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0 titulo deste trabalho sugere um cons1deravel nilmero 	 de

questges basicas, tats como intentar definir o que se	 entende

por Ling0Istica (L), PsicolirigOlstica (PL) e SociolingOistica(Sm)

face as teorias mais atuais.

Tambem parece necessario definir LingOistica Aplicada (LA),

ji que nio a equacionamos apenas com o ensino de linguas, 	 ao

qual ester relacionada,mas se constitui bwal:m;m num ramo importante

desta: a LA neo pode, entretanto, jamais ser separada da 	 Lin-

gdistica Tegrica. Desta forma a LA a cada vez mais interdisci-
plinar por excelancia, com tendencia a uma orientagao polivalen-

te.

Atualmente parece dificil discutir qualquer aspecto da

sem fazer referencia ao seu desenvolvimento histOrico. Hi	 mais

au menos 30 anos, quando iniciamos o estudo da L, a situag go era

bem diversa da que encontramos hoje, como alias ocorreu com to-

das as ciancias.

Vejamos: durante as duas dacadas compreendidas entre 	 1920-

40 tanto os lingOlstas e filiisofos ocidentais quanto os sovii-

ticos, ji estudavam as questges da inter-relagio da	 linguagem

com o pensamento. Naqueles tempos alguns lingtIstas	 supunham,

por exemplo, que a construgio ergativa (prg-nominativa) da clau-

sula, no ato da expressio, correspondia a um tipo de pensamento
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primitivo da imagem. A mudanea da ordem ergativa pela mminativa fa-

zia supor cimbios qualitativos na estrutura do pensamento. 	 Em

pouco tempo se Viu que a correlag go entre • pensamento e a lin-

guagem (entre o pensamento e sua expresso verbal) n go se pro-

cessava de maneira linear, pois estruturas lingdisticas diferen-

tes podem expresser idaias iguais.

Aqui ji se pode falar de dois aspectos fundamentais refe-

rentes ao uso da lingua(gem): sua complexidade e atitudes 	 em

relaggo a mesma.

Complexidade - A linguagem humana a complexa n go apenas	 na

sua organizaggo ou sistematizaggo (seus niveis fonolOgicos, sin-

titicos e seminticos), mas tambem na realizagio variivel destes

elementos. Variantes, portanto, aparecem nas diferentes comuni-

dades da fala, podem ocorrer dentro de uma mesma comunidade

mesmo entre individuos. Assim, essas variantes n go permitem uma

resposta univoca sobre o uso da lingua portuguesa (ou de outra

qualquer), embora todos os falantes sempre tenham uma resposta

idiossincratica e limitada sobre esta questgo, conforme adiante

veremos.

Atitudes - Mesmo os falantes da lingua raterna irais sensiveis 	 as
complexidades lingdisticas, ngo sgo confiaveis porque cada	 um

tem o seu ponto de vista sobre "como" os outros deveriam falar.

Seu julgamento 6 em grande parte baseado em estereitipo(s),	 em

vez de concentrar-se no desempenho real, ou na finalidade 	 do

ato daftla:se foi ou nao alcangada. Toda atitude a composta de pe-

lo menos trgs componentes: 1) cognitivo; 2) afetivo e 3) cone-
.

tivo. Portanto, toda observag go depende de nossa atitude (afe-

tivo), de nossa crenga (cognitivo) e aggo (conativo).

Historicamente, hi apenas 15 anos iniciou-se o estudo 	 da

'conversaggo natural' (natural talk). Muitos lingdistas brasi-

leiros foram treinados no funcionalismo e estruturalismo prag-

matic° desde Saussure, Bloomfield e Fries e, posteriormente,	 no

comportamentalismo neurofisioligico de Lambert e Osgood. Na 	 de-

cade de '50' a palavra era a unidade metodoligica,seja no 	 es-

tudo da associag go e similaridade ou sinonimia, seja no estabe-

lecimento de regras de fregdencia ou no valor emocional da per-

cepgao. Faziam-se levantamentos via atlas lingdisticos, estuda-

va-se a diferenciag go semantica da palavra. Portanto o compor-
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tamento lingtistico era visto atravas de palavras(ver Jakobovitz

e Miron, 1967). Na decada de '60' chegou-se a conclusao de que
as leis do comportamento lingtIstico poderiam ser 	 pesquisadas

alem desta unidade. Muito se deve a metodologia etnografica e 	 a
influencia da Escola Britanica, quanto as descobertas e a	 meto-
dologia da conversacao natural.

