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Quest6es acerca da semiologia das afasias tem sido objeto de grande parte dos trabalhos
na area, tanto no que se refere as categorias c1fnicasquanto a descri<;:aodos chamados
"sintomas". A perspectiva enunciativa presente em nossasanalisescontribui para uma melhor
compreensao das afasias e questionam a semiologia tradicional.

A RELA<;Ao ORALIDADE f LETRAMENTO NA SEMIOLOGIA DAS AFASIAS
Heloisa de Oliveira Macedo (UNICAMP)

Este trabalho trata da rela<;:aoentre oralidade e letramento na semiologia das afasias a partir da
atividade de refac<;:aotextual escrita realizada por sujeitos afasicos. Tal atividade permite-nos
identificar os afasicos como escritoresfleitores competentes nas diferentes modalidades de
linguagem. Estudar a refac<;:aosignifica investigar sobre em que medida 0 fato da escrita ser



considerada como atividade de "tomada de posi\(ao" frente ao objeto lingDistico pode modificar
o que se pensa sobre a rela\(ao entre escrita e oralidade. Consideramos que 0 processo de refac\(ao
seja, ou demande, um procedimento epilingDistico integrado as demais fun\(6es da linguagem,
constituindo-se uma atividade ling1.iistico-discursiva, em que linguagem e cogni\(ao tern uma
rela<;aomutua de constitutividade. Nesse sentido, promoveuma reflexao sobre a semiologia das
afasias ao romper com estruturas de avalia<;aoe ciassifica<;aodas mesmas a partir de procedi-
mentos estanques e descontextualizados. Salientamos 0 entendimento das afasias a partir da
rela<;aoentre as diversas modalidades de linguagem, especialmente oral e escrita. Para estudar
a refac<;ao,selecionamos amostras de escrita de NS, afasica, queja lia e escrevia antes do AVC.
o material para analise consiste-se da escrita da historia de vida de NS. Conciuimos que a
realiza<;aoda refac<;aotextualjuntamente com urn interlocutor demonstra a preserva<;ao,apesar
da afasia, de aspectos cognitivos relativos ao conhecimento das regras e da estrutura do texto
escrito e que tais aspectos acontecem a partir de uma ocorrencia conjunta e dialetica entre
oralidade e letramento - 0 que nos leva a questionar a tradicional ciassifica<;aodas afasias.

PRODUc;:Ao DE PARAFASIAS LEXICAIS E SEMANTICAS: REFLExAo A PARTIR DOS
ESTUDOS SOBRE REFERENCIAc;:Ao
Ma Marjon Schubalski Reisdorfer

Ha ainda muitas quest6es na literatura neuropsicologica e neurolinguistica a serem elucidadas
com respeito as chamadas parafasias lexicais ou semanticas. Vma delas trata de definir se tais
fen6menos sao 0 resultado da perda do conhecimento (competencia ling1.iisticados sujeitos) ou
devidos a quest6es relacionadas ao funcionamento da linguagem. A critica geralmente feita a
primeira hipotese relaciona-se a dificuldade em explicar de que forma tal conhecimento possa
estar perdido se ha momentos em que a palavra vem a tona, mesmo que na forma de uma
parafasia. E importante mencionar ainda que a literatura tradicional da area nao considera
semelhan<;as entre a linguagem nas afasias e ados sujeitos nao-afasicos, dentre os quais 0 fato
de que processos parafasicos ocorrem tambem em situa<;6es de cansa<;o, distra<;ao, etc., 0 que
ja havia sido apontado por Freud, no final do seculo XIX.Segundo ele, por parafasias entende-se
uma perturba<;ao da linguagem em que a palavra apropriada e substituida por uma outra, que
tern uma certa rela<;aocom a palavra alvo. Asemelhan<;a se da quanta ao seu sentido ou quando
ligadas entre si por uma associa<;ao corrente, ou quando a troca e feita por urn som semelhante,
sendo que esta ultima, chamada parafasia fonetico/fonologica nao sera objeto deste trabalho.
Na busca de uma caracteriza<;ao neuroling1.iistica das parafasias, recorre-se ao conceito de
referencia<;aoque, numa perspectiva socio-cognitiva, 0 concebe como uma atividade que constroi
os referentes como objetos de discurso e nao como objetos de mundo. A intera<;ao nesta
perspectiva e ponto de convergencia para a constru<;ao desses referentes ou dos sentidos, nao a
sua fonte. Nesse sentido, 0 conhecimento lexical nao seria relevante isoladamente, e sim numa

perspectiva dos individuos em intera<;ao no processo de categoriza<;ao e referencia<;ao, que
permite ainda redefinir outros conceitos relacionados, como 0 de palavra-alvo e anomia.

