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CAPlTULO 

1. O PROBLEMA 

Os diferentes ramos das ciencias hu - 

manas e sociais, entre eles, a Psicologia, a Sociologia, a An - 

tropologia vem desenvolvendo, nos ultimos anos, um campo de es- 

tudos, inuitas vezes voltado para o campo da comunica^ao lin 

guistica e nas interrelagoes decorrentes enriquecem-se mutuamen 

te. Parecem assimrrelevar a tendencia para aceitar nao so como 

fato mas como uma orientagao a ser seguida, que a linguagem se- 

ja o principal instrumento da comunicagao informativa. 

Jakobson, comenta os resultados de 

uma conferencia interdisciplinar, referindo-se a unanimidade de 

opinioes que concordam com este ponto de vista, no cap. I de 

Linguistica e Comunicagao. (1) 

Assim, os trabalhos que se desenvol - 

vem nesta area revelam, muito mais que modismos momentaneos e 

passageiros; revelam a necessidade de conhecer melhor as rela - 

9oes entre fatores concernentes aos problemas de linguagem e de 

comunicaqiao. No entanto, nao se pode negar que este seja um ob- 

jetivo de estudo de extrema complexidade: as inumeras abbrdagens 

possiveis e a interveniencia de multiples fatores interferentes 

abre um vasto campo de estudo. 

Admitindo a inerencia da capacidade 



de simbolizar a natureza do homem e tendo que a lingua e o ins 

trumento principal para consecugao dessas atividades, e valido 

afirmar que e precise conhecermos mais certas particularidades 

de uso da linguagem por diferentes grupos, sendo que os termos 

lingua e linguagem estao sendo aqui utilizados em uma acepgao 

mais geral e aparecem como substitutes. Por linguagem estamos 

entendendo conforme Tatiana Casacu" um conjunto complex© de 

processes resultantes de uma certa atividade psiquica profunda 

raente determinada pela vida social - que torna possivel a aqui 

sigao e o emprego concreto (...) de uma lingua qualquer (... ): 

a linguagem so pode existir, manifestar-se e desenvolver-se pe 

lo feito de aprender e de empregar qualquer lingua. . A forma 

mais frequente de manifestagao da linguagem e a linguagem fala 

dar tornada concreta na palavra, ou seja a realizagao verbal 

do processo de comunicagao. A palavra e um dos aspectos da 

linguagem - o mais importante (...)." (2) 

Segundo Dino Pretti" e com efeito na 

lingua e pela lingua que o individuo e a sociedade se determi- 

nam mutuaraente (...). Porque a linguagem representa a forma 

mais alta de uma faculdade que e inerente a condigao humana, a 

faculdade de simbolizar". (3) 

Dessa format vemos que a lingua acaba 

sendo o fator de interagao entre o homem e o meio em que ele 

atua, e estes (homem e meio) acabam por se imprimir mutuamente 

determinadas caracteristicas. 

Assim parece tambem pensar Marcusbhi 

ao afirmar que" sem ela nao haveria formagao de grupos(...)e 



nao seria possivel nem a transmissao de toda esta esfera com- 

plexa a que chamamos "tecnica", "ciencia" e "cultura" (...) 

nao nos esqueceroos porem, que a linguagem nao e somente condi 

qao mas tambem produto da integragao social. (4) 

Parece-'nos entao; desnecessario rea - 

firmar a atualidade de estudos cuja finalidade seja responder 

a questoes localizadas nessa area. Admitindo entao, como nao 

questionavel o fato contido na afirmagao de Marcuschi de enca 

rar a linguagem como fator de integragao social parece-nos im 

portante conhecer particularidades do uso que se faz dela: 

fi neste campo que se encontra o pro- 

blena oue nos propomos a estudar. No entanto, este e urn campo 

muito vasto e complex© tornando-se necessario, em qualquer es 

tudo desta natureza, que se isole urn determinado fenomeno a 

ser estudado. 

Entre estes, escolhemos urn certa carao_ 

teristica de linguagem chamada de hesitagao que sera oportuna 

e operacionalmente definida. Alguns aurores aceitam a socie- 

dade como estando dividida apenas em classes. Como esta dis - 

cussao nao e o ob^etivo deste estudo vamos aceitar tambem, ou 

tro tipo de divisao. Uma destas pode ser estabelecida pelo 

tipo de atividade profissional a que se dedicam os diferentes 

grupos de individuos , entendidos aqui como pessoas que comparti- 

Iham a mesma atividade profissional, isto e, tern urn objetivo- 

comum. 

Esta classificagao pressupoe todauna 



forma de atua9ao diferenciada que estaria refletida no lingua 

jar destes grupos. Assim,deveriam existir tantas diferentes 

formas de uso da linguagem quantos grupos puderem ser encon - 

trades pois segundo Guilhon (5) para explicar um fenomeno es 

pecifico seria preciso renunciar a apreende-lo em sua comple- 

xidade de fenomeno concrete e considera-lo na sua especifici- 

dade. Dai a necessidade de isolar caracteristicas e estuda - 

las separadamente vendo em que grupos podem ser encontradas ou 

entao, de extrair dos grupos particularidades ou caracteristi 

cas e analisa-las a seguir, pois ao fundo de tudo isso ha nos 

sa convicgao de que um homem real, concrete, s5 seria pass! - 

vel de analise quando referido a sua propria historia, isto 

seu conceito nao poderia ser contruido com base em caracteres 

comuns a todos os individuos mas com base nas suas relagoes 

com a natureza, transformando-a pelo trabalho. Optamos pela 

primeira possibilidade. Assim, seria possivel afirmar que a 

forma de atuagao social diferenciada reflete-se no uso di- 

ferenciado da linguagem sendo isto apreenslvel por meio das 

caracteristicas deste linguajar ? 

Sera por meio da analise da maior ou 

menor presenga dofenomeno da hesitagao, na comunicagao de in- 

dividuos pertencenteo a diferentes grupos, que pretenderaos en 

contrar a resposta inicial para a questao. 

2. PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS. 

Parece-nos importginte estabelecer al 

guns pressupostos conceituais sobre os quais esta fundamenta- 

do o presente trabalho. Para tanto^inicialmente^transcrevemos 



um trecho de Tatiana Slama-Casacu. "A linguagem e um fato so- 

cial tanto no ponto de vista genetico (por ser a sociedade a 

propulsora da aparigao desse fenomeno) como tambem do ponto de 

vista de sua propria natureza, das condigoes em que se desen - 

volve. Todo feito de linguagem, implica um ponto de contato 

reciproco, o estabelecimento de relagoes, pelo menos, u entre 

duas pessoas, das quais uma expressa um conteudo psiquico, e a 

outra. a qual esta sendo dirigido o conteudo adquire uma atitu 

de de "recepgao". A relagao que entre essas duas pessoas se 

estabelece pela linguagem e pois uma "comunicagao". Uma das 

pessoas se manifests de certa maneira, com a finalidade de co- 

municar aos companheiros receptores um conteudo proprio". (6). 

Posto que a linguagem e um fato social 

e natural que se admita grande variabilidade dentro desta lin- 

guagem. "Estas variedades podem ser estudadas do ponto de vis 

ta comunicagao verbal atual e (...) podem ser examinadas ao 

nivel de modelos sonoros, ao nivel de vocabulario, ao nivel de 

fatos gramaticais, ao nivel de significado" (7) e acrescenta- 

mos nos, do ponto de vista do tamanho da hesitagao na comunica 

gao desse grupo. 

De fato, alguns autores tern se dedica 

do ao estudo destas variagoes. Labov e um deles e afirma que 

"a forma do comportamento linguistico muda rapidamente assim 

que a posigao social do falante muda. (8). Esta maleabilidade 

da linguagem explica sua grande utilidade como um indicadcr de 

mudanga social. 

No entanto, nao pretcndemos demonstrar 



todo um processo social: para tanto/pelo menos mais do que 

uma caracteristica de linguagem deveria ser detectada e anali- 

sada. 

A reflexao proposta por Labov e impor 

tante na medida quc nos alerta para as grandes possibilidades- 

dos estudos de caracteristicas de linguagem na comunicaqao so- 

cial. Este trabalho inicia um estudo deste tipo pela analise 

de apenas uma destas caracteristicas. 

