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Olivro aqui resenhado, como 0 proprio nome ja anuncia, trata-se
de uma coletanea de textos fiundamentais sobre comunicacao e

discurso intercultural, focalizando aspectos constitutivos da relacao
entre linguagem-cultura-poder. 0 livro eurn Reader, modelo norte
americano que se constitui como! uma serie de leituras basicas, No
caso das pesquisas contemporaneas da etnografia da fala, os textos
lncluidos neste Reader podem ser pensados como classicos.

Os autores dos textos presentes na coletanea sao pesquisadores
de varias areas do conhecimento, tendo entre eles representantes da
linguistica, da antropologia (grande maioria dos autores), da comu
nicacao. alem de pesquisadores vinculados aos Studies americanos,
principalmente os Estudos da Linguagem, Educacao e Literatura. Essa
variedade de campos do saber possibilita inumeros olhares, porem ten
do todos eles uma base em comum, que da 0 tom do livro: a linguagem
deve ser pensada tendo como base 0 seu uso e suas express6es, ou seja,
em aplicacao pratica e relacional. Alem disso, a linguagem carrega
consigo express6es que transcendem 0 significado, ja que denota ques
t6es mais amplas das relacoes sociais e dos contextos produtores de
tais relacoes, como, por exemplo, os gestos, entonacoes ou estrategias
linguisticas utilizadas em diferentes situacoes pelo mesmo falante.

Sem dtivida, a linguagem e a comunicacao sao objeto de estu
do de imimeros cientistas, que consideram seu aspecto construido
pela e construidor da vida social. Alem das ciencias sociais, outros
campos do conhecimento se dedicam as reflex6es sobre a linguagem,
da filosofia a psicologia, da linguistica a literatura, estas discuss6es
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tern como base a reflexao de varias disciplinas, com suas especifi
cidades, por vezes distantes, per vezes produzindo urn verdadeiro
conhecimento interdisciplinar.

John Lucy (1993) apresenta a importancia do estudo da lingua
gem para as ciencias sociaise humanas, considerando-a como reflexiva,
pratica. em uso, codificada, etc., fazendo uma busca teorica por varias
disciplinas sobre 0 tratamento dessa tematica. Demonstra os limites
metodologicos de compreensao das relacoes comunicativas para as
ciencias humanas, ja que 0 proprio pesquisador possui "verdades"
construidas para ir ao encontro das outras formas comunicativas.

Sem duvida, Franz Boas (1974) foi urn dos responsaveis pela
insercao das discussoes de linguagem na antropologia, trazendo a ne
cessidade de pensar 0 contexto da aplicacao desta, relativizando assim
as hierarquias "culturais" ate entao em yoga em alguns campos da an
tropologia. Ou seja, Boas (1974) produz a necessidade de a antropologia,
a partir de sua definicao de cultura, voltar os olhos para a linguagem
enquanto constitutiva das perspectivas nativas sobre 0 mundo.

Ainda neste percurso da insercao das discussoes no campo da
antropologia, podemos citar Bronislaw Malinowski (1978), que afirma
que e necessario, para entender a realidade social (que e constituida a
partir do que e vivido), compreender a linguagem da qual 0 nativo esta
fazendo uso. Salienta Malinowski (1978) que e importante nao apenas
reconhecer 0 significado da palavra, mas entender 0 contexto etnogra
fico no qual determinada expressao esta inserida, ou seja, 0 autor parte
da perspectiva de que a linguagem esignificativa na acao. tendo seu
uso urn papel importante na compreensao da realidade etnografica,

Poderiamos dizer que estes dois autores (Boas e Malinowski)
dao as bases reflexivas para a serie de artigos do livro Intercultural
Discourse andCommunication: theessential readings, organizado por Scott
F. Kiesling e Christina Bratt Paulston. Sao as discussoes que aspiram
levar a linguagem para 0 ambito da pratica interativa e de sua cons
trucao sociocultural, e nao apenas como urn dispositive extracultural,
localizado nas estruturas cognitivas humanas (e realizador de fontes
organizativas da esfera individual e coletiva), como aponta Saussure,
ou enquanto modelos de explicacao distribuidos entre duas estruturas,
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de urn lado fixas (que merecem atencao), de urn lado mutaveis (que
nao exigem atencao dos estudiosos), como propoe Noam Chomsky.
Diriamos que as discussoes ja partem de urn duplo jogo localizado
nos estudos das ciencias humanas: como uma critica aos estudos
Iinguisticos de Saussure e Chomsky, e como uma critica aos estudos
descontextualizados da antropologia.

