
119

ALGUMAS QUESTOES SOCIOLINGUISTICAS

Miguel Angel Garcia Bordas

RESUMO

Este artigo visa apresentar algumas questoes sobre ba-

ses linguisticas que subjazem nos trabalhos de sociolinguis-

tica propondo perspectivas alternativas teoricas e operacio-

na is.

1 - 0 estudo sobre a diversidade nos habitos

da fala ate poucos anos atras era considerado come

"um estudo de polimorfismo"ou ainda de "variagoes

livres". Porem, aos poucos, o estudo das caracteris

ticas e usos da linguagem no contexto social humane

conseguiu chamar a atengao de cada vez major nume-

ro de pesquisadores a partir de perspectivas diver-

sas. Podemos dizer que nos encontramos ante distin-

tos fatores definidos socialmente com os quais ester

relacionada a diversidade lingbiistica, e o objeto

da disciplina sociolingdistica sera, portanto, mos-

trar as variagoes sistematicas correlatas da estru

tura lingUistica e a estrutura social. Cabe distin

guir por um lado o estudo e analise dos usos da lin
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guagem em diferentes situagoes sociais por parte de

uma comunidade determinada, por outro lado o estudo

das caracteristicas da conduta linguistica dos dis

tintos grupos sociais que compoem uma mesma comuni-

dade linguistica e a analise das possiveis diferen

gas entre as referidas condutas7. A covariagao deve,

pois, referir-se principalmente a identidade social

do emissor da mensagem, a do receptor e do contexto

comunicativo como podemos inferir numa primeira apro

ximagao. Ja naquela epoca Eugenio Coseriu, Jose Pe

dro Rona e outros destacavam a problematica de uma

sociolingJistica que nao superasse as abstragoes

idealizadoras dos parametros de uma linguistica em

vigor. Parece que, nesta perspectiva, existe um pro

posito comum de mostrar em que medida as variagoes

ou diversidades nao sao "puramente livres", mas es

tao relacionadas com diferenciagoes sociais sistema

ticas de estruturas linguisticas e estruturas so-

ciais.

Labov sublinha com cuidado um fato que cons-

titui um momento destacado que serve de ponto de par

tida e da sentido a sociolinguistica: a existencia

real de variagao e, portanto, estruturas heteroge-

neas no interior das comunidades lingUisticas, e is

so nao somente pela propria estratigrafia sociologi

ca da comunidade, mas tambem porque nao existem fa

lantes que no sejam capazes de expressar-se em mais

de um registro ou estilo: pelo menos o fazem em um

familiar e outro de respeito.10

1.1 - Este artigo visa apresentar algumas

questoes sobre as bases lingUisticas que subjazem

aos trabalhos de sociolingbistica, propondo perspec

tivas alternativas para a operacionalizagao de uma

teoria que permita compreender e, talvez, explicar

a natureza do fenomeno sociolingUistico.

1.2 - 0 problema, ao nosso ver, consiste nu

ma falta de unidades de analise linguistica que per

mitam comparar e interpretar as dados. Se revisamos

alguns trabalhos destacados podemos ver que apare-

cem com relativa constancia conceitos como:"tipos de discur

so", "categories de discurso","c6digos"3.0s referidos-termos,

como expressao de conceitos-chave, devemos destacar

que nem sempre sao usados de uma forma clara, preci
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mente pela sua distribuigao social, mas tambem pela

diferenciagao dos tipos ou estilos de fala.10

Estes, apresentam, portanto, caracteristicas

para uma codificagao social e uma estilistica, em

termos de possibilidade de oferecer um ponto de par

tida para a analise de unidades do discurso. Os "mar

cadores", estilos ou registros, caracterizam os ti

pos de tragos sociolingdisticos de maior aplicagao,

talvez, dentro de uma perspectiva que pretende estu

dar e estabelecer relagoes entre variaveis sodas e

1ingOisticas.

Atraves da nogao de "indicators" e "markers"

coma parametros sem variagoes em fungao do contexto

e com variaveis em fungao do tipo de situagao res-

pectivamente, Labov apresenta uma linha de trabalho

que permite estabelecer interrelagoes entre varia-

gao social e variaqOo contextual. Contudo seus tra

bathos aparecem centrados em aspectos fonologicos e

morfossintaticos quase exclusivamente.