Na Inglaterra, Halliday (1972, 73, 75) demonstrou que 	 o

discurso e a fala operam atravas de conveng6es etno-semanticas e,

assim, as unidades de comportamento lingtistico teriam que ser

relacionadas ao contexto social da situagao. Nos Estados Unidos,

Goffman, Garfinkel e Sacks estudaram o comportamento lingdisti-

co como um fenemeno sOcio-psicolOgico, embora a produgao do dis-

curso fosse considerada como fenameno biolOgico natural.

Alguns destes tearicos vinham da area da Psico outros	 da

Sociolingtistica. Neste contexto no se pode deixar de citar La-

bov e Dell Hymes de um lado e Brown e Miller do outro, 	 assim

como Slama-Cazacu e Prucha.

A disciplina PL existe desde 1953; antes havia a Psicolo-

gia da Linguagem, campo nao bem delimitado (ver Delacroix	 et

alii, 1933), onde se alternam estudos absolutamente dissimiles

entre si, tratando de uma grande variedade de temas. 0 	 mesmo

aconteceu na Sociolingtistica, que foi estabelecida em 1960 e um

dos poucos livros que tratavam de assuntos correlatos, foi 'Pour

une Sociologie du Langage' de Marcel Cohen (Paris, 1956) e o	 de

K.B. Megrelidze (1938) 'Problemas Fundamentais da Sociologia	 do

Pensamento', embora E. Dtrkheim tivesse sido o iniciador das re-

gras metodo16gicas na Sociologia (1918).

0 seculo XIX se caracterizou pelos esforcos em imitar	 as

ciencias naturals que, apoiados no metodo experimental-empirico,

conseguem importantes avangos dentro da L; essa influencia

especialmente notada na assim chamada 'Escola dos Neogramaticos'.

Na segunda metade deste seculo, tambem a sociologia se deixa in-

fluenciar pelos matodos das ciancias naturals, abandonando o mi-

todo especulativo iniciado por Weber. Em 1897, Wundt funda

primeiro laboratOrio da psicologia experimental na	 Universida-

de de Leipzig.

0 comeco do seculo XX marca uma notOria mudanga de rumo. Por
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um lado a L explicitamente estabelece seu objeto, por outro, 	 de-

Marca seus limites onde importa, em primeiro lugar, a lingua	 em

si, um sistema de relac6es entre os elementos que a integram.

Enquanto isso, nos EUA, John Watson, reagindo contra	 os

mdtodos experimentais de Wundt e outros, funda o 'behaviorismo'.

0 objeto dessa nova Psicologia ;a nao sao os processos mentais,
mas o comportamento observado friamente pelo investigador e as-

sim foi que Watson centralizou o estudo da psicologia na conduta

como atividade e reagao dos organismos.

Desta linha de investigagao saira uma corrente muito fruti-

fera e poderosa que culminou com a publicagao do livro de 	 Skin-

ner (1957) Verbal Behavior.

