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ABSTRACT 

In this paper is developed a reconstructive analysis of the conditions for both 
utterances constative and performative. These conditions were not presented 
by Austin (in that way), but we must deal with them, if we want that the distinction 
works. Under the light of this analysis is shown - against Austin - no compelling 
ground for the rejection of the distinction. 

Ao distinguir entre proferimentos constatativos e performativos, 
Austin apresentou 0 que poderiamos chamar de duas condlcoes basi
cas de identitlcacao: 

'--

Proferimento 

CONSTATATIVO 

Condicoes de identificacao 

e verdadeiro ou falso, 
(e nao feliz ou infeliz) 

PERFORMATIVO e feliz ou infeliz (mas nao 
verdadeiro ou falso) 

I 

Constatacoes, relatos, descricoes, afirrnacoes... na medida em 
que constituem proferimentos verdadeiros ou falsos, sao modalidades 
de constatativos. Ja ordens, pedidos, advertencias, ofensas, promes
sas, garantias, perguntas, apostas, vetos ... sao formas freqOentes de 
proferimentos performativos, os quais consistem na realizacao de 
acoes. Tais proferimentos devem preencher condicoes de realiza980, 
chamadas por Austin de condicoes de felicidade (felicities), sendo entao 
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felizes (bem-sucedidos) ou infelizes (malogrados), mas nao verdadeiros 
ou falsos. 

A dlstlncao constatativo/performativo a importante, na medida 
em que parece ser generalizavel para toda a linguagem. Assim 
entendida, ela passa a expressar, ao nivel dos proferimentos, as duas 
funcoes comunicativas basicas, que seriam a fum;ao cognitiva(atraves 
dos constatativos) e a fum;ao instrumental (atraves dos performativos), 
para usar as expressoes de Reichenbach. 

Como asabido, Austin veio mais tarde a considerar tal distinyao 
inadequada, substituindo-a pela mais influente teoria dos atos de fala, 
na qual 0 constatativo, 0 ato assertorico, a reduzido a apenas uma 
funcao a mais no interior de uma multiplicidade de atos llocucionarios. 
o principal argumento por ele apresentado contra a sua propria 
dlstlncao a 0 de que os proferimentos constatativos, alern de 
satisfazerem os criterios gramaticais para os performativos (pols sao 
ambos redutiveis a formula F(P)), tarnbern satisfazem condicoes de 
felicidade, enquanto que os performativos, ao menos em seus 
pressupostos, tarnbern satisfazem condicoes de verdade. Isso sem 
contar uma supostamente intratavel vaguidade na nocao de valor
verdade como condicao de ldentlflcacao de constatativos na Iinguagem 
ordinaria. 

Penso que a rejeiyao feita por Austin a referida distlncao a uma 
boa ilustracao de como urn ftlosoto, sob a pressao de novas ideias, 
pode ser levado a rejeitar urn insight real, tomando-o por mais urn 
espectro na nebulosa selva conceitual. Creio, pois, que a dlstincao 
constatativo/performativo a perfeitamente sustentavel, e que as 
objeyoes de Austin contra ela resultam de uma confusao possibilitada 
por certas similaridades funcionais entre ambos os tipos de 
proferimento, as quais, porem, nao chegam a comprometer a diferem;a 
essencial existente entre eles. E 0 que pretendo fazer a seguir a 
aprofundar a analise do que esta realmente envolvido em tal dlstincao, 
permitindo assim que as respostas as principais objecoes de Austin 
possam se depreender naturalmente dela. 

1.	 Dois modi aernantlcos baslcos: frases assert6ricas 
e frases pratlcas 

Para efetuar uma analise mais diferenciada, gostaria de cornecar 
me reportando a uma distincao equivalente a de Austin, proposta por 
E. Tugendhat, com base em sugestoes de A. Kenny e E. Stenius. 
Trata-se da distlncao entre dois modi fundamentais de frase: 0 da frase 
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teoretice ou assert6rica e 0 da frase prstice. A frase assert6rica 
caracteriza-se por dizer como 0 mundo e, caso ela seja verdadeira, 
enquanto que a frase pratica caracteriza-se basicamente por mostrar 
como 0 mundo hBde ser, caso ela for preenchida'. Na frase assert6rica 
temos condiyoes de verdade (Wahrheitsbedingungen) a serem 
satisfeitas; na frase pratlca, 0 que deve ser satisfeito sao condiyoes 
de preenchimento (ErfOllungsbedingungen). No primeiro caso a 
linguagem deve adequar-se ao mundo; no segundo e 0 mundo que 
deve se adequar a linguagem. Tugendhat apresenta a distincao como 
sendo de natureza sernantlca, acusando fil6sofos como Austin e Searle 
de terem descurado da dirnensao sernantlca da linguagem, 0 que os 
levou a perder de vista a distlncao e a multiplicar aleatoriamente os 
modi. 

