
PROCESSOS INTRASSEMIOTICOS E REALIMENTAQAO 
INTERSEMIOTICA DA DINAMICA L£XICA 

MARIA APARECIDA BARBOSA 
Universidade de S2o Paulo 

Resumo: 

Fazendo do modelo cibernetico de sistema de significado proposto por C.T. Pais 
(1977, 11-20) o ponto de partida de siias considera^oes, a Autora apresenta um modelo 
teorico que compreende tres submodelos: 1) o do tratamento dos dados, da produ?ao 
da informasao e da significagao, dos percursos intrassemioticos, no sistema semiotico 
lingiiistico; 2) o da dinamica das estruturas lexicas e dos processos da neologia; 3) o das 
r e l a t e s entre diferentes sistemas semioticos de uma mesma comunidade socio-lin-
giifstico-cultural, ou seja, dos percursos inter-semioticos, assim considerados nos 
limites de uma mesma macrossemiotica. 

Resume: 

En se fondant sur le modele cybernetique de systeme de signification propose par 
C.T. Pais (1977, 11-20), l'Auteur presente un modele theorique comprenant trois 
sous-modeles: a) un modele du traitement des donnees, de la production de 1'in-
formation et de la signification, et des parcours intra-semiotiques a Finteriem du syste-
me semiotique linguistique; b) Un modele du dynamisme des structures lexicales, 
de la creativite lexicale et des processus de la neologie; c) Un modele des relations 
qui s'etablissent entre des differents systemes d'une meme, communaute socio-linguis-
tique-cultuielle, c'est-a-dire, conside'res a l'interieur d'une meme macrossemiotique. 

Se considerarmos os diferentes processos de criagao do neologismo, 
as rela$oes lingua-sociedade-cultura e, ainda, o inter-relacionamento e a 
influencia que exercem uns sobre os outros os diversos sistemas semidticos, 
verbais e nSfo verbais, em operagao numa mesma comunidade socio-linguis-
tico-cultural, poderemos construir um modelo te6rico, de tipo ciberneti-
co, que permita dar conta de varios aspectos da dinamica intrassemiotica 
e inter-semiotica, como tambem examinar certas facetas do movimento 
diaietico sistema semiotico/estruturas s6cio-culturais. 



A. DOS META-MODELOS CIBERNIsTICOS 

Fundamentando-se nas oposigBes hjelmslevianas forma/substancia, 
expressao/conteudo, bem assim na concepgao p6s-hjelmsleviana de sis-
tema de significagao, estabelecida sobre a fungao semidtica e a semiose, 
Pais (1977, 11-20) propos um modelo cibernfitico simples de sistema de 
significagao, que busca explicar alguns dos mecanismos mais importantes 
da estruturagao das substancias de expressao e de conteudo, do processo 
de geragao das grandezas-signos e da subsequente estruturagao de uma 
visao do mundo, num percurso intrassemi6tico, que e caracterizado como 
provido de um mecanismo de auto-alimentagao e auto-regulagem. Temos, 
pois: 
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Ora, parece-nos, tendo em vista os meta-modelos e os micro-modelos 
que discutimos, at6 aqui, que aquele modelo poderia ser enriquecido, 
sob diversos pontos de vista: 

a) 0 sistema semiotico lingiii'stico nao alimenta apenas a si mesmo; 
suas analises s2o re-utilizadas pelos sistemas modelizantes secundarios; 

b) Os dados antropo-culturais nao slo tratados, de modo exclusivo, 
por um unico codigo, mas o sSo, na realidade, e inevitavelmente, por va-
rios c6digos operando em paralelo', 

c) Os dados antropo-culturais tratados por outros c6digos que nao 
o lingiii'stico s2o por este recuperados, transformando-se, muitas vezes, 
em novas unidades lexicas; 

d) Por essa razao, as estruturagoes lingiii'sticas nao partem apenas 
do continuum amorfo mas podem tomar por base analises feitas, ou seja, 
tomar por substancia a forma estniturada em outros cddigos; 

e) 0 mesmo se da com os sistemas modelizantes secundarios, em 
relagao ao lingui'stico; 

f) Dai' decorre que se estabelegam, tambOm, percursos inter-semid-
ticos. 

