
parametros que caracterizem as diferentes abordagens ci
entificas. nlem de nao deixar claro o que se pode 	 en-
tender por cientifico, o autor nao elabora a 	 contendo
sobre sociolingdistica, especificamente, como investi-
gagao cientifica.

Os pontos que poderiam ser melhorados 	 poucos	 em
relagao aos pontos positivos 	 parecem estar	 sempre
ligados a intencao do autor de impor ao seu livro 	 uma
grande abrangencia. Substanciada,entretanto, a leitura
do mesmo com um flamer() de leituras suplementares	 --
indicadas pelo prOprio autor ao final de cada capitulo
-- a Introdugio a sociolingdistica representara	 certa-
mente uma valiosa colaboragao ao estudo e pesquisa	 dos
virios tOpicos da sociolingdistica abordados.

Jose Luiz Meurer
UFSC

ELIA, Silvio. Sociolingdistica. Padre. ° Livraria Edi-
tora Ltda. e EDUFF - Rio de Janeiro, 1987. 201pp.

Como uma abordagem dos varios campos da 	 sociolin-
gdistica, este livro de Silvio Elia constitui-se na 11
introducao a sociolingdistica editado no Brasil. 	 As
publicagOes anteriores nesta area, foram coletaneas de
artigos ou abordagens de tOpicos especificos como	 "A
Pesquisa	 Sociolingdisticalquantitativa)	 (Tarallo)f
Falares Crioulos (Tarallo & Alkmin) etc.

Estao incluidas, no livro de S.E., discussOes so-
bre a teoria da variacao de Labov, a teoria do deficit
lingdistico e cultural de Bernstein, a etnografia 	 da
fala de Dell Hymes, pidgins, creoulos,	 bilingdismo e
diglossia, bem como guestees mais antigas como a rela-
cao entre lingua e cultura colocada pela	 hipetese
Sapir/Whorf e a contribuicao da analise componencial
para o estudo desta relagao.

Os capitulos do livro (em ndmero de sete) enfati-
zam as relacOes da lingua com a cultura, com a socie-
dade, com a nacionalidade, com o estado, e com a pro-
pria lingua.
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No primeiro capitulo "sociolingdistica, sociologia
da linguagem e etnolingtistica" S.E. discute o cariter
social da lingua a partir de Saussure, passando em se-
guida a discutir as distingOes entre as tres designa-
gOes. 0 autor di enfase especial a distingio entre so-
cio e etnolingdistica, incluindo referencias a contri-
buigio de Dell Hymes com sua proposta tecirica da	 "Et-
nografia da Fala". As Eltimas seis piginas do capitulo
retratam uma discuss:is° sobre "a teoria e pritica 	 da
sociolingtistica" em colOquio realizado em Rua°,	 na
Franca tentando refletir as divergincias que 	 existem
sobre o "objeto de estudos" da sociolingtistica. 0 pa-
norama refletido é, no entanto, bastante pobre, pois,
näo inclui algumas das dimensaes da sociolingtistica,
havendo citagaes que comprometem, como a de Dubois 	 a-
firmando que a sociolingtistica nio tem "metodo 	 prO-
prio"...

0 segundo capitulo trata da relagio entre lingua
e cultura. - Comega por definir os termos - o 	 primei-
ro sob o enfoque dado por Coseriu e Flydal e o segundo
na acepgao antropolOgica de Kroeber. A seguir anali-
sa a hipatese do dat.erndnismo lingtistico, buscando 	 as
origens e comentando as posigiies de SaTiir e Whorf.

"Lingua e sociedade" e o tOpico do capitulo III,em
que S.E. procura apresentar as principais dimensaes da
sociolingtistica em sentido estrito, i.e. relagio 	 en-
tre estrutura social e estrutura da lingua. Neste sen-
tido analisa a polemica russa originada pela 	 posigio
de N.Marr, a questa) dos pronomes de tratamento, a teo
ria da variagio de Labov e suas implicagOes na 	 lin-
gtistica histOrica e finalmente Bernstein e os estudos
de Labov sobre o "Black/English".