Parece-nos que ha nesta pretensao uma 

dupla finalidade: poderiamos nao so responder ao problema ini 

cialmente aqui proposto mas tambem dando prosseguimento a este 

estudo introdutorio mostrar se e ou nao possivel, a realizagao 

da verificagao empirica da proposta de Labov: ha mudangas lin 

gtiisticas se muda a posigio na estrutura social. 

Indices fonologicos, baseados em ele- 

mentos do sistema de sons da linguagem, sao particularmente u- 

teis a este respeito. Eles nos dao um grande quadro quantita- 

tivo extraido de amostras relativamente pequenas de fala: de 

poucos minutos de conversagao, sobre qualquer tdpico, pode- se 

extrair indices de escalas relevantes para muitas variedades . 

Estas variagoes nas quais estes indices estao baseados, sao in 

dependentes do controle do sujeito. Alem disso, os sistamas 

sonoros (fonologicos) mostram o mais alto grau das estruturas- 

internas de todos os sistemas linguisticos, de modo que um da- 

do processo social pode ser acompanhado correlacionando—se mu- 

dangas nos indices fonologicos. (9) 



7. 

Como escolhemos para analise o fenomeno 

da hesitatpao parece-nos importante relatar que ha estudos sobre 

o assunto: Bernstein dedicou-se com mais cuidado a este fenome 

no especifico. 

fi precise que se lembre que Bernstein co 

mo sociologo da educaqao antes de qualquer outra coisa^tem con 

sequentemente uma visao, pelo menos inicialmente, voltada mais 

para o ambito social dos problemas que analisa, do que para seu 

lado propriamente linguistico. Urn certo numero de criticas fo 

ram a ele dirigidas por linguistas ja na publicaqao de seus 

primeiros trabalhos. Estas eram devidas ao mau entendimento de 

de termos de Linguistica utilizados pelo autor, mas dotados de 

significados proprios►Bernstein reconheceria seu erro neste do 

minio " eu teria criado menos malentendidos se eu tivesse fala 

do de codigos sociolinguisticos, e nao de codigos linguistjoos'/ 

(10) 

As matrizes teoricas de sua obra sofre - 

ram tambem modificagoes consideraveis. 

Nos seus trabalhos aparecidos por volta 

de 1958 ha urn fundo durkheimiano que para Bernstein esclarece 

as ligagoes entre os sistemas simbolicos, as relagoes sociais 

e a estruturagao da experiencia. 

No entanto, Durkheira deixa sem resposta 

duas questoes de Bernstein: 

1. Como, por qual mediagao , se realiza esta relagao entre estru 



8. 

tura social, sistema simbSlico e estruturagao da experiencia ? 

2. Como e que os sistemas simbolicos mudam ? 

Para a primeira questao Bernstein vai encontrar respostas em G. 

Mead para quem a crianga adquire os valores da sociedade adqiri 

rindo o sistema de simbolos comum e partilhado que esta conti- 

do na linguagem. As palavras da mae refletem postulados ideolo 

gicos fundamentals do grupo de base que e a familia. A crianga 

adquire os principios conjuntamente com a lingua nao sendo por 

tanto a sua aprendizagem "puramente linguistica". 

Em Marx, Bernstein encontra a respos- 

ta para a segunda questao sendo que o acesso aos sistemas sim- 

bolicos, seu controle, sua orientaijao e sua mudanqa sao gover- 

nados pelas relagoes de classe existentesnuma sociedade. " Nao 

ha senao o capital que esta sujeito a apropriagao, manipulagao 

e exploraqao, mas tambem o capital cultural na forma de siste- 

mas simbolicos por meio dos quais o homem pode estender emudar 

as fronteiras de sua experiencid . Parece que nao e preciso le 

•var mais longe a analogia aqui sugerida. Desta forma,a lingua- 

gem seria assimilada aos meios de produqao e ao capital sendo 
\» 

urn e outro frutos da atividade coletiva. (12) Parece-nos as 

sim que e justificado o estudo que realizamos supondo que 

ha variaqao na linguagem^ decorrente do tipo de atividade pro 

fissional exercida por diferentes grupos. 

De fato/Bernstein coloca entre os 

principals agentes de socializa9ao a familia, a escola, e o 

grupo de companheiros composto pelos colegas de trabalho. 

Urn dos pontos bastante controvertidos 



da teoria de Bernstein e com referenda aos codigos lingtiisti- 

cos. Con forme ja afirmamos e o proprio Bernstein o reconhece- 

se ele nao apresenta urn estudo muito detalhado do processo pe- 

lo qual a situacjao de classe do individuo determina nele uma 

estrutura profunda da comunicagao, nos indica pelo menosa dire 

qao na qual devem ser procuradasas razoes deste fenomeno. 

"Se urn grupo social, em virtude de sua 

situacjao de classe, encarada como resultante do oficio e do 

status social, desenvolveu fortes ligagoes internas, se as re- 

la9oes de trabalho neste grupo apresentam pouca variedade, pou- 

ca participa9ao nas decisoes, se uma reivindica9ao para ser 

eficaz deva ser um ato coletivo mais que individual se o trabalho 

consiste em uma manipula9ao e um controle fisicos, e nao simbo 

licos (...) pode-se supor que tal estrutura engendra uma forma 

particular de comunica9ao que formara a orientagao intelectual 
II 

mente, social e afetiva das crian9as. (13) 

fi nesta estrutura que, floresce o que 

chama de codigo restrito. 

Para o objetivo do presente trabalho 

nos parece dispensavel um raaior aprofundamento sobre a natura- 

za e funcionamento de tais c5digos. 

fi importante para nos, ressaltar a en- 

fase que e dada ao papel de destaque desempenhado pela ativida 

de profissional na linguagem e na comunica9ao. Se tal ativida 

de pode interferir na forma9ao de todo um codigo " sociolingMs 

tico" parece-nos, licito procurar dentro do mesmo codigo (seja 
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ele elaborado ou restrito) diferengas que estejam sendo deter- 

minadas pelo tipo de atividade profissional. Desta formay os 

individuos aprendem o papel social mediante os processes de co 

municaqao e o modo de falar situa o individuo numa estrutura - 

social. 

Bernstein usou em quase todos seus 

trabalho^bs termos codigo elaborado e restrito. Mum deles fez 

uma correlaqao entre o uso dos codigos por diferentes classes 

sociais e o fenomeno da hesitaqao. (Linguistic codes, hesita - 

tion phenomena and intelligence). Nos interessa aqui uma par- 

te da teoria dos codigos na medida que pode ser relacionada can 

nosso objetivo. Bernstein afirma que "um dado individuo, fanu 

lia ou grupo pode (e mais certamente vai) comumente fazer uso 

de ambos os tipos de codigos (mais exatamente de mais de uma 

das variedades de codificaqao ) (...) mostra que os tipos de 

cSdigos sao graus de mais ou menos e nao de tudo ou nada (...) 

Alem disso, as distingoes nao sao avaliaqoes muito menos a- 

valia^oes pejorativas. Cada tipo de codifica9ao e vistOk. como 

apropriada a uma matriz social que o ocasiona. (14) 

fi importante destacar que os cSdigos- 

podem ser definidos em termos de probabilidade de predigao cu- 

jos elementos estruturais serao selecionados para a organiza - 

gao do significado. Os elementos estruturais serao altamente 

previslveis^ no caso de codigo restrito e muito menos no caso 

de codigo elaborado. fi consideravel que um codigo elaborado - 

facilite uma elaboragao verbal da inten^ao, ao passo que o co- 

digo restrito limita a explicagao verbal do intento. Os cSdi- 

gos sao concebidos como sendo fungoes de diferentes formas de 



relagoes sociais ou mais genericamente qualidades de diferentes 

estruturas sociais". (15). 

No artigo referido, salienta mais uma 

vez o fato de que num nivel psicologico os codigos podem ser 

distinguidos urn do outro pela extensao em que facilita (c5digo 

elaborado) ou inibe (cddigo restrito) a orientagao para simbo- 

lizar intentos numa forma verbalmente explicita. 