Do angulo lingui'stico, as mudangas estruturais do ldxico ocorrem 
atraves de processos diversificados, dos mais simples aos mais complexos: 
a criagao fonol6gica ex-nihilo, ou onomatopaica ou fono-estilistica; a 
criagao morfo-sint£tica, a criagao sintagmltica pela combinat6ria intra 
lexia, a sintagmitica pela fusSo de elementos morfologicos, pela consti-
tuigao de lexias fixas a partir de combinatorias inicialmente livres; a se-
mantica, pela ampliagao do semema polissemico, pela ruptura da isotopia, 
de maior ou menor intensidade, atraves das fronteiras das classes de equi-
valencia semanticas e pela reconstrugao da isotopia, pelo deslocamento 
semantico na ordem da arborescencia semiologica, pela mudanga da cate-
goria do sema — de generico a especi'fico e vice-versa — que implica a re-
formulagao das classes e subclasses; e, finalmente, o processo alogenOtico. 

Do ponto de vista semiotico, como os c6digos slo, ao mesmo tempo, 
filtros, as necessidades de codificagao, de tratamento e transmissao da 
informagao somente podem ser satisfeitas pela operagao conjunta de va-
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dos sistemas semi6ticos, verbais, de sistemas modelizantes primirios e 
secundarios. Dessa forma, o funcionamento de um c6digo como o lin-
gufstico somente pode ser compreendido dentro de uma perspectiva mais 
ampla, em que este sub mete a tratamento, como dados suscetfveis de 
analise semica, nao s6 os fatos estruturados pelo linguistico ou depreen-
si'veis do continuum amorfo, mas tamb6m os recortes operados por outros 
codigos — o gestual, o do vestudrio, o musical, o arquitetonico, etc. - , 
ao mesmo tempo em que fornece suas unidades para que sirvam de subs-
tancia de outros codigos, de sistemas modelizantes secundirios, como 
tambem os fornece a estruturagao dos universos de discurso - o literd-
rio, o cientffico, por exemplo — e, por outro lado, recupera e reintegra 
no banco de mem6ria dos falantes-ouvintes, em unidades lgxicas, os re-
sultados da andlise desses c6digos. 

Tem-se, pois, um modelo de interagao de c6digo a c6digo, numa 
relagao reciproca e reversivel, numa dinamica complexa: os cddigos dao 
conta dos referentes mas tamb£m geram os referentes. 

A discussao de alguns dos aspectos desses processos extremamente 
complexos permite-nos, entao, chegar a proposigSo de um modelo de 
tipo cibern£tico, em que se configurem os mecanismos de auto-alimen-
tagao e auto-regulagem, bem como os percursos inter-semi6ticos, que 
colocam em relagao semioses intra-c6digo e a transcodiflcagao da infor-
magao, de um sistema semiotico para outro, como condigao sine qua non 
de seu pleno desempenho, na comunidade socio-lingiii'stico-cultural. 

0 modelo que apresentamos compreende tres submodelos: 

— o do tratamento dos dados, da produgao de informaglo e de 
significagao, dos percursos intrassemioticos, no sistema semi6tico linguis-
tico; 

— o da dinamica das estruturas lexicas e dos processos da neologia; 

— o das relagoes entre diferentes sistemas semi6ticos de uma mesma 
comunidade s6cio-lingufstico-cultural, ou seja, dos percursos inter-semid-
ticos, assim considerados nos limites de uma mesma macrossemidtica. 
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B. DA MUTABILIDADE E DA PRODUTIVIDADE 

Assim, os sistemas semioticos so podem existir e funcionar na me-
dida em que se reformulam continuamente, para atender as novas neces-
sidades de comunicagao da comunidade s6cio-linguistico-cultural a que 
servem, ao mesmo tempo em que se conservam o suficiente para assegu-
rar a intercompreensao dos sujeitos falantes-ouvintes, evitando-se a ruptu-
ra do processo de comunicagao. 