Em 1953, Osgood e Sebeok convocavam um simpOsio na Univer-

sidade de Indiana com a finalidade de tentar unificar	 alguns

criterios e conceitos da Psicologia e da Lingdistica.	 Deste

encontro surgiu o livro - hoje um clAssico (1954) - porem 	 o

nome definitivo da disciplina PL (Psicolingdistica), havia sur-

gido num Seminario de Verao anterior (1951), na Universidade

de Cornell. Os conceitos teeiricos desta PL nascente foram	 a

lingdistica estrutural, o behaviorismo e a teoria da informagao.
Peronnard (1976:29) disse: "Naquela epoca o objetivo parecia fac-
tivel. A lingtistica estrutural, a teoria da informagao e a psi-

cologia behaviorista tinham conseguido isolar seu objeto de es-

tudo de tal forma que o ser human nao perturbasse as relacbes

invariaveis de estimulo e resposta, distribuicionais e probabi-

listicas". Tratava-se de compatibilizar os marcos teOricos em-

piricos - indutivos e vertg-los em terminologia da teoria da in-

formagao.

E interessante observar que uma das primeiras definigOes da

PL americana indicou como seu objetivo principal e relagio entre

a mensagem e as reagOes que a mesma provoca na psique do indi-

viduo (cf. Osgood e Sebeok, 1954:4). JA as definigaes	 subse-

g(lentes nao levavam em consideragao as relagOes emissor-receptor,

principalmente a corrente gerativista-transformacional (cf. Car-

rol, 1970) e por isso a tida como segunda geragao de psi-
colingdistas.

Para George Miller (1964), a tarefa principal da "nova	 ci-
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&Iola" seria descobrir os processos psicolOgicos que 	 ocorrem

quando as pessoas utilizam °raga:es. 0 que a PL deveri explicar

agora- 4 a produtividade, ou seja, o que acontece quando	 as

pessoas empregam oracOes, e como se explica a escolha; como 	 as

utilizam quando produzem e/ou procuram entendfi-las (decodificfi-

las). Esta producfio podia ser mais facilmente observada e testa-

da ainda ao nivel de palavras isoladas, no entanto,	 tornava-se

crucial na anfilise de oracOes e do discurso.

0 ponto de vista exposto por Miller se adequa perfeitamente

as bases teOricas apresentadas por Chomsky em 1965. Miller 	 pro-
p8s tres passos fundamentals para o processo de compreens go	 (de

um enunciado): o fonolOgico, o sintatico e o semfintico. Dos tee's

dedica atencfio especial ao sintatico, seguindo a tradicional

idgia chomskiana sobre a centralidade da sintaxe na gramfitica de

uma lingua e propondo, igualmente, como meramente interpretati-

vos os componentes fonolOgico e semfintico.

No estado atual da cifincia (como veremos mais adiante), 	 já

se descartou parcialmente a preponderincia da sintaxe, relevan-

do-se o componente semintico. Seria muito dificil imaginar 	 um

processo que captasse primeiramente a estrutura sintfitica	 e,

SO	 depois,	 conferisse uma interpretacfio semfintica. 0 pro-

prio Chomsky (1972) afirma que situar em primeiro ou segundo Lu-

gar o componente semfintico nio 0 assunto decisivo, ji que 	 as

evidencias empiricas decidirfio por si sobre a ordem na qual de-

vem aparecer. Se este é um conceito vilido a nivel de teoria ge-

ral da gramfitica, deixa de se-10 ao passar a PL, uma	 ciancia
eminentemente empirica, onde a preciso dar respostas de 	 forma

urgente e concisa. Na verdade, at meados da dicada de '60' a PL

tinha abandonado, em grande parte, os esquemas da psicologia be-

haviorista e se achava comprometida com as teses inatistas e ra-

cionalistas derivadas de Chomsky e seus discipulos.

A PL se preocupa atualmente com fatos lingdisticos,	 tais

como os atos da fala e estuda a relacio entre a lingua como 	 c6-

dig() (sistema) e as mensagens como apresentadas no 	 desempenho

individual do ato da comunicacfio. Tambam as hipOteses sobre

sicfio da linguagem propostas por Chomsky tem tido seus oposito-

res. Undosm01=estrabaltuDscritirosencontra-se muCamitell e 	 Wales

(1970). Para Chomsky a doutrina das id gias inatas a bfisica	 em
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relaggo a aquisigao de uma lingua e significaria o processo pelo
qual a crianga consegue adquirir flu gncia e controle de sua lin-

gua materna. Sugere Chomsky que a crianca nasce com um 	 conheci-

mento dos principios formais que determinam toda estrutura gra-

matical (LAD ou DAL = Dispositivo da Aquisig go da	 Linguagem),

sendo que estes principios sao, supostamente, universais. Esta

entao seria uma hipOtese racionalista, oposta as hipOteses em-
piricistas que,em sua forma extrema, afirmam que todo o	 conhe-

cimento 5 adquirido atravgs da experigncia.