Nesse mesmo artigo, o fenomeno da he- 

sitagao e apresentado e definido, como sando uma relagao entre 

comprimento de frases e ou palavras e numero de pausas, sua du 

ra9ao e distribuitjao, uma vez que o que se esta medindo e nume 

ro de palavras, o numero das silabas, o ritmo (baseado no rit- 

mo do discurso vocal^exceto as pausas) e tempo medio e nu- 

meros de pausas em relaqao ao numero de palavras; esta forma 

de definir hesitaqao levou Bernstein a concluir que ela e me - 

nor na classe que chamou de operaria ( Working - Class) e que 

fluencia e hesitagao parecem discriminar entre dois tipos de 

discurso e diferenciam dois niveis de pianos verbais alem de 

nao estar correlacionada com a inteligincia. Esta foi a pesqui 

sa de Bernstein que deu origem ao presente trabalho. 

3. FORMULAgSO DE HIPOTESES 

As ideias de Bernstein que se relacio 

na^mais diretaraente - a este trabalho podem ser resumidas co- 

mo segue; 

- ha uma relagao entre classe operaria, uso de codigo restri- 

to e urn grau menor de hesitagao. 



- ha uma rela^ao entre clas^o media, nso mais acentuado de co- 

digo elaborado e um "qrau maior de hesita9ao. 

Estas rela^oes nos levam a pensar na 

possibilidade de existencia de variagoes no grau de hesitate 

decorrentes nao apenas da posigao na estrutura social mas de 

outras variaveis. Ocorreu-nos entao, que dentro da mesma classe 

ou como quer Bernstein dentro do grupo de individuos que supos 

tamente faz uso do mesmo cSdigo possam ser detectadas diferen- 

9as no discurso verbal, entre elas no grau de hesitate. 

Estas poderiam ser uma decorrencia do 

tipo de atividade profissional exercida por certos individuos: 

se a atividade profissional caracteriza e controla o relaciona 

mento social de um individuo e, se sua linguagem e decorrentee 

mantenedora desta posigao poderiamos entao, procurar diferen - 

gas na linguagem de tais individuos. 

Estabelecemos desta forma, inicialmen 

te, duas categorias de individuos. A primeira delas seria com- 

posta por atividades nas quais o " fazer " profissional seja a 

propria agao de falar ( esta vista como o instrument© de traba 

Iho) . A este tipo de atividade estao vinculadas profissoes como a 

advocacia e a docencia em humanas entre outras; a outra seria 

composta por atividades nas quais o " fazer " profissional fos 

se qualquer outra agio que nao o ato da fala como ocorre com 

dentistas e cirurgioes entre outros. 

Estas sao atividades profissionats que 

podem, muito nitidamente, ser diferenciadas quanto ao uso que 



fazem da palavra. 

Assim colocado o problema, podemos 

chegar a formulaqiao de hipoteses, a serem aceitas ou rejeitadas 

por trabalho de pesquisa. 

Desta forma, podemos supor que, ou o 

nivel de hesitagao no falar e igual para individuos diferencia 

dos segundo o tipo de atividade profissional, o que equivale a 

dizer que o tipo de atividade profissional nao interfere no ni^ 

vel de hesitaqiao no falar^'ou o nivel de hesitaqao no falar e 

diferente para individuos diferenciados segundo tipo de ativi- 

dade profissional, em outras palavras, o tipo de atividade pro 

fissional interfere no nivel de hesitaqao no falar. Cabe - nos 

portanto^erificar por meio de pesquisa exploratoria, se ocor- 

re tal diferen9a, sendo a validade dos resultados dependente ' 

do padrao de respostas obtidas. 



CAPlTULO II 

REVISAO DA LITERATURA 



1-0 fenomeno da hesitacpao. 

0 fendmeno da hesita9ao na comunica - 

gao de grupos ja foi preocupa^ao de alguns estudiosos;no entan 

to, e relativamente bem pequeno o numero de trabalhos que po 

dem ser encontrados especificamente sobre o fenomeno; pequeno, 

e tambem o numero de trabalhos sobre indicadores de hesitagao 

sendo o fenomeno, portanto, pouco estudado. 

Howard Maclay e Charles Osgood no tra 

balho. Hesitation Phenomena in Spontaneous English Speech (16) 

fazai un^a revisao da literatura existente sobre o assunto e rela 

tarn suas experiencias sobre o assunto.Descrevem urn experi 

mento onde ha urn estudo quantitative de " filled and un filled 

pauses", repetiqoes e falsos comeqos no discurso de doze parti 

cipantes. A analise, em termos tanto de diferenqas individuals, 

oomo de distribuicoes lingul-sticas e feita e algumas implicagoes 

sao descritas particularmente com referencia a natureza das u- 

nidades de codificaqao e sua incerteza relativa. 

Os autores afirmam que embora referen 

cias a pausa e ao silencio ocorram frequentemente na litera- 

tura, muito pouca pesquisa tern sido levada a efeito. 

Em sua revisao afiimam que tres traba- 

lhos mais importantes ilustram melhor sobre o assunto,pausas e 

hesi taqrao. 

0 primeiro destes, e o trabalho de 



Bloomfield que na sua lista dos fonemas de Chicago incluiu a 

virgula, que descreve como situada entre simbolos primaries e 

a pausa, frequentemente precedida por uma subida de entonagao, 

que promete a continua^ao da sentenga. Segundo o autor este e 

urn tipo de fonema que consiste de uma subida na entonagao an 

tes de uma pausa numa sentenga. 

Diz, em urn comentario posterior, que 

os componentes de pausa deste fonema sao uteis mas nao sao ne- 

cessaries como criterios para sua identificaqao. 

Osgood refere-se ainda ao trabalho de 

Harris (1951) que usa pausa no mesmo sentido generico, como urn 

indice de conjuntura acrescentando que, pausas intermitentemen- 

te presentes, podem tambem ser encontradas em linguagens que per 

deram o contato, e onde, uma divisao entre grupos de respira - 

qrao ocorre algumas vezes. 

Provavelmente, o mais explicito e sis- 

tematico emprego do fenomeno de pausa como urn element© de ana- 

lise linguistica e visto no trabalho de japones de Bloch onde 

ele afirma que todas a pausas numa sentenga sao facultativas : 

produgoes repetidas da mesma sentenga pelo mesmo ou por outro 

orador mostram algumas vezes a pausa presente e outras ausente, 

sem mudan^a de sentido. 

A presenga ou ausencia de pausas nu 

ma sentenga depende, era parte, de fatores de estilo e em parte 

do tempo ( musica ) e cuidado da produgao. 
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No entanto, algumas pausas facultati- 

vas sao mais constantes do que outras, aparecendo mais consis- 

tentemente em instancias da mesma sentenqa. Isto e suficiente 

para distinguir duas categorias de pausas facultativas: mais 

alta ( mais constante ) marcada por uma virgula;e mais baixa 

( menos constante ), marcada com urn ponto. 

Neste mesmo trabalho, Bloch define urn 

grupo mlnimo de pausas que propicia urn dos criterios para defi 

nir palavras em japones. Urn aspecto interessante de sua discus 

sao e a catalogagao das pausas nas bases de frequencia num da- 

do contexto e a implicaqao de que elas nao sao randomicamente' 

distribuidas, respeitando formas linguisticas. Parece, assim , 

facil concluir que o fenomeno de pausa, enquanto e' frequente - 

mente mencionado por linguistas funciona essencialmente como 

evento nao significante quando pode servir para identificar lin 

guisticamente unidades relevantes, assim como conjunturas loca 

lizadas no dominio de fonemas, palavras - frases e sentenqas. 

0 carater fisico da pausa, como o ter 

mo e usado pelos linguistas, e raramente especificado, enquan- 

to e provavel que muitas das instancias de pausas que sao refe 

ridas numa descriqao linguistica se sobreponham a tipos de he- 

sitaqao. Ha no entanto, uma diferenqa no trabalho, refere-se a 

eventos que sao relativamente flagrantes e facilmente observa- 

veis enquanto a conjuntura das pausas na teoria linguistica sib 

quase curtas na duraqao e muito mais dificeis de serem observadas. 

Alem disso, a hesitaqao, frequentemen 

te, interrompe o curso da conversa enquanto as pausas nao, se- 



gundo o trabalho do proprio Osgood. 