Por conseguinte, o universo lexico existe e funciona num processo 
pancronico lato sensu, conservando alguns elementos e mudando outros, 
ou seja, numa permanente tenslo dial&ica conservafdo/mudanfa (Cf. 
Pais, 1980, 52-54). 

Essa tensao do sistema assegura, por outro lado, a produgao e a 
produtividade do discurso, pois e em discurso que se produzem os no-
vos recortes antropo-culturais, as novas andlises e s3o geradas as novas 
informagoes e as novas signiflcagoes. 

A conservagao, no sistema, garante, como vimos, a intercompreen-
slo dos sujeitos, que se <M, no discurso, em termos de consenso. A muta-
bilidade do sistema permite ao falante, em discurso, atender a especifi-
cidade na andlise e transmissSo da sua vivencia (Cf. Pais, 1980, 54-56). 

O discurso, pois, s6 6 produtivo numa permanente tensSo dial£ti-
ca consenso/especificidade, em que a segunda tendencia permite satis-
fazer, dentro de certos limites, as necessidades do falante, no que se re-
fere a analise de uma experiencia pessoal, que se caracteriza pela sua par-
ticularidade; 6 a sua vivencia especffica que o falante deseja analisar e 
transmitir, e esse desejo o leva a emitir o discurso; a tendencia do con-
senso, que lhe 6 contraria, faz que o falante traduza a sua experiencia 
— em si mesma intransmissfvel — em termos que sejam comuns aos de-
mais membros do grupo, embora o processo implique, como 6 6bvio, 
uma perda de informagao. Trata-se, contudo, do vinico meio de que dis-
p5e o sujeito falante-ouvinte para tornar a sua experiencia compreensf-
vel, ao menos em parte, aos outros falantes-ouvintes. 

As duas tensSes dial^ticas, a de sistema — conservagaolmudanga — 
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e a de discurso - consenso/especificidade — tornam o sistema dinamico 
e o discurso produtivo, de tal forma que se estabelece uma terceira tensao 
dialetica, a tensao sistema/discurso, que define o processo semidtico (Cf. 
Pais, 1980, 57-58). 

0 sistema, gra$as a sua dinamica, permite que o discurso seja pro-
dutivo, no que diz respeito a andlise da experiencia, a informafao e a sig-
nificafao. 0 discurso, por sua vez, na sua produtividade, gera novas fun-
?Ses semioticas, novas grandezas-signos, correspondentes a novos recortes, 
modificando as r e d o e s designationes/designata. 

Essas novas andlises e signiflcagSes, descontadas as perdas por rui-
do na comunica9ao, sao recuperadas pelo sistema, que as torna modelos 
para a produfao de recortes, grandezas-signos e significa9oes metassemid-
ticas, em discursos subseqtientes. 

Em resumo, poder-se-ia dizer que o sistema, resultante dos discur-
sos anteriores, gera um discurso que muda o sistema. 

As estruturas actanciais frasticas e transfrasticas e as transforma-
?5es actanciais-actoriais que lhes correspondem, articuladas num unico 
modelo, que vai da conceptualiza?ao de uma vivencia qualquer ate a sua 
codifica9ao e manifestafao em um discurso foneticamente realizado, per-
mitem compreender os mecanismos que, atrav6s da dinamica de produ-
gao, determinant os deslocamentos no piano do conteudo e no piano da 
expressao — sememicos e fonologicos —, por meio de combinat6rias ines-
peradas, de nao-norma, ou seja, resultantes do desconhecimento ou da 
desobediencia da norma (das normas), em atualiza9des que se caracte-
rizam pela baixfssima freqiiencia, ou, se preferirmos, por uma esperan9a 
matemdtica proxima de zero. A reitera93o de tais atualiza9oes ou de ou-
tras em que se verificam semelhantes procedimentos, em contextos equi-
valentes, faz que a estrutura9ao sememica — o significado lingui'stico — 
e a informa9ao — antropo-cultural - sejam recuperadas pelo sistema, isto 
6, integradas na competencia linguistica as grandezas-signos e fun^oes 
metassemi6ticas de lingua, e, no universo antropo-cultural dos falantes-
ouvintes, os recortes conceptuais obtidos, tornando-se, entJo, estes e aque-
las disponfveis no banco de mem6ria dos membros da comunidade, como 