A dlstincao de Tugendhat e, com efeito, sernantica. Ela se dife
rencia da distinl;ao austiniana pela perspectiva praqrnatica da ultima, 
que leva em conta as situacoes reais de interacao comunicativa, ou 
ainda, no dizer de Austin, "0 ate de fala total nas circunstancias totais 
de fala" - 0 que em principio tembem pode incluir um estudo das con
dlcoes ditas sernanticas pelas quais satisfaz-se a acao. Minha es
trateqia para a analise da distincao austiniana sera a de cornecar es
tabelecendo as condicoes semanticas, implicitas em distinl;oes como 
a de Tugendhat, passando entao ao estabelecimento de condicoes 
praqrnatlcas; farei isso partindo do modus assert6rico em direcao a 
acao constatativa, e depois partindo do modus pratico em direcao a 
acao performativa. Ao final, compararei 0 conjunto de condlcoes a 
serem satisfeitas pelo proferimento constatativo com 0 conjunto de 
condlcoes a serem satisfeitas pelo proferimento performativo assim 
obtidos, considerando se nao ha diferencas essen ciais envolvidas. 
Comecemos com 0 modus assert6rico. 

2. Condi<;:6es para os constatativos 

Considerarei primeiramente tres condicoes da assercao que sao 
bem conhecidas e que foram sugeridas por G. Frege, sob uma 
perspectiva basicamente sernantica". A primeira condicao a ser 
satisfeita em uma assercao e: 

(a-i) "Acesso a um pensamento"; a um conteudo enunciativo. 

Trata-se da apreensao ou concepcao de um comeuao enunciativo 
ou proposicional (que Frege chamava de pensamento, concebendo
0, desnecessariamente, no contexte de um realismo ontoI6gico), sem 



que entre em conslderacao se ele e verdadeiro ou falso. Posso, por 
exemplo, pensar em urn certo livro como estando na estante, sem 
considerar se ele realmente la se encontra. 

A segunda condlcao consiste em: 

(a-ii) "Reconhecimento da verdade de urn pensamento"; adlcao de 
uma pretensao de verdade ao conteudo enunciativo concebido - ate 
judicativo. 

Essa condicao e satisfeita quando se atribui urn valor-verdade 
ao conteudo enunciativo pensado. Com a satisfacao dessa condlcao 
e formado urn julzo. Se, em urn ate mental, adiciono (sob a forma de 
uma lntencao psicol6gica) uma pretensBo de verdade ao meu 
pensamento de que 0 Iivro se encontra na estante, realize urn julzo 
acerca de algo. 

A ultima condicao fregeana e a da asSert;BO propriamente dita, 
constituindo-se simplesmente em: 

(a-iii) "Manifesta<;ao do julzo": acao comunicativa que externaliza 0 

conteudo enunciativo adicionado a sua pretensao de verdade; a 
assercao p.d. 

No exemplo considerado, essa condicao ecumprida quando taco 
a afirmacao: ·0 livro se encontra na estante"; aqui a pretensao de 
verdade deixa de ser uma intencao psicol6gica para inscrever-se 
formalmente na manttestacao Iinguistica do conteudo enunciativo. 

Nao obstante, se quisermos fazer uma analise mais detalhada 
das condlcoes a serem satisfeitas pelos proferimentos constatativos, 
naoe conveniente pararmos aqui. Como elas devem envolver 0 ate 
de fala total na situacao total de fala, devemos acrescentar ainda 
condlcoes de interacao, essencialmente praqrnaticas. A primeira delas 
e a 6bvia condicao da acessibilidade da assercao, que consiste em: 

(a-iv) Presenca de urn ouvinte e de urn contexto adequados arecepcao 
da assercao. 

Com efeito, pouco sentido teria eu afirmar que 0 livro se encontra 
na estante, se nao houvesse alquern para ouvir-me, se esse alquern 
nao soubesse portuques, se nao houvesse estante etc. 

Neste ponto pode ser considerado que uma condicao como essa 
nao e estritamente necessaria, pois podemos proferir assercoes em 
solil6quio, as quais nem por isso deixam de ser assercoes. Isso e 
correto. Nao obstante, mesmo que essa condicao nao seja necessaria, 
e importante considera-la, visto que nao parece possivel anocao de 
assercao preservar seu papel caracteristico, seu Witz, no caso em 
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que a Iinguagem fosse tal que todos os seus usuaries 56 proferissem 
"assercoes" em sttuacoes de solil6quio, digamos, para dizer algo a si 
mesmos. Essa conslderacao mostra que uma assercao proferida em 
solil6quio deve se-lo em urn sentido enfraquecido ou incompleto do 
termo. 

Essa e a razao em vista da qual e importante analisar, como 
quero faze-to aqui, condlcoes para 0 que chamo de proferimentos 
exemplares, para os proferimentos tlplcos. que servem de paradigma 
a uma dada tuncao comunicativa, satisfazendo todas as suas condi
c;oes relevantes; pois aqueles proferimentos, que deixam de satisfazer 
uma ou mais dessas condlcoes, podem e realmente costumam ser 
ainda vistos como satisfazendo a funcao, mas isso por se deixarem 
conceber como formas incompletas ou parasitarias dos proferimentos 
exemplares, ao apresentarem suticientes margens de similaridade com 
os ultlrnos. 