Lembra ainda, com referenda ao traba 

Iho de Bloomfield que frequentemente fatores nao linguistica^ 

interferem na construqiao. Osgood diz que esta observagao esta 

de acordo com os resultados por ele obtidos.e deixa para nos o 

lado psicologico da questao. Alem disso, possuindo uma longa ' 

tradigao de pesquisa em comportamento verbal, os psicologos ex 

perimentais tern usualmente preferido ficar com material escri- 

to ja normalizado e tem demonstrado pequeno ou nenhum interes- 

se na hesita9ao presente na linguagem falada. 

0 autor refere-se ainda ao fato de qie 

o estudo da hesitagao pode levar a interpretacjao psicanaliti - 

cas do fenomeno tal como ja o fizeram Freud (1938) e George Malh 

(1956) que fica mais no campo de demonstrar a "patologia" de 

certas caracteristicas de linguagem. 

Outro trabalho que e referido, e o de 

Frieda Goldman Eisler; (1954) ela estudou o ritmo de produgao 

do discurso, pausas e hesitagao, respiratjao de discurso e suas 

interrelagoes sob varias condi9oes, particularmente na entre 
✓ ^ 

vista psiquiatrica. Entre suas mais significantes observagoes' 

encontramos: a variabilidade no ritmo total prova que ha prin- 

cipalmente uma fungao no tempo gasto nas pausas de hesitat^ao e 

nao no tempo gasto na articulagao; - produgoes pequenas sao 

muito mais variaveis no ritmo do discurso do que as longas(...) 

Interupgoes no ritmo do discurso sao ocasionadas por pausas de 

respira9ao e por pausas de hesita9ao; e menos pausas de hesita 

9ao antecipam a informa9ao ou incerteza na mensagem que esti - 



ver sendo produzida; havendo uma dependencia da combinaqiao ha- 

bitual de palavras tornada mais ou menos automatica ou da a 

prendizagem de condicionamento onde entao a escolha e mais in- 

dividual e o discurso hesitante. 

Osgood afirma ter chegado a conclusoes 

semelhantes em seu trabalho, cujas hipoteses eram de que as 

pausas de hesitagao e os pontos de incerteza, estatisticamente 

altos, nao caem nos pontos onde, uma analise imediata estabele 

ceria limites entre uma alta ordem linguistica, ou onde conjun 

turas sintaticas ou pausas facultativas ocorreriam. 

Conclui que, a implica9ao da hipStese e 

que parece possivel, identificar unidades de codificagao psico 

linguisticas funcionais pela analise do fenomeno da hesitagao. 

Outro importante trabalho sobre pau 

sas e feito por Frieda Goldman Eisler (17) onde ela conclui que 

se a produgao de toda fala fosse de dificuldade igual, o tempo 

levado para a emissao de enunciados seria, para qualquer indi- 

viduo, determinado pela quantidade de unidades emitidas e a 

fluencia seria constante. Isto, no entanto, segundo o autor 

nao ocorre: o tempo aumenta,consideravelmente, quando passamos 

da descri9ao concreta de eventos para uma interpreta9ao de si 

gnificado geral isto e, abstra9ao e generaliza9ao dos eventos 

requer mais tempo. Assim, demonstra-se que o aspecto estatlsti 

co da linguagem, significando previsibilidade, e somente urn 

fator na determina9ao da hesita9ao ou fluencia no falar, sendo 

o nivel de abstra9ao na geragao de conteudo o segundo fator , 

o que em terraos subjetivos significa que os dois fatores se 
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traduzem em escolhas lexicas e criagao semantica complexa. 

Vemos assim que, todos os trabalhos so 

bre hesitagao, estao fundamentados numa defini^ao do fenomeno , 

basicamente em funqao do tempo, excetuando-se o de Goldman - 

Eisler onde ha urn direcionamento para uma interpretagao do feno 

meno como fungao de abstragao. 

2 - Funqoes Linguisticas. 

Neste trabalho, pretendemos ampliar 

urn pouco o ambito da significaqao do fenomeno e para tanto uti 

lizaremos os conceitos das fun9oes das oragoes proposto por 

Jakobson (18) onde ele propoe que existam seis fatores consti- 

tutivos do process© linguistico de todo ato de comunicacao ver 

bal, determinantes de seis diferentes fungoes da linguagem. 

Afirma que, dificilmente, se encontra 

ria uma mensagem verbal que preenchesse uma unica fungao estan 

do a diversidade, nao no monopolio de alguma dessas fungoes: a 

estrutura verbal de uma mensagem depende basicamente da fungao 

predominante. 

Assim, embora a fungao referencial se 

ja a tarefa dominante de numerosas mensagens a participagao a- 

dicional de outras deve ser levada em conta em tais mensagens. 

Esta e a fungao do remetente, denota- 

tiva e conotativa, que envia uma mensagem ao destinatario; a 



raensagem requer um contexto a que se refere (...) que seja 

verbal ou suscetivel de verbal!za^ao; um codigo comum ao reme- 

tente e ao destinatario ( em outras palavras ao codificador e 

ao decodificador mensagem) e um contato, um canal fisico e uma 

conexao psicologica entre o remetente e o destinatario, 

Assim, a funqao emotiva seria a expres_ 

sao da atitude de quern fala em rela^ao ao que esta falando: se 

ria a fungao do remetente. A fungao determinada pelo fator con 

texto seria a referencial indicativa de algo ou alguem de que 

se fala. 

A fungao conativa, encontra sua expres 

sao mais pura no vocativo e no imperative, funqiao esta ligada 

ao destinatario. 

Outra fungao seria a fun9ao fatica 

presente em mensagens que demonstrcim um pendor para o contato 

onde ha troca de formas ritualizadas e pontilhada por dialogos 

#onde o unico proposito e prolongar a comunicaqao e manter a 

comunicagao. 

Percebe-se aqui o empenho de iniciar 

e manter a comunicagao. Primeira fungao verbal que as criangas 

adquirem demonstrando a tendencia a comunicar-se antes de se - 

rem capazes de enviar ou receber comuniccigao informativa. 

Alem desta, a fungao denominada de 

metalinguistica, que fala da propria linguagem e que desempe - 



nha papel importante na linguagem cotidiana pois aparece sem 

pre que o remetente e o destinatario tem necessidade de veri- 

ficar se estao usando o mesmo codigo. Estas sentengas forne 

cem informagao apenas a respeito do codigo lexical do idioma. 

Quando, houver pendor para a mensagem 

por ela propria, estara havendo a fungao poetica que pode ser 

encontrada como um constituinte acessorio em todas as outras a 

tividades verbais. 

Vemos desta forma, que ha no discurso, 

oragoes que potencialmente transmitiriam mais informagao e ou- 

tras que estariam mais voltadas a comunicagao em si e ao codi- 

go em si transmitindo portanto, potencialmente, menor quantida 

de de informagao. 



CAPlTULO III 

DELINEAMENTO GERAL 

DA PESQUISA 



A pesquisa sobre hesitagao realizada, 

partiu dos trabalhos de Bernstein e de Goldman Eisler. 

No entanto, nossos objetivos sendo urn 

tanto diferentes dagueles propostos em tais estudos, e o fato 

de estarmos levando em conta, de urn lado a realidade de nossa 

populagao e de outro, a realidade das possibilidades disponi - 

veis para a execiKjao da pesquisa levou-nos a utilizar urn ins- 

trumento de medida proprio. 

1 - Construgao do instrumento de medida. 

Assim, foi preciso em primeiro lugar, 

que construissemos tal instrumento para o fenomeno, adaptadoaos 

nossos objetivos. Este deveria ter sua eficiencia testada e can 

esta finalidade fizemos urn estudo previo, apos a idealizagao do 

instrumento, cujas caracteristicas serao abaixo relatadas, ten- 

do o suporte teorico de Bernstein sido mantido. 

1.1. Desta forma o primeiro passo foi 

selecionarmos um tema, que seria proposto para a conversa nos 

grupos de sujeitos, posteriormente selecionados. Optamos por 

um tema de interesse geral e nao particular a qualquer dos 

grupos amostrais. " A mulher que trabalha fora foi conside- 

rado um tema generico e porisso escolhido. 

0 proximo passo foi estipular o tempo 

de gravagao a ser utilizado, tendo este sido fixado em aproxi- 

madamente quarenta minutos, tempo este siipostamente suficlente 
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para a analise, sem ser excessivamente longo e propiciador de 

dispersao. 

