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AFASIA: CONSTRUc;:Ao DE SENTIDOS NA CLiNICA FONOAUDIOLOGICA
Gisele Cassano Ferreira (UNIMEPj, Evani A. A. Camargo

Este trabalho se propoe a discutir 0 processo de interlocw;ao na clinica fonoaudiol6gica nas
afasias, ou seja, 0 discurso construido pelo fonoaudi6logo e sujeitos que foram acometidos por
algum tipo de lesao cerebral, tendo como sequela a afasia. Tais sujeitos chegam para a terapia
cheios de angu.stias, tristezas e desesperan<;a, se sentido uma outra pessoa, com a linguagem e
a vida como urn todo "viradas de pernas para 0 ar". as familiares e a sociedade, de urn modo
geral, s6 olham para 0 que 0 sujeito nao consegue realizar, para suas "limita<;6es".Comeste texto
queremos discutir uma interlocu<;ao que leve em conta: a linguagem enquanto produto social,
cultural e hist6rico; trabalho e a<;aosobre a realidade; recurso de media<;aoe rela<;aoentre 0

homem e 0 mundo; atividade simb6lica constitutiva e expressiva do sujeito; lugar e instrumento
de organiza<;aoe desenvolvimento das fun<;6esmentais superiores. Nesta perspectiva, 0 sujeito



constitui sua linguagern para 0 outro e, neste dialogo, existe a troca para que haja 0 processo
de significa<;ao; 0 terapeuta, ao assurnir 0 papel de interlocutor, do que interpreta e atribui
sentido, resgata a fala do sujeito. Para este trabalho, utilizarnos dados de urn estudo da linguagern
de urn jovern afasico em urn processo terapeutico-fonoaudioI6gico. Nos epis6dios analisados,
pudernos identificar que 0 sujeito apresenta capacidade de intera<;ao durante 0 processo
terapeutico e que apesar de observarrnos urn discurso rnarcado por urna fala telegrafica, consegue
se fazer entender e rnanter-se no t6pico desejado, sern rupturas ternaticas e nern "deficit" de
pensamento. Afala do terapeuta, ao interpretar a do sujeito afasico, mesmo em suas constru<;6es
"telegraficas", foi fundamental para a constru<;ao conjunta de significa<;aoe para 0 resgate do
intuito discursivo do sujeito.

o DISCURSO QUOTIDIANO NO CENTRO DE CONVIVENCIA-CCA (IELjUNICAMP)

Ida Maria Piovesan Dal Pozzo Camerin (UNICAMPj

Este estudo dedica-se a descri<;aoda conversa quotidiana e a analise do discurso quotidiano no
Centro de Convivencia de Afasicos, localizado no espa<;o fisico do Instituto de Estudos da
Linguagem (IEL), da Universidade Estadual de Campinas. Este trabalho tern como objetivo
mostrar que 0 discurso quotidiano nEW se apaga frente a afasia, ao contrario, esta presente nas
atividades desenvolvidas no Programa de Linguagem do CCA, cujos recursos metodol6gicos (0

uso de agenda individual, bem como a retomada conjunta do noticiario da semana), contribuem
decisivamente na constru<;ao tanto de urn quotidiano, quanta de urn discurso quotidiano do
pr6prio Centro.

o CCAe urn espa<;ode intera<;ao entre pessoas afasicas e nao afasicas que surgiu em 1990, nao
apenas para dar assistencia clinico-terapeutica a sujeitos afasicos a partir de uma abordagem
clinica e reabilitadora diferente dos moldes tradicionais, mas tambem desenvolver atividades de
ensino, pesquisa e docencia nos estudos entre linguagem, cerebro e cogni<;ao.
Sirvo-me, na orienta<;aote6rica deste trabalho, da concep<;;aoenunciativo-discursiva de conversa
quotidiana proposta por Mattos (1998: 15), segundo a qual a conversa e urn ato social materia-
lizado pelo discurso enquanto pratica social que mantem em funcionamento "as rela<;6es
interpessoais, isto e, ela nao se da "em vao", mas para estabelecer, conservar, transformar as
rela<;;6esentre amigos, parentes, fregueses, conhecidos e desconhecidos, etc".
Sendo a conversa quotidiana 0 lugar de transforma<;;6esdas rela<;;6esentre sujeitos, ela parece
transformar as rela<;;6esdos sujeitos presentes no espa<;;odiscursivo do CCA,numa especie de
comunidade de fala atraves da forma<;;aodo "common ground", ou seja, 0 lugar comum que leva
os sujeitos a terem uma identifica<;;aoenquanto grupo social. No caso do CCA,e provavel que 0