novas estrutura9Ses sememicas, novas fun95es semioticas e novos modelos 
conceptuais, utilizaveis em atualiza90es e analises subseqiientes. 

Dessa maneira, a dinamica de produ9ao e a dinamica do sistema 
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passam a fazer parte, na verdade, de um processo mais complexo, em 
que se implicam mutuamente. 

Com efeito, a modificagao das estruturas ldxicas, sememicas, fo-
nemiticas, sintagmSticas so pode dar-se em situagSo de discurso, no ato 
lingui'stico; entretanto, ela ocorre segundo os modelos implfcitos nas lexias 
e nas leis combinatorias efetivas. Trata-se, por conseguinte, de criatividade 
controlada, que obedece is virtualidades do sistema, sem ultrapassar-lhe 
j amais os limites. 

Ve-se, pois, que a dinamica de produgao (do discurso) e a dinamica 
do sistema s6 se tornam possi'veis numa interagfo continua. 

Por outro lado, 6 a interagao constante dos sistemas semi6ticos 
— entre eles, o lingui'stico — e das estruturas s6cio-culturais que assegura 
o pleno funcionamento de uns e de outras. Como se pode observar, cada 
falante-ouvinte, em seus atos lingw'sticos, procura apenas dar conta de 
sua vivencia particular, de suas necessidades imediatas de comunicagSo 
(especificidade); contudo, para que a comunicagSo passe, isto 6 para que 
a informagao seja transmissi'vel, submete o locutor a sua inform agio es-
pecifica a filtragem do c6digo, conformando-a, dessa maneira, aos signi-
ficados e aos modelos do grupo (consenso). 

Nao existe informagao senSo codificada; a mudanga das estruturas 
s6cio-culturais, cuja existencia 6, em grande parte, lingiiistica, far-se-d, 
pois, simultaneamente e atraves da modificagao das estruturas do c6digo 
que as suporta, e no qual foram elaboradas. 

Assim, na medida em que, como vimos, a dinamica de produgao do 
discurso s6 6 compreensi'vel em fungao das potencialidades do sistema, 
o funcionamento do cddigo s6 6 possivel, se ele pode dar conta, canti-
nuamente, das novas analises antropo-culturais, necessirias k vida social. 

Por essa razio, a mutabilidade do sistema lingufstico e do sistema 
s6cio cultural que suporta e reflete, 6, em primeiro lugar, condigSo sine 
qua non de seu desempenho na vida da comunidade; ocorrem, portanto, 
as modificagQes simultaneamente, a cada ato de fala, numa situagao de 
enunciagao, num contexto lingufstico e extra-lingui'stico determinados. 
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Esse complexo mecanismo de interagao s6cio-linguistico-cultural 
conduz, assim, i neutraliza$2o da oposi?ao sincronia/diacronia, exigindo 
se conceba uma mutabilidade distinta da evolu$5o do sistema. 

O universo 16xico 6 o lugar privilegiado dos movimentos dialdticos 
li'ngua-sociedade, li'ngua-cultura, e onde mais intensamente se verificam 
as mudangas, de vez que ele fornece os instrumentos de an&lise e, imedia-
tamente, integra em si mesmo as novas anilises, atrav£s do processo de 
recuperagao da informagao, no sentido que esse termo tem em informdti-
ca. 