Campbell e Wales, ao criticarem o posicionamento de Chomsky,

dizem que todos os psic6logos influenciados por ele 	 falharam,

porque ngo deram importincia a fatores ambientais que 	 influem

decisivamente no desenvolvimento da compet gncia comunicativa. Ou-

tro aspecto pouco desenvolvido na teoria chomskiana e o que	 se
refere as mudangas no sistema lingdistico e o papal na aquisiggo

de valores semanticos e gramaticais. E cada vez mais 	 evidente

que modelos adequados ao processo de comunicagao nio podem, ba-

sear-se apenas em caracteristicas 	 individuais do	 falan-

te, 1.5, conforme a interpretagao da psicologia individualista.

0 ser humano emprega a linguagem em situagOes concretas, 	 espe-

cificas: portanto, a interioriza de acordo com aspectos 	 s5cio-

culturais, sociais e contextuais.

Vamos tentar estabelecer aqui a diferenga metodolOgica en-

tre competgncia lingdistica, competgncia comunicativa e a din g-

mica contextual.

De acordo com Chomsky competencia lingdistica " g o conheci-

mento que um falante ideal tem da sua lingua e do sistema 	 de

regras internalizadas" e por isso estaria capacitado a 	 rejeitar

frases como
*'Peixe comeu ele Joao' como sendo 'n go gramatical'

e

'Paulo e Maria casaram ontem' como sendo ambigua.

De acordo com o mesmo autor, o lingdista deseja 	 determi-

nar, a partir dos dados do desempenho, o sistema de regras sub-

jacentes que tante o falante quanto o ouvinte tenham 	 interiori-

zadc . Por isto a teoria GT é considerada mentalista e a 'compe-

tencia . seria um sistema mentalista subjacente. Observe-se	 que

102



tanto Saussure quanto Chomsky eram 'mentalistas'. Ao

uma gramitica particular perguntam se a informagao que ela 	 nos

di sobre a lingua 6 correta, i.e., se descreve corretamente 	 a

intuigao lingdistica do utente (Fodor e Katz, 1964).

A 'intuigao lingdistica do utente' aqui 5 iqual a	 cons-
cience des sujets parlants e para ambos, portanto, seria o tes-

te de adequacidade de uma descrigao lingdistica. Compreende-se,

entao, que a principal distingio entre competencia e desempenho

estaria na intuicio do falante. Caso este nao tenha a 	 capacida-

de de distinguir, por exemplo, se uma Erase a ambigua ou	 nao,
este problema seria visto como falta de competencia. No entanto

muitos outios fatores podem influenciar essa inckmuetikoia,taiscomo

lapsos de memeria, distragao e, principalmente, falta de experi-

encia/vivencia. Todos estes aspectos sao importantes a serem oco-
siderados quando se deseja estabelecer estrategias perceptuais

de acordo com a produgao verbal.

Em varias partes do mundo, lingUistas nao satisfeitos 	 com

os limites determinados pela psicologia individual, desenvolve-

ram teorias mais abrangentes, incorporando fatores sociais

culturais aos estudos do uso e funcionamento de uma lingua

tambem aos da aquisigao da linguagem. Poi R. Brown (1971) que

utilizou o termo Social Psychology of Language pela	 primeira

vez nos EUA a desde entio foi interpretado por muitos como 	 um

ramo da psicologia social e por outros como sendo sociologia 	 da

comunicagio em vez da PsicolingUistica "stricto sensu". Embora

DeILHymes desde 1967 jä falasse em Competincia Comunicativa(CC),

apenas a partir de 1972, baseado no excelente artigo On commu-

nicative Competence, esta ideia foi retomada e ampliada 	 -	 e

muitas vezes mal interpretada - pela comunidade de lingflistas.