Essas consideracoes nao valem so para a quarta condicao, Com 
excessao de (a-iii), as outras condlcoes ja examinadas tarnbern nao 
sao estritamente imprescindiveis aos constatativos: posso proferir urn 
constatativo, uma assercao (em urn sentido incompleto do termo), sem 
te-la real mente pensado ou associado a urn ato judicativo; 0 que nao 
e concebivel eque todas as nossas assercoes fossem assim. 

Por tim, ha ainda uma ultima e mais interessante condicao, do ge
nero detalhadamente analisado por P. Grice. A condiyao de que haja: 

(o-v) lntencao do falante de compartilhar informativamente seu juizo 
com 0 ouvinte. 

Trata-se de uma intenr;iio informativa, da intencao de comunicar 
a lnformacao, 0 juizo ao qual se teve acesso, a uma audiencia, com
partilhando-o com ela. Trata-se, pois, da mtencao de se fazer com 
que 0 ouvinte "leia" no proferimento 0 mesmo conteudo enunciativo 
apreendido pelo falante e nele "inscrito", acrescido de sua pretensao 
de verdade. E essa intencao informativa a que devo ter ao afirmar, 
diante de alquern, que 0 livro se encontra na estante. 

Pode-se ainda ponderar que a condicao (a-v) ede ambito psico
logico e portanto contingente, inessencial, a sernelhanca da quarta 
condlcao. Com efeito, nao enecessario que 0 falante tenha a lntencao 
de compartilhar 0 juizo para que se de urn proferimento constatativo. 
1550 pode ser ilustrado pelo seguinte eplsodlo de urn conhecido conto 
de fadas. Crendo-se isolado na floresta, 0 anao de nome 
Rumpelstiltskin profere seu nome quando danca a noite em torno de 
uma fogueira, sendo entao ouvido por urn mensageiro da rainha, que 
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assim descobre seu verdadeiro nome. No entanto, a ultima coisa que 
Rumpelstiltskin queria na vida era que a rainha viesse a adivinhar seu 
nome. Nao ha aqui qualquer intencao informativa, mas nem por isso 0 

proferimento deixa de ser um constatativo. 
Finalmente, e posslvel reformular a quinta condlcao como uma 

condtcao (a-v'), na qual certa especle de elemento intencional se apre
senta como condicao necessaria a todo e qualquer constatativo. Basta, 
para isso, nao concebermos a lntencao em causa como um aconteci
mento psicol6gico efetivo, mas como uma intenc;aopsicol6gica poten
cial, entendendo-se com isso simplesmente a potenciaJidade inscrita 
na forma do proferimento total, na estrutura gramatico-conceitual que 
ele em seu contexte evoca, de expor uma intencao a realizar-se em 
nivel psicol6gico. Trata-se, caso 0 uso nao-psicol6gico da palavra 'in
tencao' tiver algum efeito perturbador, do que podemos chamar de 
uma pretensao de comunicayao informativa, da condicao de que venha 
inscrito, na forma do proferimento, que ele e uma ayao informativa, 
i.e., uma a9ao cuja finaJidade e a de compartilhar informativamente 
um juizo. Nao ha nada de estranho nisso. Se admitimos uma pretensao 
de verdade a nivel conceitual, por que nao estends-la no sentido de 
uma pretensao de informar a verdade? Alias, nao e a pretensao de 
verdade, em seu sentido mais completo, forcosarnente uma pretensao 
de intorma-la? Nao e isso 0 que indica a sua natureza IingOlstica? 

A condlcao fica sendo entao a da existencia de: 

(a.-v') Ac;aocomunicativa na qual se inscreve a finalidade de se com
partilhar informativamente um julzo com uma pretensao de informar 0 

ouvinte; uma acao comunicativo-informativa. 

Tal a9ao everbalmente explicitada pelo verbo e pelo pronome 
no proferimento "Quero dizer-te que 0 Iivro se encontra na estante", 
mas em muitos casos nao chega a ser IingOisticamente, mas 
apenas contextualmente explicitada. Como a a9ao (a-v') visa 
compartilhar um julzo, ela pode ser entendida como englobando a 
condicao (a-iii), como uma elaboracao desta ou sua formutacao 
mais completa. 

A condicao (a-v') mostra-se necessaria. Todos os constatativos 
sao acoes informativas, acoes nas quais se inscreve, mesmo que im
plicitamente, a finalidade de se informar alguem de um conteudo enun
clativo com sua pretensao de verdade; de comunicar como 0 mundo 
e. 

Embora longe de serem exaustivas, as condlcoes ate aqul 
alistadas bastam para os nossos prop6sitos. 
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3. Condiyoes para os performativos 

Consideremos agora as condicoes para as frases praticas em 
acoes (interacoes) performativas. 