olivro edividido em quatro partes. A primeira parte traz textos de
meados da decada de 1960 e 1970, mas tambem textos mais recentes.
Esta primeira parte lanca as bases conceituais nas quais os outros estudos
irao se inserir e dialogar. Essasbases sao relacionadas aetnografia da fala,
que "olha 0 discurso como locus da (re)crial;;ao e transmissao do padrao
de conhecimento cultural e da al;;ap social" (p. 17, traducao nossa). 0

conceito de fala dos autores que fazem parte dessa corrente dos estudos
de linguagem diz respeito nao somente ao verbal, mas a toda forma de
comunicacao, ou seja, 0 que interessa ea interacao comunicativa.

Os conceitos propostos por Dell Hymes (urn dos autores do livro
e importante te6rico da etnografialda fala) sao apresentados neste pri
meiro momento para dar urn panorama do campo no qual 0 livro esta
inserido. Pretendo, aqui, trabalhar com os principais: comunidade
de fala, que edefinida como a comunidade que partilha as regras de
conduta e interpretacao da fala, bem como as regras e a interpretacao de
pelo menos uma variedade lingufsnca: evento de fala, que se restringe
aatividade ou os aspectos da atividade que estao diretamente gover
nados pelas regras ou normas para 0 uso da fala; e atos de fala, que
se configuram como 0 termo mfnimo das definicoes e da conversacao.
Dessa maneira, 0 myel dos atos de fala esta situado entre 0 myel usual
da gramatica e 0 restante do evento de fala ou situacao em que estao
implicadas as formas linguisticas ,e as normas sociais. Os atos de fala
dependem de f6rmulas convencionais e de outros usos da linguagem
como entonacao, oposicao nas trocas convencionais, relacoes sociais.

Pode-se dizer que esses conceitos foram definidos e guiaram a
primeira geracao de estudiosos da etnografia da fala e deram as ba
ses tanto para os textos da coletanea como para posteriores reflexoes
sobre a linguagem. 0 que fica explfcito nesses conceitos eque, para
pensar a linguagem e seu uso, se faz necessario observar 0 contexto
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de aplicacao dessa em seu uso cotidiano, com suas particularidades.
Ha tambem que se levar em consideracao os atores envolvidos, bern
como 0 sistema de valores e regras mais amplas que guiam as relacoes
sociais. Como parenteses, e importante salientar que a definicao de
contexto e as varias interfaces deste foram posteriormente discutidas
por inumeros autores preocupados com a linguagem, bern como por
alguns estudiosos da teoria da performance e da praxis. Entre estes,
cabe salientar 0 livro organizado por Duranti e Goodwin (1992), onde
os autores realizam uma tomada hist6rica dosusos do "paradigma"
da contextualizacao das analises da linguagem, bern como apontam
alguns deficits nas definkoes dadas por Hymes na primeira onda da
etnografia da fala. Bauman e Briggs (1990) apresentam os conceitos
de contextualizacao, entextualizacao e descontextualizacao para dar
cabo ao processo de transposicao de realidades dentro do percurso da
interacao, levando em consideracao 0 carater social e historicamente
construido desses movimentos. Porem, 0 livro aqui resenhado nao se
debruca sobre essas discussoes mais contemporaneas. dando apenas
uma base das reflexoes classicas sobre a linguagem.

A questao do contexto tambem fica explicita na denotacao quando
se fala de uma interacao intercultural (ou interetnica), das pistas de
contextualizacao propostas por John Gumperz, que diz respeito aos
traces perceptiveis no nivel do discurso que indicam pressuposicoes
contextuais que auxiliam os falantes no processo interativo, tanto de
interpretacao das oracoes e expressoes como de formas e possibilidades
de atuacao naquele espaco interativo. Sem duvida, as reflexoes postas
acima levam tambem como base as reflexoes do interacionismo simb6
lico, especialmente aquelas propostas por Erwing Goffman (2006) em
relacao aos sinais que guiam a constituicao das identidades sociais de
determinados participantes na interacao face-a-face. No Brasil, uma
coletanea com uma serie de traducoes de artigos sobre essas tematicas
foi publicada no ana de 1998, com 0 objetivo de constituir urn campo
de interacao entre a linguistica, a sociologia e a antropologia na analise
da linguagem e da interacao face-a-face (Ribeiro; Garcez, 1998)