"common ground" seja instituido pelo discurso quotidiano, que e propriamente a pratica em
comum dos sujeitos no espa<;;ode intera<;;aoe convivencia do Centro.

o NORMAL, 0 PATOLOGICO E OS MECANISMOS DE DESLOCAMENTO E CONDENSA<;:Ao

Nirvana Ferraz Santos Sampaio (UNICAMPj

Neste trabalho, considerando: (i)as formula<;;6esque Freud estabelece a medida que dirige suas
criticas a certos estudo neurol6gicos e afasiol6gicos do final do seculo XIX; (ii) os casos que
abrangem 0 dia-a-dia de pessoas nao-afasicas, referentes aos tao propalados atos falhos que
permeiam a vida dos seres humanos; (iii)os mecanismos de deslocamento e condensa<;ao; (iv)a
diferen<;;ade natureza qualitativa entre os fen6menos: normal e patol6gico e (v)0 funcionamento
da linguagem de forma processual, analisamos alguns momentos de IC em uma reuniao do
Grupo II do Centro de Convivencia de Afasicos (CCA)da UNICAMP,estavam presentes, tambem,



C e M (investigadora). IC em 1997, apresentou dois epis6d.ios subsequentes de hemorragia
subaracn6idea secundario a ruptura de aneurisma de arteria cerebral media esquerda e comuni-
cante anterior, sendo que no primeiro epis6dio nao apresentou sequelas. Entretanto, ap6s 0 segundo
epis6dio, pas sou a apresentar sequelas motoras e de linguagem (nao falava, mas entendia).

REFLETINDO SOBRE A GAGUEIRA DE UM PONTO DE VISTA LINGuiSTICO

Celia Regina Carneiro (UNICAMP)

o objetivo deste trabalho e lanc;:arurn olhar para a gagueira, em especial para a gagueira infantil,
de uma perspectiva lingiiistica. Proponho aquiuma analise do funcionamento lingiiistico da
gagueira a partir da compreensao do duplo carater da linguagem conforme Jakobson (1970,
1971). Nesses trabalhos, Jakobson ressalta a importancia e a contribuic;:aopara a lingiiistica e
para a compreensao das perturbac;:oesda linguagem que podem resultar da "aplicac;:aode criterios
puramente lingiiisticos na interpretac;:aoe classificac;:aodos fatos da afasia" (Jakobson, 1971:34).
Nao ha como fazer urn paralelo entre as duas patologias: gagueira nao e desordem de linguagem
de mesma natureza da afasia. No entanto, uma analise a partir desses dois eixos pode trazer
informac;:oesrelevantes sobre 0 funcionamento lingiiistico da gagueira.

REFLEXOES NEUROLINGiHSTICAS SOBRE OS ASPECTOS FONICOS DA LINGUAGEM E

SUAS RELA<;OES COM A ESCRITA

Ana Paula de Oliveira Santana, Margareth de Souza Freitas (UFOP)

Comoja apontado por Freitas (1997), a literatura que contempla os aspectos fonetico-fonologicos
de quadros neurol6gicos tern lanc;:adomao de denominac;:oes,como Afasia de Broca, Afasia Motora
Aferente, Afasia Motora Eferente, Anartria, Apraxia Verbal, Apraxia da fala, numa proliferac;:ao
de r6tulos que congregam uma serie de sintomas, que, no entanto, nao apenas nao dao conta
de explicar todos os casos envolvendo problemas de ordem fonetico-fonol6gica causados por
traumatismos ou lesoes cerebrais, mas evidenciam a timida considerac;:ao de pressupostos
lingiiisticos no estabelecimento do diagn6stico diferencial desse tipo de alterac;:ao.Neste trabalho,
buscamos aprofundar a discussao lingiiistica a fim de favorecer uma maior compreensao do
problema e das relac;:oesentre linguagem oral e linguagem escrita. Para tanto, tomamos como
posta de observac;:aouma neurolingiiistica discursivamente orientada e realizamos urn estudo
de caso de urn sujeito que apresenta, ap6s lesao cerebral, grandes dificuldades articulat6rias e
uma escrita praticamente sem alterac;:oes.Nossa discussao evidencia 0 carater reducionista das
avaliac;:oesdos aspectos f6nicos da linguagem e de suas relac;:oescom a escrita, fundamentais
para a distinc;:aoentre quadros afasicos, praxicos e artricos. Assim, desconsidera-se, entre outros
pressupostos fundamentais para urn diagn6stico diferencial consistente, as inter-relac;:oes
cognitivas, sociais e lingiiisticas existentes entre a escrita e a oralidade, respeitados seus
estatutos individuais.