Particularmente interessante e0 fato de que aqui tarnbem podem 
ser estabelecidas cinco condlcoes, que sao para/etas, mas nao idfmti
cas as que acabamos de considerar. Parece ter side a semelhanca e 
o paralelismo entre as condicoes de ambos os grupos 0 que mais 
contribuiu para confundir Austin, que nao chegou a analisa-las da 
perspectiva que Ihes seria a mais adequada. 

A primeira condicao e sernantica e analoga a do acesso ao 
conteudo enunciativo em Frege:
 

(b-l) Acesso (freqOentemente esquernatico ou possivel) a um certo
 
conteudo enunciativo.
 

Trata-se da apreensao, pelo falante, do conteudo enunciativo do 
que h8 de ser 0 caso. Por exemplo: se desejo pedir a alguern que 
ponha certo livro na estante, e porque me e concebivel (junto ao fato 
do Iivro ser colocado na estante) 0 estado de coisas dele vir a se 
encontrar la. 

Note-se que tal acesso ao conteudo enunciativo do que ha de 
ser 0 caso nao precisa ser conternporaneo ao proferimento. E 0 mais 
importante: e freqOente que 0 conteudo nao seja pensado em suas 
particularidades, podendo se-lo esquematicamente, de maneira vaga 
e incompleta, ou, ao inves, como uma simples possibilidade. Por 
exemplo, se persuado alquern a fazer uma dernonstracao de como se 
danca 0 xote, posso nao conhecer os passos da danca, mas devo ter 
alguma ideia de como isso possa ser, ou, na pior das hip6teses, saber 
o que edancar uma danca: se nada disso fosse 0 caso entao eu nao 
seria capaz de dar sentido ao meu proferimento. Isso e assim pela 
simples razao de que os performativos nao tem, como os constatativos, 
basicamente a funcao de reproduzir informativamente 0 juizo. 

A pr6xima condleao eanaloqa a da atribulcao de valor-verdade 
ao conteudo proposicional nos constatativos. Trata-se de: 

(b-ii) Pretensao de que 0 conteudo enunciativo em questao seja 
factualmente realizado; a pretensao pratica. 

Chamo de pretensao pr(Jtica ou rea/izativa a intem;ao de que um 
conteudo proposicional seja factualmente realizado, de que ele seja 
concretizado no mundo, ou, rnais exatamente, de que a ocorrencia ou 
o estado de coisas a ele correspondente se realize; um exemplo ea 
minha lntencao de que 0 livro seja de fato colocado na estante. A 
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pretensao pratica (de que 0 mundo se adeque ao pensamento) para 
os performativos e analoqa a pretensao de verdade (de que 0 

pensamento se adeque ao mundo) para os constatativos, podendo 
dar-se ambas mental mente, ou inscreverem-se como pretensoes nos 
proprios proferimentos. 

Com isso podemos passar a uma condicao correspondente ada 
assercao p.d., a condicao do proferimento performativo ou pratico: 

(b-iii) A<;:ao linguistica de externalizacao da pretensao de que 0 

conteudo proposicional seja factual mente efetivado; proferimento 
prance. 

Exemplo disso e a realizacao do proferimento: "Quero que 0 livro 
seja colocado na estante"; aqui a pretensao pratica vem formalmente 
inscrita no proferimento, nao sendo mais uma intencao psicoloqica, 
mas indicando-a. 0 conteudo proposicional que se quer efetivar, por 
sua vez, nao precisa ser geralmente apresentado, e quando 0 e, 
costuma se-lo de modo parcial e obliquo. 

A consideracao do ate de fala total tarnbern exige a adicao de 
outras condicoes interativas (praqmaficas), como a seguinte condicao 
de acessibilidade: 

(b-iv) Presenca de um ouvinte e de um contexte adequados a reacao 
requerida pelo proferimento. 

Deve haver uma audiencia em um contexte tal que ela esteja em 
condicoes de fazer com que a pretensao de realizacao da ocorrencia 
ou do estado de coisas correspondente ao conteudo proposicional 
seja satisfeita. Se peco que 0 livro seja colocado na estante, uma 
condicao interativa para tal e a de que haja alquern em condicoes de 
faze-lo etc. Essa condlcao, diversamente de (b-iii), nao e estritamente 
necessaria, como tarnbern nao 0 sao (b-i) e (b-ii), ainda que a palavra 
'performativo' venha a se aplicar a semelhantes casos em um sentido 
dependente ou parasltario. 

Ha, por fim, uma condicao intencional analoqa a condicao (a-v) 
dos performativos, que e:
 

(b-v) lntencao do falante de produzir, atraves do (no ou pelo) ouvinte,
 
a realizacao factual do conteudo enunciativo que ele pretende que
 
seja factual mente concretizado.
 