0 proximo passo foi estipular o tempo 

de gravagao a ser utilizado tendo este sido fixado em aproxima 

damente quarenta minutos, tempo este supostamente suficiente - 

para a analise, sem ser excessivamente longo e propiciador de 

dispersao. 

2 - Sele9ao da Amostra. 

Entre as alternativas que podem ser 

usadas para delimitagao dos individuos que iriam construir a 

amostrayoptamos por trabalhar com uma amostragem nao probabi - 

llstica, pela tecnica de amostragem intencional. 

Isto porque necessitavamos extrair da 

populagao, sujeitos que deveriam possuir certas caracteristi - 

cas, que fossem tipicas, isto e, deveriamos selecionar pessoas 

que exercessem atividades profissionais diferenciadas. 

De urn grupo denominado "fazer = fa- 

lar"f isto e, individuos que profissionalmente usassem a fala 

como instrument© de trabalho, fariam parte advogados e de outro 

grupo denominado " fazer ^ de falar", isto e, individuos que 

tivessem qualquer outra agao' que nao a de falar coirio-instrumen- 

to de seu trabalho, fariam parte dentistas. 

Segundo Selltiz, Jahoda (19) Good e 
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Hatt (20) a suposi^ao basica da amostragem intencional e que , 

com base num julgamento e numa estrategia adequados possamos - 

escolher os casos que devam ser incluidos na amostra, e que se 

jam satisfatorios para nossas necessidades. 

Desse modo, entre diversas categorias 

de trabalhadores que satisfaziam as exigencias acima menciona- 

dasf escolhemos dez profissionais, trabalhadores por conta pro 

pria em situagao regular de trabalho, ( seguimos de perto a di 

ferencia^ao e discri^ao de trabalhador por conta propria des - 

critos por Prandi) (21)^ sendo que cinco eram dentistas e cinco 

eram advogados. 

Entre as diversas variaveis relevan - 

tes que poderiam interferir na caracterizagao dos sujeitos op- 

tamos por controlar: 

2.1 - Sexo masculine 

2.2 - Idade entre 30 e 39 anos 

,2.3 - Estado civil ( nao solteiros) 

2.4 - Todos deveriam ser paulistas 

2.5 - Todos deveriam ser formados em Sao Paulo 

2.6 - Todos deveriam estar em exercicio da profissao 

2.7 - Todos deveriam suprir suas necessidades basicas por meio 

da atividade profissional. 

2.8 - Em cada grupo, os sujeitos deveriam se conhecer previa - 

mente para haver a possibilidade de conversa informal en 

tre eles. 

3 - Coleta de dados. 



Preliminarmente, a coleta de dados.pa 

ra testagem do instrumento foi realizada no final do segundo 

semestre de 1977 em ambiente distenso, adequado e imparcial pa 

ra ambos os grupos. As instrugoes foram fornecidas, pela pes - 

quisadora, de forma a esclarecer tratar-se de urn experiment© in 

teressado em detetar " diferengas". Dessa forma, deveriam, con 

versar, descontraidamente, sobre o tema proposto como num bate 

- papo informal de amigos, ja que se conheciam mutuamente. 

Esclarecemos tambem, que os sujeitos 

nao seriam identificados, nem suas ideias em particular, esta- 

riam sendo alvo de analise ou julgamento. 

Para que pudessemos captar o todo da 

conversa seria necessario o uso do gravador. 

3.1. Transcrigao das fitas. 

0 passo seguinte foi procedermos a 

transcrigao das gravagoes, para que pudessemos classificar as 

oragoes de acordo com o criterio pre-estabelecido. 

As gravagoes foram reservadas para a 

analise das pausas. 

A principio, pensamos em cronometra - 

las, contar palavras repetidas, falsos comegos e interrupgoes; 

uma reflexao mais cuidadosa sobre o assunto mostrou-nos que 

assim procedendo alem de estarmos perdendo importantes elemen- 



tos do discurso que nao poderiam ser quantitativamente obtidos 

estariamos incorrendo numa grande imprecisao, desde que a cro- 

nometragem humana e nao eletronica e altamente imprecisa. 

Optamos assim, pela classificagao das 

oragoes segundo as proposigoes de Jakobson, levando em conta a 

sua fungao e catalogando-as em duas categorias distintas: da 

primeira categoria (CD fariam parte as oraqoes com as fungoes 

emotiva, referencial e conativa e da segunda categoria, as ora 

goes com as fungoes fatica e metalinguistica. (C II ). 

Assim categorizadas as oragoes, passa 

raos a selecionar tipos ( CIt e Cllt ), sendo estes a primeira 

ocorrencia de uma forma qualquer e casos ( CIc e CIIc ) sendo 

estes a ocorrencia repetida de qualquer forma de ambas as cate 

gorias e feita sua contagem. 

A proxima tarefa seria a classifica - 

gao para posterior contagem de pausas. Esta obedeceu ao crite- 

rio de " longas " ( PI ) e breves ( Pb ). As longas seriam as 

que indicassem, nao uma parada de respiragao, mas uma parada 

onde fosse perceptivel uma dificuldade de verbalizar o pensa - 

mento ou onde houvesse uma reformulagao de ideias, marcadas por 

uma mudanga no pensamento. 

Isto, no fundo, estaria nos informan- 

do sobre um gasto de tempo maior na execugao do ato de explicl. 

tar ideias e portanto, de mais hesitagao. 

As pausas breves seriam as encontra - 



das na fala " normal " ou na leitura sendo portanto, as pausas 

utilizadas para respiragao e ocorrendo em pontos naturals do 

discurso usual. 

Esta classifica9ao foi a efeito por dois 

observadores treinados ate que em sucessivas tentativas se obM 

vesse urn nivel de concordancia de. 80. 

Desta forma, pareceu-nos que toda a ex - 

tensao do discurso estaria sendo levada em conta. Foram entao 

chamadas de emissoes tanto a ocorrencia de tipos, de casos de 

ambas as categorias e a ocorrencia de ambos os tipos de pausas. 

Assim, o instrument© construido foi acei 

to, desde que demonstrara ser capaz de medir o fenomeno em ques^ 

tao e portanto, partimos para a excugao da pesquisa, propriamente 

dita, que foi levada a efeito nos mesmos moldes do estudo pre- 

vio e utilizando o mesmo instrument© de medida. 

Queremos apenas ressaltar, que excegao 

jfeita ao numero de sujeitos da amostra que passou de dez para 

vinte. ( sendo dez dentistas e dez advogados), o procedimento 

foi analog©. Como, esse tipo de amostragem intencional nao obe 

dece as exlgencias da tecnica probabilistica, os dados brutos, 

apos serem coletados e codificados, foram submetidos a trata - 

mento estatlstico percentual, ja que, nosso objetivo era a com 

paragao entre variaveis nao parametricas. 

Partimos, entao, da premissa que dentro 

do mesmo grupo de individuos que supostamente faz uso do mesmo 
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grupo de individuos que supostamente faz uso do mesmo codigo 

possam ser detectadas entre os grupos, no discurso verbal, di- 

ferengas no nivel de hesitagao. Duas foram as variaveis inde - 

pendentes que selecionamos, como potencialmente influentes. 

Sao elas; 

4. Variaveis 

4.1. variaveis independentes (Vi)i Atividades Profissionais. 

4.1.1. variavel " a " onde: 

atividade profissional exercida por individuos cu- 

jo fazer seja a pr5pria agao do falar. No nosso ca 

so, advocacia. 

4.1.2. variavel " d " onde; 

atividade profissional exercida por individuos cu- 

jo fazer seja diferente da agio do falar. No nosso 

caso, odontologia. 

4.2. variaveis dependentes (v.d.) ; 

refere-se ao nivel de hesitagao na linguagem dos sujeitos 

que supostamente e diferente e perceptive1. 

Desse modo, segundo o nivel de hesitagao 

maior ou menor a amostra distribuiu-se em ; 

4.2,1. variavel categoria (C) donde ; 

a) CI (categoria I) refere-se a oragoes 

que seriam, potenciamente, pela sua fungao portadoras de mais 
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informa^ao sobre o assunto. 

palavras: 

Essa categoria engloba dois tipos de 

CI = 

CIc = categoria I palavra caso 

CIt = categoria I palavra tipo 

b)- CII ( categoria II ) refere - se a 

oragoes que, potencialmente seriam pe 

la sua fungao, portadoras de menos in- 

formagoes sobre o assunto. 

pos de palavras. 

