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Um idioma e um cadigo de comunicagao que, se nao compartilha-

do pelas pessoas envolvidas no nrocesso comunicatOrio, exige 	 um

elemento codificador come intermediario da operagao de decodifica-

vac). Este intermediario, que decodifica a mensagem e a 	 transp8e

para outro cOdigo e o tradutor ou o interprete. No caso da mensa-

gem escrita o tradutor passa para um outro cOdigo o texto possi-

bilitando a membros pertencentes a uma outra comunidade lingtisti-

ca tomarem conhecimento de seu conteado. Quando a comunicagao

por meio de linguagem oral, o intermediario recebe o nome de 	 in-

terprete. 0 sentido primeiro de interpreter e"ajuizar a inteng5o,

o sentido de", conforme nos ensina o Novo Dicionário Aurelio. 	 0

mesmo dicionario registra, para traduzir, o sentido de "transpor,

transladar de uma lingua para outra". Como vemos, ja pela prapria

definigao, trata-se de duas operag8es diferentes, embora aparenta-

das no seu objetivo. Se, ao traduzir, transpomos de uma lingua pa-

ra outra, ou seja, de um texto para outro, de um cadigo para outro,

ao interpreter devemos"ajuizar a intengao". Parece-nos, pois, 	 que

este "ajuizar" carrega todo um feixe de elementos que vao alem da

equivalencia lexical, fraseolligica, ou sintatica contextualizada.

Se o tradutor deve estar atento para todas as teias que 	 en-

volvem o discurso escrito a fim de nio cair nas armadilhas	 dos

falsos cognatos a nivel lexical ou fraseol6gico, ou dos significa-
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dos que sgo fornecidos ngo pelo lexico mas sim pelo contexto	 de

sua ocorrencia, se ele deve se preocupar com correspondencias 	 de

registro e de estilo dos virios generos liter grios ou ngo o	 in-

terprete alem de dominar as tecnicas do tradutor precise estar 	 a-

parelhado para captar algo macs alem da fala. No caso do discurso

oral hi a considerar um conjunto de elementos que se 	 manifestam

atraves de outros canals de comunicac go, alem do aparelho fonador,

que nos permitem melhor ajuizar a intengio do falante. Esses 	 ele-

mentos, visiveis, audiveis e sensiveis est5o ausentes do texto.A1-

gumas vezes eles yam descritos pelo autor, para justamente permi-

tir ao leitor como que visualizer a mensagem. 0 int6rprete 	 deve

conhecer, alem do cOdigo lingtistico, os outros elementos 	 que

acompanham a fala e cujas manifestag6es variam de cultura para cul-

tura. Esses elementos se constituem na paralinguagem,	 proxemica,

tacesica, cinesica, silencio.

A paralinguagem engloba todos os sons e ruidos produzidos pe-

lo aparelho fonador a que acompanham a fala, mas n go fazem parte

do sistema sonoro do idioma em quest go. Embora muitas vezes	 iden-

ticos em linguas diferentes * certos ruldos tem significado comple-

temente diferente. E o caso de "tsk tsk", que empregamos em portu-

gues como equivalencia de "ngo". Para os norte-americans e	 uma

manifestaggo de desaprovaggo.

A proxemica, ou seja, a distincia mantida entre interlocuto-

res, tambem varia de cultura para cultura e tem portanto interpre-

tag6es diferentes. Se para os latinos e grabes a menor distancia

6 a mama, para os anglo-sax6es ela se configure em invaseo de in-

timidade ou ameaga.

A taCesica, ou comunicag go 'add, pode Or a perder uma	 in-

teracgo, se ngo for observada. Enquanto que para algumas culturas

tocar o interlocutor 6 comum, para outras ela 8 ultrajante.

A cinesica, ou seja, os movimentos corpOreos todos, desde a

postura, os gestos manuais, ate expresses faciais, olhares e sor-

risos, s go respons gveis por grande parte da comunicag go ngo Conti

da nas palavras e que precisamos ajuizar. Os mesmos gestos 	 podem

ter significados diversos para povos diferentes. Alem disso, 	 mui-

tas vezes substituem a palavra. Como decodificar seu significado,

sem dominar a linguagem da cinesica? Como interpretar os gestosnito"
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deliberados, traidores de inteng6es?