Trata-se da intencao considerada em (b-ii) e expressa em (b-iii), 
de que 0 conteudo proposicional se concretize factualmente, de que 
se produza um correspondente dele no mundo, possivelmente no 
proprio ouvinte (que e parte do mundo), mas com uma importante 
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adivAo: a de que isso se de atraves de sua interpreta(f80 pe/o ouvinte. 
Exemplo: a mtencao de alegrar certa pessoa atraves de um elogio. 

Tarnbem aqui a lntencao nao precisa ser de ordem psicol6gica, a 
que se estende a pretensao realizativa par ela abrangida. Podemos, 
pais, reformular a condlcao acima como (b-v'), onde a que chamamos 
de mtencao reduz-se a simples potencialidade de uma intencao 
psicol6gica, a qual vem inscrita na forma do proferimento total, na 
estrutura gramatico-conceitual que ele em seu contexto evoca. Trata
se, pais. de uma a(fBo rea/izativa, que e como se poderia denominar 
uma acao que tem par finalidade concretizar, atraves do ouvinte, uma 
pretensao realizativa, ao mostrar como a mundo ha de ser. 

A condicao fica sendo: 

(b-v') Ayao comunicativa na qual se inscreve a finalidade de reallzacao 
factual de um certo conteudo proposicional atraves de um pretenso 
ouvinte; acao realizativa. 

Se digo a alquern: "Peyo-te para colocar a Iivro na estante", 
explicito com a pessoa verbal e com a pronome a elemento interativo 
especifico da ayBO realizativa (quando tal explicitacao Iinguistica n~o 

se da, a condlcao (b-v') e geralmente satisfeita pelo contexto). Tal 
ay~o pode ser considerada como a mamtestacao de uma pretensBo 
comunicativo-realizativa, englobando a pretensao realizativa quanta 
ao conteudo proposicional da condlcao (b-iii). Como essa ultima, sua 
efetivacac e uma condicao necessaria, vindo inscrita em tudo aquila 
que chamamos de performativo. 

4. Comparando as condlcoes neceesartas 

Podemos notar que a proferimento constatativo, dizendo respeito 
atransmtssao informativa de um julzo, deve resultar na apreensao do 
mesmo pelo ouvinte, servindo entao, basicamente, como um meio 
para a realizacao de possiveis fins decorrentes da utilizacao da 
mformacao pelo ouvinte (analogia: passagem de um bastao na corrida 
olimpica); ja 0 proferimento performativo, dizendo respeito a uma acao 
interativo-reaIizativa, tem como resultado um efeito que e antes de 
tudo um fim, mesmo que sirva para outros fins (analogia: segurar a 
brace de alquern que escorrega). 

Ainda que a diferenya seja intuitivamente perceptivel, para prova
la precisamos responder aseguinte questao: ea acao realizativa dos 
performativos sempre e em qua/quer caso distinguivel da ayBo 
informativa dos constatativos? Uma cornparacao do efeito informativo 
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dos constatativos com os possiveis efeitos concretos visados pelos 
performativos pode demonstra-lc. Os efeitos pretendidos pelos profe
rimentos performativos tern a ver com ocorrenclas (ou impedimentos 
de ocorrenclas) que podem ser basicamente de tres tipos: 

(a) Ac;:oes mecenices. Tais acoes podem ser movimentos 
corporais e ac;:oes sobre objetos. Estender a mao €I urn exemplo de 
gesto; colocar 0 Iivro de volta na estante e exemplo de ac;:Ao sobre 
objeto. 

(b) Reac;:oes afetivo-vo/itivas. Exemplo de uma reacac pretendida 
em performativos €I 0 tipo de efeito emocional que se produz no ouvinte 
por meio de uma ofensa; exemplo de uma reacao volitiva ea pretendida 
em urn ate de encorajamento, que visa animar alquern, motivar a sua 
vontade. 

(c) Efeitos cognitivos. Tarnbern €I possivel que haja uma pretensao 
de interacao realizativa visando urn efeito cognitivo. 5e, por exemplo, 
urn professor de hist6ria pede a urn aluno para considerar quais 
deveriam ter sido os resultados s6cio-econOmicos da mortandade 
provocada pela peste negra no seculo XIV, 0 efeito por ele visado 
poden) ser a tomada de consclencla, por parte do ouvinte, de estados 
de coisas, a dizer, a reanaacao de juizos, a apreensao, por este, de 
conteudos enunciativos com pretensao de verdade. 

