparaT;deTparaTH)

Apendice 2

A lei de Verner

A Lei de Verner mostra a evolucao de algumas consoantes nas linguas germanicas
ja afetadas pela lei de Grimm. Foi desenvolvida pelo filologo dinamarques Karl Verner em

1875 e, de modo muito simplificado, diz que fricativas mudas germanicas primitivas (como
o s) cram sonoras (nesse caso o z) quando imediatamente da palavra (o acento principal).

As consoantes que mudaram de acordo com o lei de Verner tiveram ainda, outras
mudancas, como o s passado a z e posteriormente se tornando r, e o th mudo (como em
thought) se tornando sonoro pela lei de Verner (como em though) estao se tornando d.

A ocorrencias da Lei de Verner foi muito mais verificada no Alemao do que no
Ingles (veja-se to think em oposicao ao denken alemao).
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