Um dos temas fundamentais do artigo, nas palavras do 	 seu

autor, e que"problemas teOricos e praticos convergem"(1972, 	 p.
269). A CC basicamente refere-se ao conhecimento que o falante

tem a respeito das regras sociais que determinam o uso da 	 lin-

gua, a qual se constitui num conjunto sistemico de regras de in-

teragao socio-lingdistica. Esta ideia foi ckucial pars o 	 ensi-

no, j5 que se viu que n50 basta ensinar apenas as foraas da lin-

gua, mas tambers o uso socialmente apropriado a cada 	 situagao.
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Assim a CC se inter-relaciona a lingua e pensamento, lingua	 e
sociedade, lingua e cultura,incluindo-se os aspectos da compre-

ensao, produgad e percepgao.

A PL se distingue da SL aparentemente pelo fato de que 	 a

primeira se preocupa basicamente com as relagaes eventualmente

existentes entre a mente humane e a linguagem humana, enquanto
a segunda tem narelacao entre a sociedade humane e a linguagem

seu ponto de partida. Observe-se o que J.A. Fishman disse, em

1970:

"... a SociolingUistica procura descobrir as leis so-
ciais ou as normas que expliquem o comportamento de
uma dada lingua e (tambgm) o comportamento do falante
em Tolosa° i lingua usada dentro da comunidade".

Hi muitos anos tenho-me feito a pergunta: por que nao re-

lacionar claramente a PL a SL, pois, como jg vimos, o ponto	 de

vista funcional de Halliday relaciona a linguagem ao contexto de

situagao sem no entanto desenvolver a idgia do contexto cultu-

ral, embora enfatizasse (1978):

"Uma criania, no ato de aprender a lingua, ester apren
dendo tambem culture atravgs desta lingua. 0 sistema
semgntico que ester construindo se torna o	 primeiro
meio de transmissao da culture".

E preciso aqui definir o que se entende por cultura, j g que

uma palavra poliss gmica com vgrias conotagOes. Firth e	 mais

tarde Halliday utilizaram a palavra Rede (net): "uma reds de va-

lores, atitudes e crengas que dao a uma sociedade, ou parte de-

la, uma identidade reconhecivel". Ja o grande antrop6logo britg
-nico do Sdculo XIX, Sir Edward Taylor disse que "cultura g co-

nhecimento, crengas, arte, moral, lei, costumes e qualquer ou-

tra capacidade ou hgbito adquiridos pelo homem como membro 	 de

uma sociedade". Do ponto de vista da lingdistica sobre a inter-

relaggo entre cultura e lingua,omais importante aspecto' g o que

se refere as capacidades e hibitos adquiridos pelo homem 	 como
membro de uma sociedade...

Mais modernamente se poderao interpretar os autores 	 acima

mencionados atravgs do seguinte esquema:
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CULTURA

Hereditariedade

(input genetico)
meio ambiente

(input social)  

V
moral

(organizacao poli-

tica dos povos)

comunicacao

(verbal e extralingdistica)

Por este esquema se ye nao apenas a necessidade, mas 	 quase
um imperativo, para uma metodologia Psicossociolingdistica.

A lingdista romena Tatiana Slama-Cazacu apresentou em 1972

um ponto de vista que a situa, de certo modo, entre os psicolin-
gdistas	 adeptos do enfoque behaviorista e aqueles que surgiram

do transformecionalismo chomskiano. Para ela, a psicolingdisti-

ca necessita uma base teOrica mais ample, baseada em uma 	 yisao
mais complete da aprendizagem (humane) enquanto processo de in-

tegracio no qual a pessoa, em sua totalidade, esteja inserida. De

acordo com Slama-Cazacu, a PL nao deve pesquisar apenas a reacao

do ouvinte, mas tambem a do falante no momento da produce°, 	 ja
que a	 linguagem e usada primordialmente como meio de comunica-
carp . Desta maneira se poderiam explicar certos problemas advindos