A discus sao em torno da constituicao das identidades sociais e
outro tema importante nas reflexoes da presente coletanea, pois ela
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euma miscelanea de perfomances culturais verbalmente aplicaveis,
que ligam as expectativas com relacao a determinados atos as formas
perceptiveis e socialmente constituidas de reconhecimento das acoes
e do "eu". Isso diz respeito aquelas formas que constituem os sujeitos
como socialmente reconhecidos como determinado "tipo social" e, ao
mesmo tempo, exigem desses sujeitos determinadas perfomances que
vinculam alguma acao ou ato com determinado sujeito social.

Einteressante que, neste ponto, epossfvelrelacionar as discussoes
mais "classicas" da etnografia da fala com aquelas produzidas recen
temente. Essa relacao se da, principalmente. com relacao as perfor
mances linguisticas e culturais pols, como afirmam Bauman e Briggs
(1990), a premissa metodol6gica e conceitual basica da etnografia da
performance eque a estrutura e dinamica do evento de performance
servem para orientar os participantes - incluindo 0 ator [performer].

Na segunda e terceira partes do livro, que versam sobre estudos
de casos de comunicacao e contato intercultural (pensando a questao
das identidades), os autores se detem nas aplicacoes etnograficas dos
conceitos expostos acima. Dessa forma, demonstram como, ao mesmo
tempo em que a linguagem e as expressoes linguisticas apontam, para
o pesquisador, algumas pistas dos valores que guiam determinada
acao. elas tambem constituem as falantes enquanto seres sociais,
localizando-os em determinadas posicoes de sujeito.

Enessa discus sao que entram em cena as ideologias linguisticas
e as formas de dominacao e redes de forcas que orientam praticas
interativas. A populacao negra norte-americana, os americanos do
minicanos (de diferentes geracoes). algumas populacoes indigenas
ou ate mesmo as diferentes formas de fala entre homens e mulheres
apontam para a constituicao de identidades sociais e a toda a gama de
valores que essas carregam consign quando em interacao, Nao apenas
a interacao momentanea esta em Yoga, mas tambem constitui uma
serie de verdades com relacao a linguagem e aos sujeitos falantes,
orientando valores hegemonicos ou subordinados.

Da mesma forma que os estudos de casos de comunicacao e con
tato intercultural apontam essas dificuldades de comunicacao (e as
falhas que ocorrem quando dois sujeitos constituidos enquanto seres
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sociais vivenciam urn ato de fala), apontam tambem para os limites
de se pensar 0 carater universalizante da linguagem ou a cultura en
quanta algo estatico. redefinindo estas e propondo a relatividade das
definicoes linguisticas e culturais. A fala serve, dessa forma, como
instrumento comunicativo, e serve como constituidor de verdades com
relacao a posicoes de sujeitos dentro da hierarquia sociaL Ela reproduz
e constitui posicoes sociais, mas tambem pode subverte-las.

A quarta parte do livro prop6e algumas alternativas para estas
falhas comunicativas, fazendo uso das teorias e dos conceitos. A ne
cessidade, como apontado acima, de relativizar e contextualizar 0 uso
da linguagem dentro de uma estrutura social euma das alternativas.
Ao mesmo tempo, visualizar as estrategias "subversivas" do uso da
linguagem em determinados contextos produzidos pelos mesmos su
jeitos sociais constitui formas de visualizar tambem as outras quest6es
que estao em jogo na interacao comunicativa.

Sem duvida, 0 livro fornece subsldios interessantes para pensar
a linguagem e a comunicacao na esfera da praxis, lancando bases
conceituais e etnograficas importantes para esta reflexao, Imimeras
leituras posteriores estao sendo feitas, por vezes utilizando os conceitos
propostos, pOIvezes inserindo outros elementos na discussao. Porern,
essas discuss6es do livro inserem a necessidade de pensar a linguagem
alem de seu caniter formal, inserindo problematicas contextuais e
"criativas". Dessa forma, 0 mesmo possibilita ao pesquisador refletir
tanto sobre as formas interativas em jogo como sobre as formas va
riantes na comunicacao,
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