Essa categoria engloba tambem, dois ti 

CIIc = categoria II palavra caso 

CII => 

-Cllt = categoria II palavra tipo 

4.2.2. variavel pausa ( P ) referindo- 

se a interrupgao do discurso . 



Essa variavel engloba dois tipos de 

pausas: 

Pb = pausa breve 

'( \Pt = pausa longa 

0 diagrar.ia abaixo demonstra o cruza- 

mento das variaveis. 

Nv vd 

Vi \ 

CI 

categoria I 

CII 

categoria II 

P 

Pausas 

CIc CIt C11 c cut Pfe PI 

a 

advogado: 

d 

dentis tas 



CAPlTULOIV 



CAPlTULO IV 

Apresentagao dos dados e analise dos resultados. 

Os dados brutos obtidos foram codifi- 

cados, tabulados e analisados percentualmente procurando-se eyi 

denciar como se combinavam as variaveis independentes e depen - 

dentes . 

A tabela a seguir demonstra a relaqiao 

bruta entre essas variaveis. 

\Vd 

Vi \ 

CI CII P total de 

Emissoes 
CIc CIt CIIc cut Pb PI 

ADVOGA 

DOS 
a 5204 2952 230 326 980 122 9814 

DENTIS 

TAS 
a. 

8952 3540 668 654 680 1072 15566 

TOTAL 14156 6492 898 980 1660 1194 25380 



que equivale a analise percentual de 

\ Vd c I C II P 
total 

Vi \ C Ic C It C lie C lit Pb 

 ! 

PI % 

a 53., 1 30,1 2,3 3,3 
o

 
o

 
i-H 

j 

1,2 100% 

d 57,5 22,7 4,3 4,2 '1,4 6,9 100% 

TOTAL 
q, o 

55 , 3 25,6 3,5 3,0 6,5 4,7 100% 
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No computo geral dos dados, tendo por 

base a analise INTER E INTRA CASELAR pudemos verificar que: 

1-0 total de verbalizaqao foi na or 

dem de 25.380 palavras, sendo que esta distribuiqao obteve um 

indice de 61,3% ( 15.566 emissoes ) para os dentistas, e 38,7% 

( 9.814 emissoes ) para os advogados, sendo a amplitude da di- 

ferenga de 22,7% a favor dos dentistas. 

0 grafico de setor a seguir, que tern 

por finalidade confrontar as partes integrantes de um total,no 

nosso caso, total de emissoes, entre advogados e dentistas, re 

presentando o fenomeno. 

GRAFICO I 

Relagao de emissoes Verbalizadas entre 

Advogados e Dentistas 

O 139 
O 

O O 

o o o 
o o 

o o o 
o 

o 221 o o o 
o 

o o 
o o 

o ADVOGADOS = 139? 

DENTISTAS : 221? 
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2 - No geral, pudemos verificar que 

dentre o total de emissoes as oragoes codificadas e expressas 

nas caselas marginals, pertencentes a categoria 1, isto e, as 

que sao potencialmente mais informativas em ambos os grupos pro 

fissionais, obtiveram maior indice.: 81,4% ( 20.648 palavras ) 

quando comparadas com as oragoes codificadas na categoria II - 

7,4% ( 1.876 palavras ) e com as pausas 11,2% ( 2.854 pausas), 

Na representagao a seguir podemos visualizar melhor o fenomeno. 

GRAFICO II 

Rela^ao de emissoes codificadas como 

categoria I, categoria II e pausas. 

2 9 2 ! 

27 
* * 

* * 
*- 41 

* 

CI : 292! 

» »•» C IE : 41 1 

1 1 P : 2 7! 
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3 - Levando-se em conta, somente os da 

dos codificados na categoria I, englobando as palavras caso e as 

palavras tipo, verificamos que : 

3.1 - No geral as palavras caso ( CIc ) obtiveram indice de 

55,8% e as palavras tipo ( CIt ) de 25,6%, sendo amplitude de 

diferen9a da ordem de 30,2% em favor das palavras caso. (CIc). 

O grafico a seguir, demonstra a tenden 

cia do fenomeno. 

GRAFICO III 

Relagao entre palavras caso e tipo da 

categoria I. 

A A 

P" A 2 W * 

P- 

•A 

-A 
A. 

A A 

A A > A 

V 

' *3 ZJ El 0 
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ca cs 0 0 

in*, ei ^ 12 

0 0 
E7 C7 

0 la 

EIIl 247. 
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3.2 - Do cruzamento das variaveis categoria I e atividades pro 

fissionais, podemos verificar que, os dentistas emitem em seu 

discurso um Indice de 57,5% a favor da palavra caso (CIc) e 

22,7% com referencia a palavra tipo (CIt). 

Por outro lado, podemos observar que os 

advogados, tambem emitem em seu discurso mais palavras inseri- 

das na categoria I - caso; 53,1% para 30,1% na categoria I 

tipo. 

Na representaijao grafica a seguir, cada 

grafico de coluna representa uma variavel independente, isto ev 

respectivamente advogados e dentistas; e no interior de cada 

um deles observa-se como se deu a emissao das oragoes inseri - 

das na categoria I e levando-se em conta as palavras caso e 

tipo. 

GRAFICO IV 

C lassificagao da amostra segundo ativida 

de profissionais e categoria I. (CIc e CIt). 
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3.3 - A representagao grafica, facilita a observaqiao da rela - 

930 estabelecida entre as amostras, donde se conclue que majo- 

ritariaraente ambas as amostras utilizaram oragoes codificadas' 

potencialmente mais informative, mas, a relatjao inter amostral 

ocorre no sentido inverse, isto e, se por urn lado ambas as a 

mostras utilizam-se do codigo CIc ( para informar utilizam pa 

lavras repetitivas), por outro lado, no compute geral, os advo 

gados embora repetitivos, informariam mais, pois, utilizam- se 

de maior numero de palavras tipo ( 30,1%) do que os dentistas, 

( cujo percentual e de 22,7% ), sendo a amplitude da diferenga 

de 7,4% a favor dos advogados. 

cadas na categoria II (CII), no geral, foram as que obtiveram 

a menor frequencia (7,4%) sendo que nesta categoria, as pala - 

vras CIIc obtiveram un escore de 3,5% e as palavras Cllt urn percentual 

de 3,9%, sendo a aplitude de diferanga de 0,4% . 

grAfico V 

na categoria I, isto e, verbalizam oraqioes cujo conteudo e 

4 - Por outro lado, as palavras codifi- 

Relagao na categoria II entre palavra 

caso e palavr 



A analise do cruzamento entre esta vari 

avel CII e atividades profissionais demonstram que; 

4.1 - Os dentistas emitiram maior numero de verbaliza^oes inse 

ridas nesta categoria, num total de 8,5%, sendo que 4,3% para 

CII palavra caso e 4,2% para CII palavra tipo. Considerando a 

diferen^a de apenas 0,1%, podemos afirraar que houve uma equiva 

lencia. Em outras palavras os dentistas quando, verbalizavam o 

ra^oes inseridas no CII o fizeram em igual proporqao tanto pa- 

ra palavras consideradas caso como tipo. Dentista (CIIc = Cllti 

4.2 - No que diz respeito as verbalizaqoes inseridas nesta ca- 

tegoria (CII) na amostra dos advogados podemos afirmar que foi 

o menor Indice obtido de todo o amostral 5,6%, sendo que 2,3 % 

na categoria II palavra caso (CIIc) e 3,3% na categoria II pa- 

lavra tipo (Cllt), isto e, Cllt maior CIIc. Os graficos a se- 

guir mostram a tendencia do fenomeno. 

grAfico VI 

C1 assificagao da amostra na categoriall 

entre palavra caso e palavra tipo. 
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5 - Na variavel pausa, cujo objetivo foi de 

tectar a ausencia de emissoes no discurso os dados indicam 

que: 

5.1-0 total de pausas emitidas foi da ordem de 22,5% de emis 

soes, sendo 14,4% de pausas breves e 8,1% de pausas longas,sen 

do, a diferenga de ordem de 6^3% a favor das pausas breves. 