Podemos ter tambern efeitos complexos, advindos de 
cornblnacoes de (a), (b) e (c), como ocorre em atos de fala 
determinadores de efeitos s6cio-institucionais, como 0 casamento, 0 

batismo etc. . 
Comparemos agora os efeitos dos performativos com os dos 

constatativos. Nos tipos (a) e (b) de efeitos fisicos, emotivos e volitivos, 
nao ha qualquer proximidade com os efeitos visados na pretensao ou 
acao informativa (a-v'). No tipo (c) de efeito cognitivo ha uma 
proximidade, mas ela e inessencial. Quando afirmo algo, a finalidade 
da assercao e a de informar, de compartilhar 0 mesmo juizo com 0 

ouvinte, que 0 "Ie" (como eu, que 0 "inscrevo") no proferimento. Mas 
nao €I isso 0 que ocorre no performativo de efeito cognitivo, pois 0 

modo visado de producao do juizo €I muito diverso. Quando, digamos, 
peco ao ouvinte para realizar uma ac;:Ao que resulte na cognic;:Ao de 
que algo €I 0 caso, quando peco, por exemplo, a uma crianca para 
somar 2 + 2, nao estou compartilhando informativamente urn juizo 
que tive, mas fazendo com que 0 ouvinte 0 concretize autonomamente 
em si mesmo (i.e., que ele produza em si 0 pretendido correspondente 
factual do juizo suposto, 0 qual no caso nada mais e do que a sua 
cognic;:ao por ele). Note-se que sequer e preciso que 0 falante tenha 
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tido previo acesso ao julzo, mas apenas que ele 0 conceba como 
posslvel: nao a preciso que eu jtt saiba que a ralz quadrada de 9.319 
e97 para que possa pedir a alguern para calcula-te. 

conclusao: as condic;Oes necessaries de sanstacao de ambas 
as formas de acao sao essencialmente diversas, pois elas sao sempre 
e em qualquer caso distingulveis entre si. 

Pode-se fazer ainda a seguinte objecao: embora as acees 
informativa e realizativa sejam sempre distingulveis. a distinyao nao a 
do tipo vigente entre um X e um Y, mas entre um X e um nao-X, entre 
a transmlssao de uma lntormacao e a producao de um efeito que nBo 
seja a apreensao de uma mtormacao transmitida. Mas isso, alern de 
nao ser um ponto considerado por Austin, nao torna a distinyao menos 
aceitavel; nao menos que, por exemplo, a distinyao entre animais 
vertebrados e invertebrados, ou entre compostos orqanicos e 
inorganicos. A dlstincao se justifica praticamente, por exemplo, pelo 
fato de que em nossa conversacao ordinaria 0 nurnero de proferimentos 
constatativos aaproximadamente tao grande quanta 0 de proferimentos 
performativos. 

Se compararmos agora nossos resultados com as condlcoes de 
felicidade propostas por Austin no capitulo 1\ de How to do Things with 
Words, torna-se claro porque ele nao consegue visualizar um fun
damento para a distincao. 0 que ele expoe como condlcoes de fe
Iicidade nao a, como deveria ser, algo similar ao acima sugerido grupo 
(b) de condicoes realizativas para os performativos. Suas condicoes 
de felicidade resumem-se em: (A.1) seguimento de procedimentos 
convencionais; (A.2) adequacao de pessoas e circunstanclas: (B.1 e 
B.2) correcao e completude; (C.1) ocorrencia de certos pensamentos, 
sentimentos, intencoes: (C.2) coerencia no comportamento sub
seqOente. Mas esse eum conjunto de condicoes geralmente comuns 
a ambas as formas de a9Bo comunicativa (implicitas nos grupos (a) e 
(b) de condlcoes), sendo incapaz, portanto, de diferencitt-Ias quanto 
ao essencial. Logo no inlcio Austin perde de vista 0 que interessa 
distinguir, plantando assim as sementes da contusao. 

5. Objeyao: indissociabilidade das duas formas de acao 

Diante do que foi considerado ainda merece ser considerada a 
seguinte objeyao: constatativos e performativos costumam vir mais 
ou menos associados, nao existindo em isolamento ou em estado 
puro, por assim dizer. Que assim deve ser, sugere-o 0 pr6prio fato de 
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que acao e contemplacao sao faces complementares e lndlsscclavels 
da natureza humana. Considere as seguintes proferimentos: 

(i) Pe90 que neo voltes tarde. 
(ii) Cuidado: a cao morde. 
(iii) 0 alrnoco esta na mesa. 
(iv) Essa chapa esta quente. 
(v) 0 ceu esta azul. 

Urn performativo tipico como (i) vern intrinsecamente associado 
a constatacoes, como a do pressuposto contextual de que a porta 
esta aberta, a reconhecimento dos interlocutores, julzos pertencentes 
ajustiflcacao racional do pedido etc. Em (ii) urn elemento contextual e 
explicitado na assercao: "0 cao morde". Em (iii) e (iv) temos atos de 
fala indiretos que explicitamente possuem a func;ao de constatativos, 
veiculando intorrnacoes, mas que implicitamente tern a funcao ba
sicamente performativa de fazer urn convite (iii) e de advertir (iv). Fi
nalmente, a proferimento constatativo (v) espera ser complementado 
par uma a9Ao performativa, digamos, a convite para urn passeio. A 
obje9ao e, pais, a de que devido a essas vanas formas de associacao 
nao haveriam, ao menos em muitos casas, constatativos realmente 
distinguiveis de performativos. 