de situacees especificas. Slama-Cazacu considera o homem em sua

totalidade, doted° de pensamento e de conscf.encia; leva em conta 	 as
inter-relacOes dos processos psiquicos e filosOficos; pensa que

nao 6 possivel discutir os aspectos psiquicos sem lever em conta

o determinismo social, dizendo que o homem 6 o que 4 graces	 es

sues relaciies com outros homens e, neste contato (processo), de-

senvolve o pensamento, adquire a lingua e recebe os conhecimenixe

transmitidos pela sociedade; e,finalmente, considera o homem	 um
ser ativo e dinemico em constante mudanga, portanto, agindo so-

bre si mesmo, sobre a natureza a sobre os outros homens.
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Quanto a teoria lingdistica bisica, toma partido pelo 	 es-
truturalismo, mas referindo-se a ele como contextual e dinimico.

Se he diferenga no enfoque metodol6gico dos estudos psico-

lingdisticos, sociolingdisticos e da manse funcicmal, existem, 	 con-

tudo, verios pontos de car:tato. Acredita-se que a inter-relagäo destas tres

disciplinas pode resultar em uma teoria integrada que trate tan-

to do comportamento comunicativo individual quanto deste compor-

tamento como sendo parte do comportatento da sociedade em ques-

tgo. Esta hiptitese se insere no contexto de uma operag go siner-

gica* de doffs mecanismos psiquicos: a experiencia e a	 concei-

tualizaggo. ve-se, dal, que para uma teoria psicossociolingdis-

tica 6 preciso considerar tambem as formas nao verbais do 	 com-
portamento humano (as cinesicas e paralingtisticas) e averiguar

a dependencia destas formas de comunicag go com os fatores	 psi-

cossociais.

ExpOin-se, a seguir, dois pontos de vista sobre a 	 Psicos-

sociolingdistica:

19 o ponto de vista de Jan Pracha (1972):

Segundo o autor, a PL e a SL tem verios objetivos em comum.

Apesar disso, o desenvolvimento metodolOgico de cada uma delas

vem sendo realizado diferentemente. Assim, pare Pracha, um	 pro-

cesso de integrag go a necesserio, de modo a formar uma	 ciencia

poli-disciplinar: a sOcio-psicolingdistica, que visa a solu-

cionar virios problemas que podem ser resumidos na seguinte per-

gunta: "Que fatores concorrem para que o falante expresse	 suas

ideias numa determinada orag go?" - Segundo Pracha, uma 	 resposta

adequada s6 sera encontrada se houver uma integracio das 	 duas

disciplinas, de modo que seus matodoS e pesquisas possam conver-

gir para um objetivo comum. Ainda, segundo o autor, o estudo da

nova ciencia contem tres componentes fundamentais: a) as mani-

fmstagOes da lingua; b) o comportamento individual e c) o 	 con-

texto socio-cultural dos atos de comunicag go. Portanto, qualquer

pesquisa sobre a linguagem, para ser oompleta, deveri levar em

conta eases tres elementos.

0 autor acima cita ainda no seu trabalho os pontos de in-

*Sinergia (Synergia): ato ou esforco simultineo na realizagao de uma funcdo.
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sercao da PL e SL: 19 - o conceito de competéncia comunicativa -

sendo que o termo competencia, no caso, deve ser empregado 	 num

sentido bem mais amplo do que o chomskiano, significando um 	 co-

nhecimento das normas socials da comunicac5o de um	 determinado
cOdigo, verbal ou nao. A aquisicao dessa competancia, porem, de-
ve ser considerada sob o prisma da nova ciencia inter-disci-

plinar - a sOcio-psicolingdistica e tambem pela estilistica fun-

cional, a teoria lingdistica que trabalha com textos que se 	 mo-

dificam conforme a comunicacao pretendida.