No grafico a seguir visualizamos melhor 

o fenomeno. 

GRAFICO VII 

Relagao obtida na variavel pausa entre 

pausa longa e pausa breve. 
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5.2 - No cruzamento entre as variaveis pausa longa e pausa bre- 

vre e atividades profissionais, pudemos verificar que: 

5.2.1 - Os advogados utilizaram-se no discurso de um total de 

11,2% de pausas, sendo 10% referidos a pausa breve (Pb) e 1,2% a 

pausa longa (PI) onde a diferenga e da ordem de 8,8% a favor 

das pausas breves. 

5.2.2 - Nos dentistas e interessante ressaltar que esta rela - 

gao ocorre no sentido inverse, isto e, do total de pausas emit£ 

das 11,3% a distribuigao favorece as pausas longas 6,9%, se 

comparadas as pausas breves 4,4%, sendo a diferenga de 2,5% . 

A relagao obtida encontra-se expressa nos graficos abaixo. 

grAfico VIII 

Classificagao da amostra entre pausa bre 

ve e pausa longa. 
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Se nas preliminares deste estudo, obje- 

tivamos verificar se a forma de atua9ao social, diferenciada pe_ 

la profissao, refletia-se no uso diferenciado de linguagem,isso 

apreensivel por meio de analise da maior ou menor presenga do 

fenomeno da hesitagao, desde logo, e interessante ressaltar a 

relagao linear encontrada entre tais variaveis. 

Tendo por base o compute geral dos dados 

e a analise quantitativa, podemos inicialmente afirmar que: 

1 - Conclusoes Gerais 

1.1 - Entre o total de emissoes expresses e codificadas os den- 

tistas verbalizam mais que os advogados donde; 

d verbaliza mais que a 

1.2 - Ambas as amostras (d,a) verbalizam mais oragoes codifica 

dos na categoria I, donde: 

d e a verbalizam mais CI~| 

1.3 - Tendo por base o total de emissoes, a relagao obtido. en- 

tre as variaveis dependentes, para ambos os grupos profinsio - 

nais foi de que as emissoes inseridas naCI, foram numerica ■ 

mente maiores que as emissoes de pausa e ambas maiores que as 

emissoes da CII, donde: 

I a e ^ ci J>p >^11 



1.4 - Dentre as palavras emitidas por ambas as araostras na ca- 

categoria I, as palavras caso foram numericamente maiores ' 

que as palavras tipo, donde: 

 a e d CIc > CIt 

1.5 - Os dentistas tiveram emissoes numericamente maiores 

palavras caso da CI do que os advoqados, donde: 

4 CIc y a CIc 

1.6 - Advogados tiveram emissoes numericamente maiores de pala 

vras tipo da CI, do que os dentistas, donde: 

a CIt > d CIt 

1.7 - Dentistas verbalizaram numericamente mais oracoes da CII 

do que os advogados, donde: 

d CII > a CII 

1.8 - Dentistas tiveram emissoes numericamente equivalentes de 

palavras tipo e palavras caso na CII, donde: 

d CIIc = d Cllt 

1.9 - Advogados tiveram emissoes numericamente maiores da pala 

vra tipo do que da palavra caso da CII, donde: 



a Cllt y Cllc 

1.10 - Em ambas as amostras, houve emissoes numericamente equl 

valentes da pausa donde; 

a e d = P 

1.11 - Advogados tiveram emissoes numericamente maiores da pau 

sa breve do que pausa longa, donde: 

a Pb > PI 

1.12 - Dentistas tiveram emissoes numericamente maiores de pau 

sa longa do que de pausa breve, donde; 

d PI > Pb 

Os graficos abaixo, tendo por base as 

atividades profissionais, caracterizam a distribuigao: 



48, 

GRAFICO IX 

Relagao entre atividade profissional 

"Advogados " e variaveis dependentes. 
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grAfico X 

Relagao entre atividade profissional 

"Dentistas " e variaveis dependentes. 
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2 - CONCLUSOES ESPEClFICAS 

Se no inicio deote estudo exploratorio, 

num primeiro momento, se fez necessaria a analise quantitativa 

dos dados para melhor compreendermos o fenomeno em sua genera- 

lidade, bem como para verificarmos a existencia ou nao da rela 

gao proposta, agora se faz necessaria a analise do fenomeno em 

sua especificidade, que pode ser obtida pelas analise, compara 

tiva das variaveis. 

Era outras palavras, se nas conclusoes e 

videnciamos relagoes existentes entre atividades profissionais 

e uso diferencial da palavra pela maior ou menor presenga do 

fenomeno da hesitagao no discurso dos grupos em questao, entao 

resta-nos demonstrar em que diregao ocorreu tal variagao. 

Para tanto fizemos um reagrupamento dos 

dados com objetivo de verificar em que diregao ocorrera nas 

amostras o nivel de hesitagao na verbalizagao dos grupos. 

Nossa expectativa,advinda dos constru - 

tos teSricos apresentados era de que ocorresse maior hesita- 

gao na diregao do grupo dos dentistas onde o fazer nao corres- 

ponde ao falar e onde portanto e menos habil o emprego da pala 

vra. Nos advogados o process© seria o inverse. 

Tal expectativa so poderia ser expres - 

sa pelo cruzamento das modalidades que compoem as variaveis de 

pendentes ( CI,CII e P ). 



Desse modo; nossos indicadores de maior 

nivel de hesitagao seriam: 

PI 

CIc 

CIIc 

isto e, quanto maior a frequencia expressa de pausa longa, ca- 

tegoria I palavra caso e categoriall palavra caso, maior seria 

o nivel de hesitagao. Por outro lado os indicadores de menor 

indice de hesitagao seriam: 

Pb 

CIt 

cut 

isto e, quanto maior a frequencia expressa de pausas breves em 

relagao a frequencia de pausa longa, quanto maior a frequencia 

de palavras tipo categoria I e quanto maior o indice de pala - 

vras tipo da categoria II em relagao as palavras caso de tal 

categoria, menor o nivel de hesitagao. 

Na tabela a seguir podemos verificar era 

que diregao ocorreu o nivel de hesitagao tendo por base os in- 

dicadores de maior hesitagao. 

vi 

Vd 

a d 

BRUTOS % BRUTOS % 

C ^ 5204 53,1 8952 57,5 

C lit 230 2,3 668 4,3 

Pi 122 •1,3 1072 6,9 

TOTAL 5556 56,6 10692 68,7 



Segundo resultados obtidos por esses in 

dicadores teoricos podemos desde ja valldar nossa hipotase al- 

ternativa, isto e, ha diferen^a no nivel de hesltagao para in- 

dividuos diferenciados segundo o tipo de atividade profissio - 

nal na ordem de 12,1% a favor dos dentistas. 

Resta-nos portanto verificar em que di 

regao ocorreu o nivel de hesitagao tendo por base os indicado- 

res de menor hesitagao, objetivando comparativamente a nao con 

cordancia. 

A tabela a seguir demonstra os resulta- 

dos. 

vd 

a d 

BRUTOS % BRUTOS % 

CIt 2952 30,1 3540 22,7 

C lit 326 3,3 654 4,2 

Pb 980 i—1 o
 

o
 6 80 4,4 

TOTAL 4258 43,4 4374 31,3 



tan to procsdersiuos a demons trars 

2.1 - A concordancia existente entre as amostras. 

2.2 — A comparagao tipica ou atipica interamostral. 

2.1 - Concordancia existente entre as 

amostras. 

Tendo como ponto de partida a analise 

comparativa dos resultados pudemos evidenciar algumas concor - 

danciasentre os sujeitos de ambos os grupos. 

Assim: 

2.1.1 - Ambas as amostras verbal!zaram predominantemente ora - 

goes da categoria I (Cj) isto e ambos transmitem conteudos in- 

formativos em seu discurso usual (81,4%), 

2.1.2 - Em ambas as amostras verificou-se uma ordenagao decres 

cente entre categoria I, pausa e categoria II (81,4 }> 11,2 > 

7,4), isto e, ambos a grosso modo apresentam mais elementos con 

potencial informative (CI) do que elementos com potencial me - 

nos informative (P e CII). 