6. Resposta: 0 conceito de tematizar;lJo comunicacional 

A obje~o acima tambern e falha. Uma resposta adequada exigiria 
urn tratamento paciente e individuaJizado dos diferentes gatos que miam 
dentro do balaio. Quero me reservar aqui a uma resposta generica, a 
qual foi de certo modo curiosa mente sugerida peto pr6prio Austin no 
final do capitulo XI de seu livro". Ap6s apresenta-la, ele a rejeita, com 
breves e insuficientes argumentos. J. Habermas percebeu a 
lmportancla dessa solucao austiniana e buscou reeupera-la, tentando 
adaptar a que ele chamou de 'teorla dos constatativos", sob forma 
reconstruida, aarquitetOnica de sua praqrnatica unlversar'. 

Com base nessas ldeias e nas analises anteriores, eis como 
penso que a soluc;ao pode ser melhor desenvolvida, ao menos em 
uma primeira abordagem. 

De fato, elementos informativos costumam vir associados au 
mesciados a elementos realizativos e vice-versa. Mas isso nAoconstitui 
dificuldade para a classltlcacao do ato comunicacional, pois podemos 
geralmente diferencia-lo recorrendo ao que nele e tematizado, 
enfatizado, sublinhado. 0 que caracteriza as proferimentos 

Prlnclplos, Natal, a. II, n. 3 Jul./Dez. 1995 43 



44 

constatativos, sua condlcao essencial, ea tematizayao comunicacional 
da intenyao de informar comunicativamente um juizo, 0 que concede 
a acao seu carater informativo (para Habermas tematiza-se aqui 0 

conteudo proposicional do proferimento em urn uso linguistico 
cognitivo); isso junto a uma correspondente desconsideracao de 
proferimentos performativos complementares a ela associados. Ja a 
condicao essencial para 0 proferimento ser chamado de performativo 
e a temetizectio comunicacional da intenceo de realizar 
comunicativamente cerlos conteuaos proposicionais, 0 que torna a 
ac;ao realizativa (segundo Habermas, uma ternatizacao da relacao 
falante-ouvinte no que ele chama de uso linguistico interativo), 0 que 
corresponde a uma desconslderacao de possiveis elementos 
informativos a ela associados. 

Alguns exemplos tomam isso claro. Se alquern profere a frase 
"0 ceu esta azul", e nao se trata de urn ate de fala indireto, 0 

proferimento complementar ao qual tal proferimento vern Iigado (por 
exemplo, urn convite), sera claramente distinguivel dele. Se pedimos 
a alguern para nao voltar tarde, hi! pressupostos factuais que fazem 
parte da condicao de adequacao contextual (b), mas nao e isso 0 que 
a satisfac;ao do grupo de condlcoes (b) faz tematizar. Se alquem diz 
que 0 cao morde ou que a chapa esta quente, 0 ate comunicativo 
tematiza uma advertencia, apesar de tambern se estar 
secundariamente realizando atos informativos. 

Mas 0 que e a tematizayao comunicacionan Trata-se daquilo 
que faz com que se leia nos proferimentos ditos constatativos 
preferencialmente uma pretensso de verdade, uma ac;ao que visa 
comunicar lnforrnacao, enos proferimentos performativos, 
alternativamente, uma pretensao de produzir nao-informativamente 
urn efeito, uma pretensao ou ac;aocomunicativo-realizativa. 

A temanzacao comunicacional vern expressa por indicadores que 
podem ser tanto linguisticos como contextuais. Geralmente ela vern 
expressa par indicadores contidos na forma IingOisticado proferimento 
("Eu afirmo que ..." costuma ser constatativo, com pretensao de 
verdade; "Eu peco que .:" costuma ser performativo, sem a referida 
pretensao). Mas os indicadores relevantes tambern podem ser 
contextuais em urn sentido amplo, 0 que permite que a distinc;Ao passa 
ser estendida a casos como 0 dos atos de fala indiretos. Se, por 
exemplo, durante 0 almoco uma mae diz ao filho: "Voce sempre reclama 
da comida", embora pareca tratar-se de uma constatacao (e realmente 
a contern), trata-se de urn proferimento claramente performativo, de 
uma recrtrnlnacao. pois e isso 0 que se conclui que e 
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comunicacionalmente enfatizado no contexto do jogo de linguagem 
em que 0 proferimento se da, e nao a verdade do conteudo 
proposicional. Tal consideracao nos leva a concluir que n§o hB 
indicadores absolutos de ternanzacao comunicacional, sendo isso em 
ultima instancla decidido por recorrencia as circunstanctas envolvidas 
em jogos de linguagem por vezes muito especlficos. 