29 - o ponto de vista da Tatiana Slama-Cazacu (1973):

A autora tem um enfoque diverso de J.P. Segundo ela,

contexto social 6 uma condigao "necessaxia e mesmo essencial" pa-

ra a prOpria sobrevivancia da PL, pois o enfoque transformatio-

nal nao chegou a atingir seus objetivos, uma vez que trabalha-

va com termos muito abstratos. Slama-Cazacu diz que	 cientifica-

mente e impossivel raciocinar em termos de "individuo ideal",ain
da que as pessoas nao sejam influenciadas por determinantes sociais. As-

sim, todosos estudos e pesquisas em PL sao implicitamente	 sociais
e o termo sOcio-psicolingtistica - ou psico-sociolingdfstica -

tornar-se-ia redundante. Para a autora acima citada,o que 	 ou-

tros lingdistas denominam atraves de um desses termos a na rea-

lidade PL taus court, pois considera esta Ultima como ja tendo
se emancipado de sua face inicial e se preocupa agora com a	 si-
tuaggo real da comunicagaoe comas deterainantes na agio (dinami-

ca contextual) que nao podem ser omitidos em qualquer	 an5lise

de um ato de fala, a menos que se queira correr o risco de tra-

balhar sobre o vazio, com dados nao confiiveis e insuficientes.

Entrementes,	 sabe-se que a SL necessita tambêm levar em

conta os determinantes psiquicos da mensagem verbal. Temos 	 al,

ent5o, pontos de confluancia entre as duas disciplines, o 	 que

nao significa uma identificagao total dos metodos 	 utilizados,

ou dos objetivos a serem atingidos por cada uma das duas clan-
cias inter-disciplinares.

Esta perspectiva nos ja defendemos em nossa tese de Livre

Docancia intitulada 'A Linguagem no Contexto Psicossocial' (1976),

onde afirmivamos que "uma teoria do comportamento	 lingdistico

nao pode ser estabelecida sem levar em conta o SER (o homem 	 so-
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cial) come comunicador porque o estudo deste comunicador nio po-

de ser efetivado isolando-o do contexto comunicativo no sentido

ample, que abrange o seu passado e o seu presente s6cio-cultu-

ral" (p.69). Nas nossas pesquisas sobre o Bilingdismo isso 	 se

tornou evidente. I nestas pesquisas que ficou claro que a preci-
so partir da teoria lingUistica da anilise funcional que 	 trata

da tipologia do discurso ou do texto do ponto de vista das modi-,
ficagOes e diferengas estilisticas presentes em toda 	 comunica-

cao humana. Portanto,o contexto social e cultural g tio	 essen-

cial para a comunicagio verbal coma o pr6prio processo verbal.

Assim, o individuo constitui a unidade funcional lingtisticamen-

te, mas ele tambgm relaciona dinamicamente os elementos da sua

vivencia, conceitualizando individualmente estas experigncias..

Desta maneira, cada pessoa cria formas novas de pensar e	 de

expressar-se. Por outro lado, se o pr6prio individuo 6 	 agente

destas operaccies, o produto sera uma fungi° de caracteristicas

psicossociofisiolOgicas ' da unidade funcional, mesmo que 	 sejam,

de certa maneira, impostas pelo pr6prio sistema lingdistico.

Admite-se a real capacidade do indiViduo de induzir a	 or-

ganizagio estrutural da lingua ao mesmo tempo que utiliza o sis-

tema gramitico-semintico para criar novas estruturas nao 	 antes

ouvidas. Desta maneira, a hipOtese integrativa se sobrepOe	 aos

limites da hipOtese comportamental.

Todo o processo de aquisigio da competencia lingdistica	 se

realiza atraves de tres estigios (ver Titone, 1971):

pela associagio das unidades lingdisticas elementares;

pela inducio e interagio; e

3) pela dedugio e aplicacio.