0 silencio nio gramatical, isto 5, aquele que ocorre 	 alam

das pausas previstas na estrutura gramatical de idioma, transmi-

te uma variedade de intengOes e significados, podendo mesmo ser

mais eloquente que a palavra.

Se o aparelho fonador 5 responsivel pela corrente 	 de	 ar

que possibilita a fala, o corpo todo seja em postura 	 estitica

seja em movimentagio de suas partes ou de seu todo ester 	 sempre

transmitindo mensagens. Cabe ao int5rprete saber o que 	 signifi-

cam em cada cultura para que a sua decodificagio de mensagem se-

ja correta. Hall (1962) chama os elementos que acompanham a fa-

la de "ocultos" da linguagem. 0 conhecimento desse contingente

de "ocultos" é de primordial importancia para o inthrprete, que

ester "ajuizando a intengio" do emissor da mensagem a fim	 de

transmiti-la corretamente ao receptor. Quando se trata de cultu-

ras com um certo grau de semelhanga histOrica, cultural e etnica

as diferencas entre os "ocultos" n5o sio t5o dr5sticas.	 Quando

porem se trata de culturas totalmente diferentes como 6 o	 caso

de povos orientais e ocidentais, as diferengas sio dramaticas, e

o nio conhecimento delas pode causar interpretag6es erradas.

0 problema que se coloca para aprender os chamados"ocultos"

que ales se aprendem mas nio se ensinam. 0 motivo a que a lin-
guagem ester estruturada sintaticamente. Ji os "ocultos" 	 fazem

parte de outros c6digos que, se possuem uma estrutura, esta ain-

da nio foi determinada. Para nos comunicarmos com membros de uma

outra sociedade lingtIstica, nä° basta termos fluencia 	 lingdls-

tica, a precise tamb5m termos fluencia cultural, como afirma

grande estudioso da comunicagio n5o verbal, Fernando Poyatos.

Dave pois o interprete dominar o que Buyssens (1967)	 chama

de c6digos digital e analOgico. A linguagem digital é	 estrutu-

rada, possui sintaxe, como 5 o caso de um idioma. Ji a anal6gica

a qualquer comunicaggo que se processa por outros meios que 	 nio
os do c6digo lingdistico. Pode ser voc5lica ou nio. Quando voci-

lica, pertence ao 'ambito da paralinguagem, ou seja, da modifica-

gio da voz, incluindo-se al vasta gama desde a entoagio 	 para-

lingftistica, falsetos, cochichos, grunhidos, silencios preenchi-

dos. Quando nio vocilica, manifesta-se atraves da postura 	 do
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corpo, de expresses facials, olhares, gestos com as mios, toque,

distincia interpessoal, silOncio. Sio sinais auditivos e visuals

qua o interprete deve tranapor para a outra lingua, juntamenteCbm

cOdigo lingdistico. Numa interpretag5o em situag6es menos for-

mais, o interprete tem acesso a comunicagio analOgica, na medida
em que seus clientes the sio visiveis. Em situagiies mais formais

envolvendo maior niunero de intêtpretes de diversos idiomas, o

interprete dentro de uma cabin nao tem acesso aos seus	 clientes

o seu trabalho fica prejudicado. Muitas vezes, cabines sio	 de

vidro, proporcionando a visio necessiria. Contudo, dado seu custo

elevado, sua necessidade tem sido questionada. Pesquisas levadas

a efeito por Dr1 Margareta Bowen comprovam a necessidade que

interprete tem de enxergar tanto o emissor quanto o receptor 	 da

mensagem. E cibvio que essa necessidade esti ligada ao 	 processo

da comunicagio analOgica. Esta constatagio nos leva a um 	 ponto

completamente negligenciado nos curriculos dos cada vez mais pro-

liferantes cursos de tradugio/interpretagio. Os programas 	 de

Cultura e Civilizagio sio historicamente orientados, com algumas

tinturas de literatura. Os mais sofisticados incluem estudos 	 de

atualidade politica e financeira. Foram Cultura a comportamento
tambem, e comportamento lingdistico. Estudos contrastivos de co-

municagio analagica ainda nio fazem parte dos curriculos de tra-

dugiainterpretag5o. A falha nio a impossivel de ser sanada. Fica

aqui a sugestio.
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