No capitulo 4 (Lingua e Nacionalidade) S.E. abor-
da o problema da comunidade lingtistica, passando 	 a
seguir a fazer um histOrico das "linguas nacionais".Co
megando pelo Latim, descreve a concorrencia entre
Frances de Paris (langue d'oil) e o Provençal 	 (langue
d'oc), passando pelo Espanhol,Catal&o, e com especial
atengio para o Portuguis do continente europeu, Brasil
e das cinco navies africanas de lingua portuguesa.Con-
ceitua linguas nacionais como padronizadas, 	 ligadas
a uma disciplina gramatical - acrescida dos tragos 	 de
historicidade (tradigio) vitalidade e autonomia. A no-



vidade no capitulo e o conceito de lingua "transnacio-
nal" com uma queixa contra a penetracao da lingua 	 in-
glesa e um discurso em prol de um portugués	 "transna-
cionalizado", com ortografia unificada,	 transitando
"pelas chancelarias do Brasil e Portugal..." 	 (e por que
nao pelas chancelarias das nag6es africanas?).
... No capitulo 5, "Lingua e Estado" - S.E. retoma 	 o

topico da formacao das linguas nacionais em 	 relacao
ao poder politico. Ao analisar os estados,	 divide-os
em unilingtes e plurilingtes. Para S.E. "estado uni-
lingte a aquele que s6 possui uma lingua nacional
oficial em seu territ6rio, sem que nele existam lin-
guas minoritarias" (p.114). Segue afirmando que "o Bra
sil i um pais unilingde" (sic). Para S.E. as 150 lin-
guas indigenas sao depreciativamente "linguas 	 Meno-
res" afirmando ainda que somente antrop6logos e antro-
polingdistas estao interessados em sua 	 preservacao
(p.115). 0 PrOprio S.E. tropeca em suas definic6es.Par-
tindo da definigao "estado unilingte a aquele	 que	 so
possui uma lingua nacional e oficial em seu 	 territ6-
rio, sem que nele existam linguas minoritarias" (p.114),
afirma na p.120 que a Franca a um pais unilingte,	 mas
na p.157 coloca o Basco falado na Espanha e Franca 	 en-
tre as linguas minoritarias... (Alem do Basco,	 tambern
o Alemao a falado na Franca (Alsicia e Lorena) fato nao
citado por S.E.). Alem disso na mesma p.157 o Gaelico,
em franco desaparecimento (Dorian, 1973) a	 considera-
da"minoritaria",enquanto o Tukuna, Makuschi, Kaingang,
Guarani com mais de 10.000 falantes (muitos 	 monolin-
gtes) reivindicando escolas e direitos na 	 Constituicao
ou o Yanomani falado num territOrio superior a extensao
de muitos paises europeus sac) linguas "menores"...

No capitulo 6, "Lingua e Lingua" S.E. retoma a	 va-
riacao lingdistica dentro do estado: lingua e 	 dialetos
e o contato entre linguas: pidgins e crioulos,	 bilin-
gdismo e diglossia.

Ao discutir lingua e dialetos (falares) 	 restringe-
se as variac6es diatOpicas da geografia 	 lingtistica
tradicional, nä° mencionando os dialetos socials	 no
eixo diastritico de Coseriu, que sao o objeto preferen-,
cial da sociolingtistica. Alem disso nao discute	 os
conceitos de "registro" e "estilos" de fala dependentes
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de contextos ou dos tipos de atos de fala, tambem 	 de
grande interesse para a sociolingtistica.

Nas "conclusOes" (cap. VII 	 com	 4	 1/2	 pgs)
S.E. faz uma critica ao estruturalismo e a	 gramatica
transformacional por terem deixado de lade a dimensao
social da linguagem. A sociolingdistica no entanto, nao
e apontada corn solugao. Como ji o fizera ao longo 	 de
todo o livro, S.E. tem restrigOes 	 (pessoais) as	 rela-
gOes entre estrutura social e variacao 	 lingdistica,
mesmo na perspectiva diacrOnica: "a ganese das 	 linguas
se situa nurn piano mais profundo do que	 o	 manifestado
pela estrutura social. Trata-se de piano algo	 miste-
rioso e um tanto inacessivel pelos metodos prOprios 	 da

• investigagao positiva, que e o da cultura..."(p.187) e
conclui que sociolingtistica deveria ser definida 	 como
"estudo das relaeOes entre lingua e comunidade,	 pois,
assim nao seriamos dominados pelo sortilagio da 	 estru-
tura social" (p.189). Va. -se por esta conclusao que S.E.
nao conseguiu absorver o conceito corrente de 	 "socio-
lingtistica" fato observavel ao longo do livro, 	 privi-
legiando aspectos mais ligados a etnolingdistica e aos
tOpicos normalmente englobados na "macrosociolingdis-
tica".

0 forte do livro é a informagao histOrica, as con-
ceituagOes e dicotomias tradicionais. Nao ha porem in-
dicagOes sobre metodologia e trabalho de campo. Como o
trabalho se baseia predominantemente em manuais estran-
geiros de sociolingdistica nao incorporou resultados de
pesquisas feitas no Brasil, que seriam de grande	 inte-
resse ao estudante brasileiro.

Paulino Vandresen
UFSC
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