2 - Sem apurar informagoes podemos dizer que

a maior parte dos trabalhos nesta perspectiva socio-

linguistica tem adotado as caracteristicas acima re

feridas ficando em circulos descritivos sem atingir

niveis explicativos. A maior parte dos trabalhos em

sociolinguistica, pelo menos dos considerados ate

agora, objetivam levantar dados em niveis lexicais

ou morfossintaticos, sem abordar perspectivas seman

ticas e funcionais da lingua. 0 fato deve destacar-

se, ate porque resulta paradoxal, devido a importan

cia do contexto e da situagao em qualquer estudo de

corte socio-cultural. Nesse sentido, qualquer estu

do sociolinguistico que nao considere esses aspec-

tos, pode parecer artificial demais. Parece que o

maior impedimento para uma analise e explicagao so

ciolingbistica tem lido o fato de algumas abordagens

?ingUlsticas fazerem abstragao de quaisquer parame

tros situacionais: os diversos contextos de compreen

sao e produgao do discurso sao substituidos por si

tuagoes neutras e constantes nas quaffs aparecem os

enunciados da lingua.

Os parametros situacionais e contextuais sao

precivamente os unicos que podem dar lugar a niveis

explicativos na sociolinguistica. Dal a necessidade
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sa e definida, de tal forma a propiciar algumas ba-

ses operacionais. Mesmo assim aparecem como itens

centrais cristalizando interpretacoes e dicotomias

as vezes extremadas e de alto teor ideologico. Nos

referidos trabalhos percebemos, podem, uma maior en

fase em fungao de relagoes sociais como qualidades

de estruturas sociais. Nao podemos, sem embargo,con

cluir, a partir desta consideragao, se a questao

-discutida se apresenta apenas como puramente social

ou se inclui tambem aspectos lingUisticos, pois pa

rece claro que quando se usa a nogao de "codigo res

trito" ou "codigo elaborado" ("restricted code","ela

borated code"),2 remete a tipos de linguagem e de

discurso, assim como tambem apresenta algumas carac

teristicas morfossintaticas que formam cada um dos

tipos de linguagem. Na realidade a questao e mais

complexa do que aqui estamos brevemente apresentan-

do: o proprio Bernstein evoluiu, ampliando e modifi

cando o significado inicial de seus conceitos e de

finigoes, em especial devido a influencia de M. A.

K. Halliday,9 dando lugar a novas dimensoes signifi

cativas de "codigo". A incorporagao de nogoes como

"variante" e "contexto" podem ser indicadores dessa

mudanga, a partir de uma otica funcionalista,nas ul

timas formulagoes de Bernstein.

1.3 - Sem pretender ser exaustivos nesse bre

ve trabalho queremos destacar a presenga de Williams

Labov que tem contribuido sobremaneira,quebrando di

cotomias atraves da apresentagao de variagoes num

"continuum". E, por outro lado, outro aspecto de am

pla relevancia, ao nosso ver, e precisamente a dis

tingao, a partir da sua ocorrencia e valorizagao,de

tres classes de variagoes diletais sociologicas:"in

dicadores", "marcadores" e "estereotipos". Os "in

dicadores" sao tragos utilizados sempre per cada fa

lante em todos os contextos, tragos que aparecem es

tratificados segundo grupos: trata-se, como podemos

ver, de fenomenos linguisticos distribuidos de ma-

neira regular de acordo com grupos socioculturais.

Assim os referidos "indicadores" servem para poder

identificar a pertinencia do falante a um grupo ou

a outro. Ja os "marcadores" sao variaveis sociolin-

gUisticas mais elaboradas que se determinam nao so
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de mudancas profundas nos modelos linguisticos uti-

lizados, a fim de permitir atingir unidades de ana-

lises operacionais e explicativas. Talvez,por isso,

a sociolinguistica nao tenha progredido mais e, in

clusive, nos ultimos anos tenha permanecido estagna

da, ao nosso ver, por causa da ausencia de unidades

de analise. 0 fato no permitiu, nem permite ainda,

compreender, comparar, classificar e explicar os fe

nomenos objeto de estudo, a partir de uma compreen

sao melhor de sua natureza. Esta perspectiva que des

taca o contexto, a situagao e o use em que os atos

lingUisticos sao executados e funcional e pragmati-

ca, podendo fornecer um instrumento para definir

atos lingUisticos que parecem interessantes e fazer

as distin,6es conceituais necessarias.

3 - 0 presente artigo nao seria construtivo

se nao corresse o risco de mostrar vias que permi-

tam atingir alternativas e abrir discussoes sobre

elaboragao de instrumentos de analise e configura-

cao de unidades linguisticas.