Indugao aqui significa que o falante g exposto a lingua e
gradualmente induz as regularidades morfossintiticas pela 	 repe-

tigio, analogia e generalizagio. Assim, induz a organizagio	 es-

trutural de uma lingua, usa-a criativamente e aplica-a	 deduti-

vamente. Este é um processo cognitive, conforme as leis	 gerais

do aprendizado (humano), e nio conforme a teoria do	 mecanismo

into da aquisigio lingdistica, at o momento ainda 215o	 devida-

mente definido. Portanto, toda criatividade lingOistica 	 pres-

sup6e expertencia lingdistica, a qual, por sua vez, e o	 resul-
tado de capacidades cognitivas combinat6rias. Aqui eu diria	 com
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Slama-Cazacu que o dinamismo de aquisicdo da lingua materna 4 o resul-
tado de interacio do element° social. 0 elemento individual-psi-

coldgico surge quando a crianga seleciona e induz (a partir 	 da
fala dos adultos) o modelo gramatical subjacente, o qual ela en-

tao aplica dedutivamente via codificacao individual das mensa-

gens. Quer dizer que, enquanto a crianga adota um modelo sinta-

tico-semantico, ela tambgm adota os modelos psicossociais cor-

respondentes. Devemos, portanto, tamban examiner as diferengas

sociais e psicolOgicas advindas do use e do efeito que	 podem

exercer os diferentes meios de comunicagao - sejam as 	 comunica-

gOes de massa, as atividades escolares e extra-escolares, os ti-

pos de contato e a freqtancia dos mesmos (estes aspectos desen-

volvemos detalhadamente em outro artigo). No vemos a lingua co-

mo um objeto autOnomo, nem o seu desenvolvimento apenas 	 baseado

em fundamentos biolOgicos mas desenvolvendo-se via estagios ma-

turacionais, portanto concomitante a todo processo evolutivo.

Esta alternativa a um complemento dd teOria cognitiva - nao
contratio a ela - pois consideramos o sistema Semi gtico como par-

te do sistema social. Reconhece-se que o processo evolutivo 	 da

aquisicao da linguagem se inicia na mente do individuo, mas sem-

pre g dependente do• context° da• interagaa social. Assim, o avxm

dizado da lingua materna assume a forma de troca continua 	 de

significados entre o set e os outros, tornando-se um 	 'ato	 de

significar' ou um ato socialmente determinado. AO mesmo 	 tempo

isso nao significa que seremos prisioneitos de rleterminada Cul-
ture porque todos podem aprender e/ou acrescentar outros	 valo-
res culturais.	 •

Por isso, acredita-se que a relagao entre o ato verbal, o

ambiente e a situagao onde se concretiza ester subentendida 	 na

cultura, na sua estrutura e na interagao destas, se bem que pos-

samos libertar-nos, progressivamente,dessa dependencia.

Se revirmos tudo o que foi dito at agora, parece cada vez

mais dificil estabelecer uma distingao entre o que g social e o
que a psicolOgico, ao analisar-se um ato de comunicagao. Se	 um
mesmo enunciado pode transmitir mensagens diferentes de acordo

corn "quern diz o qua, em que circunstincia, para quern, onde,quan-

do, como e porquê" (adaptagges de Fishmann, 1971), parece-nos que

o ambiente social, a situac go contextual, o comportamento	 indi-
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vidual e social, al5m das associagaes individuals estio intima-

mente ligados, pots que uma palavra tem um sentido associativo

tanto quanto privativo para cada indivfduo que faz uso dela.

Se tanto a PL quanto a SL ainda s5o, por muitos, considera-

dos campos n5o totalmente explorados, muito mais isto 5 verdade

em relagio a Psicossociolingdfstica. Por esta raz5o, a investi-
gag5o, a coleta de dados e sua explicitagäo - mesmo em parcelas

aparentemente insignificantes, serio benvindas. Desta forma, se

bem que lentamente, saberemos cada vez mais sobre o funcionamen-

to e o uso que se faz desse maravilhoso instrumento, que se cha-

ma Linguagem e que permite aos seres humanos se comunicarem e se

entenderem.
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