2.1.3 - Em ambas as amostras verificou-se que as palavras caso 

ocorreram em maior numero do que as palavras tipo,com referen- 

da a categoria I, isto e, em ambas as amostras ocorre a emis- 

sao repetitiva de palavras para transmissao de informagaot55,8 

> 25,6). 

2,2 - Comparagao tipica ou atipica 'in^feeramostral. 



A analise comparativa dos resultados 

percentuais dos advogados demonstrou que; 

2.2.1 - Ha uma tipicidade neste grupo com referenda a varia - 

vel categoria II levando-se em conta tanto as palavras tipo co 

mo caso. 

Esta ocorreu a favor das palavras tipo 

(Cllt = 3,3%) em detrimento das palavras caso (CIIc =2,3% ); 

isto e, neste grupo raesmo quando as oraqoes sao da categoriall 

que potencialmente sao menos informativas, ha uma maior utiliza 

gao de tipos do que de casos o que significa meno^ numero de 

repeti96es e maior transmissao de informaqao. 

2.2.2 - Ha tambem uma tipicidade neste grupo com referencia a 

variavel pausa: 

A padronizaqao ocorre numa direqao que 

favorece a pausa breve (Pb=10%) em relaqao a pausa longa(Pl = 

1,2%), isto e, as pausas encontradas sao mais pausas classifi- 

cadas como de respiraqao do que reformulaqao de pensamento. 

A analise comparativa dos resultados per 

centuais dos dentistas demonstrou que: 

2.2.3 - Ha uma equivalencia tipica neste grupo com referencia- 

a variavel categoria II levando-se em conta tanto as palavras 

tipo como caso (CIIc = 4,3% e Cllt = 4,2%) isto e, neste grupo 

quando as oraqoes sao da categoria II, que potencialmente sao 

manos informativas, ha 
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alem disto, uma igualdade na utlliZa?5o de palavras tipo e 

caso que demonstra qua o numero de repeti?oes diferentes o que 

torna a informa^ao mais reduntante e menos informativa. 

2.2.4 - Ha tambem uma tipicidade neste grupo com referenda a 

variavel pausa e a padronizagao ocorre numa diregao que favore 

ce a pausa longa (Pl=6,9%) em relagao a pausa breve (Pb=4/4% ) 

isto e as pausas encontradas em maior numero sao as classifica 

das como de reformulagao de pensamento do que de respiragao. 

A analise comparativa dos resultados per 

centuais entre os advogados e dentistas demons tram que: 

2.2.5 - Nos advogados houve um maior numero de emissoes de pa- 

lavras tipo da categoria I (30,1%) em relagao aos dentistas 

(22,7%), isto e, os advogados utilizaram-se de uma maior varie- 

dade de vocabulario no discurso destinado a transmitir informa 

gao. 

2.2.6 - Os dentistas verbalizaram mais do que os advogados 

(61,3% e 38,7%) respectivamente isto e, os dentistas emitiram - 

maior numero de palavras e pausas para expressar informagao, 

2.2.7 - Os dentistas verbalizaram mais palavras caso da catego 

ria I (CIc = 57,5%) do que os advogados (CIc = 53,1%), isto e 

mesmo quando suas emissoes sao de oragoes da categoria I que 

potencialmente transmite mais informagao, ha uma maior utiliza 

gao de casos do que de tipos o que significa maior numero de 

repetigoes e menor transmissao de informagao. 

2.2.8 - Os dentistas verbalizam mais oragoes da categoria II 



(CII = 8,5%) do que os advogados (CII 5,6%), isto 

dentistas ha malor utilizagio de ora55es potencialmente menos 

informativas do que no grupo de advogados, o que signiflca que 

comparativamente utllizam para expressar seu pensamento mais 

oragoes coin potencial menos informativo cjue os advogados. 



3 - CONCLUSAO FINAL. 

A partir dos canstrutos^ tedricos prelimi 

narmente abordados, de que a linguagem deve ser vista coino o 

principal instrumento da comunicagao informativa, e levando em 

conta nossa preocupagao inicial de que seria precise conhecer- 

mos ac uradamente certas particularidades do uso da linguagem* 

por diferentes grupos, partimos para um estudo exploratorio no 

qual acreditavamos ser posslvel verificar se a forma de atuagao 

social diferenciada refletir-se-ia no uso da linguagem e em que 

diregao isto ocorria. 

Verificamos que, nao s5 ha uma variabi- 

lidade na linguagem de grupos pertencentes ao mesmo estagio co 

mo tambem demonstramos a interferencia da variavel atividade - 

profissional na diregao desta variabilidade. 

A atividade profissional e contenedora 

de fatores que propiciam tal variabilidade: 

Tais fatores seriam neste caso, a dife- 

renciagao proposta entre fazer correspondente ao falar e fazer 

nao correspondente ao falar. 

Se a atividade profissional caracterisa e ocn- 

trola o relacionamento social do individuo, e, se sua lingua — 

gem e decorrente e mantenedora desta posigao, fica desde ja de 

monstrada a validade da diferenciagao profissional proposta,pe 

la diferenga analitica qualitativa e quantitativamente compro- 

vada pelos dados, 

Esta diferenciagao nos remete a Bemst&Ln 



que propSe que a sociallzaqao determina as caracteristlcas de 

linguagem; mais que isso achamos que e o uso que se faz da lin 

guagem que acaba por detenninajr suas caracteiristicas # o que rei  

tera nossa proposta de buscar na atividade profissional uina das 

posslveis fontes de variabilidade interferente na linguagem. E 

exatamente por esta razao que neste primeiro estudo exploratS- 

rio trabalhamos com uma amostragem intencional na qual as ati- 

vidades profissionais deveriam nao s5 satisfazer nossas exigen 

cias devendo confer sujeitos que tambem fizessem parte do mes- 

mo degrau da piramide social. Demonstradas diferengas existen- 

tes entre componentes grupais do mesmo degrau e que, portantc^se 

utilizam predominantemente do mesmo codigo linguistic© como os 

define Bernstein, poderemos numa futura pesquisa, desde que a 

partir deste estudo exploratorio temos circunscrita uma varia- 

vel relevante, trabalhar com diferentes amostragens significa- 

tivas dos diferentes niveis sociais e abarcando de forma mais 

amola ( para entao verifica-la) a teoria dos codigos Bernstei;- 

neanos. Por ora, fica confirmada a proposta de "Ufllbov de que a 

forma do comportamento verbal do falante muda se sua posigao ' 

social muda, pela variabilidade encontrada ja entre o mesmo es 

tagio social. 

Se no process© de socializagao e apren- 

dizagem como diz Bernstein o individuo interioriza 6 universe 

simbolico conjuntamente com a linguagem determinada pela estru 

tura social em que se insere, nao podeirnxs deixar de considerar 

as situagoes particulares de cada grupo que supostamente fazen 

do uso do mesmo codigo apresentam diferengas no nivel de hesi 

tagao no linguajar 



Assim, quanto mais o fazer profissional 

e um " fazer com as maos ^ menor sera a orientafjao para simboli^ 

zagao e abstraqao e maior a hesitaqao no falar e quanto mais o 

fazer profissional e um " fazer falando maior sera a orienta — 

gao para simboliza^ao e abstra^so e por maior ser a habilidade 

no falar menor sera a hesita^o na linguagem. 

Fazer e falar nao seriam entao comple - 

mentares? 

Acreditamos que sim, pois nao pode ha 

ver dissociagao entre experiencia vivida e sua manifestagao. 
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Sumario 

Trata-se de um estudo exploratorio des- 

tinado a detectar diferengas no fenomeno da hesitagao. no dis 

curso de individuos situados em duas categorias profissionais. 

Estas foram divididas segundo a relagao que mantem com o uso 

da palavra e a atividade profissionalmente exercida. 

Um estudo qualitative e quantitative e 

apresentado, precedido da codificagao das oraqoes selecionadas 

segundo suas fungoes, dos tipos de palavras utilizados e da - 

classificagao diferencial das pausas encontradas. 

Summary 

The summary deals with an exploratory 

study to detect differences in hesitation phenomena in the spea 

ch of people, performed between two professional categories , 

These differences were divided according to the maintained re- 

lation with the use of the word and the activity professional^ 

performed. 

A qualitative and quantitative study is 

presented preceded by the codification of the selected senten- 

ces, according to their functions, types of used words and the 

deferential classification of the discovered pauses. 
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