SEMIOLOGIA DA LINGUAGEM, SEMIOLOGIA DAS AFASIAS
Monica Cristina Gandolfo (UNICAMPj

Tratar da semiologia das afasias e, antes de tudo, tratar sobre a semiologia da linguagem. Atraves
dos movimentos historicos pelos quais foi passando, a semiologia da linguagem no campo dos
estudos da patologia buscou contato com outras ciencias que nao so a Ling1.iistica.Com 0 objetivo
de refinar as analises, as pesquisas passaram a considerar ainda os estudos semanticos e



pragmaticos, ja que se torna difieil eoneeber urn sistema de objetos ou de imagens eujos
signifieados possam existir fora da linguagem ou, em outras paiavras, que se restrinja uniea-
mente ao sistema da lingua. Os estudos afasiol6gieos apoiaram-se, no seeulo XX, em modelos
ling6istieos que priorizam a lingua e sua estrutura ou na eompetencia dos faiantes e que se
mostram hoje inadequados para a abordagem dos fen6menos observados nas afasias. A
vantagem em se adotar uma abordagem discursiva nos estudos neuroling6isticos vem do fato
de que pode subsidiar urn outro paradigma semiol6gico da linguagem, que leva em considera<;ao
a lingua e a sua exterioridade. Para a pesquisa neuroling6istica, alem de trazer implica<;6esao
estudo das afasias, contribui tambem para entendermos os processos alternativos de comuni-
ea<;aoe significa<;ao.

UMA REINTERPRETA~Ao DO CONCEITO DE GRAU DE SEVERIDADE A PARTIR DE UMA

CONCEP~Ao ENUNCIATIVO-DISCURSIVA DE LINGUAGEM E DOS RELATOS DOS SUJEITOS

AFA.SICOS SOBRE SUAS DIFICULDADES

Rosana do Canno Novaes Pinto (UNICAMPj

Uma das quest6es sobre as quais tenho refletido, como pesquisadora da area de Neuroling6istiea,
diz respeito aos recortes te6ricos e metodol6gicos que subjazem as classifiea<;6esdos fen6menos
ling6istieos nas afasias em categorias estanques, puras, invariaveis, amparadas por uma
metodologia quantitativa e por resultados de testes metaling6isticos. Urn dos expedientes que
serve a classifica<;ao tradicional e justamente 0 de grau de severidade, reeorrente na literatura
neuropsicol6giea, estando presente na maioria dos estudos que tratam das chamadas categorias

clinicas e, seguin do a tradi<;ao, e definido em rela<;aoao que se considera normal na produ<;ao
da linguagem. Assim como afirmamos que urn afasico nao e afasico 0 tempo todo e que as
condi<;6esde produ<;ao dos enunciados sao fundamentais para compreender sua produ<;ao, os
dados obtidos nas sess6es do CCApermitem afirmar que tambem 0 grau de severidade de afasia
de urn sujeito nao de ser considerado apenas em fun<;aode uma avaiia<;aoclinica, ou seja, da
evolu<;aode urn quadro neurol6gico - para melhor ou para pior. Muitas das varia<;6esencontradas
nos sintomas de uma determinada categoria cliniea, seja para diferenciar a produ<;ao de
diferentes sujeitos ou para explicar a variedade de ocorrencias na produ<;aode urn mesmo sujeito
encontram suporte te6rico no conceito de grau de severidade. 0 maior problema que constatamos
em rela<;aoaos testes que se prop6em a avaliar 0 grau de severidade nas diferentes formas de
afasia diz respeito aos parametros considerados normais, a partir dos quais 0 afasico e avaliado
e classificado. Esses parametros sac 0 da linguagem produzida por urn falante da variedade
padrao, portanto aquele escolarizado, 0 que reduz consideravelmente a chance de que tai modo
de avalia<;ao possa ser adequada para a grande maioria dos sujeitos afasicos ou mesmo da
popula<;aode nao-afasicos, especialmente em paises como 0 Brasil.