Corn esse proposito parece oportuno destacar

o ato mediante o qual se realizam as producoes da

lingua, assumidas por um locutor concreto em cir-

cunstancias espaciais e temporais precisas como sen

do o enunciado. Uma possivel alternativa nesse sen

tido pode ser, ao nosso ver, a procura de elementos

nos enunciados que permitam identificar relacoes le

xicais em niveis de complexidade de referencia e de

designagao. Uma analise das distancias paradigmati

cas e dos processos de metonimizacao e da metafori

zacao poderia servir para estabelecer grupos, clas-

ses e niveis de discurso mais concretos ou mais abs

tratos (mais elaborados ou menos elaborados). Uma

teoria, portanto, que apresentasse as ca acteristi-

cas acima seria uma teoria de enunciagao.Ja desde al

guns anos atras Benveniste,l Cullioli,5 Fuchs 8 Des

cles6 e Bronckart4, entre outros, vem destacando a

necessidade de uma teoria da enunciagao. Nao e, por

tanto, nada novo o que, em principio, estamos apre

sentando. Por outro lado, outros autores insistem

ria necessidade de estudar as atos de comunicacao,os

"atos de fala"12, assim como outros trabalhos que

vem destacando a importancia de levar em conta as-
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pectos do "contexto de enunciagoo" para dar conta

das propriedades dos enunciados.

3.1 - Pretendemos agora, progredir mais um

pouco a partir das breves consideragoes anterior-

mente expostas, que concluem pela relevancia de uma

teoria enunciativa, perspectiva ja aberta pela lin

gUistica porem pouco explorada ainda, ao nosso ver,

especialmente no que podem ser "niveis de discurso

mais elaborados ou menos elaborados".

3.2 - 0 que verdadeiramente pode caracterizar

niveis ou tipos de codigos (discursos ou registros

usados por um grupo.ou individuo de uma comunidade)

e o grau de abstragoes e de representagoes simboli-

cas usadas no estabelecimento das relagoes entre sig

nificados e significantes. Mas comp podemos estu-

dar e analisar isso? - Se aceitamos que o enunciado

e o primeiro registro da linguagem e que forma as

unidades lingUisticas conforme a ordem de uma suces

sao na cadeia falada (configurando-se primeiramente

sobre o eixo (sintagmatico); e, se aceitamos tambem

que a associagao de unidades funcionais linguisti

cas estrutura os paradigmas, que sao articulaCoes

que sustentam modelos semelhantes de funcionamento,

devido a uma mesma relagao de dependencia, a um gru

po, classe ou categoriall, podemos concluir que enun

ciar e unir diretamente os sintagmas uns aos outros

e, fazendo isso, indiretamente suscitar o paradigma

que os une entre si. Assim, tambem a associagao de

unidades funcionais se forma por contiguidade na di

mensao causal, espacial ou temporal, a partir de rea

grupamentos conforme substituigoes e equivalencias

de termos. E, se a aceitamos que e por deslizamento

por referencia (da fungao referencial ou denotativa),

ou por niveis de simbolizagAo (de evocagao ou alu-

sao) que se configura o horizonte da abstragao das

relagoes entre significante e significado, teremos,

por conseguinte, uma via operational para poder es

tabelecer niveis de referencia, de evocagao e de alu

sao, caracterizados f-undamentalmente pelos proces-

sos de metonimizagao e de metaforizagao, que coman

dam a passagem do concreto para o abstrato.

3.3 - A partir das consideragoes acima, pode

mos pensar que um primeiro passo para o estabeleci-
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mento de unidades lingdisticas poderia ser a procu-

ra de niveis e graus de metonimizagao e de metafori

zacao. Os diversos codigos poderdo mostrar paradig

mas de organizagao de seus enunciados caracterizan-

do possiveis diferengas na base de graus de abstra

qao e de simbolizagdo de seus discursos (ou grau de

complexidade das relagoes entre significantes e sig

nificados na passagem de concreto para o abstrato)

3.4 - 0 estabelecimento de niveis de referen

cia e de niveis de designagao e de simbolizagao po-

de ser um primeiro passo, portanto, na procura de uni

dades de analise linguistica.

3.5 - Como vemos, o caminho nao nos-leva a

um retorno a velha retorica e estilistica, mas a um

choque frontal com a irma "pobre" e "esquecida" da

linguistica: trata-se da semantica que mais uma vez

entra pela janela.
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SUMMARY

The purpose of this paper is to present some questions about the

basic linguistic principles found in Sociolinguistic research, establishing

some theoretical and operational alternatives.
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