Do ponto de vista lingufstico, as mudan?as estruturais do l&rico 
realizam-se atravgs de processos diversificados, dos mais simples aos mais 
complexos; a cria$io fonol6gica ex-nihUo, ou onomatopaica, ou fono-
estilistica; a cria$2o morfo-sintdtica, a criagao sintagmdtica, pela combina-
t6ria intra-lexia e inter-sintagma, pela fusSo de elementos morfol6gicos, 
pela constituif2o de lexias compostas, complexas e textuais, a partir de 
combinat6rias inicialmente livres mas reiteradas continuamente; pela alte-
ra$lo da combinat6ria semica prevista em lfngua, pela amplia^So do seme-
ma polissemico; pela ruptura da isotopia, de maior ou menor grau, atra-
v6s das fronteiras dos topoi e dos macrotopoi e pela reconstrugao, noutro 
ru'vel, da isotopia; pelo deslocamento sememico na ordem parcial da ar-
borescencia semiologica (movimento intra-t6pico), como, por exemplo, 
na metonfmia; pela mudanga da categoria do sema — de generico a espe-
ci'fico e vice-versa —, que implica a reformula$fo das re la tes entre clas-
ses e subclasses. 

Do ponto de vista semi6tico, como os c6digos s5o, ao mesmo tem-
po, filtros, as necessidades de codificafao, de tratamento e transmissao 
da informaflo da comunidade s6cio-lingufstico-cultural s6 podem ser 
satisfatoriamente atendidas pela operagSo simultanea de v&rios sistemas 
semi6ticos, verbais e nlo verbais, de sistemas modelizantes primdrios e 
secunddrios. Dessa forma, o funcionamento de um c6digo como o lingufs-
tico deve ser compreendido dentro de uma perspectiva semi6tica mais 
ampla, em que aquele submete a tratamento, como dados suscetfveis de 
andlise, nlo somente os obtidos diretamente do continuum amorfo mas 
tamb6m os modelos resultantes dos recortes realizados por outros c6digos 
— o gestual, o do vestudrio, o arquitetonico, o pict6rico, o musical, etc. —, 
ao mesmo tempo em que oferece seus pr6prios modelos e estruturas como 
substancia de outros c6digos, de sistemas modelizantes secunddrios, ou 
de universos de discurso, como, por exemplo, <oliterdrio,o cientffioo, 
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reintegrando-os no banco de mem6ria dos falantes, em termos de uni-
dades 16xicas, muitos resultados de andlise desses c6digos. 

Resulta, por conseguinte, um modelo de intera^o de c6digo a c6-
digo, numa rela$2o forma-substancia recfproca e reversivel numa dinamica 
complexa; os c6digos dffo conta dos referentes mas tamb&n "geram os 
referentes". 

O estudo, em nossas pesquisas, de alguns aspectos desse processo 
levou-nos, entlo, a propor um modelo de tipo cebernetico que pudesse 
dar conta dos percursos intra e inter-semi6ticos e que deflnisse tamb&n 
as relagdes entre as semioses intra-c6digo e a "traductibilidade" da in-
formagao, de um sistema semiotico para outro, como condi?ao de seu 
pleno desempenho numa comunidade s6cio-linguistico-cultural. 

Verifica-se, assim, que a polissemia 6 de regra, que a monossemia 
6 excegao, possivel apenas em universos de discurso herm6ticos; que a 
polissemia n3o constitui perda de competencia ou redu9ao do desempe-
nho, tolerada por um sistema de voca?ao monossemica, mas que, muito 
ao contririo, 6, como instrumento neutralizador da tensSo consenso/es-
pecificidade, um mecanismo essencial para a propria viabilidade do ato 
lingiifstico; desse modo, a mutabilidade ldxica nao 6 um epifendmeno, 
marginal ao sistema, mas uma de suas caracterfsticas fundamentals, de 
vez que assume o estatuto de condigao de uso do c6digo lingufstico. 
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