Com isso podemos reformular mais adequadamente as condi
y6es para a distlncao entre proferimentos constatativos e performativos 
da seguinte maneira: 

~-

Proferimento Condi~oes de identlfica~io 
f------

Ternatizacao comunicacional da pretensao CONSTATATIVO 
comunicativo-informativa quanto a um con-INFORMATIVO 
teudo proposicional e seu valor-verdade, tor-ASSERTORICO 
nando a acao informativa, dando-Ihe preten-COGNITIVO 
sao de verdade. 

Tematizacao comunicacional da pretensao PERFORMATIVO 
REALIZATIVO comunicativo-realizativa quanta a certo con

teudo proposicional, tornando a acao prati-PRATICO 
ca, dando-Ihe pretensao realizativa. INSTRUMENTAL 

Como 0 que se tematiza eapenas uma pretensao, nao eneces
sario que se saiba que os constatativos sao efetivamente verdadeiros 
ou falsos, ou que eles foram realmente verificados. Tudo 0 que e ne
cessario e que neles se deva ler preferencialmente uma lntencao 
comunicativo-informativa, uma pretensao de verdade - 0 que inclui, 
por exemplo, enunciados indecidiveis. Do mesmo modo, nao importa 
se sabemos serem os performativos efetivamente felizes ou nao. 0 
que importa eque neles possamos ler preferencialmente a lntencao 
ou pretensao comunicativo-realizativa - 0 que inclui reallzacoes 
incompletas, como 0 caso de uma promessa que se ha de cumprir no 
futuro. Dessa maneira, a distinc;ao toma-se extremamente abrangente, 
podendo 0 que a ela nao se conforma ser em geral considerado, ou 
como casos interrnediartcs amblguos, nos quais ambas as formas de 
ac;ao sao conjuntamente veiculadas, sem significativa predominAncia 
de uma sobre a outra (como em certos atos expressivos e em decla
racoes representativas), ou como nao possuindo a natureza de um 
proferimento, nao fazendo real mente sentido. 
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7. ConciusOes 

Com base nessa pequena (e certamente incompleta e imperfeita) 
reforrnulacao da distincao constatativo/performativo, e facil derivar 
respostas as obje¢es mais importantes de Austin contra ela. Restam 
ainda outras obje¢es. Mas penso que elas repousam em equivocos 
mais ou menos triviais, como a tentativa de mostrar que 0 conceito de 
verdade edemasiado vago para identificar constatativos, 0 que resulta 
de confusOes quanta ao uso da palavra verdade". Tais equivocos 
poderiam ser facilmente desfeitos com base em urn exame critico dos 
textos. 

Assim reformulada, a distincao constatativo/performativo man
tern-se como uma analise plausivel das duas formas basicas de ac;Ao 
comunicativa, das duas fun¢es primordiais da linguagem. Ela confir
rna Arist6teles, que estava certo ao destacar, no segundo Iivro do 
Organon, 0 que ele chamava de logosapophantik6s, a frase assertiva, 
contrapondo-a as outras frases, cuja conslderacao para ele caberia 
mais ao estudo da ret6rica e da poetlca", 

~s 

, Eiscomo E.Tugendhat, apoIando-se no primeiroWitlgenstein,apresentaa distin~: "Wrttgenstein 
hat 1m Tractetus (4.022) cIle aasertorischen Sitze so charakterisiert:"Der Satz zeigt, wie es sich 
verNllt, wenner wahr1st. Under NQl, daBessichso vernalt."Entsprechend wiIIre fUrdie praktischen 
Sitze zu sagen:der Satzzelgt, wie es sich vernalt,wenn er erfiihlt ist; und er sagt, daBes sich so 
verhlillen soHoder moge." (E. Tugendhat: Vorlesungen zur EinfOhrung in die sprachanalylische 
Philosophie, Frankfurt 1978,p. 512) 

2 G. Frege:"Der Gedanke",in: Logische Untersuchungen, G. Patzig (ed.), GOttingen 1976(1918), p. 
35. 

3 J. L. Austin: How to do Things with Words, Cambridge1975 (1962), pp. 145-6. 

• J. Habermas: "Was heiBt Universalpragmatik?", in: K. O. Apel (ed.), Sprachpragmatik und 
Philosophie, Frankfurt 1978,p. 239. 

s	 Austin escreve,porexemplo,que a maiorparte<losproferimentossao apenasem certa medide ou 
em cartos contax/o$ verdadeiros,como no exemplo "A Frani;:8 ehexagonar, que pode ser verda
deiro dito por um generale fal50dito por um certOgrafo. Mas 0 conteudoenunciativode "A frani;:8 
ehexagonar dlto pelo general6 outro, em que a palavra 'hexagonal'tem um sentido vago. E se 
dizemos que uma tal frase e apenas em certa medida verdadeira, 0 que queremos dizer e que 
apenasem um certo numerode proferirnentos, ela expressaum conteudoenunciativoverdadeiro. 
(Cf. J. L. Austin, ibid. p. 143) 

• Aristoteles: De Interpretatione, in:J. Bames(ed.): TheComplete Worlcsof Aristote/es, vol. I,Princeton 
198<4, p.54. 
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